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RESUMO 

BOZA, R. R. LEI SARBANES OXLEY (SOX) APLICADA A CONTROLES INTERNOS 
EM EMPRESA DO SETOR AUTOMOTIVO DO PARANA. 
0 presente trabalho apresenta um estudo de caso sabre a aplicagao a controles 
internes da Lei Sarbanes Oxley (SOX) em empresa do setor automotive do Parana. A 
pesquisa bibliografica apresenta conceitos da Lei, procedimentos e aplicagoes no 
campo da auditoria. 0 levantamento de dados foi realizado considerando as variaveis 
que integram os processes de centrale em vigor com vistas a descrever as formas de 
centrale adotadas pela empresa do setor automotive. Sao apresentados quadros 
demonstratives dos ciclos receita e recebfveis, compras e pagamentos, inventario a 
receber, inventario de envio e de faturamento. 
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1. INTRODUCAO 

0 principal objetivo da Sarbanes Oxley e · ecuperar a credibilidade do 

mercado de capitais, evitando a incidemcia de novos erros, como os que 

contribuiram para a quebra de grandes empresaf Para isto, ela criou urn novo 

ambiente de governan<;a corporativa e gerou urn conjunto de novas 

responsabilidades e sanc;oes aos administradores para evitar fraudes. 

SANTOS e LEMES (2004, p. 1) narram que no final da decada de 90 o 

cenario economico dos Estados Unidos apresentava-se em crise em conseqOemcia 

do mercado de capitais norte-americana, que se encontrava abalado em decorrencia 

dos graves escandalos contabeis envolvendo empresas como a Enron 1 e a 

WordCom2
• 

A crise de credibilidade presente nesse mercado de capitais e a desconfian<;a 

dos investidores cresciam de tal forma que as autoridades norte-americanas foram 

unanimes em aprovar a implementa<;ao de uma nova legisla<;ao: a Lei Sarbanes 

Oxley (SANTOS e LEMES, 2004). 

A Lei Sarbanes Oxley e considerada uma das mais rigorosas 

regulamenta<;oes ao se tratar de controles internes, elabora<;ao de relat6rios 

financeiros e divulga<;ao, ja aplicada pelas companhias abertas norte-americanas, 

expandindo-se ainda a todas as empresas estrangeiras com a<;oes negociadas no 

mercado norte-americana. 

Segundo MACHADO (2008) a Lei Sarbanes Oxley e: 

um pacote de reformas dedicado a ampliar a responsabilidade dos executives, aumentar 
a transparencia, assegurar mais independencia ao trabalho dos auditores, introduzir novas 
regras aos trabalhos desses profissionais e reduzir os conflitos de interesses que 
envolvem analistas de investimentos. Esta Lei amplia tambem substancialmente as 
penalidades associadas as fraudes e crimes de "colarinho branco". 

A referida Lei apresenta urn elevado grau de abrangencia que envolve desde 

o presidente e a diretoria da empresa, ate as firmas de auditoria e os advogados 

contratados. Alem disso, ela estabelece severas exigencias quanto a analise e 

1 A En ron foi criada no ano de 1. 985 e atingiu o titulo de maior compradora e vendedora de gas 
natural do mundo e maior vendedora de eletricidade nos Estados Unidos (BBC, 2002). 
2 A WordCom foi a segunda maior empresa provedora de servigos de telefonia de longa distancia e 
de dados nos Estados Unidos ate o anode 2002, ano da descoberta da fraude. (Universia Knowledge 
Wharton, 2003). 
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divulgac;ao das informac;oes financeiras das companhias de capital aberto (SANTOS 

e LEMES, 2004). 

Alem das empresas americanas, a nova regulamentac;ao aplica-se as 

empresas com ac;oes negociadas no Mercado de Capital dos EUA, e ainda as 

subsidic:kias de multinacionais registradas nas balsas americanas, mas que estao 

operando em outros pafses. As exigencias da nova Lei atingem tanto empresas de 

grande porte como as de pequeno, diferenciando-se, entre elas, o prazo para 

adaptac;ao a Lei (SANTOS e LEMES, 2004). 

Muito embora, tenha sido implantada a Lei Sarbanes Oxley para o 

acompanhamento de controles internes, ainda nao ocorreu a sua efetiva 

implementac;ao em empresa do setor automotive. E necessaria o desenvolvimento 

de urn estudo que comprove a eficiencia e a eficacia de sua implantac;ao 

A partir das exigencias internacionais decorrentes da implantac;ao da Lei 

Sarbanes Oxley e necessaria analisar, modificar, implantar e assegurar uma cultura 

de controles internes (se necessaria, redesenhar processes de controles) a fim de 

assegurar a confiabilidade das informac;oes, realizar diagn6sticos de compliance3
, 

eliminar processes redundantes, gerar a confiabilidade de sistemas e aplicac;oes, 

manter a seguranc;a das informac;oes disponfveis (acessos/permissoes, 

compartilhamentos etc.), garantir veracidade de dados de safda (onde, com prazos 

mais curtos para emissao de diversos relat6rios, prevalece mais do que nunca, a 

importancia de uma unica base, evitando variadas fontes de informac;oes). Enfim, 

estabelecer urn monitoramento contfnuo e rapido alinhado as regras contidas na 

SOX. 

Salienta-se que nao basta somente a implantac;ao e o esforc;o por parte da 

Tecnologia da lnformac;ao (TI). Assim, lembrando COSTA, (2006) "A boa 

governanc;a depende fundamentalmente da conscientizac;ao das pessoas sabre 

praticas corretas de se lidar com a informac;ao". 

Diante destes argumentos, surge a necessidade de proceder ajustes para a 

efetiva implementac;ao da Lei Sarbanes Oxley em empresa do setor automotive. 

0 presente projeto tern como objetivo desenvolver urn estudo para verificar a 

contribuic;ao da Lei Sarbanes Oxley para o controle interne de empresa do setor 

automotive, do Parana. 

3 Compliance: complacencia 
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Seus objetivos especfficos sao: 

a) conhecer os procedimentos de controle inte -no, adotados pela empresa 

do setor automotive, do Parana, com base 1 a Lei Sarbanes Oxley; 

b) verificar se estes procedimentos sao dispc n1bilizados aos funcionarios 

da empresa; 

c) verificar se os procedimentos de controle interne, ditados pela Lei 

Sarbanes Oxley estao sendo cumpridos pela empresa do setor 

automotive, do Parana; 

d) conhecer como a sec;ao 302 da Lei Sarbanes Oxley esta sendo vista 

pelos Diretores Executives e Financeiros da empresa do setor 

automotive; 

e) verificar o impacto da sec;ao 404 da Lei Sarbanes Oxley na empresa do 

setor automotive. 

A hip6tese a ser respondida e: 
Qual a contribuic;ao da Lei Sarbanes Oxley para o controle interne em 

empresa do setor automotive? 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste t6pico sera levantada a forma de pesquisa utilizada para elaborac;:ao e 

desenvolvimento do trabalho, destacando os t6picos quanta ao tipo de pesquisa, 

quanta a natureza de pesquisa, quanta a abordagem, tecnica e procedimentos, local 

da pesquisa, coleta de dados e finalmente a analise dos dados. 

2.1. QUANTO AO TIPO DE PESQUISA 

Alguns atributos pessoais sao desejaveis para voce ser um bam pesquisador. 

Para GIL (1999), um bam pesquisador precisa, alem do conhecimento do assunto, 

ter curiosidade, criatividade, integridade intelectual e sensibilidade social. Sao 

igualmente importantes a humildade para ter atitude autocorretiva, a imaginac;:ao 

disciplinada, a perseveranc;:a, a paciencia e a confianc;:a na experiencia. 

A forma utilizada para pesquisar e desenvolver o trabalho e a pesquisa 

bibliografica que abrange a leitura, analise e interpretac;:ao de livros, peri6dicos, 

textos legais, mapas, fotos, etc. Atraves da pesquisa bibliografica podemos conhecer 

as diferentes contribuic;:oes cientificas disponfveis sabre um determinado tema. 

Auxilia na definic;:ao do problema, na determinac;:ao dos objetivos, na elaborac;:ao do 

relat6rio final. 

2.2. QUANTO A NATUREZA DE PESQUISA 

Quanta a natureza da pesquisa sera utilizado a pesquisa aplicada, a fim de 

gerar conhecimentos para aplicac;:ao pratica dirigidos a soluc;:ao de problemas 

especfficos, envolvendo verdades e interesses locais. 

2.3. QUANTO A ABORDAGEM TECNICA E PROCEDIMENTOS 

Pesquisa comparada adotou como metodologia a observac;:ao participante par 

parte do autor e um acompanhamento direto com os funcionarios da empresa do 

setor automotive no Parana, verificando se os procedimentos de controle internes 

implantados na referida empresa estao em consonancia com a Lei Sarbanes Oxley, 

de 30 de junho de 2002. 
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2.4. LOCAL DA PESQUISA 

0 estudo foi desenvolvido em empresa do setor automotive, localizada em Sao 

Jose dos Pinhais, no Parana. 

2.5. COLETA DE DADOS 

Foi realizado levantamento de dados comparando o contido na Lei Sarbanes 

Oxley com a lista de procedimentos de centrale internes ja implantados na empresa. 

A pesquisa foi realizada par meio de acompanhamento direto com os 

funcionarios observando se as novas normas implantadas pela empresa estao 

sendo praticadas pelos funcionarios. Oeste modo, a metodologia empregada foi a 

observac;ao participante e entrevista com os funcionarios da empresa. 

0 instrumento de pesquisa foi definido de modo a permitir responder o 

seguinte questionamento: Como a sec;ao 302 da Lei Sarbanes Oxley esta sendo 

vista pelos Diretores Executives e Financeiros da empresa do setor automotive. Bem 

como, para permitir verificar o impacto da sec;ao 404 da Lei Sarbanes Oxley na 

empresa do setor automotive. 

2.6. ANALISE DE DADOS 

A analise de dados realizou-se a partir do resultado do levantamento de 

dados comparando a Lei Sarbanes Oxley com a lista de procedimentos de centrale 

internes ja implantados na empresa do setor automotive, do Parana. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

0 desenvolvimento do trabalho abordara a or gem da Lei Sarbanes Oxley, 

com foco nas sec;oes 302, responsabilidade corporatva sabre relat6rios financeiros, 

sec;ao 404, avaliac;ao do gerenciamento dos controles internes - divulgac;ao. 0 

principal 6rgao regulador da SOX, Public Company Accounting Oversight Board -

PCAOB, conceitos de auditoria e controles internes. 

3.1. ORIGEM DA LEI SARBANES OXLEY 

Segundo SANTOS e LEMES: 

Diante das varias crises de credibilidade enfrentadas pelo Mercado de Capitais Norte
Americana e os varies escandalos contabeis envolvendo empresas bem conceituadas 
mundialmente como a Enron, WordCom, Tyco e outras, destacados nas manchetes do 
mundo todo, tornou-se necessaria a a~o das autoridades americanas para evitar maiores 
prejuizos e a recuperagao da credibilidade do mercado, fator fundamental para assegurar 
que a maier economia capitalista se mantivesse como tal. Neste cenario, foi praticamente 
unanime a decisao do congresso americana ao aprovar a implementagao de uma nova 
legislagao: a Lei Sarbanes-Oxley. (SANTOS e LEMES, 2004, p. 7) 

Como toda Lei e promulgada com 0 objetivo de proteger OS direitos da 

maioria, constituindo-se de normas e regras a serem seguidas por todos e ainda de 

penalidades para aqueles que nao se adaptam aquelas, a Lei Sarbanes Oxley nao e 

uma excec;ao (SANTOS e LEMES, 2004, p. 2). 

A Lei Sarbanes Oxley, conhecida tambem como SOX, e uma lei americana 

promulgada em 30/06/2002 pelos Senadores Paul Sarbanes4 e Michael Oxley5 

(COSTA, 2006). 

Motivada por escandalos financeiros coorporativos essa lei foi redigida com o 

objetivo de evitar o esvaziamento dos investimentos financeiros e a fuga dos 

investidores causada pela aparente inseguranc;a a respeito da governanc;a 

adequada das empresas (COSTA, 2006). 

Com a implantac;ao da lei, fica constatado, que ocorrem algumas alterac;oes 

na governanc;a corporativa. Atuar em governanc;a corporativa diante da SOX e 

apresentar a transparencia das areas fiscais e de controladoria das organizac;oes 

trac;ando um paralelo com as prestac;oes de contas, tendo como principais 

4 Paul S. Sarbanes- democrata de Maryland. 

5 Michael G. Oxley- deputado republica no de Ohio. 
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envolvidos: CFO, CIO, CEO, Tl e as equipes operacionai·; (COSTA, 2006). 

0 objetivo desta lei e aperfeic;oar os controles inanceiros das empresas e 

apresentar eficiencia na governanc;a corporativa, a f .n de evitar que acontec;am 

outros escandalos e prejufzos. 

