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RESUMO 

Este estudo tern por objetivo apresentar uma proposta de auditoria de gestao em 
rotinas do planejamento financeiro de pequenas e medias empresas prestadoras de 
servigos, baseado na coleta de dados da empresa prestadora de servigos ABC, com 
o intuito de demonstrar a importancia de ter urn planejamento financeiro estruturado 
para a gestao das organizag6es. A partir das informagoes coletadas na organizagao 
em estudo, foi possivel verificar que atraves da auditoria, a entidade consegue 
constatar quais os processes que necessitam adaptag6es ou ate mesmo os que 
precisam ser alterados. A auditoria de gestao constitui-se uma atividade que procura 
demonstrar para a entidade quais os seus pontos fortes e fracas, estabelecendo 
diretrizes e as recomendag6es necessarias para melhorar o desempenho e tambem 
auxiliar os gestores no processo de tomada de decisao. Os resultados permitiram 
ainda concluir quais atividades que envolvem o planejamento e, com isso, propor 
uma reorganizagao dos processes internos contribuindo para a gestao e o 
desempenho organizacional. 

Palavras-Chave: Planejamento Financeiro, Auditoria de Gestao, Pequenas e 
Medias Empresas. 
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ABSTRACT 

This study aims to present an audit management proposal of the routines in the 
financial planning for small businesses providing services, based on the data 
collection service of the ABC company, in order to demonstrate the importance of 
having a structured financial planning for the organizations management. From the 
information collected in the organization under study, it was concluded that through 
the audit, the entity can establish whose processes need adjustment or even those 
that need to be changed. The management audit is itself an activity that seeks to 
demonstrate to the managers which their strengths and weaknesses, establishing 
guidelines and recommendations to improve performance and help managers in 
decision-making process. The results have also concluded that activities involving 
the planning, thereby proposing a reorganization of internal processes contributing to 
the management and organizational performance. 

Keywords: Financial Planning, Management Audit, Small and Medium Enterprises. 
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1. INTRODU<;Ao 

Atualmente, e muito comum as empresas nao utilizarem planejamento financeiro, 

controle e suporte nas decis6es. Geralmente as decis6es sao na contramao do 

planejamento, utilizam-se da premissa de: "vamos fazer para ver onde vai dar e 

depois ver o que faz". Essa e a forma mais comum para se tamar decisoes, porem, 

ainda amplamente utilizada pelas empresas. 

0 objeto de estudo deste trabalho e avaliar as rotinas financeiras, dentro do 

contexto das medias e pequenas empresas de prestagao de servigo, onde se 

discute o planejamento financeiro. Diante desse contexto, conjecturou-se a 

problematizagao deste estudo, em especial, em fungao da caracterfstica peculiar das 

pequenas e medias empresas que iniciam suas atividades sem planejamento, 

crescem numa velocidade rapida e acabam ficando sem controles financeiros, o que 

compromete seu desenvolvimento e competitividade no mercado. Neste sentido, o 

problema deste estudo e: ldentificar qual a influencia da falta de planejamento 

financeiro que compromete o desenvolvimento da empresa inibindo seu 

crescimento? 

Um planejamento financeiro e a base para o crescimento e desenvolvimento 

das organiza<;Oes, pois a partir dos resultados, e possfvel prever atraves de 

orgamentos e fluxo de caixa onde serao utilizadas as aplicag6es de recursos, ou ate 

a necessidade de captar recursos para uma determinada expansao ou outra 

necessidade especifica. 

Um dos problemas mais comuns encontrado na area financeira e que muitas 

vezes nem sempre e gerenciada de forma correta, e o fluxo de caixa. As finangas 

nao podem ser administradas de forma intuitiva nem empirica. Nesse sentido, o 

pequeno empresario perde dinheiro sem saber exatamente onde. Nesse contexto, 

GITMAN menciona que: 

.. . o planejamento financeiro e um dos aspectos importantes para 
funcionamento e sustenta.yao de uma empresa, pois fornece roteiros para 
dirigir, coordenar e controlar suas a.yoes na consecu.yao de seus objetivos. 
Dois aspectos-chave do planejamento financeiro sao o planejamento de 
caixa e de lucros.O primeiro envolve o planejamento do or.yamento de caixa 
da empresa; por sua vez, o planejamento de Iueras e normalmente 
realizado por meio de demonstrativos financeiros projetados, os quais sao 
uteis para fins de planejamento financeiro interno, como tambem 
comumente exigidos pelos credores atuais e futuros. (GITMAN, 1997, p.588) 
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A gestao financeira constitui-se em um conjunto de agoes e procedimentos 

administrativos envolvendo o planejamento, a analise e o controle das atividades 

financeiras de uma organizagao. 0 objetivo e maximizar os resultados economicos e 

financeiros decorrentes de suas atividades operacionais. 0 gestor financeiro precisa 

conhecer a situagao da empresa e tamar as decisoes mais adequadas, 

maximizando seus resultados. 

0 ponte de vista a defender desta pesquisa e verificar o impacto e apresentar 

metodologia para a falta de planejamento financeiro, que gera desperdicio de 

recursos e, colabora com os prejuizos que impossibilitam em proporgoes elevadas 

as pequenas e medias empresas de permanecerem no mercado. 

A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho e contribuir para a 

organizagao da retina financeira da empresa prestadora de servigo, possibilitando 

melhores resultados e crescimento. 

Como objetivo geral propoe-se apresentar de forma sistematizada a aplicagao 

da auditoria de gestae nas retinas financeiras da empresa em estudo, seguido dos 

objetivos especificos de levantar a situagao atual da empresa ABC, referente as 

retinas financeiras, buscar na literatura ferramentas para realizar a auditoria nas 

rotinas financeiras e, proper reestruturagao do setor financeiro com implantagao de 

retinas de trabalho com aplicagao da auditoria de gestao. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

A auditoria, vista atualmente como profissao, tern apresentado expressiva 

evolu9ao, permitindo aqueles que atuam na area, urn acrescimo de conhecimento 

em todos os campos que envolvem diretamente ou indiretamente a contabilidade e 

os demais setores de uma organiza9ao. 

a auditoria e vista atualmente como um instrumento de controle 
administrative que se destaca como ponto de convergemcia de todos os 
efeitos, fatos e informagoes originados dos diversos segmentos de uma 
empresa, a contabilidade mantem estreitas conexoes com os modernos 
sistemas de auditoria, cuja finalidade e avaliar as informac;:oes contabeis, no 
sentido de que sejam confiaveis, adequadas, totais e seguras. (ATTIE, 1998 
p.21) 

Ainda segundo o autor acima citado, "a auditoria e uma especializa9ao 

contabil voltada a testar a eficiencia e eficacia do controle patrimonial implantado 

como objetivo de expressar uma opiniao sabre determinado dado". 

Nesta fundamenta~o te6rica destacam-se os seguintes pontos relevantes: 

origem da auditoria, principais conceitos da auditoria, tipos de auditoria, as 

caracteristicas da auditoria, os principais 6rgaos reguladores, os requisites 

fundamentais do auditor, planejamento financeiro e, fluxo de caixa. 

2.1 ORIGEM DA AUDITORIA 

A importancia da auditoria e reconhecida a muito tempo. Tempo esse que 

podemos considerar milenar, desde a antiga Sumeria. 

Existem registros arqueol6gicos de inspe96es e verifica96es realizadas entre a 

familia real de Urukagina eo templo sacerdotal sumeriano e que datam de mais de 

4.500 antes de Cristo. Tambem antes de Cristo existem normas de auditoria 

inseridas com textos do livro Arthasastra, de Kautilya, na India. 

A origem da auditoria nao e conhecida de fato , como data e local que se 

consagrou, sabe-se apenas que e antiga, admitindo porem que pudesse ter sido 

adotada na lnglaterra por volta do seculo XIII, no reinado de Eduardo I. 

Segundo MOTTA (1988, p.13) "os primeiros indicios de auditoria, no sentido 

similar ao atualmente empregado, datam da civiliza9ao sumeria, identificaveis a 

partir da pratica da conferencia dos bens oriundos da atividade pastoril". 
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Para SANTI (1988, p.17), "a origem e imprecisa e provavelmente surgiu 

dentre os guarda-livros prestadores de servigos aos comerciantes italianos, para 

assessorar os demais especialistas na atividade de escrituragao das transag6es". 

Para PEREZ JUNIOR (1998, p.13), "a origem na ltalia deve-se as demandas 

do clero, detentor de grande fortuna, nos seculos XV e XVI". 

ARAUJO (1998, p. 105), citando SANDRONI, "assevera que em Roma, par 

volta do ana 200 A.C, as contas governamentais eram fiscalizadas pelos 

magistrados encarregados das finangas, denominados gestores". 

0 termo "auditor" no latim, que e representado pela lingua portuguesa, tinha 0 

sentido de indicar "aquele que ouve" ou "ouvinte". Ja no ingles a origem provem da 

palavra "to audif', que significa examinar, ajustar, corrigir e certificar. Na sequencia, 

comentaremos sobre a influencia e disseminagao da auditoria no mundo e no Brasil. 

2.1.1 Auditoria no Mundo 

Embora seja diffcil obter urn consenso entre os estudiosos do assunto, acerca 

da origem desta tecnica, esta bastante clara que esteve presente desde o inicio da 

atividade economica do homem, nao obstante o estagio de maturagao, ser 

completamente diferente do que e vivenciado hodiernamente. 

A Revolugao Industrial, na segunda metade do seculo XVIII, veio a consolidar 

a necessidade da auditoria nas entidades devido ao aumento da complexidade 

societaria, pela abertura do capital a terceiros e, segundo FRANCO & MARRA 

(1982, p.30), pela instituigao da taxagao do impasto de renda com base no lucro, 

pela lnglaterra. 

SANTI (1998, p.17) afirma que "da lnglaterra, a Auditoria chegou aos Estados 

Unidos quando da instalagao das companhias de estradas de ferro, fato este que 

levou a necessidade de oferecer informagaes aos acionistas impossibilitados de 

acompanhar de perto os investimentos e dai expandiu-se pelo mundo". 

2.1.2 Auditoria no Brasil 

No Brasil, segundo MOTIA (1998, p.14), "o processo de expansao das 

auditorias ocorreu quando da chegada das multinacionais par volta da decada de 40, 

embora existam relatos de trabalhos desenvolvidos anteriormente". 
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A participagao do poder publico na difusao da auditoria foi decisiva atraves 

das diversas leis que obrigaram a existencia da auditoria e da figura do Auditor 

lndependente. Segundo FRANCO & MARRA (1982, p.36) "a lei no. 4.728 de 14 de 

julho de 1965, a primeira lei do mercado de capitais, e o texto legal hist6rico pioneiro 

a tratar e tornar obrigat6ria esta pratica". 

A partir desta lei, surgiram inumeras disposigoes legais que estabeleceram a 

obrigatoriedade da Auditoria para segmentos especfficos da economia e instituigoes 

a estes ligadas. Dentre tantas outras, leis, decretos, decretos-lei, resolugoes do 

Banco Central tratavam da obrigatoriedade da auditoria, por exemplo, para 

sociedades de economia mista, sociedades seguradoras, associagoes de poupanga 

e emprestimo, bolsas de valores etc. 