A lei visa garantir a transparencia na gestau financeira das organizac;oes, 

credibilidade na contabilidade, auditoria e a seguranc;a das informac;oes para que 

sejam realmente confiaveis, evitando assim fraudes, fuga de investidores etc. Esta 

lei pode ser deduzida como uma Lei de Responsabilidade Fiscal Sarbanes Oxley 

(COST A, 2006). 

Muitas empresas ja estao adequadas a este novo molde regido pela Lei 

Sarbanes Oxley, principalmente nos EUA. Com a aplicac;ao desta lei havera a 

adequac;ao dos controles internos da organizac;ao a SOX buscando conhecer se: 

a) Os controles internos da empresa estao adequados? 

b) A estrutura da governanc;a corporativa (auditoria, c6digo de etica, ... ) 

esta alinhada aos novos parametros? 

c) Ha o conhecimento das atividades de controle por parte da Diretoria 

Executiva e Financeira? 

Diante deste cenario, afirma COST A: 

a a~o da Tl e de fundamental importancia nesse processo. E a area responsavel pelo 
controle, seguran<;a da informa9ao e sistemas. Portanto, devera estar alinhada na 
adequayaO desta Lei para garantir as regras de transparencia fiscal e financeira. A SeyaO 
404 da Lei Sarbanes-Oxley aborda os impactos diante da area de tecnologia. (COST A, 
2006). 

COST A (2006) continua comentando que, para atender os controles das 

demandas voltadas a SOX, a Tl devera utilizar frameworks6 nacionais e 

internacionais, tais como: 

a) DRI- plano de continuidade de neg6cios (PCN) 

b) CobiT - governanc;a em Tl; 

c) ITIL- gestao de servic;os de Tl; 

d) CMM - gestao para o desenvolvimento de software; 

e) ISO 149977 (BS-7799)- gestao de seguranc;a da informac;ao/PSI. 

Havera necessidade de se estabelecer um monitoramento contfnuo e rapido 

alinhado as regras contidas na SOX, e promover alterac;ao nos processos e na 

6 Frameworks - quadros 
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coleta de informac;oes. 

A Lei Sarbanes Oxley e extensa e detalhada, r.tpresentando diversas regras 

que devem ser implementadas, no entanto, seu principal objetivo e transformar os 

princfpios de uma boa gorvenanc;a corporativa em leis evitando assim o surgimento 

de novas fraudes nas empresas. 

Segundo SANTOS e LEMES: 

Quando uma fraude e descoberta a principal alegagao do Presidente e diretores e sempre 
a mesma: "nao tinhamos conhecimento sabre estes fates", sendo assim destacamos as 
segoes de numeros 302 e 404 referentes as certificagoes e divulgagoes respectivamente, 
par apresentar exigencias que estao diretamente relacionadas com a contabilidade da 
empresa e o centrale interne da mesma. Essas determinam que o Presidente e Diretores 
estejam conscientes do centrale interne, o que conseqOentemente aumenta a 
responsabilidade dos mesmos pela situagao financeira e patrimonial divulgada pela 
empresa, evitando assim que estes afirmem o desconhecimento de algum fato." (SANTOS 
e LEMES, 2004, p. 7). 

Dentre as sec;oes que merecem destaque a tem-se a sec;ao 302 intitulada 

Corporate Responsibility for Financial Reports, tambem conhecida por 

"Certificac;oes", estabelece que o presidente e o diretor financeiro devam assumir 

pessoalmente a responsabilidade pela autenticidade das demonstrac;oes financeiras. 

Alem disso, sao responsaveis pelo estabelecimento e manutenc;ao do controle 

interne da empresa. 0 controle interne e um dos itens exigidos com bastante rigor 

pela legislac;ao Sarbanes-Oxley (SANTOS e LEMES, p. 2004, p. 7). 

processo efetuado pela diretoria, gerentes e par outras pessoas da empresa desenhada 
para fornecer seguranga razoavel com relagao ao cumprimento de objetivos nas seguintes 
categorias: fidelidade dos relat6rios financeiros; eficacia e eficiencia das operagoes; e 
compliance com as leis e normas aplicaveis (SANTOS e LEMES, p. 2004, p. 7). 

Algumas das crises envolvendo as companhias americanas ocorreram, 

principalmente, devido a falta de um controle interne eficaz, o que possibilitou que os 

relat6rios contabeis fossem manipulados apresentando uma situac;ao irreal, com 

falsos resultados, o que comprometeu a clara evidemcia da situac;ao da empresa 

pelos usuaries das informac;oes (SANTOS e LEMES, 2004). 

Dessa forma, a Sarbanes Oxley passou a determinar que as empresas 

adotem um controle interne mais rfgido com o objetivo de garantir exatidao, 

confiabilidade e transparemcia na divulgac;ao das informac;oes financeiras e dos atos 

da administrac;ao. 

Alem de ser uma exigencia da lei o controle interne, proporciona beneffcios 
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para a empresa, destacando entre eles a permissao para que esta obtenha 

informagoes mais pontuais e tome melhores decisoe~ operacionais; conquiste a 

confianga dos investidores, evite a perda de rer .ursos, obtenha vantagens 

competitivas atraves de operagoes dinamicas. 

Exercendo seu poder de enforcement, as empresas que nao implantam um 

controle interne estao sujeitas as penalidades impostas pela SE<;AO, e ainda, a 

agoes judiciais realizadas pelos acionistas. Quando os executives foram 

questionados sabre as 'falsas' demonstragoes contabeis emitidas pelas empresas 

muitos tern alegado a falta de conhecimento acerca das praticas contabeis adotadas 

pelas companhias. Baseando-se neste cenario a segao 302 invalida a justificativa 

ate entao utilizada pelos mesmos, responsabilizando o presidente (CEO - Chief 

Executive Officer- executive principal) e o diretor financeiro (CFO - Chief Financial 

Officer- executive financeiro) na "certificagao" das demonstragoes financeiras. Par 

isso, estes executives deverao emitir certificagoes trimestrais atestando o seguinte 

(SANTOS e LEMES, 2004, p. 8): 

a) realmente sao responsaveis pelo estabelecimento e a IT)anutengao dos 

controles internes; 

b) que projetaram esses controles ou supervisionaram seu projeto para 

assegurar que as informagoes materiais cheguem ao conhecimento de 

todos; 

c) que avaliaram a eficacia desses controles a cada trimestre, 

apresentaram em relat6rio as conclusoes acerca da eficacia dos 

controles internes; 

d) que divulgaram tanto ao Comite de Auditoria quanta aos auditores 

independentes todas as deficiencias relevantes identificadas no 

controle, e ainda qualquer fraude envolvendo funcionarios da 

administragao ou qualquer outro que atua significativamente nos 

controles internes da companhia, e ainda, que revelaram nos 

documentos destinados a segao todas as alteragoes realizadas no 

controle interne para suprir as deficiencias identificadas. 

Conforme explicam SANTOS e LEMES: 

7 Enforcement- execu<;ao; cumprimento 
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A sec;:ao 404 intitulada: Management Assessment of Internal Controls tambem conhecida 
por divulgac;:ao exige que o presidente e os diretores fin<mceiros da companhia divulguem 
um relat6rio sobre a efetividade dos controles internes f a elaborac;:ao das demonstrac;:oes 
financeiras, juntamente com os relat6rios anuais. (SAN-:os E LEMES, 2004, P.7) 

Este relat6rio devera confirmar a respons2oilidade dos executives pelo 

estabelecimento e manutenc;ao de controles e procedimentos internes para emissao 

dos relat6rios financeiros e avaliar a eficacia dos controles entao estabelecidos. Esta 

sec;ao determina ainda, que o auditor externo da companhia deve emitir um relat6rio 

individual confirmando a avaliac;ao da administrac;ao sabre a eficacia dos controles e 

procedimentos internes para a emissao de relat6rios financeiros (SANTOS e 

LEMES, 2004, p. 8) 

No que se refere as empresas brasileiras e o processo de adaptac;ao a 

Sarbanes Oxley sabe-se que as empresas brasileiras com ac;oes negociadas no 

mercado de capitais americana, como a Aracruz, Ambev, Net, Petrobras e outras ja 

iniciaram o processo de adequac;ao as novas regras estabelecidas pela Lei 

Sarbanes Oxley (SANTOS e LEMES, 2004). 

Algumas empresas como a Aracruz e o Pao-de-Ac;ucar ja criaram o Comite de 

Auditoria, embora no Brasil a nova legislac;ao permitiu que as empresas brasileiras 

substituam este comite pelo Conselho fiscal (SANTOS e LEMES, 2004). 

3.1.1 Sec;ao 302 da Lei Sarbanes Oxley 

A Sec;ao 302 da Lei Sarbanes Oxley A responsabilidade corporativa -

responsabilidade corporativa pelos relat6rios financeiros - certificac;ao, trata da 

responsabilidade pessoal dos diretores executives e diretores financeiros. 0 CEO 

(Chief Executive Officer- Executive Principal) ou o CFO (Chief Financial Officer

Executive Financeiro), de todas as empresas publicas americanas, devem certificar 

trimestralmente o arquivamento de relat6rios peri6dicos (COLLA, 2008, p. 21 ). 

Estes relat6rios referem-se a Sec;ao 13 (a) ou 15 (d) com respeito a Securities 

Exchange Act of 1.934, relative ao seu preenchimento e acuracidade de tais 

relat6rios, bem como a natureza e eficacia de controles internes que suportam a 

qualidade da informac;ao incluida nos mesmos (COLLA, 2008, p. 22). 

Para dar cumprimento as exigencias de Certificac;ao, os executives deverao 

atestar: 

a) que sao responsaveis pelas demonstrac;oes financeiras; 
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b) garantir a qualidade dos principais contr ales internes da empresa, 

atraves de supervisao, revisao, testes de avaliac;ao e apresentac;ao de 

relat6rio de conclusao; 

c) reportar ao Comite de Auditoria ou aos auditores externos todas as 

deficiencias relevantes dos controles internes, documentac;ao ou 

indfcios de fraudes; 

COLLA cementa que: 

A vulnerabilidade desta Se<;:ao consiste basicamente na modifica<;:ao nao autorizada dos 
dados, fraudes, relat6rios limitados e informa<;:oes. Para reduzir estes riscos, o principal 
requerimento e a autentica<;:ao de dados, seguran<;:a de dados atraves de registro 
detalhado de altera<;:oes de dados feitas pelos usuaries. (COLLA (2006, p.22). 

A SOX tambem conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e segundo 

a Sec;ao 302, em caso de violac;ao os diretores auditores e consultores dessas 

empresas estarao sujeitos a pen a dessa Lei, que vao de 10 a 20 anos de prisao e 

multa de ate 5 milhoes de d61ares (COLLA, 2006, p. 22). 

Esta Sec;ao 302 destaca as responsabilidades do CEO e CFO de companhia 

de capital aberto, quanta as informac;oes trimestrais e anuais prestadas, tendo que 

reportar sabre os controles de divulgac;ao existentes; definic;ao dos controles 

necessaries que assegurem as informac;oes relevantes; avaliac;ao da eficacia dos 

controles e apresentac;ao clara das suas conclusoes; divulgac;ao ao comite de 

auditoria e aos auditores eventuais as deficiencias nos controles e atos de fraude, 

quando existentes; e, indicac;ao, em relat6rio sabre as mudanc;as significativas nos 

controles (IBEF, 2006). 

3.1.2 Sec;ao 404 da Lei Sarbanes Oxley - Avaliac;ao do gerenciamento dos controles 

internes - Divulgac;ao 

Requer uma afirmac;ao da eficacia da estrutura e procedimentos dos controles 

internes para os relat6rios financeiros. Alem disso, deve ser emitido um relat6rio 

pelos auditores externos atestando ou nao a acuracidade dos procedimentos, dos 

controles internes e do gerenciamento. Esta avaliac;ao deve ser anual. E a que mais 

impacta na area de Tecnologia da lnformac;ao (COLLA, 2006, p. 24). 

A vulnerabilidade desta Sec;ao diz respeito ao acesso nao autorizado dos 



20 

dados, problemas de integridade, dados apagados, evidencias incompletas ou 

perdidas. Gerenciamento de controles insuficientes ou inadequados ou ainda 

informac;oes desatualizadas (COLLA, 2006, p. 24). 

0 principal requerimento seria urn eficaz controle de acesso e autenticac;ao 

de usuaries. 

3.2. PRINCIPAL ORGAO REGULADOR DA LEI SARBANES OXLEY 

A lei Sarbanes Oxley criou urn 6rgao regulador, o Public Company Accounting 

Oversight Board- PCAOB8
, tambem conhecido como "Peekaboo", e uma entidade 

sem fins lucrativos criada para fiscalizar as empresas de auditoria independente, 

antes auto-regulamentadas. Este novo 6rgao exigiu adaptac;oes de proporc;oes 

titanicas das empresas sob a sua egide, exigindo melhorias de processes e aumento 

no nfvel de transparencias de ac;oes. Segundo BORGETH (2006, p.21), o PCAOB 

obteve, ainda, autoridade para a "Conduc;ao de investigac;oes, procedimentos 

disciplinares e imposic;ao de sanc;oes apropriadas tanto para as empresas de 

auditoria quanta para os s6cios e gerentes dessas instituic;oes.". 