Para FRANCO & MARRA (1982, p.40) a lei no. 6.385/76 que criou a 

Comissao de Valores Mobiliarios e a lei no. 6.404/76, representaram importante 

marco na hist6ria da Contabilidade e da Auditoria. No que diz respeito a Auditoria, 

referidas leis ampliaram consideravelmente o leque de atuagao da mesma, 

considerando que ate entao estava restrito as atividades que envolviam a economia 

popular, tais como instituigoes financeiras e assemelhadas. 

2.2 PRINCIPAlS CONCEITOS DA AUDITORIA 

Auditoria e hoje uma das ferramentas mais utilizadas e importantes para 

avaliagao de uma empresa. De acordo com os autores mencionados abaixo 

auditoria significa: 

tecnica contabil que atraves de procedimentos especificos que lhe sao 
peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspec;:oes, e na 
obtenc;:ao de informac;:oes e confirmac;:oes, relacionados com o controle do 
patrimonio de uma entidade, objetiva obter elementos de convicc;:ao que 
permitam julgar se os registros contabeis foram efetuados de acordo com 
principios fundamentais e normas de contabilidade e se as demonstrac;:oes 
contabeis deles decorrentes refletem adequadamente a situac;:ao 
economico-financeira do patrimonio, os resultados do periodo administrative 
examinado e as demais situac;:oes nelas demonstradas". Resumindo 
auditoria traduz-se no " ... exame de documentos, livros e registros, 
inspec;:oes e obtenc;:ao de informac;:oes e confirmac;:oes, internas e externas, 
relacionados com o controle do patrimonio, objetivando mensurar a exatidao 
desses registros e das demonstrac;:oes contabeis deles decorrentes. 
(FRANCO E MARRA, 2000 p.26) 

0 exame mencionado acima nao implica dizer que todas as transagoes e 

registros decorrentes num determinado ano serao analisados, mas que toda 
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transagao relevante, e e clare o registro contabil correspondente, capaz de distorcer 

a situagao economica - financeira da Sociedade serao alvos de procedimentos e 

analises especfficos. 

atividade que se refere a verificac;:ao das informac;:oes contabeis para 
certificar a sua acuracidade e determinar a confiabilidade das 
demonstrac;:oes financeiras" ele continua conceituando a auditoria como 
"processo de avaliac;:ao sistematica dos registros contabeis e das operac;:oes 
correlatas para determinar a aderencia aos princlpios contabeis, geralmente 
aceitos, politicas empresariais e os regulamentos que regem as operac;:oes 
das entidades contabeis (IMONIANA, 2001, p. 20). 

Vale ressaltar que as analises acima descritas sempre estarao subordinadas 

a regras e principios contabeis de urn determinado pais. Por conta dessas 

especificidades o profissional que se proper a avaliar as Demonstragoes Financeiras 

de uma Sociedade devera dominar as regras e principios que norteiam os registros 

das transagoes no pais em questao. 

ATTIE (1998, p.25) define auditoria como, "uma especializagao contabil voltada 

a testar a eficacia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar 

uma opiniao sobre determinado dado". 

0 controle interne das empresas, outrora nao avaliado durante a realizagao 

de uma auditoria, hoje e analisado individualmente e passa a funcionar como urn 

referendal para a determinagao da quantidade e extensao dos procedimentos de 

auditoria a serem aplicados para valida<;ao da Demonstragao Financeira. 

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC, T11, auditoria "constitui 

o conjunto de procedimentos tecnicos que tern por objetivo a emissao de parecer 

sobre a sua adequa<;ao, consoante os principios fundamentais de contabilidade e as 

normas brasileiras de contabilidade, e no que for pertinente, a legislagao especifica". 

Do acima exposto verifica-se que os auditores se valem de procedimentos e 

tecnicas especfficas para opinar acerca de uma determinada demonstragao 

financeira. Contudo os resultados obtidos com tais procedimentos deverao 

considerar as normas contabeis de cada pais para que se tornem efetivos e 

confiaveis. 
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2.3 TIPOS DE AUDITORIA 

A auditoria podera apresentar formas diversas, cada uma delas com 

caracterfsticas peculiares, cada uma com uma finalidade especifica, porem todas 

com o objetivo de checar e validar resultados ou procedimentos. 

Abaixo segue a classificagao de cada uma delas: 

2.3.1 Extensao do Trabalho 

a) Auditoria geral 

Efetuada sobre todos os elementos componentes do patrimonio, bern como 

sobre todas as operagoes do exercfcio analisado. No final do trabalho o auditor 

emite parecer sobre as demonstragoes contabeis e sobre os registros que deram 

origem a tal demonstragao. A auditoria geral podera variar em profundidade e 

extensao uma vez que todos esses fatores estao intimamente relacionados com a 

confiabilidade dos controles internos da empresa auditada. Quanto maior a 

confiabilidade e eficiemcia dos controles internos da empresa sera a profundidade e 

a extensao dos procedimentos de auditoria. 

b) Auditoria parcial ou especffica 

A auditoria parcial ou especffica e aquela feita em apenas uma ou algumas 

das demonstragoes contabeis, ou de livros, ou atos de gestao e com objetivos 

especiais, tais como: 

a) apurar a situagao economica e/ou financeira da entidade; 

b) conferir os custos; 

c) confirmar a existencia de determinados valores patrimoniais; 

d) confirmar saldos de contas de terceiros; 

e) verificar o cumprimento de obrigagoes fiscais; 

f) verificar o atendimento dos preceitos da legislagao societaria; 

g) apurar desvios e malversagoes do patrimonio; 

h) apurar erros e fraudes; 

i) determinar o valor real do patrimonio liquido da sociedade. 
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T ados esses exames pod em ser realizados com a finalidade de: acautelar 

interesses de acionistas e investidores e/ou controle administrative. 

Revisao limitada em determinadas circunstancias, e inviavel proceder-se a 
auditoria ampla das demonstrag6es contabeis de certas empresas. As razoes sao 

muitas e variadas, mas, geralmente, a urgencia e a mais freqOente. 0 levantamento 

de balangos em data que nao coincida com a do encerramento do exercicio, mais a 

urgencia de se obter uma opiniao do auditor independente sabre as demonstrag6es 

dai decorrentes, mesmo que seja opiniao parcial au limitada, recomenda aplicagao 

do que se convencionou chamar de revisao limitada. 

Este tipo de trabalho de auditoria e realizado, principalmente, atraves de 

inquirig6es dirigidas a administragao da empresa e aos responsaveis pelos seus 

diversos setores. Algumas das informag6es recebidas, referentes a pontos-chave, 

serao confirmadas com a verificagao de documentagao comprovante, inspegao 

visual, au outra prova. A extensao dessas verificagoes, inspegoes e outras provas 

sera determinada pelo maior au menor conhecimento previa que o auditor tenha da 

empresa, pelo grau de confiabilidade das respostas obtidas, pela significancia dos 

valores envolvidos, e pelos varios fatores que o auditor possa considerar. Embora 

nao haja possibilidade do exame aprofundado dos controles internes, investigag6es, 

ainda que ligeiras, devem ser conduzidas para formar conceito acerca da eficiencia 

desses controles. 

2.3.2 Profundidade dos Exames 

a) Revisao integral 

A revisao integral compreende o exame de todos as registros contabeis, bern 

como de todos as documentos e controles da entidade, equivalente a uma pericia, 

com o tim de descobrir erros au fraudes nos registros, nos documentos ou nos 

controles. Essa classificagao e subordinada a profundidade do exame e nao a sua 

extensao. 

0 auditor externo nao precisa proceder a revisao integral para obter 

elementos de convicgao que o permitam auferir a confiabilidade dos registros 

contabeis de uma entidade, principalmente quando ela possui eficientes controles 

internes. 
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b) Auditoria por testes (amostragem) 

A auditoria por testes, ou por amostragem, compreende o exame de 

determinada porcentagem dos registros, dos documentos ou dos controles, 

considerada suficiente para que o auditor faga seu juizo sobre a exatidao e a 

legitimidade dos elementos examinados. A profundidade da auditoria e determinada 

pelo proprio auditor, segundo os fins a que se destina a auditoria e o grau de 

confianga que merecem os controles internes. Ele fixara a quantidade de testes que 

julgar necessaria e suficiente para formar seu juizo a respeito dos elementos 

objetivados pelo exame. A rigor, o exame por testes ou amostragem e o que 

distingue a auditoria, propriamente dita, da revisao integrai.Quando a empresa 

possui auditoria interna e bons controles, o auditor pode optar por reduzida 

porcentagem de testes sobre o total das operagoes, desde que julgue serem eles 

suficientes para lhe assegurar os elementos de convicgao de que necessita. 

c) Revisao anaHtica 

0 objetivo principal da auditoria esta centrado nas demonstragoes contabeis 

que representam, adequadamente, a situayao patrimonial e financeira, bern como o 

resultado do exerclcio da entidade auditada. 

0 exame integral das operagoes realizadas e economicamente inviavel, dado 

seu elevado custo, especialmente nas grandes empresas. Dai serem desenvolvidos 

procedimentos que possam fornecer ao auditor, mesmo sem o exame integral de 

todas as operagoes, elementos de juizo capazes de assegurar-lhe que as 

demonstragoes contabeis representam adequadamente a situagao patrimonial e 

financeira da entidade e os resultados do exercicio, de acordo com os principios 

fundamentais de contabilidade. 30 Entre esses procedimentos, destacamos a 

verificagao da eficiencia dos controles internes, pois dela depende grandemente a 

seguranga do auditor para emitir seu parecer sobre as demonstragoes contabeis. 

Atraves da revisao anaHtica, portanto, verifica-se e confere-se flutuagoes 

significativas e itens incomuns, mediante analise e comparagao de coeficientes, 

quocientes e indices, buscando explicagoes plausiveis para tais flutuagoes. Como 

resultado de tal revisao, o auditor podera obter informagoes que ele julgue 
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necessarias para formar sua opiniao sobre a adequagao ou nao das demonstragoes 

contabeis. 

2.3.3 Natureza 

a) Auditoria eventual ou especial 

A auditoria eventual ou especial e aquela que se realiza com fim especifico, 

sem carater permanente, podendo ser geral ou parcial, integral ou por testes. 0 

auditor podera ser chamado a executar a auditoria geral de apenas urn exercicio, 

sem programa de continuidade, mas apenas com o fim especial de opinar sobre a 

exatidao das contas e atos da gestao daquele periodo. 

b) Auditoria de balango com fim especifico 

A auditoria podera ter por objetivo apenas as demonstragoes contabeis 

peri6dicas (balango patrimonial e outras demonstragoes), com os fins de: 

a) acautelar interesses de acionistas e investidores; 

b) controle administrative; 

c) concessao de credito; 

d) atender a exigemcias legais; 

e) apurar o valor real do patrimonio Hquido da entidade. 

Como a auditoria geral habitualmente culmina com o parecer do auditor sobre 

o balango, podendo-se confundi-la com a auditoria de balango. Esta, entretanto, 

distingue-se daquela, pois o auditor podera, em certas circunstancias, examinar urn 

balango de final de exercicio, sem proceder a auditoria geral, mas apenas conferir os 

valores constantes do balango e emitir seu parecer, declarando a extensao do 

exame e a conclusao a que chegou. 
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2.3.4 Fins a que se Destina 

a) Auditoria para acautelar interesses de acionistas e investidores 

Quando os acionistas e demais investidores nao tomam parte na 

administrayao da empresa, e natural que desejem acautelar seus interesses, 

exigindo auditoria geral e permanente de todos os atos da administragao, para que 

se certifiquem da lisura de seu procedimento. 

b) Auditoria para controle administrativo 

Quando contratada exclusivamente para fins de controle administrativo, a 

auditoria poderc~ ser geral e permanente, ou podera ser parcial e especifica, 

abrangendo unicamente determinados setores patrimoniais que se deseja controlar. 

c) Auditoria para apurar erros e fraudes 

A auditoria geral e permanente dificulta a ocorrencia de erros e fraudes, 

contudo nao se deve levar ao exagero a interpretagao das possibilidades de sua 

total eliminagao, pais isso somente seria possivel com a fiscalizagao integral e 

constante de todos os registros contabeis, bern como de ta,~os os atos de 

administradores e funcionarios. 