Dentro do PCAOB podem-se listar os principais itens e subitens da Lei 

Sarbanes Oxley: 

Tftulo I - Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

Sec;ao 101 - Como formar o PCAOB definindo suas obrigac;oes e regras. 

Sec;ao 102 - Criterios para registro de empresas de contabilidade no PCAOB. 

Sec;ao 103 - Criterios a serem seguidos pela empresa de contabilidade registrada 

para emissao dos relat6rios de auditoria, referente a controle de qualidade e padroes 

de independencia. 

Sec;ao 104 - 0 PCAOB faz inspec;ao na empresa de contabilidade verificando 

complacencia com a lei, com regras do conselho, regras da SEc;Ao, padrao 

profissional, entre outros. 

Sec;ao 105 - 0 PCAOB estabelece procedimentos para investigac;ao e para 

8 A PCAOB tomou-se responsavel pela regulamentagao da profissao de auditoria e emissao de regras contabeis, ficando sob supervisao da SEC (IBEF, 

2006). 
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disciplinar empresa de contabilidade registrada. 

Se9ao 106- Regras para tratamento de empresas estrangeiras sao as mesmas, com 

exce9ao da Se9ao 1 02. 

Se9ao 107 -As regras do PCAOB sao aprovadas pel a SE<;AO. 

Se9ao 108 - A SE<;Ao define pad roes de contabilidade podendo avaliar novas 

criterios em determinadas situa96es. 

Se9ao 109 - Defini9ao de criterios para or9amento anual do PCAOB, aprovado pel a 

SE<;Ao. 

Tftulo II - Auditoria independente 

Se9ao 201 - Profbe a presta9ao de varies servi9os de nao auditoria par parte dos 

auditores externos. 

Se9ao - 202 Servi9os realizados par auditores externos sejam ou nao servi9os de 

auditoria, devem ser pre-aprovados pelo comite de auditoria. 

Se9ao 203 - Exigencia de rotatividade do auditor lfder. 

Se9ao 204 - A empresa de auditoria externa deve relatar a auditoria realizada ao 

comite de auditoria. 

Se9ao 205- Comite de auditoria e criado pelo, e entre, o conselho de administra9ao 

para fins de supervisao dos processes de apresenta9ao de relat6rios financeiros e 

contabeis, assim como auditorias das demonstra96es financeiras da empresa. 

Se9ao 206 - Proibi9ao de presta9ao de servi9o de auditoria par empresa que teve 

como empregado a menos de um ana, o CEO, o CFO, controller, entre outros, a fim 

de evitar conflitos de interesse. 

Se9ao 207 - Estudo sabre o impacto de exigir rotatividade entre as empresas de 

auditoria. 

Se9ao 208 - Define regulamento para restri9ao quanta a atua9ao do auditor 

independente. 

Se9ao 209 - Define padroes para supervisao de empresas de contabilidade nao 

registradas. 
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Titulo Ill Responsabilidade corporativa 

Sec;ao 301 - lmplementac;ao de comite de auditoria por todas as empresas de capital 

aberto, com registro na SE<;AO. 

Sec;ao 302 - Certificac;ao trimestral e anual dos controles e procedimentos de 

divulgac;ao pelos diretores executive e financeiro, assumindo sua responsabilidade 

pelos relat6rios financeiros. 

Sec;ao 303 - Proibic;ao de conduta sob influencia dos gestores na auditoria das 

declarac;oes financeiras. 

Sec;ao 304 - 0 presidente e diretor financeiro devem reembolsar as perdas causadas 

por falhas nas declarac;oes financeiras tendo seus bonus e Iueras confiscados. 

Sec;ao 305- Restric;oes e penalidades para executives e diretores. 

Sec;ao 306 - Regulamenta negociac;ao durante perfodo de "apagao" e define 

penalidades. 

Sec;ao 307 - Define regras para advogados sabre relata de suspeitas ou evidencias 

de irregularidades. 

Sec;ao 308 - Define regras para formac;ao de um fundo que proteja os investidores. 

Titulo IV lntensificac;ao da divulgac;ao financeira 

Sec;ao 401 - Determina regras para garantir que as informac;oes divulgadas em 

relat6rios peri6dicos sejam confiaveis. 

Sec;ao 402 - Profbe emprestimo pessoal a executive, como forma de evitar conflito 

de interesse. 

Sec;ao 403 - Exige divulgac;ao de transac;oes realizadas por gerentes, acionistas e 

executives. 

Sec;ao 404 Avaliac;ao do gerenciamento dos controles internes divulgados no 

relat6rio financeiro. 

Sec;ao 405 - Criterios para isentar o cumprimento das sec;oes 401, 402 e 404. 

Sec;ao 406 - Exigencia de direcionamento do c6digo de etica para o executive 

financeiro. 

Sec;ao 407 - Exige que pelo menos um dos membros do comite de auditoria seja um 

especialista financeiro. 

Sec;ao 408 - Revisao sistematica e regular pela SE<;AO das informac;oes divulgadas 
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pelas empresas. 

Se9ao 409 - Divulga9ao de informa96es materiais em tempo real, relativas as 

mudan9as nas condi96es financeiras e operacionais. 

Titulo V Conflito de interesse dos analistas 

Se9ao 501 - Defini9ao de regras para analistas com objetivo de evitar conflitos de 

interesses. 

Titulo VI Comissao de reservas e autoridades 

Se9ao 601 - Defini9ao de recursos destinados a SE<;Ao. 

Se9ao 602 - A SE<;AO tem autoridade para reprovar, censurar pessoas. 

Se9ao 603 - Criterios para participa9ao de compra e venda de a96es, sujeito a ser 

afastado do mercado. 

Se9ao 604 - A SE<;Ao tem autoridade para suspender o direito da pessoa em se 

associar a corretora. 

Titulo VII Estudos e relat6rios 

Se9ao 701 - Estudo para identificar fatores que levaram a consolida9ao de empresas 

de contabilidade e conseqOentemente a redu9ao de empresas de auditoria. 

Se9ao 702 - Estudo sabre a fun9ao das agencias de classifica9ao de credito. 

Se9ao 703 - Estudo para determinar o numero de profissionais definidos como 

contadores, banqueiros de investimento, consultores de investimento e corretores 

envolvidos em viola9ao de lei. 

Se9ao 704 - Estudo para identificar as areas mais proplcias a fraude, manipula9ao 

ou gerenciamento de ganhos impr6prios, bem como para definir tratamento contabil 

aos off-balance. 

Se9ao 705 - Estudo para defini9ao de regras de bancos de investimentos e consultor 

financeiro. 
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Tftulo VIII Fraude corporativa contabil e criminal 

Sec;ao 802 - Definic;ao de penalidades par destruic;ao, alterac;ao ou falsificac;ao de 

registros ou documentos. 

Sec;ao 803 - Descric;ao de quais dfvidas nao sao perdoadas. 

Sec;ao 804 - Prazo limite em que as providencias em func;ao de violac;ao podem ser 

tomadas. 

Sec;ao 805 - Revisao das diretrizes de sentenc;a federal estabelecendo polfticas 

adequadas para obstruc;ao de justic;a. 

Sec;ao 806 - Protec;ao a empregados que prestam informac;oes as investigac;oes. 

Sec;ao 807 - Penalidades criminais par trapacear acionistas de empresas abertas 

sao multa ou prisao par no mfnimo 25 anos. 

Tftulo IX lntensificac;ao de crimes de colarinho branco 

Sec;ao 902 - A tentativa de cometer fraude resulta nas mesmas penalidades da 

fraude efetivamente cometida. 

Sec;ao 903 - Alterac;ao da pena de cinco para vinte anos par corresponder a fraude. 

Sec;ao 904 - Definic;ao de multa e prisao par violar os rendimentos de aposentadoria 

dos empregados na SE<;Ao 1934. 

Sec;ao 905 - A comissao de sentenc;a deve garantir diretrizes e polfticas para deter, 

prevenir e punir fraudes relacionadas a colarinho branco. 

Sec;ao 906 - I nclusao nos relat6rios peri6dicos de declarac;ao par escrito dos 

diretores executive e financeiro certificando as informac;oes. Define multa de ate 5 

milhoes e pena de prisao de ate 20 anos. 

Tftulo X Corporate tax returns (declarac;oes fiscais corporativas) 

Sec;ao 1001 -A restituic;ao de impasto devera ser assinada pelo presidente (CEO

Chief Executive Officer). 
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Titulo XI Fraude corporativa e contabilidade 

Sec;ao 11 02 - Alterar, destruir, ocultar documentos, re ,Jistros ou outros objetos com 

intenc;ao de prejudicar sua integridade gera multa ou r risao de ate 20 anos. 

Sec;ao 1103 - No caso dos devedores comec;arem a pagar suas dfvidas a SE<;Ao, 

suas ac;oes sao temporariamente interrompidas. 

Sec;ao 1104 - Aden do as diretrizes de sentenc;as federais. 

Sec;ao 1105 - Restric;ao as pessoas que viola ram regras. 

Sec;ao 1106 - Aumento de penalidades criminais em relac;ao a SE<;AO 1934. 

Sec;ao 1107 - Retalia<;ao contra informantes. 

3.3. CONCEITO DE AUDITORIA 

Pode-se definir auditoria, segundo MULLER (2005, p.21) como: "um processo 

sistematico de obtenc;ao e avaliac;ao objetiva de evidencias sabre afirmac;oes a 

respeito de ac;oes e eventos econ6micos, para aquilatac;ao do grau de 

correspondencia entre as afirmac;oes e criterios estabelecidos, e de comunicac;ao 

dos resultados a usuaries interessados". 

Segundo CREPALDI (2000, p. 27) auditoria e "o levantamento, estudo e 

avalia<;ao sistematica das transac;oes, procedimentos, operac;oes, retinas e das 

demonstrac;oes financeiras de uma entidade". 

0 trabalho de auditoria muitas vezes e percebido como uma simples 

avaliac;ao das atividades do departamento de contabilidade de uma organizac;ao. 

Com a chegada do auditor, os funcionarios normalmente se sentem vigiados e ficam 

intranquilos. 0 trabalho de auditoria, ainda que em algumas situac;oes especiais 

necessite fazer fiscalizac;oes rigorosas, nao tem como objetivo policiar profissionais 

ou suas atividades. 

A auditoria deve ser compreendida como um con junto de ac;oes de consultoria 

e assessoramento. A verificac;ao de procedimentos e a validac;ao dos controles 

internes utilizados pela organizac;ao permitem ao profissional auditor emitir uma 

opiniao de aconselhamento a direc;ao ou ao staff da entidade em estudo, garantindo 

precisao e seguranc;a na tomada de decisao. Muitas vezes o trabalho e executado 

9 Staff- Equipe 
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com a finalidade de atender a interesses de acionistas, investidores, financiadores e 

do proprio Estado, ou para cumprir normas legais que regulam o mercado acionario. 

E comum, ao termino de uma auditoria, a emissao de um documento formal, 

conhecido como parecer da auditoria, que serve para publica9ao junto as 

demonstra9oes financeiras ou contabeis, no encerramento de um perfodo ou do 

exercfcio social, por for9a de exigemcia da legisla9ao. A Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) e a entidade regulamentadora da profissao e do exercfcio 

profissional, sendo a responsavel pela fiscaliza9ao do segmento. 

3.3.1 As formas de auditoria 

As formas mais conhecidas de auditoria definem-se quanta a extensao, a 

profundidade e a tempestividade: 

Extensao - segundo o jufzo do auditor quanta a confian9a que tenha nos 

controles internos e no sistema contabil, essa forma de auditoria pode ser: 

- Geral: quando abrange todas as unidades operacionais. 

- Parcial: quando abrange especificamente determinadas unidades operacionais. 

- Por amostragem: a partir da analise do controle interno e recorrendo-se a um 

modelo matematico, identificam-se areas de risco e centram-se os exames sobre 

estas areas. 

Profundidade: 

- Integral: inicia-se nos primeiros contatos de uma negocia9ao, estendendo-se ate as 

informa9oes finais (pedido de compra, pagamento, contabiliza9ao, demonstra9oes 

contabeis. Compreende o exame minucioso dos documentos (origem, autenticidade, 

exatifica9ao); dos registros (contabeis, extracontabeis, formais I informais e de 

controle); do sistema de controle interno (quanta a eficiemcia e a aderencia); e das 

informa9oes finais geradas pelo sistema. 

- Por revisao analftica: esta e uma das metodologias para a qual emprega-se o 

conceito de Auditoria Prenunciativa, segundo o qual auditar e administrar o risco. 

Opera-se com trilhas de auditoria mais curtas, para obter razoavel certeza quanta a 

fidedignidade das informa9oes. 

Tempestividade: 

- Permanente: pode ser constante ou sazonal, porem em todos os exercfcios sociais. 

Esse processo oferece vantagens a empresa auditada e aos auditores, 
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especial mente quanto a redugao de custos e de te npo de trabalho. Como as areas 

de risco sao detectadas no primeiro planejam' mto, o acompanhamento pelos 

auditores definira aquelas ja 3 eliminadas e as novas que possam ter surgido. Assim, 

o auditor pode focar seu trabalho e diminuir as visitas, pela facilidade de detecgao de 

problemas. 

- Eventual: sem carater habitual ou periodicidade definida, exige completo processo 

de ambientagao dos auditores e de planejamento todas as vezes em que vai ser 

feita. 

3.4. NATUREZA DAAUDITORIA 

Dentro da natureza da auditoria podemos destacar as mais importantes, 

auditoria operacional e auditoria de gestao. 

3.4.1 Auditoria Operacional 

A auditoria operacional envolve avaliagao e obtengao de evidencias a respeito 

da eficacia e eficiencia das atividades operacionais de uma empresa, em 

comparagao com os objetivos tragados. 

Esse tipo de auditoria e denominado algumas vezes de auditoria gerencial ou 

auditoria de desempenho. GIL (2000, p.25) cita os principais objetivos da atuagao da 

auditoria operacional nas companhias: "avaliar o nfvel de operacionalizagao das 

unidades consoantes os normativos vigentes; contribuir para otimizagao da dinamica 

de atuagao das unidades via auditoria preventiva ( ... ); verificar a adequacidade das 

normas operacionais ( ... )em fungao da evolugao da tecnologia de cada organizagao; 

e estimular a qualidade organizacional". GIL ainda afirma que, para que a auditoria 

alcance seus objetivos, ela necessita "reciclar o check-list realizando adaptagao 

consoante a evolugao das normas e as novas caracterfsticas operacionais do 

neg6cio; acompanhar a qualidade de sua atuagao via natureza das fraquezas 

detectadas; e rever sua dinamica de atuagao aplicando o questionario de 

autocontrole do auditor operacional". 
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3.4.2 Auditoria de Gestae 

Os objetivos da auditoria de gestae, segundo GIL sao: 

"participa9ao da auditoria interna em todos os mementos empresariais; contribui~o da 
auditoria interna para a manuten9ao da organiza9ao na vanguarda tecnol6gica e do 
segmento economico de que participa; avalia9ao do posicionamento/situa9ao futura da 
organiza9ao via auditoria de simula96es e previsoes organizacionais; selar o leque de 
op96es de auditagem; estimular os lfderes empreendedores; institucionalizar os criterios 
de rodfzio/polivaiE~ncia negocia9ao/participa~o no ambiente auditoria/empresa; avalia9ao 
das iniciativas empresarias propostas. (GIL, 2000, p.39) 

Conforme cita Gl L (2000, p.39) "a estrutura da auditoria de gestae tem 

sustentac;ao, e uma complementac;ao e utiliza-se de todo instrumental da auditoria 

operacional. Entretanto, ( ... ) ha tecnicas/procedimento/abordagens/formas mais 

direcionadas para auditoria de gestae do que para a auditoria operacional". 

3.5. AUDITORIA INTERNA 

A Auditoria lnterna consiste em departamento vinculado a mais alta 

administrac;ao das empresas, cujo objetivo primordial e acompanhar os neg6cios da 

empresa, de forma permanente, com equipe de Auditores voltados exclusivamente 

aos trabalhos dessa organizac;ao. 

Segundo LOPES DE SA (1973, p.17) "a Auditoria e a tecnica contabil do 

exame sistematico dos registros patrimoniais, observando-os para verificar se 

encontram dentro ou fora dos limites do fim aziendal, apresentando conclusoes e 

crfticas respectivas, atraves de pesquisas, interpretac;oes, orientac;oes e pareceres, 

valendo-se para tanto, de todos os meios necessaries". 

A partir do surgimento de empresas formalmente constitufdas, os auditores 

deixam de ser publicos para atender as necessidades de suas organizac;oes. 

Esses auditores internes tinham inicialmente, a responsabilidade quase 

exclusiva de revisar e conferir valores e documentos, como extensao da func;ao dos 

auditores publicos. 
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Tomando por base COOK, (1983, p. 4): ( ... ) os auditores internes cumprem 

importante fun9ao dentro das organiza96es de neg6cios, das entidades 

governamentais ou de outras formas de organiza9ao; examinando o sistema interne 

de informa96es, eles determinam se o mesmo efetivamente se destina a comunicar 

as diretrizes da administra9ao, a colher os dados necessaries e a informar a 

administra9ao sabre os resultados das atividades operacionais. Lembramos tambem 

que a auditoria interna e uma fun9ao dentro da organiza9ao, e que o auditor interne 

e um empregado da mesma, sendo assim seu grau de independencia nos exames a 

realizar se torna menor, uma vez que este alem de dependencia financeira da 

organiza9ao tambem esta vinculado a ela como elemento de seu quadro de 

profissionais. Mas a auditoria interna deve estar subordinada apenas a alta 

administra9ao, de preferencia a diretoria ou ao conselho de administra9ao, uma vez 

que ela nao pode examinar trabalhos de departamento aos quais esta subordinada 

ou averiguar trabalhos que ela mesma elaborou. 

Para FRANCO E MARRA (1991, p. 175): "A vantagem da auditoria interna 

e a existencia, dentro da propria organiza9ao, de um departamento que exerce 

permanente controle - previa concomitante e consequente - de todos os atos da 

administra9ao". 

Abaixo podemos analisar a Norma Brasileira de Contabilidade- NBC T 12, 

onde estabelece os conceitos e as regras gerais de execu9ao dos trabalhos e de 

emissao de relat6rios na auditoria interna: 

• NBC T 12.1 - CONCEITUA<;AO E DISPOSI<;OES GERAIS 

12.1.1 - Conceitua9ao e objetivos da auditoria interna; 

12.1.2- Papeis de trabalho; 

12.1.3 - Fraude e erro; 

• NBC T 12.2- NORMAS DE EXECU<;AO DO TRABALHO 

12.2.1 - Planejamento da auditoria interna; 

12.2.2 - Riscos da auditoria interna; 

12.2.3 - Procedimentos da auditoria interna; 
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12.2.4 - Amostragem 

• NBC T 12.3 - NORMAS RELATIVAS AO RELATORIO DA AUDITORIA 

INTERNA 

12.1 CONCEITUA<;AO E DISPOSI<;OES GERAIS 

12. 1.1 Conceitua9ao e Objetivos da Auditoria I nterna 

12.1.1.1 Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria 1 nterna 

Contabil, doravante denominada Auditoria lnterna. 

12.1.1.2 A Auditoria lnterna e exercida nas pessoas jurfdicas de direito publico, 

interne ou externo, e de direito privado. 

12.1.1.3 A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avalia96es, 

levantamentos e comprova96es, metodologicamente estruturados para a avalia9ao 

da integridade, adequa9ao, eficacia, eficiencia e economicidade dos processes, dos 

sistemas de informa96es e de controles internes integrados ao ambiente, e de 

gerenciamento de riscos, com vistas a assistir a administra9ao da entidade no 

cumprimento de seus objetivos. 

12.1.1.4 A atividade da Auditoria lnterna esta estruturada em procedimentos, com 

enfoque tecnico, objetivo, sistematico e disciplinado, e tem por finalidade agregar 

valor ao resultado da organiza9ao, apresentando subsfdios para o aperfei9oamento 

dos processes, da gestae e dos controles internes, por meio da recomenda9ao de 

solu96es para as nao-conformidades apontadas nos relat6rios. 

12.1.2 Papeis de Trabalho 

12.1.2.1 A Auditoria lnterna deve ser documentada por meio de papeis de trabalho, 

elaborados em meio ffsico ou eletr6nico, que devem ser organizados e arquivados 

de forma sistematica e racional. 

12.1.2.2 Os papeis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, 

informa96es e provas, obtido no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames 

realizados e dar suporte a sua opiniao, crfticas, sugestoes e recomenda96es. 

12.1.2.3 Os papeis de trabalho devem ter abrangencia e grau de detalhe suficientes 

para propiciarem a compreensao do planejamento, da natureza, da oportunidade e 

da extensao dos procedimentos de Auditoria lnterna aplicados, bem como do 

julgamento exercido e do suporte das conclusoes alcan9adas. 

12.1.2.4 Analises, demonstra96es ou quaisquer outros documentos devem ter sua 
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12.1.3 Fraude e Erro 
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12.1.3.1 A Auditoria lnterna deve assessorar a administra<;ao da entidade no 

trabalho de preven<;ao de fraudes e erros, obrigando-se a informa-la, sempre par 

escrito, de maneira reservada, sabre quaisquer indfcios ou confirma<;oes de 

irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho. 

12.1.3.2 0 termo "fraude" aplica-se a ato intencional de omissao e/ou manipula<;ao 

de transa<;oes e opera<;oes, adultera<;ao de documentos, registros, relat6rios, 

informa<;oes e demonstra<;oes contabeis, tanto em termos ffsicos quanta monetarios. 

12.1.3.3 0 termo "erro" aplica-se a ato nao-intencional de omissao, desaten<;ao, 

desconhecimento ou rna interpreta<;ao de fatos na elabora<;ao de registros, 

informa<;oes e demonstra<;oes contabeis, bern como de transa<;oes e opera<;oes da 

entidade, tanto em termos ffsicos quanta monetarios. 

12.2 NORMAS DE EXECU<;AO DOS TRABALHOS 

12.2.1 Planejamento da Auditoria lnterna 

12.2.1.1 0 planejamento do trabalho da Auditoria lnterna compreende os exames 

preliminares das areas, atividades, produtos e processes, para definir a amplitude e 

a epoca do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

administra<;ao da entidade. 

12.2.1.2 0 planejamento deve considerar os fatores relevantes na execu<;ao dos 

trabalhos, especialmente os seguintes: 

a) o conhecimento detalhado da polftica e dos instrumentos de gestae de riscos da 

entidade; 

b) o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas contabil e 

de controles internes e seu grau de confiabilidade da entidade; 

c) a natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de auditoria interna a 

serem aplicados, alinhados com a polftica de gestae de riscos da entidade; 

d) a existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no 

ambito dos trabalhos da Auditoria lnterna; 

e) o uso do trabalho de especialistas; 

f) os riscos de auditoria quer pelo volume ou pela complexidade das transa<;oes e 

opera<;oes; 
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g) o conhecimento do resultado e das providencias tomadas em rela<;ao a trabalhos 

anteriores, semelhantes ou relacionados; 

h) as orienta<;oes e as expectativas externadas pela administra<;ao aos auditores 

internes; e 

i) o conhecimento da missao e objetivos estrategicos da entidade. 

12.2.1.3 0 planejamento deve ser documentado e os programas de trabalho 

formalmente preparados, detalhando-se o que for necessaria a compreensao dos 

procedimentos que serao aplicados, em termos de natureza, oportunidade, 

extensao, equipe tecnica e uso de especialistas. 

12.2.1.4 Os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a servir como 

guia e meio de controle de execu<;ao do trabalho, devendo ser revisados e 

atualizados sempre que as circunstancias o exigirem. 

12.2.2 Riscos da Auditoria lnterna 

12.2.2.1 A analise dos riscos da Auditoria lnterna deve ser feita na fase de 

planejamento dos trabalhos; estao relacionados a possibilidade de nao se atingir, de 

forma satisfat6ria, o objetivo dos trabalhos. Nesse sentido, devem ser considerados, 

principalmente, os seguintes aspectos: 

a) a verifica<;ao e a comunica<;ao de eventuais limita<;oes ao alcance dos 

procedimentos da Auditoria lnterna, a serem aplicados, considerando o volume ou a 

complexidade das transa<;oes e das opera<;oes; 

b) a extensao da responsabilidade do auditor interne no uso dos trabalhos de 

especialistas. 

12.2.3 Procedimentos da Auditoria lnterna 

12.2.3.1 Os procedimentos da Auditoria lnterna constituem exames e investiga<;oes, 

incluindo testes de observancia e testes substantives, que permitem ao auditor 

interne obter subsfdios suficientes para fundamentar suas conclusoes e 

recomenda<;oes a administra<;ao da entidade. 

12.2.3.2 Os testes de observancia visam a obten<;ao de razoavel seguran<;a de que 

os controles internes estabelecidos pela administra<;ao estao em efetivo 

funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionarios e 

administradores da entidade. Na sua aplica<;ao, devem ser considerados os 

seguintes procedimentos: 

a) inspe<;ao - verifica<;ao de registros, documentos e ativos tangfveis; 

b) observa<;ao - acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua 
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execu<;ao; e 

c) investiga<;ao e confirma<;ao - obten<;ao de informa<;oes perante pessoas ffsicas ou 

jurfdicas conhecedoras das transa<;oes e das opera<;oes, dentro ou fora da entidade. 

12.2.3.3 Os testes substantives visam a obten<;ao de evidencia quanta a suficiencia, 

exatidao e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informa<;ao da 

entidade. 

12.2.3.4 As informa<;oes que fundamentam os resultados da Auditoria lnterna sao 

denominadas de "evidencias", que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e 

uteis, de modo a fornecer base salida para as conclusoes e recomenda<;oes a 

administra<;ao da entidade. 