A auditoria especifica para apurar erros e fraudes, entretanto, e aquela 

contratada par empresas que nao mantem auditores e que os procuram somente 

nos momentos em que o erro ou a fraude se manifesta. 

d) Auditoria para concessao de credito 

A auditoria para fins de concessao de credito geralmente e exigida pelo 

financiador em perspectiva, que deseja conhecer a realidade do estado economico e 

financeiro da empresa para a qual vai conceder credito. 

e) Auditoria para confirmar a exatidao das demonstragoes contabeis 
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De maneira geral, quase todos os tipos de auditoria ja referidos exigem, para 

que possam atingir os fins a que se destinam, a confirmagao da exatidao das 

demonstrag6es contabeis. Pode-se dizer que esta modalidade abrange todos os 

demais tipos de auditoria, ou, melhor dizendo, ela caracteriza a propria auditoria, 

cujo conceito disp6e que se destina a confirmagao de que as demonstra<;:6es 

contabeis representam, adequadamente, a situagao patrimonial e financeira de uma 

entidade, bern como os resultados por ela obtidos no periodo examinado. 

2.4 PRINCIPAlS 6RGAOS REGULADORES 

Os principais orgaos reguladores de auditoria sao: Banco Central do Brasil, o 

Institute de Auditores lndependentes do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios, a 

Superintendencia de Seguros Privados e, o Conselho Federal de Contabilidade. 

2.4.1 Banco Central do Brasil 

0 Banco Central do Brasil - BACEN e a autarquia responsavel diretamente 

pelas polfticas monetarias do pais, ou seja, e a principal autoridade monetaria. As 

fungoes do Banco Central do Brasil se concentram na supervisao da politica 

monetaria e cambial e, na fiscalizagao do sistema financeiro nacional. A seguir sao 

destacadas as atribuig6es, competencias, fiscalizagao e orientagao desta autarquia 

como orgao regulador de auditoria. 

a) Atribui<;:6es 

0 Banco Central do Brasil, autarquia federal integrante do Sistema Financeiro 

Nacional, foi criada em 31 de dezembro de 1964, com a promulgagao da Lei n 

4.595. Antes da cria<;:ao do Banco Central, o papel de autoridade monetaria era 

desempenhado pela Superintendencia da Moeda e do Credito - SUMOC, pelo 

Banco do Brasil - BB e pelo T esouro Nacional. 

A SUMOC, criada em 1945 com a finalidade de exercer o controle monetario 

e preparar a organizagao de urn banco central, tinha a ser responsabilidade de fixar 

os percentuais de reservas obrigat6rias dos bancos comerciais, as taxas de 

redesconto e de assistencia financeira de liquidez, bern como os juros sobre 

depositos bancarios. Alem disso, supervisionava a atuagao dos bancos comerciais 

orientava a politica cambial e representava o Pais junto a organismos internacionais. 
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0 Banco do Brasil desempenhava fun<;6es de banco do governo, mediante o 

controle das opera<;6es de comercio exterior, o recebimento dos depositos 

compuls6rios e voluntaries dos bancos comerciais e a execu<;ao de opera<;6es de 

cambio em nome de empresas publicas e do Tesouro Nacional, de acordo com as 

normas estabelecidas pela SUMOC e pelo Banco de Credito Agricola, Comercial e 

Industrial. 0 Tesouro Nacional era 6rgao emissor de papel-moeda.dotar a institui<;ao 

de mecanismos voltados para o desempenho do papel de "banco dos bancos". Em 

1985 foi promovido o reordenamento financeiro governamental com a separa<;ao das 

contas e das fun<;6es do Banco Central, Banco do Brasil e Tesouro Nacional. 

b) Competemcias 

A Constitui<;ao Federal de 1988 estabeleceu dispositivos importantes para a 

atua<;ao do Banco Central, dentre os quais destacam-se o exercicio exclusivo da 

competencia da Uniao para emitir moeda e a exigencia de aprova<;ao previa pelo 

Senado Federal, em vota<;ao secreta, ap6s argOi<;ao publica, dos nomes indicados 

pelo Presidente da Republica para os cargos de presidente e diretores da institui<;ao. 

c) Fiscaliza<;ao e orienta<;ao 

Dentre as atribui<;6es elencadas na Lei 4.595/64, podem-se destacar algumas 

relativas ao controle cambial: 

- efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da lei; 

- ser depositario das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de 

Direitos Especiais de Saque e fazer com estas ultimas todas e quaisquer 

opera<;6es previstas no Convenio Constitutive do Fundo Monetario 

lnternacional; 

- conceder autoriza<;ao as institui<;6es financeiras a fim de que estas possam 

praticar opera<;6es de cambio; 

- entender-se, em nome do Governo Brasileiro, com as institui<;6es financeiras 

estrangeiras e internacionais e, 

atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da 

estabilidade relativa das taxas de cambio e do equilibria no balan<;o de 

pagamentos, podendo, para esse fim, comprar e vender ouro e moeda 
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estrangeira, bern como realizar operac;:6es de credito no exterior, inclusive as 

referentes aos Direitos Especiais de Saque e separar os mercados de cambio 

financeiro e comercial. 

2.4.2 lnstituto de Auditores lndependentes do Brasil 

0 lnstituto de Auditores lndependentes do Brasil- IBRACON, e urn 6rgao de 

credibilidade, com preocupac;:6es voltadas aos interesses dos profissionais e das 

empresas de auditoria. A seguir serao discorridos sobre as atribuic;:6es, as 

competencias, fiscalizac;:ao e orientac;:ao deste 6rgao regulador de auditoria. 

a) Atribuic;:6es 

0 lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil surgiu com o objetivo de 

concentrar em urn unico 6rgao a representatividade dos profissionais auditores, 

contadores com atuac;:ao em todas as areas e estudantes de Ciencias Contabeis. 

b) Competencias 

A seriedade deste trabalho, reconhecida por orgaos reguladores como a 

Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, Superintendencia de Seguros Privados -

SUSEP e Banco Central, garantem que a produc;:ao tecnica do lnstituto seja 

referendada e sirva como sustentac;:ao para as normas que cada uma destas 

entidades emite. 

c) Fiscalizac;:ao e orientac;:ao 

A grande preocupac;:ao com a qualidade tecnica dos documentos, alem do 

esforc;:o em cuidar de todos os interesses dos profissionais e das empresas de 

auditoria, fez com que o IBRACON adquirisse a credibilidade que o mantem como o 

unico 6rgao de congregac;:ao dos auditores independentes. 
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2.4.3 Comissao de Valores Mobiliarios 

A Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, e uma entidade autarquica em 

regime especial, vinculada ao Ministerio da Fazenda, com personalidade juridica e 

patrimonio pr6prios, dotada de autoridade administrativa independente, ausencia de 

subordinagao hierarquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e 

autonomia financeira e orgamentaria. 

Abaixo seguem as atribuigoes, competencias, fiscalizagao e orientagao deste 

6rgao regulador de auditoria. 

a) Atribuigoes 

A Lei que criou a CVM (6385/76) e a Lei das Sociedades por Agoes (6404/76) 

disciplinaram o funcionamento do mercado de valores mobiliarios e a atuagao de 

seus protagonistas, assim classificados, as companhias abertas, os intermediarios 

financeiros e os investidores, alem de outros cuja atividade gira em torno desse 

universo principal. 

b) Competencias 

A CVM tern poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuagao dos 

diversos integrantes do mercado. Seu poder normatizador abrange todas as 

materias referentes ao mercado de valores mobiliarios. 

LEI N° 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976, dispoe sobre a Comissao de 

Valores Mobiliarios. 

Art. 1° Serao disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as seguintes 

atividades: 

1 - a emissao e distribuigao de valores mobiliarios no mercado; 

II - a negociagao e intermediagao no mercado de valores mobiliarios; 

Ill- a negociagao e intermediagao no mercado de derivativos; 

IV- a organizagao, o funcionamento e as operagoes das Bolsas de Valores; 
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V- a organizac;ao, o funcionamento e as operac;oes das Bolsas de Mercadorias e 
Futuros; 

VI - a administrac;ao de carteiras e a custodia de valores mobiliarios; 

VII -a auditoria das companhias abertas; 

VIII - os servic;os de consultor e analista de valores mobiliarios. 

Art. 2° Sao valores mobiliarios sujeitos ao regime desta Lei: 

I - as ac;oes, debentures e bonus de subscrigao; 

II - os cupons, direitos, recibos de subscric;ao e certificados de desdobramento 
relativos aos valores mobiliarios referidos no inciso II; 

Ill- os certificados de deposito de valores mobiliarios; 

IV- as cedulas de debentures; 

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliarios ou de clubes de 
investimento em quaisquer ativos; 

VI - as notas comerciais; 

VII - os contratos futuros, de opc;oes e outros derivativos, cujos ativos subjacentes 
sejam valores mobiliarios; 

VIII- outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e 

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros tftulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participac;ao, de parceria ou de 
remunerac;ao, inclusive resultante de prestac;ao de servic;os, cujos rendimentos 
advem do esforc;o do empreendedor ou de terceiros. 

§ 3° Compete a Comissao de Valores Mobiliarios expedir normas para a execuc;ao 
do disposto neste artigo, podendo: 

I - exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anonima; 

II - exigir que as demonstrac;oes financeiras dos emissores, ou que as informac;oes 
sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela 
registrado; 

Ill - dispensar, na distribuic;ao publica dos valores mobiliarios referidos neste artigo, a 
participagao de sociedade integrante do sistema previsto no art. 15 desta Lei; 

IV - estabelecer padroes de clausulas e condigoes que devam ser adotadas nos 
tftulos ou contratos de investimento, destinados a negociac;ao em bolsa ou balcao, 
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organizado ou nao, e recusar a admissao ao mercado da emissao que nao satisfa9a 
a esses padr6es. 

c) Fiscaliza9ao e orienta9ao 

De acordo com a lei que a criou, a Comissao de Valores Mobiliarios exercera 

suas fun96es, a fim de assegurar o funcionamento eficiente e regular os mercados 

de bolsa e de balcao, proteger os titulares de valores mobiliarios contra emiss6es 

irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores de 

companhias ou de administradores de carteira de valores mobiliarios, evitar ou coibir 

modalidades de fraude ou manipula9ao destinadas a criar condi96es artificiais de 

demanda, oferta ou pre9o de valores mobiliarios negociados no mercadp, assegurar 

o acesso do publico a informa96es sobre valores mobiliarios negociados e as 

companhias que os tenham emitido, assegurar a observancia de praticas comerciais 

equitativas no mercado de valores mobiliarios, estimular a forma9ao de poupan9a e 

sua aplica9ao em valores mobiliario e promover a expansao e o funcionamento 

eficiente e regular do mercado de a96es e estimular as aplica96es permanentes em 

a96es do capital social das companhias abertas. 