12.2.3.5 0 processo de obten<;ao e avalia<;ao das informa<;oes compreende: 

I - a obten<;ao de informa<;oes sabre os assuntos relacionados aos objetivos e ao 

alcance da Auditoria lnterna, devendo ser observado que: 

a) a informa<;ao suficiente e aquela que e factual e convincente, de tal forma que 

uma pessoa prudente e informada possa entende-la da mesma forma que o auditor 

interne; 

b) a informa<;ao adequada e aquela que, sendo confiavel, propicia a melhor 

evidencia alcan<;avel, par meio do usa apropriado das tecnicas de Auditoria lnterna; 

c) a informa<;ao relevante e a que da suporte as conclusoes e as recomenda<;oes da 

Auditoria lnterna; 

d) a informa<;ao util e a que auxilia a entidade a atingir suas metas; 

II - a avalia<;ao da efetividade das informa<;oes obtidas, mediante a aplica<;ao de 

procedimentos da Auditoria lnterna, incluindo testes substantives, se as 

circunstancias assim o exigirem. 

12.2.3.6 0 processo deve ser supervisionado para alcan<;ar razoavel seguran<;a de 

que o objetivo do trabalho da Auditoria lnterna esta sendo atingido. 

12.2.3.7 Devem ser adotados procedimentos adequados para assegurar que as 

contingencias ativas e passivas relevantes - decorrentes de processes judiciais e 

extrajudiciais, reivindica<;oes e reclama<;oes, bem como de lan<;amentos de tributes e 

de contribui<;oes em disputa, - foram identificadas e sao do conhecimento da 

administra<;ao da entidade. 

12.2.3.8 No trabalho da Auditoria lnterna, quando aplicavel, deve ser examinada a 

observancia dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade, das Normas Brasileiras 

de Contabilidade e da legisla<;ao tributaria, trabalhista e societaria, bem como o 
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12.2.4 Amostragem 
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12.2.4.1 Ao determinar a extensao de urn teste de auditoria au urn metoda de 

selegao de itens a serem testados, podem ser empregadas tecnicas de amostragem. 

12.2.4.2 Ao usar metoda de amostragem, estatrstica au nao, deve ser projetada e 

selecionada uma amostra que possa proporcionar evidemcia de auditoria suficiente e 

apropriada. 

12.2.5 Processamento Eletronico de Dados- PED 

12.2.5.1 A utilizagao de processamento eletronico de dados pela entidade requer 

que exista, na equipe da Auditoria lnterna, profissional com conhecimento suficiente 

sabre a tecnologia da informagao e as sistemas de informagao utilizados. 

12.2.5.2 0 usa de tecnicas de Auditoria lnterna, que demandem o emprego de 

recursos tecnol6gicos de processamento de informagoes, requer que exista na 

equipe da Auditoria lnterna profissional com conhecimento suficiente de forma a 

implementar as pr6prios procedimentos au, se for o caso, orientar,supervisionar e 

revisar as trabalhos de especialistas. 

12.3 NORMAS RELATIVAS AO RELATORIO DAAUDITORIA INTERNA 

12.3.1 0 relat6rio eo documento pelo qual a Auditoria lnterna apresenta o resultado 

dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de 

forma a expressar, claramente, suas conclusoes, recomendagoes e providencias a 

serem tomadas pela administragao da entidade. 

12.3.2 0 relat6rio da Auditoria lnterna deve abordar, no mfnimo, as seguintes 

aspectos: 

a) o objetivo e a extensao dos trabalhos; 

b) a metodologia adotada; 

c) as principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensao; 

d) eventuais limitagoes ao alcance dos procedimentos de auditoria; 

e) a descrigao dos fatos constatados e as evidencias encontradas; 

f) as riscos associados aos fatos constatados; e 

g) as conclusoes e as recomendagoes resultantes dos fatos constatados. 

12.3.3 0 relat6rio da Auditoria lnterna deve ser apresentado a quem tenha solicitado 

o trabalho au a quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do 
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seu conteudo. 

12.3.4 A Auditoria lnterna deve avaliar a necessidade de emissao de relat6rio 

parcial, na hip6tese de constatar impropriedades/irregularidades/ ilegalidades que 

necessitem providencias imediatas da administrac;ao da entidade, e que nao possam 

aguardar o final dos exames, considerando o disposto no item 12.1. 3.1. 

3.5.1 Auditoria interna financeira 

A auditoria interna financeira esta relacionada a area contabil e financeira, 

e tern por objetivo examinar a adequac;ao dos registros e operac;oes efetuados pela 

empresa e a aplicac;ao dos princfpios fundamentais de contabilidade. 

Para COOK (1983, p. 251 ), enquanto, no passado, os aspectos financeiros 

de uma auditoria interna predominavam em grande numero de empresas, hoje, em 

muitas delas, a auditoria financeira tornou-se uma mera faceta na auditoria interna, 

de amplo escopo e bases extensas, Os controles contabeis e financeiros, por si s6, 

continuam tao importantes como sempre foram, para o exito da administrac;ao e 

operac;ao de urn neg6cio; porem os auditores internes agora levam em conta, 

juntamente com estes, outros controles igualmente importantes. 

3.5.2 Auditoria interna operacional 

A auditoria interna operacional tern por objetivo assessorar a administrac;ao 

nas areas operacionais que as func;oes e responsabilidades estao sendo cumpridos, 

avaliando cada setor. 

De acordo com COOK (1983, p.252), a auditoria operacional e o termo 

amplamente usado para descrever a ingerencia da func;ao da auditoria interna em 

quase todos os aspectos das operac;oes da empresa. A auditoria operacional 

orienta-se, primordialmente, para o futuro e para melhorias que podem ser 

traduzidas, enquanto que a auditoria financeira interna preocupa-se essencialmente, 

com o que ja se passou a seguranc;a propiciada pelos controles existentes. 

A auditoria operacional nao esta diretamente associada a procura de erros ou 
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fraudes, mas sim dar opinioes sabre o funcionamento das atividades de maneira a 

reduzir custos, melhorar as tecnicas utilizadas, verificar se os funcionarios estao 

seguindo as polfticas adotadas pela empresa, para alcanc;ar seus objetivos. 

Os objetivos devem ser bem trac;ados, com pensamento da administrac;ao 

para o futuro, desta maneira, orientar as areas da empresa para o cumprimento dos 

objetivos. 

3.5.3 Auditoria Administrativa 

Em nfvel de gestao onde as atividades sao desempenhadas com 

participac;oes em reunioes da diretoria e outros grupos relacionados a administrac;ao, 

esta relacionada ao planejamento estrategico e tatico, bem como no processo de 

tomada de decisao e definic;ao das polfticas e diretrizes a serem adotadas. Esta 

auditoria e feita por auditor independente ou externo. 

Conforme ATTIE (1986, p. 33), ( ... ) como a administrac;ao necessita fazer-se 

presente por toda organizac;ao, e em cada um dos sistemas que a compoe, 

determinando que tudo funcione e flua normalmente conforme propusera, a auditoria 

interna funciona, na realidade, como os olhos da administrac;ao. 

A auditoria interna que muitas vezes e considerada como algo punitive para 

muitos, tem papel importantfssimo na gestao das organizac;oes, uma vez que, o 

objetivo da auditoria nao e encontrar erros ou fraudes, e sim, fazer um 

monitoramento do controle interne para proporcionar a eficiencia do mesmo. 

3. 6. CONTROLE I NTERNO 

PEIXE (2002, p. 29) menciona que "controle corresponde a faculdade e dever 

dos indivfduos em estabelecer comparac;oes entre padroes preestabelecidos e as 

suas pretensoes". 

Controles internes tambem sao compreendidos como sendo: 

Todos os instrumentos da organizac;;ao destinados a vigilancia, fiscaliza<;:ao e verificac;;ao 
administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que 
se verificam dentro da empresa e que produzam reflexes a seu patrim6nio (FRANCO e 

MARRA, 2001, p. 267). 
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De acordo com CREPALDI (2000, p. 205), a adogao de procedimentos de 

controles internes tern como principais finalidades: 

a) proteger os ativos da instituigao; 

b) aumentar a exatidao e a fidedignidade de dados e relat6rios contabeis e 

de outros dados operacionais; 

c) promover e avaliar a eficacia operacional de todos os aspectos das 

atividades da empresa; 

d) comunicar as diretrizes administrativas. 

Segundo Mccrimmon & Wehrung (1986 apud MARTINS, SANTOS e DIAS 

FILHO, 2004) "Para estabelecer urn sistema de centrale de gestae dos recursos, a 

governanga se depara, inevitavelmente, com a necessidade de tratar os riscos 

empresariais, que sao 'eventos futures e incertos que podem influenciar de forma 

significativa o cumprimento dos objetivos de uma firma". 

0 Conselho Federal de Contabilidade, nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Tecnica 11, item 11.2.5.1, define centrale interne como urn conjunto 

de variaveis e compreende: ( ... ) "o plano de organizagao e o conjunto integrado de 

metoda e procedimentos adotados pela entidade na protegao do seu patrimonio, 

promogao da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstragoes 

contabeis, e da sua efici€mcia operacional". 

Segundo o Comite de Procedimentos de Auditoria do Institute Americana de 

Contadores Publicos Certificados- AI CPA: 

0 centrale interne compreende o plano de organiza9ao e conjunto coordenado des 
metodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimonio, verificar a 
exatidao e a fidedignidade de seus dados contabeis, promover a efici€mcia operacional e 
encorajar a adesao a politica tra~da pela administra9ao. (apud ATTIE 1992, p.197) 

Para o lnstitut Frangais des Experts Comptables: 

0 centrale interne e formado pelo plano de organiza9a0 e de todos OS metodos e 
procedimentos adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, controlar a 
validade des dados financeiros pela Contabilidade, ampliar a eficacia e assegurar a boa 
aplica9ao das instru96es da dire9ao. (apud LOPES DE SA 1993, p.11 0) 

Urn dos aspectos importantes no usa dos controles internes pelas 

organizagoes e o de municiar aos acionistas com razoavel seguranga de que a 
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conduc;ao dos neg6cios esta adequadamente controlada. 

Segundo ATTIE (1992, p.200), e "impassive! conceber uma empresa que nao 

disponha de controles que possam garantir a continuidade do fluxo de operac;oes e 

informac;oes propostas". 

3.6.1 Principios de Centrale interne 

Os princfpios de centrale interne representam o conjunto de regras, diretrizes 

e sistemas, que visam ao atendimento de objetivos especificos, que para PETER E 

MACHADO (2003, p.25) sao: 

a) Relac;ao custo/beneffcio: consiste na minimizac;ao da probabilidade de 

falhas/desvios quanta ao atendimento dos objetivos e metas. Este conceito 

reconhece que o custo de um centrale nao deve exceder aos beneficios que possa 

proporcionar; 

b) Qualificac;ao adequada, treinamento e rodizio de funcionarios: a eficacia dos 

controles internes esta diretamente relacionada com a competencia e integridade do 
/ 

pessoal. Assim, e imprescindivel que haja uma polftica de pessoal que contemple; 

c) Delegac;ao de poderes e determinac;ao de responsabilidades: visam assegurar 

maior rapidez e objetividade as decisoes, fazendo-se necessaria um 

regimento/estatuto e organograma adequado, onde a definic;ao de autoridade e 

conseqOentes responsabilidades sejam claras e satisfac;am plenamente as 

necessidades da organizac;ao; e manuais de rotinas/procedimentos claramente 

determinados, que considerem as func;oes de todos os setores do 6rgao/entidade; 

d) Segregac;ao de func;oes: a estrutura de um centrale interne deve prever a 

separac;ao entre as func;oes de autorizac;ao ou aprovac;ao de operac;oes e a 

execuc;ao, centrale e contabilizac;ao das mesmas, de tal forma que nenhuma pessoa 

detenha competencias e atribuic;oes em desacordo com este principia; 

e) lnstruc;oes devidamente formalizadas: para atingir um grau de seguranc;a 

adequado e indispensavel que as ac;oes, procedimentos e instruc;oes sejam 

disciplinados e formalizados atraves de instrumentos eficazes, ou seja, claros e 

objetivos e emitidos par autoridade competente; 

f) Controles sabre as transac;oes: e imprescindivel estabelecer o acompanhamento 

dos fatos contabeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados 

mediante atos legitimos, relacionados com a finalidade do 6rgao/entidade e 
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autorizados par quem de direito; 

g) Aderencia as diretrizes e normas legais: e necessaria a existencia, no 

6rgao/entidade, de sistemas estabelecidos para determinar e assegurar a 

observancia das diretrizes, pianos, normas, leis, regulamentos e procedimentos 

administrativos internes. 

Do exposto, conclui-se que atraves dos princfpios de controle interne, se 

estabelecem as diretrizes a serem tomadas pela administra9ao da empresa, no 

tocante ao seu adequado funcionamento, com a separa9ao de atribui9oes 

especfficas para cada funcionario, a fim de se evitar possfveis erros ou fraudes. 

3.6.2 Modele de Confian9a de Controle Interne 

Mediante a confian9a nos controles internes e que se torna possfvel colher 

relat6rios e demonstra9oes contabeis com informa9oes condizentes com a realidade 

da organizayao, para desta forma tamar as melhores decisoes e transparecer 

confiabilidade para o mercado financeiro em geral. 0 controle interne gira em torno 

dos aspectos administrativos de uma entidade, influenciando diretamente sabre os 

aspectos contabeis. 

A fun9ao da Contabilidade como instrumento de controle administrative e de 

extrema importancia, pais um sistema de contabilidade que nao esteja apoiado em 

um eficiente controle interne se torna, ate certo ponto, inutil, uma vez que nao e 

possfvel confiar nas informa9oes contidas em seus relat6rios. 

Um gerenciamento eficaz dos controles internes e fundamental para melhor 

compreender, definir e avaliar a estrutura de controle da organiza9ao. 

Segundo ALMEIDA (1996, p.50) "Deve-se executar os seguintes passes na 

avalia9ao do controle interne: levantar o atual sistema de controle interne, verificar 

se o sistema levantado e o que realmente esta sendo seguido na pratica, avaliar a 

possibilidade do sistema revelar de imediato, erros e irregularidades e determinar 

tipos e volumes de procedimentos de auditoria com as devidas recomenda9oes". 

Para que a administra9ao disponha de um bam sistema de controle interne e 

necessaria: um ambiente de controle e postura exemplar da alta dire9ao, processes 

de avalia9ao de riscos, atividades de controle, processes de informa9ao e 

comunica9ao e um monitoramento de fun9oes e processes. 

Com o intuito de demonstrar um apropriado controle interne, sao detalhadas a 
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seguir caracterfsticas dos quatro estagios (nao-confiavel, insuficiente, confiavel e 

excelente) de modele de confiabilidade, conforme a extensao da documenta<;ao e a 

consciencia e monitoramento (DELOITTE; TOUCHE; TOHMATSU, 2003): 

1. Nao Confiavel. 

Caracterfsticas: Centrale, polfticas e procedimentos relacionados nao foram 

adotados nem documentados; nao ha urn pracesso de cria<;ao para a divulga<;ao; 

empregados nao tern consciencia de suas responsabilidades sabre as atividades de 

centrale; a eficacia operativa das atividades de centrale nao e avaliada em uma base 

regular; as deficiencias dos contrales nao sao identificadas. 

lmplica<;6es: documenta<;ao insuficiente para suportar a certifica<;ao e a garantia da 

administra<;ao; nfvel de esfor<;o para documentar, testar e corrigir contrales e 
significative. 

2. lnsuficiente. 

Caracterfsticas: Contrales, polfticas e procedimentos relacionados foram adotados, 

mas nao estao completamente documentados; ha urn pracesso de cria<;ao para a 

divulga<;ao, mas nao esta totalmente documentado; e possfvel que os empregados 

nao tenham consciemcia de suas responsabilidades sabre as atividades de centrale; 

a eficacia operacional das atividades de centrale nao e adequadamente avaliada em 

uma base regular e o pracesso nao esta totalmente documentado; e possfvel 

identificar as deficiencias dos controles, mas elas nao sao prontamente corrigidas. 

lmplica<;6es: documenta<;ao insuficiente para suportar a certifica<;ao e a garantia da 

administra<;ao; o nfvel de esfor<;o para documentar, testar e corrigir controles e 
significative; 

3. Confiavel. 

Caracterfsticas: Contrales, polfticas e procedimentos relacionados foram adotados e 

estao completamente documentados; ha urn processo de cria<;ao para a divulga<;ao 

que esta documentado de forma apropriada; os empregados tern consciencia de 

suas responsabilidades sabre as atividades de centrale; a eficacia operacional das 

atividades de centrale e avaliada em uma base peri6dica e o processo esta 

documentado de forma apropriada; as deficiencias de centrale sao identificadas e 

oportunamente corrigidas. 

lmplica<;6es: documenta<;ao suficiente para suportar a certifica<;ao e a garantia da 

administra<;ao; o nfvel de esfor<;o para documentar, testar e corrigir controles pode 

ser significative dependendo das circunstancias da empresa; 
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4. Excelente 

Caracterfsticas: Apresenta todas as caracterfsticas do modele confiavel; existe urn 

programa de gerenciamento de riscos e controles, de modo que os controles e 

procedimentos sao documentados e continuamente reavaliados para refletir urn 

processo maier ou mudangas organizacionais; utiliza urn processo de auto-avaliagao 

para avaliar o desenho e a eficacia dos controles; a tecnologia e avangada para 

documentar processes, objetivos de controle, atividades, identificar falhas e avaliar a 

eficacia dos controles. 

lmplicagoes: lmplicagoes do modele confiavel; tomada de decisao aperfeigoada em 

virtude de informagoes pontuais e de alta qualidade; utilizagao eficiente dos recursos 

internes; 

3.6.3 Controle interne x fraude 

Para o Conselho Federal de Contabilidade, na Norma Brasileira de 

Contabilidade Tecnica N° 11, item 11.1.4.3 (CFC, 2003, p.132): 

A responsabilidade primaria na preven<;:ao e detec<;:ao de fraudes e erros e da 
administra<;:ao da entidade, atraves de implementa<;:ao e manuten<;:ao de adequado 
sistema contabil e de controle interne. Entretanto, o auditor deve planejar seu trabalho de 
forma a detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes nas demonstra<;:oes 
contabeis. 

Segundo ATTIE (1992, p.215), "a eficiemcia do sistema de controle interne 

como urn todo deve permitir detectar nao somente irregularidades de atos 

intencionais, como tambem erros de atos intencionais": 

Segundo ALMEIDA (1996, p. 60), a avaliagao do sistema de controle interne 

com preen de: 

"- determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer; 

- verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esses erros ou 

irregularidades; 

- analisar as fraquezas ou falta de controle, que possibilitam a existencia de erros ou 

irregularidades, a fim de determinar natureza, data e extensao dos procedimentos de 

auditoria; 

- emitir relat6rio-comentario dando sugestoes para o aprimoramento do sistema de 

controle interne da empresa." 
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A presenc;a de boas condutas eticas entre os executives da organizac;ao e 

princfpio basico para a protec;ao dos acionistas contra fraudes e atos ilfcitos 

possfveis de serem executados. 

3. 7 A EMPRESA DO SET OR AUTOMOTIVO 

A empresa do setor automotive analisada neste trabalho e lfder mundial na 

fabricac;ao de sistemas de interiores para vefculos, com foco em eficiencia 

energetica e soluc;oes no fornecimento de baterias para vefculos convencionais, 

hfbridos e hfbrido-eletricos. 

Atualmente, a empresa tornou-se o maior fabricante mundial de assentos 

automotivos completes, com fabricas nos cinco continentes. As fabricas "just-in-time" 

- no tempo certo I na hora certa) - estao localizadas pr6ximas as grandes 

montadoras. Os assentos, ap6s a montagem, sao transportados de acordo com a 

sequencia de produc;ao correspondente aos carros fabricados nas linhas de 

montagem, e entregues ao cliente, tudo em menos de 90 minutes. 

A empresa fornece sistemas de interiores automotivos inovadores que ajudam 

a tornar a conduc;ao mais confortavel, segura e agradavel. Nos ediffcios, oferece 

produtos e servic;os que aperfeic;oam a utilizac;ao da energia e aumentam o conferta 

e a seguranc;a. A empresa do setor automotive tambem fornece baterias para 

autom6veis e para vefculos hfbrido-eletricos, juntamente com avanc;ados sistemas 

de engenharia e servic;os. 

A empresa do setor automotive tem 140.000 colaboradores em mais de 1.300 

locais atendendo clientes em 125 pafses. Fundada em 1885, a sede da empresa 

esta localizada em Milwaukee, Wisconsin, EUA. 

Segmentos de Neg6cios da empresa do setor automotive: 

a) Automotive Experience: Uder mundial em sistemas de interiores para 

autom6veis, incluindo vefculos de passeio e camionetes. Fornecimento de 

sistemas de assentos, teto, paineis de porta, paineis de instrumento e 

componentes eletronicos. 

b) Power Solutions: 0 maior fabricante mundial de baterias automotivas 

chumbo-acidas e criador de tecnologias avanc;adas para baterias. Cerca de 

80% das baterias sao vendidas atraves do mercado de reposic;ao e 20% sao 
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vendidas como pe<;a original de montadora. 

c) Building Efficiency: Lfder na distribui<;ao de equipamentos e sistemas de 

controle para aquecimento, ventila<;ao ear condicionado (HVAC), ilumina<;ao, 

seguran<;a e gestao de incendios em ediffcios de grande porte. Nosso 

portfolio de servi<;os inclui desde a instala<;ao, revisao e manuten<;ao de 

equipamentos, aiE§m de contratos sob medida de acordo com a necessidade 

de nossos clientes. Lfder mundial em gestao integrada de equipamentos, de 

acordo com a rela<;ao da Revista Fortune 500, administrando mais de 55 

milhoes de metros quadrados em todo o mundo. 

0 trabalho sera elaborado na unidade de neg6cios da empresa do setor 

automotive: automotive experience. 

A empresa do setor automotive ainda conta com a<;6es na Balsa de Nova 

lorque. 
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3.8 PROCEDIMENTOS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA EMPRESA 

Dentre os controles internes adotados pela empresa do setor automotive 

neste trabalho iremos abordar os seguintes controles internes abaixo a fim de limitar 

os controles internes e focar em determinados controles adotados pela empresa. 

3.8.1 Centrale interne no faturamento e emissao de notas fiscais 

Nivel da Revisao 
01 
02 

Preparado: 

Assiratura I cata 

a) Objetivo. 

Faturamento e emissao de notas fiscais 
lnstrucao de Trabalho 

Propriedade Confidencial FNCB-LOS-WI-38-01 I Rev 02 I Pag. 1 de 3 

Data da Revisao Descric;rao da Mudanc;ra 
26/05/2003 • Emissao inicial 
26/05/2008 • Altera<;ao de numera<;ao e logo 

Aprovado: Liberado: 

Assi natura I Data AsS naura I Dcta 

Esta instrugao de trabalho define uma sistematica para monitorar o processo 

de emissao de notas fiscais e garantir que todos os bancos produzidos sejam 

devidamente faturados. 

b) Abrangencia 

Essa instruc;ao de trabalho se aplica exclusivamente a planta da JCI de 

Curitiba 

c) Responsabilidade 

1) A area de produgao e responsavel pelo apontamento dos ban cos produzidos no 

final da linha de produgao, garantindo a baixa de componentes e geragao de 

informagao para a emissao da nota fiscal bern como pela informac;ao diaria da 
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quantidade de carros produzidos; 

2) A area de sistemas e responsavel pela programac;ao diaria do Backflush para a 

atualizac;ao do sistema de estoque de produto acabado; 

3) A area de controladoria e responsavel pela emissao das notas fiscais, analise da 

curacidade das notas fiscais emitidas, de forma a garantir que todos os bancos 

produzidos foram faturados; 

4) 0 departamento financeiro e responsavel pela certificac;ao de que as notas 

emitidas foram recebidas pelo cliente. 

5) 0 responsavel pelo faturamento e responsavel pelo arquivo das vias das notas 

fiscais pertencentes a JCI 



Tabela 01 - Processo de faturamento e emissao de notas fiscais 

PROCESSO 

Apontamento 

Backflush 

Estoq ue de produto acabado 

Autorizayao para Faturamento 

Analisar os moti vas da nao 

Fonte: empresa do setor automotive 

d) Registros 

OOCUMENTO RECURSOS 

SIS1EMA 

SIS1EMA 

SIS1EMA 

SIS1EMA 

Nota Fiscal 

Nota fiscal 

Setor 
produtivo 

Setor 
produtivo 

IT 

IT 

Arquivo 
Magnetico 

Responsive] 
F aturamen to 

Responsive! 
Faturamento I 
Dptos 
envolvidos 

Responsive! 
pelo 
F aturamen to 

Arquivo 
Magnetico do 
Cliente 
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COMENTARIOS 

Vide Comentilrio 01. 

A informac;ao dos kits produzidos e armazenada nos arquivos do 

departamento de produc;ao; 

A autorizac;ao de faturamento do cliente e armazenada pela area de 

controladoria; 
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A Nota fiscal e arquivada pela area de controladoria por urn perfodo de sete 

anos, conforme determina a legisla9ao fiscal. 

e) Referencias 

Accounts receivable procedure (WW-LOS-PR-01-07) 

Accounts receivable procedure (WW-LOS-PR-01-07) 

lnstru9ao para Plano de Contingencia para Sistema de Rede (CB-LOS-WI-01-

28-16-PA) 

Expedi9ao de Pe9as de Reposi9ao (CB-MOS-WI-15-06-04-PA) 

Expedi9ao de Bancos- Curitiba- PR (CB-MOS-WI-15-06-07-PA) 

3.8.2 Faturamento eletr6nico a montadora de vefculos 

0 procedimento abaixo define os procedimentos que o colaborador da 

empresa do setor automotive devera utilizar para o ciclo correto do processo de 

faturamento. 