2.4.4 Superintendencia de Seguros Privados 

A Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP, e o 6rgao responsavel 

pelo controle e fiscalizayao dos mercados de seguro, previdencia privada aberta, 

capitaliza9ao e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministerio da Fazenda, foi criada 

pelo Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, que tambem instituiu o Sistema 

Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Seguros 

Privados - CNSP, o IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades 

autorizadas a operar em seguros privados e capitaliza9ao, as entidades de 

previdencia privada aberta e os corretores habilitados. 

Abaixo seguem as atribui96es, competencias, fiscaliza9ao e orienta9ao deste 

6rgao regulador de auditoria. 



27 

a) Atribui96es 

Algumas atribui96es da Superintendencia de Seguros Privados sao listadas abaixo: 

- Fiscalizar a constitui9ao, organiza9ao, funcionamento e opera9ao das 

sociedades seguradoras, de capitaliza9ao, entidades de previdencia privada 

aberta e resseguro; 

- Atuar no sentido de proteger a capta9ao de poupan9a popular que se efetua 

atraves das opera96es de seguro, previdencia privada aberta, de 

capitaliza9ao e resseguro; 

- Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 

supervisionados; 

- Promover o aperfei9oamento das institui96es e dos instrumentos 

operacionais a eles vinculados, com vistas a maior eficiencia do Sistema 

Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitaliza9ao; 

- Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdi9ao, assegurando sua 

expansao e o funcionamento das entidades que neles operem; 

- Zelar pela liquidez e solvencia das sociedades que integram o mercado; 

- Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial 

os efetuados em bens garantidores de provisoes tecnicas. 

b) Competencias 

A Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP, e administrada por urn 

Conselho Diretor, composto pelo Superintendente e por quatro Diretores. Tambem 

integram o Colegiado, sem direito a voto, o Secretario-Geral e Procurador-Geral. 

Compete ao Colegiado fixar as polfticas gerais da Autarquia, com vistas a ordena9ao 

das atividades do mercado, cumprir e fazer cumprir as delibera96es do CNSP e 

aprovar instru96es, circulares e pareceres de orienta9ao em materias de sua 

competencia. 

c) Fiscaliza9ao e orienta9ao 

Seu principal prop6sito e atuar na regula9ao, supervisao, fiscaliza9ao e 

incentive das atividades de seguros, previdencia complementar aberta e 
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Capitalizagao, de forma agil, eficiente, etica e transparente, protegendo OS direitos 

dos consumidores e os interesses da sociedade em geral. 

2.4.5 Conselho Federal de Contabilidade 

0 Conselho Federal de Contabilidade - CFC e uma autarquia de carater 

corporativo, sem vinculo com a Administrac;ao publica do Brasil. 0 objetivo principal 

deste 6rgao regulador constitui-se na orientac;ao, normatizac;ao e fiscalizac;ao do 

exercicio profissional contabil. 

A seguir serao discorridas sobre as atribuic;oes, competencias, fiscalizac;ao e 

orientac;ao deste 6rgao regulador de auditoria. 

a) Atribuic;oes 

De acordo com o Art. 1° do Decreta-Lei 9.295/46, o Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC e os Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCs, instituidos 

pelo Decreta-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, constituem autarquias 

corporativas de forma federativa, dotadas de personalidade juridica de Direito 

Publico, com autonomia administrativa, operacional e financeira, e capacidade de 

regular o registro, fiscalizac;ao, normatizac;ao e desenvolvimento profissional 

inerentes ao exercicio da profissao de contador. 

§ 1° Aos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, nesta Lei denominados 

Conselhos de Contabilidade, compete normatizar, disciplinar, registrar, avaliar, 

orientar e fiscalizar, tecnica e eticamente, o exercicio da profissao. 

§ 2° Os Conselhos de Contabilidade nao mantem com 6rgaos da administrac;ao 

publica qualquer vinculo funcional ou hierarquico. 

§ 3° Os Conselhos de Contabilidade gozam de imunidade tributaria em relagao aos 

seus patrimonios, rendas e servic;os. 

§ 4° Aos empregados dos Conselhos de Contabilidade se aplicara o regime juridico 

da Consolidac;ao das Leis do Trabalho - CL T, devendo ser contratados por meio de 

selec;ao revestida de carater publico, disciplinada pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

Art. 2° Os Conselhos Regionais de Contabilidade se submetem as normas editadas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade . 
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b) Competencias 

De acordo com Art. 7° do Decreta-Lei 9.295/46, ao Conselho Federal de 

Contabilidade, compete: 

I - exercer a fungao normativa superior, editando os atos necessarios a 
interpretagao e execugao do disposto nesta Lei; 

II - orientar, coordenar e disciplinar com exclusividade o registro, a fiscalizagao e o 

exercicio profissional, de forma a manter a unidade de agao em todos os Conselhos 

Regionais de Contabilidade; 

Ill - fixar os valores e definir os parametros para a cobranga das anuidades, multas, 

taxas e emolumentos devidos pelos Contadores e empresas de servigos contabeis 

aos Conselhos Regionais, aos quais estejam jurisdicionados; 

IV - elaborar, aprovar e alterar o Regulamento Geral dos Conselhos de 

Contabilidade; 

V - elaborar, aprovar e alterar o Regulamento de Procedimentos Processuais dos 

Conselhos de Contabilidade; 

VI - elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento lnterno; 

VII - analisar e aprovar os Regimentos lnternos dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade e altera-los quando conflitem com o Regulamento Geral; 

VIII- editar os Principios Fundamentais de Contabilidade e elaborar, aprovar, alterar 

e editar as Normas Brasileiras de Contabilidade, divulgando-os; 

IX - instituir comites constituidos por representantes de entidades fiscalizadoras, 

usuarias, de investimentos e pesquisadoras, para estudo e elaboragao de projetos 

de normas de que trata o inciso VIII; 