Faturamento Eletronico a Montadora 

lnstrucao de Trabalho 
Propriedade Confidencial J FNCB-LOS-WI-38-02 J Rev 03j P~g. 1 de 3 

Nivel da Revisao Data da Revisao Descri4;ao de Mudanc;as 
01 18/01/2000 • Liberac;:ao inicial 
02 26/05/2003 • lnstruc;:ao completamente reescrita para refletir passos do sistema 

eletronico 
03 26/05/2008 • Alterac;:ao de numerac;:ao e senha 

Preparado: Aprovado: Liberado: 

Assinatura Assinatura Assinatura 
Capias eletronicas sao validas sem assinatura 
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a) Objetivo 

Este procedimento define os passes necessaries para o Faturamento 

Eletronico a Montadora. 

b) Abrangemcia 

Este procedimento aplica-se a planta da empresa do setor automotive. 

c) Responsabilidade 

Analista de Sistemas e responsavel pelo correto funcionamento do sistema. 

0 Operador do processo e responsavel pelo registro das informa<;oes no 

sistema. 



Tabela 02- Processo de faturamento eletronico a montadora 

4.0 Processo 

Processamento 
da Autorizagao 
de Faturamento 

Efetivagao do 
Faturamento 

Documento 

Arquivo de 
Autorizagao de 

Faturamento 

Tela do SISTEMA 

Tela do SISTEMA 

Log de Erros 

Tela do SISTEMA 

Tela do SISTEMA 

Fonte: Empresa do setor automotive 

d) Registros 

Responsavel 

Sistemas 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Sistemas 
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Comentario 

Os dados do sistema sao mantidos em arquivo backup conforme especificado 

no Centrale de Registros da Qualidade. 

e) Referencias 

CB-LOS-WI-08-02-01-PA Procedimento de estoque do Produto Final.doc. 
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3.8.3 Treinamento, Conscientizac;ao I Comunicac;ao lnterna e Externa 

Para nao ficar apenas no ambito da parte financeira da empresa, observa-se 

abaixo o procedimento que a empresa do setor automotive utiliza em na area de 

recursos humanos. 

Treinamento, Conscientizac;rao/ Comunicac;rao lnterna e Externa 

lnstruc;rao de Trabalho 
Propriedade Confidencial I HSCB-LOS-WI-15-12-PA I Rev 021 Pag. 1 de 3 

Nivel da Revisao 
Data da Revisao Descricao de Mudancas 

01 20/04/2006 • Liberac;ao I nicial 
02 30/04/2008 • Alteracao do loQo e numeracao 

Preparado: Aprovado: Liberado: 

Assinatura Assinatura Assinatura 
C6 ias eletrOnicas sao vtllidas sem assinatura 

a) Objetivo 

Garantir a existencia de treinamento, conscientizac;ao e de um canal de 

comunicac;ao interno/externo com partes interessadas de modo que permita uma 

gestae Meio Ambiente transparente. 

b) Abrangencia 

Esta instruc;ao de trabalho se aplica a empresa do setor automotive. 

c) Responsabilidade 

Departamento de Recursos Humanos 
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d) Processo 

1. Treinamento 

0 treinamento de cada integrante na execu9ao de cada atividade especffica, e 

garantido pelo estudo do procedimento ou da instru9ao de trabalho pertinente e pela 

implementa9ao de programas te6ricos e praticos de reciclagem para manuten9ao de 

habilidades e da elevada conscientiza9ao para melhoria continua e para preven9ao. 

Toda nova integrante passa por urn processo de integra9ao no qual recebe 

informa96es introdut6rias sabre a empresa e sabre Meio Ambiente. 

2. Conscientiza9ao 

A conscientiza9ao de cada colaborador depende, principalmente, do 

conhecimento das possfveis consequ€mcias das suas atividades no trabalho e sua 

rela9ao com o Meio Ambiente. A efetiva9ao de tal conscientiza9ao deve ser 

garantida atraves de palestras informativas, campanhas relacionadas ao meio 

ambiente, programas de envolvimento com a comunidade e auditorias internas de 

meio ambiente. 

3. Comunica9ao externa 

A comunica9ao externa com partes interessadas sera feita atraves de palestras 

em escolas, faculdades e universidades, associa96es amigos de bairro, informative 

em jornais da regiao, palestras internas para visitantes. 

Comunica9ao com Partes lnteressadas: 

a) 0 atendimento as partes interessadas externas e feita atraves dos pessoas 

autorizadas pelo Gerente da Planta. 

b) Nos dias de feriados ou finais de semana em que nao houver nenhum 

Representante da Administra9ao para Meio Ambiente na empresa, a portaria do 

condominia industrial devera registrar a visita preenchendo formulario e encaminhar 

o mesmo para a empresa do setor automotive no primeiro dia util subsequente. Se 

for uma situa9ao emergencial, ligar para a Supervisora de Recursos Humanos ou 

outro Gerente da Planta. 

c) Para solicita9ao de visitas, palestras ou atividades relacionadas a 
Conscientiza9ao Ambiental, o Representante da Administra9ao para Meio Ambiente 
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e responsavel por assegurar que a solicitac;ao seja registrada e respondida, num 

prazo maximo de 90 dias. 

d) Para atendimento das demais solicitac;oes/reclamac;oes, a Supervisora de 

Recursos Humanos e Representante da Administrac;ao Ambiental, e o responsavel 

por assegurar que as mesmas sejam registradas e respondidas, num prazo maximo 

de 90 dias, buscando, quando necessaria, suporte de Tecnicos especializados. 

e) 0 Registro de Comunicac;ao com partes interessadas deve ser preenchido, 

tao logo o contato com a parte interessada tenha sido efetuado e remetido ao 

Representante da Administrac;ao para Meio Ambiente para arquivo e controle. 

f) 0 Coordenador de Meio Ambiente e responsavel por numerar o Registro de 

Comunicac;ao com partes interessadas e preencher o Controle de Registro de 

Comunicac;ao com Partes lnteressadas, o Controle de Registro de Comunicac;ao 

com partes interessadas e consultado mensalmente para que seja possfvel 

identificar registros em que a conclusao esteja pendente e informar ao responsavel 

pelo contato. 

g) A Supervisora de Recursos Humanos/Representante da Administrac;ao 

Ambiental eo Coordenador de Meio Ambiente sao responsaveis por assegurar que 

toda e qualquer reclamac;ao recebida seja registrada e respondida. 

h) A comunicac;ao com partes interessadas pode contemplar os seguintes 

t6picos: identificar os desconfortos relatives a impactos de Meio Ambiente via 

pesquisa junto a comunidade vizinha, disponibilizar relat6rios ambientais anuais, 

disponibilizar a polftica de Meio Ambiente, manter canal aberto de comunicac;ao com 

a imprensa e comunidade, incentivar a participac;ao da comunidade em palestras e 

visitas as instalac;oes, incentivar a participac;ao de representantes da companhia em 

palestras, seminaries e visita a escolas, objetivando conscientizac;ao em Meio 

Ambiente, disponibilizar informac;oes de material institucional tais como: folhetos, 

jornais, boletins, relat6rios, fotos, vfdeos e informac;oes sabre seguranc;a de nossos 

processes, produtos e pianos de emergencia em caso de acidentes ambientais. 
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4. Comunicac;ao interna 

A comunicac;ao com os empregados da empresa do setor automotive visa 

acentuar a relac;ao entre a empresa e colaboradores. lmplica em urn fluxo de 

informac;oes bilateral atraves dos veiculos disponiveis: treinamento e 

conscientizac;ao, boletim lnterno, Informative empresa do setor automotive, quadros 

de avisos, correio eletronico, folhetos, comite de saude, seguranc;a, meio ambiente e 

ergonomia, CIPA - comissao interna de prevenc;ao de acidentes, brigada de 

emergencia, telefone, manual do funcionario e sistema internode som ambiente 

5.0 Registros I Relat6rios 

Os controles e registro de comunicac;ao com partes interessadas sao 

arquivados pelo Representante Ambiental. 

6.0 Referencias 

AE-LOS-PR-15-E Environmental Management System 
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3.9. CONTROLES INTERNOS NA EMPRESA DO SETOR AUTOMOTIVO 

Os controles internes acima relatados foram selecionados de acordo com a 

interpretac;ao do autor deste trabalho, tendo em vista uma limitac;ao da area 

abrangida do estudo dos controles internes da empresa do setor automotive. 

No procedimento de faturamento e emissao de notas fiscais, voltado a 

funcionarios que atuam no departamento da controladoria, o funcionario que exerce 

a func;ao e treinado e orientado de acordo com os objetivos propostos pelo controle 

interne a fim de exercer sua func;ao da melhor forma e ciente do que pode ser feito, e 

principalmente das suas responsabilidades. 

Quando observado 0 procedimento, observa-se que e informado 0 nfvel da 

revisao, neste caso esta destacado em vermelho no nfvel dois para que o 

funcionario perceba que ouve uma alterac;ao no procedimento, podemos observar 

tambem a descric;ao da mudanc;a, o porque das alterac;oes. 

Um detalhe muito importante e as informac;oes que contem no procedimento 

de controle no que se diz respeito a preparac;ao do controle interne, aprovac;ao e 

liberac;ao, para os tres casas e necessaria assinatura e vista datando o 

procedimento. 

Para processo para ficar mais clara e visfvel ao colaborador da empresa do 

setor automotive, esta presente na tabela 01, onde e possfvel observar o infcio do 

processo na produc;ao ate a sua conclusao, com a emissao da nota fiscal e 

confirmac;ao de recebimento pela montadora. 

Os registros apresentados pelo procedimento disponibilizam informac;oes 

adicionais ao funcionario que executa as atividades, assim como pode obter mais 

informac;oes atraves das referencias disponibilizadas no final do procedimento. 

0 procedimento de faturamento eletronico a montadora, voltado a 

funcionarios que atuam no departamento da controladoria, e provide das mesmas 

informac;oes iniciais do controle interne descrito acima, conta com os nfveis de 

revisoes, data das revisoes, descric;ao das mudanc;as e as devidas assinaturas dos 

gestores I colaboradores envolvidos. 

Este procedimento destina-se somente a venda dos produtos produzidos a 

montadora, nao entrando outras vendas (sucatas, venda de ativo fixo) e outras 

emissoes de notas fiscais. 

0 colaborador pode melhor visualiza-lo atraves da tabela 02 do controle 
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interno acima, desde o infcio do processo com o recebimento da autoriza<;ao de 

faturamento ate a sua conclusao com a emissao de notas fiscais a montadora e o 

envio do arquivo ASN, envio magnetico das informa<;oes contidas na nota fiscal a 

montadora, sendo orientado e informado de que sem o envio destas informa<;oes a 

montadora nao efetua o recebimento da nota fiscal no sistema, sem efetivar o 

lan<;amento no contas a pagar. 

0 ultimo controle interno analisado neste trabalho e o controle interno sobre 

treinamento, conscientiza<;ao I comunica<;ao interna e externa, este procedimento de 

controle interno e voltado aos colaboradores que trabalham na area de recursos 

humanos. 

Este procedimento de controle interno deixa claro ao funcionario da area de 

recursos humanos de quais serao as areas que devera atuar, desde as areas de 

treinamento, comunica<;ao interna e externa, ate o programa de conscientiza<;ao 

ambiental. 

0 controle eo acompanhamento de que os procedimentos acima estao sendo 

cumpridos pelos colaboradores das areas envolvidas sao de responsabilidade dos 

gestores das areas de controladoria e de recursos humanos, podendo ser 

questionados em uma auditoria interna I externa caso algum processo operacional 

nao esteja conforme os procedimentos de controles internos adotados pela empresa 

do setor automotivo. 
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3.10. CONSOLIDA<;AO E ANALISE DOS CONTROLES INTERNOS 

A consolidac;ao e analise dos controles internes na empresa do setor 

automotive se realizaram da seguinte maneira, de acordo com os criterios adotados 

pelo departamento de controles internes da empresa do setor automotive. 

0 procedimento de faturamento e emissao de notas fiscais e fiscalizado pelo 

departamento de controle internes da empresa do setor automotive. A tabela abaixo 

demonstra quais serao os objetivos do controles internes a ser analisado dentro do 

departamento da controladoria, o risco que a empresa do setor automotive podera 

estar correndo caso o procedimento nao esteja sendo cumprido pelo funcionario que 

executa a func;ao, a frequemcia com que esse controle sera analisado, as evidencias 

necessarias. 

Percebe-se que pelo objetivo do controle elaborado pelos controles internes, 

foca a necessidade da emissao correta das notas fiscais de acordo com a sua 

devida tributac;ao, a forma de analise sera atraves de vinte notas fiscais levantadas 

de acordo com o tipo de operac;ao realizada. 

Outre objetivo que sera analisado pelo departamento de controles internes, e 

o correto envio pela expedic;ao do material solicitado pela montadora, onde estarao 

analisando se todos os carros chamados pela montadora estao com a data de 

faturamento correta, lembrando que os carros nao podem levar mais de tres dias 

para ser faturado, contando a partir da sua chamada. 

Esse teste e voltado a area de controladoria, subentendendo-se que e o 

departamento responsavel pelo recebimento, processamento e conclusao do ciclo 

operacional. 

Ressaltando que qualquer problema (nao conformidade) levantado pelo 

departamento de controles internes, sera de responsabilidade do funcionario e do 

seu gestor, nao sendo solicitado I cobrado nada a mais do que esta informado no 

procedimento adotado pela empresa do setor automotive. 
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Na tabela 04 abaixo, observa-se a preocupac;ao do controles internes em 

fazer com que o arquivo que e disponibilizado pela montadora seja processado pelo 

sistema que a empresa do setor automotive possui. Onde o risco e o nao 

processamento do arquivo e o consequente nao faturamento. 

Observa-se que o departamento de controles internes ira confrontar os 

arquivos disponibilizados pela montadora, e se os mesmo foram processados pelo 

sistema e salvos em backup. 

Outra evidencia importante solicitada pelo departamento de controles internes 

e assegurar de que a quantidade de pec;as vendida e o prec;o sao aceitos pela 

montadora. 

A forma de se efetuar esta verificac;ao e atraves da analise do montante dos 

debitos emitidos pela montadora. Sera solicitada a controladoria que explique o 

motive dos debitos sofridos, e s6 sera permitido carregar em balanc;o caso haja 

evidencias de que ouve urn erro da montadora e o valor sera creditado novamente, 

caso contrario os debitos deverao ser lanc;ados no resultado do mes vigente. 

Esse teste e voltado a area de controladoria, subentendendo-se que e o 

departamento responsavel pelo recebimento, processamento e conclusao do ciclo 

operacional. 

Ressaltando que qualquer problema (nao conformidade) levantado pelo 

departamento de controles internes, sera de responsabilidade do funcionario e do 

seu gestor, nao sendo solicitado I cobrado nada a mais do que esta informado no 

procedimento adotado pela empresa do setor automotive. 
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Na tabela abaixo podemos observar quais os objetivos com rela9ao ao 

procedimento de treinamento, conscientiza9ao I comunica9ao interna e externa que 

o departamento de controles internes estara avaliando. 

Urn dos objetivos do controle interno e assegurar-se que todo colaborador 

recem contratado recebera urn treinamento, ambienta9ao com o novo local de 

trabalho, e sera disponibilizado o manual de procedimento de trabalho. 

Outro objetivo do controle que sera analisado pelos controles internes e 

assegurar que a empresa do setor automotive possua urn born canal de 

comunica9ao com os colaboradores, atraves de divulga96es de circulares internas, 

e-mail's, quadro de aviso, a fim de evitar que o funcionario fique mal informado. 

Este objetivo de controle foi implantado pelos controles internes da empresa 

do setor automotive a fim de que todo funcionario consiga desempenhar suas 

fun96es sem causar problemas a empresa, pais urn funcionario bern treinado e 

capacitado, a probabilidade de erros ocorrerem e menor do que urn funcionario mal 

treinado e preparado. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

Este projeto de pesquisa teve como objetivo principal demonstrar a 

importancia da lei Sarbanes Oxley assinada nos Estados Unidos, com a finalidade 

de reerguer a confiabilidade do combalido mercado de capitais norte-americana, 

afetado por um volume imensuravel de fraudes contabeis e financeiras nos Ctltimos 

anos, estabelecendo profundas mudanc;as na estrutura de governanc;a corporativa 

das empresas abertas nos Estados Unidos com o objetivo de proteger os 

investidores e punir severamente os administradores que manipularem os numeros 

das demonstrac;oes financeiras ou as informac;oes apresentadas ao mercado, bem 

como penalizar os auditores que indevidamente certificarem esses numeros. 

Como sabemos novas regras impoem um custo: essas mudanc;as 

necessitarao de alterac;oes significativas nos procedimentos e nas praticas, bem 

como na vida cotidiana de muitos executives e de pessoas que a eles se reportam. 

0 reflexo de inumeros procedimentos que passam a ser exigidos pelas 

empresas sujeitas lei Sarbanes Oxley, causam um certo desconforto tendo em vista 

as inevitaveis alterac;oes em diversos processes dentro da empresa, alem da 

necessidade da implantac;ao de novas, estes que requerem o uso de ferramentas 

que facilitem o controle e demonstre a transparencia dos atos negociais de seus 

dirigentes. 

Dentre os objetivos especfficos trac;ados neste trabalho, buscou-se conhecer 

os procedimentos de controles internes adotados pela empresa com base na lei 

Sarbanes Oxley, o que ficou evidenciado e que dentro da Lei Sarbanes Oxley nao 

fica clara de como as empresas devem elaborar os seus procedimentos de controles 

internes, cada empresa necessita elaborar os seus pr6prios controles internes. E 

nessa elaborac;ao dos controles internes podemos observar ao logo do trabalho que 

a empresa do setor automotive disponibiliza a seus colaboradores os procedimentos 

de trabalho, e conhecemos tambem quais os check lists que os controles internes da 

empresa do setor automotive utiliza em uma auditoria interna. 

Outro objetivo especffico do trabalho, era verificar se os procedimento sao 

disponibilizados aos colaboradores, e observamos que nas tres func;oes analisadas 

no trabalho, existem procedimentos e todo colaborador durante a sua integrac;ao 

inicial na empresa fica ciente dos mesmos atraves do departamento de recursos 

humanos. 
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Dentre as sec;oes da Lei Sarbanes Oxley, este trabalho focou em duas, a 

sec;ao 302 e a sec;ao 404. 

Um dos objetivos especificos do trabalho era conhecer a sec;ao 302 e verificar 

com ela esta sendo vista pelos diretores executives e financeiros da empresa. 0 que 

ficou clara na empresa do setor automotive, e que muitos relat6rios financeiros 

tiveram sua estrutura alterada, mesmo nao evidenciando nenhum no trabalho por 

questoes de etica e nao a fim de expor o nome da empresa, mas os relat6rios 

passaram por alterac;oes dos controles internes e agora exigem assinaturas dos 

diretores executives e financeiros, o que nao era necessaria antes da promulgac;ao 

da Lei Sarbanes Oxley. 

A outra sec;ao avaliada neste trabalho e a sec;ao 404, tambem conhecida 

como divulgac;ao, onde exige que o presidente e os diretores financeiros da empresa 

divulguem um relat6rio sabre a efetividade dos controles internes. A sec;ao 404 

determina uma avaliac;ao anual dos controles e procedimentos internes para 

emissao de relat6rios financeiros. Alem disso, o auditor independente da companhia 

deve emitir um relat6rio caracterizado, que ateste a asserc;ao da administrac;ao sabre 

a eficacia dos controles internes e dos procedimentos executados para a emissao 

dos relat6rios financeiros. lnfelizmente nao foi divulgado este relat6rio no trabalho 

por questoes eticas. Mas com a promulgac;ao da Lei Sarbanes Oxley, os diretores 

financeiros e o presidente da empresa passam a ter uma enorme responsabilidade 

com relac;ao aos controles internes que a empresa possui. Em caso de uma nao 

conformidade ou uma nao certificac;ao dos auditores externos sabre os controles 

internes que a empresa possui, os diretores e o presidente responderao por esta 

nao conformidade aos auditores e ate mesmo perante a legislac;ao, em caso de 

fraudes e sonegac;oes. 

Finalmente, observamos que a Lei Sarbanes Oxley exige conformidade 

continua e avaliac;ao permanente com testes frequentes e validac;oes dos controles 

internes, sec;ao 302, assim como um hist6rico de banco de dados e de fluxo de 

informac;oes ampliado e adequado que permita a tomada das melhores decisoes 

empresariais e tambem a guarda das provas legais. 

Estar de acordo com a Lei Sarbanes Oxley nao e uma opc;ao, as companhias 

que se negam a instituir os controles exigidos com toda certeza geram desconfianc;a 

e impacto no valor da ac;ao para o acionista. 0 aumento da credibilidade nas 
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empresas que cumprem seu papel em relac;ao a Lei Sarbanes e com certeza o 

resultado mais louvavel e um ponto a mais na reputac;ao de seus gestores. 

Este assunto que para muitas empresas ainda e um grande desafio e uma 

adaptac;ao a nova realidade dos controles internes nao se esgota neste projeto, e 
cabfvel de uma pesquisa mais profunda e detalhada da Lei Sarbanes Oxley, pais 

cada empresa necessitara uma reestruturac;ao no seu departamento de controles 

internes, lembrando que os assuntos relacionados a governanc;a corporativa, maior 

aprofundamento das formas de auditoria, a propria Lei Sarbanes Oxley voltadas aos 

controles internes na area de tecnologia de informac;ao (nao comentada neste 

trabalho par questoes de delimitac;oes) e na seguranc;a da informac;ao sao de 

extrema importancia e aconselhadas pelo autor deste trabalho, a fim de abranger um 

maior conhecimento sabre a Lei Sarbanes Oxley. 
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6. ANEXOS 



6.1. COMPARA<;AO ENTRE A LEI SARBANES OXLEY X LEGISLA<;AO 
BRASILEIRA 
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Lei Sarbanes Oxley 

0 auditor independente nao pode prestar servigo de 
consultoria a empresa que ele esta auditando. (Sec;:ao 101) 

Profbe direta ou indiretamente, inclusive por intermedio de 
subsidiarias, a oferta, manuten98o, ampliac;:ao ou renova98o 
de emprestimos entre a empresa e quaisquer conselheiros 
ou diretores. (Se98o 402) 

Exige padroes de conduta e maier responsabilidade dos 
advogados. Qualquer irregularidade legal cometida pelos 
clientes o advogado devera comunicar tal irregularidade ao 
Comite de Auditoria. (Se98o 307) 

Os diretores executives e os diretores financeiros devem 
emitir relat6rios trimestrais contendo a certifica9<3o de que 
eles executaram a avalia98o da eficacia dos controles. 
(Se98o 302) 

Caso a empresa apresente erros nos demonstratives 
contabeis e tenham que republica-los gerando prejufzos 
para a empresa, o Diretor Financeiro e o Presidente terao 
que devolver qualquer bonus e ate mesmo participac;:ao nos 
Iueras que eles tenham recebido. (Sec;:ao 304). 

0 presidente e os diretores financeiros da companhia 
devem divulgar um relat6rio sabre a efetividade dos 
controles internes e a elabora98o das demonstrac;:oes 
financeiras, juntamente com os relat6rios anuais. (se98o 
404) 

A pena para os presidentes e diretores financeiros que 
omitirem informac;:6es ou apresentar informac;:Oes falsas 
pode variar de 10 a 20 anos de prisao ou altas multas. 
(Se98o 802) 

Exige que papeis e e-mails dos principais documentos 
relacionados a auditoria dos resultados sejam mantidos por 
5 anos e determina pena de 10 anos por destruir tais 
documentos. (Se98o 802). 

Determina a cria98o do comite de auditoria composto por 
membros independentes que deverao supervisionar os 
processo de elaborac;:ao, divulga98o e auditoria das 
demonstracoes financeiras.(Secao 301). 

Na composi98o do Comite de Auditoria e exigido que pelo 
menos um dos membros seja um especialista 
financeiro.(Sec;:ao 407) 

Fonte: Planilha adaptada pelo autor. 

69 

Legislacao do Brasil 

As empresas de auditoria nao podem prestar 
servigo de consultoria ou outros servic;:os que 
possam caracterizar a perda de sua objetividade e 
independencia. (I.N.- CVM 308/99) 

Nao existe a proibic;:ao de emprestimos. 

Nao existe obrigatoriedade deste relata. 

Trimestralmente, em conjunto com as 
demonstrac;:6es financeiras a companhia deve 
divulgar relat6rio preparado pela administrac;:ao com 
a discussao e analise dos fatores que influenciaram 
preponderantemente o resultado, indicando os 
principais fatores de risco a que esta sujeita a 
companhia, internes e externos. (Cartilha 
Governanc;:a Corporativa- CVM). 

Nao existe obrigatoriedade deste fato. 

Nao existe obrigatoriedade deste fato. 

Os administradores respondem civilmente pelos 
prejufzos que causar a companhia quando 
ultrapassarem os atos regulares de gestae ou 
quando procederem, dentro de suas atribuic;:oes e 
poderes, com culpa ou dolo. 

0 auditor para fins de fiscaliza9ao do exercicio 
profissional, deve conservar em boa guarda toda a 
correspondencia, relat6rios, pareceres e demais 
documentos relacionados com a auditoria pelo 
prazo de 5 anos, a contar da data de emissao do 
parecer. (NBC P1 - resolu98o 821/97). 

Nao e obrigat6rio a criac;:ao do comite de auditoria, 
a SEC permitiu que as empresas brasileiras podem 
substituf-lo pelo Conselho Fiscal ou Conselho de 
Administra98o 

0 Conselho de Administra98o (que substitui o 
Comite de Auditoria) deve ter pelo menos dais 
membros com experiencia em financ;:as. (Cartilha 
Governanc;:a Corporativa- CVM). 