X - elaborar, aprovar e alterar o C6digo de Etica profissional do Contador; 

XI- funcionar como Tribunal Superior de Etica e Disciplina -TSED; 

XII - instituir e dispor sabre a realizagao de exame como requisito para concessao 

ou restabelecimento do registro profissional; 

XIII - dispor sabre a realizagao de exame de qualificagao tecnica como requisito 

para o exercicio de especializagoes da profissao contabil; 

XIV - instituir e disciplinar programas de educagao profissional continuada 

obrigat6ria; 

XV- instituir e organizar cadastros de especialistas da profissao contabil; 
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XVI - instituir e dispor sabre programas de controle de qualidade no exercicio da 

atividade contabil; 

XVII - regulamentar as atribui96es e prerrogativas profissionais; 

XVIII - zelar pela manuten9ao das atribui96es e prerrogativas da profissao, 

promovendo as medidas administrativas e/ou judiciais necessarias; 

XIX - prestar coopera9ao nos pianos tecnicos e cientfficos, as entidades publicas e 

privadas; 

XX - cooperar com as institui96es de ensino na formula9ao de currfculos e 

conteudos programaticos das disciplinas dos cursos de Ciencias Contabeis; 

XXI - manter intercambio com entidades e fazer-se representar em organismos 

nacionais e internacionais e em conclaves, no Pafs e no exterior, relacionados a 

Contabilidade e ao exercfcio profissional; 

XXII - atuar como 6rgao consultivo dos poderes constitufdos em assuntos 

relacionados a Contabilidade e ao exerdcio profissional; 

XXIII - manifestar-se em assuntos relacionados a Contabilidade e ao exercfcio 

profissional, entre outros. 

c) Fiscaliza9ao e orienta9ao 

0 Conselho Federal de Contabilidade orienta e normatiza a profissao contabil, 

mas sua fun9ao predpua e a fiscaliza9ao do exerdcio profissional. Essa fiscaliza9ao 

ocorre por meio dos Conselhos Regionais de Contabilidade que sao encarregados 

de desenvolver os servi9os de verifica9ao da regularidade do exerdcio da profissao 

de contabilista. 

Para o desenvolvimento dessas atividades, sao contratados fiscais 

contabilistas que tambem devem obedecer e respeitar os preceitos da legisla9ao da 

profissao contabil. Esses fiscais desenvolvem trabalhos de fiscaliza9ao aos 

trabalhos desenvolvidos pelos contabilistas, que sao: 

- Fiscaliza98o de Auditoria Contabil; 

- fiscaliza9ao de Contrato de Presta9ao de Servi9o; 

- fiscaliza9ao de Demonstra9ao Contabil; 

- fiscaliza9ao de Escritura9ao Contabil e, 

- fiscaliza9ao de Perfcia Contabil. 
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2.5 REQUISITOS FUNDAMENTAlS DO AUDITOR 

Para exercer a fun<;ao de auditor, o profissional deve seguir alguns requisitos 

que sao essenciais para o desempenho de suas atividades. Dentre eles destacam

se: a etica profissional, compet€mcia profissional, conhecimento contabil, 

conhecimento em administra<;ao, conhecimento de impastos e conhecimento de 

processamento eletronico de dados. A seguir sao discorridos sobre cada urn dos 

itens anteriormente referenciados. 

2.5.1 Etica Profissional 

0 auditor deve ter como requisito principal de trabalho condi<;oes morais, 

como tambem, etica profissional. FRANCO E MARRA (1992, p. 147), afirmam, "o 

auditor deve colocar sua honorabilidade profissional acima de quaisquer interesses 

pessoais e os da coletividade acima dos interesses de grupos". 

Ainda, de acordo com os autores, os requisitos morais possuem as seguintes 

caracteristicas: 

- lntegridade; 

- idoneidade; 

- respeitabilidade; 

- can~ter ilibado; 

- padrao moral elevado; 

- vida privada irrepreensivel e, 

- justi<;a e imparcialidade. 

A etica profissional e de grande valia em todas as profissoes, notadamente 
na de auditor, que tern em suas maos grande responsabilidade, pois 
mediante seu servic;o e possivel conhecer todas as irregularidades, erros, 
falhas, dentro do grupo de empresas, conhecendo o responsavel 
hierarquico e executores das retinas que originam estas informac;oes. 
(CREPALDI, 2002 p.65) 

0 auditor deve ser urn profissional com profunda equilibria, pois este 

influenciara outras pessoas com suas opinioes, principalmente em rela<;ao a 

interesses financeiros e comerciais. 

A etica profissional deve estar claramente explicita desde OS procedimentos a 

serem executados, a qualquer a<;ao de neg6cio, como urn registro, avalia<;ao ou 
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opiniao, ou seja, deve-se respeitar todos os aspectos embutidos no juramenta 

profissional. 

2.5.2 Competemcia Profissional 

Exercer a atividade de auditoria requer conhecimentos especificos referentes aos 

procedimentos e tecnicas de auditoria. Neste contexte, de acordo com ATTIE 

(1998), o trabalho do auditor deve estar ligado a: 

- capacidade para aplicagao das normas, procedimentos e tecnicas na execugao 

das auditorias; 

- capacidade na area de principios e tecnicas contabeis; 

- conhecimento dos principios de administragao, para conhecer e avaliar a 

relevancia e o significado dos eventuais desvios em relagao as boas praticas 

empresariais; 

- conhecimento de fundamentos de economia, direito comercial, impostos 

finangas metodos quantitativos e sistemas de procedimento eletronico de dados. 

2.5.3 Conhecimento Contabil 

A auditoria possui tecnicas e procedimentos para a consecugao das 

atividades, no entanto, o auditor necessita dispor dos conhecimentos contabeis para 

execugao dos trabalhos que envolvam a contabilidade. A contabilidade torna-se 

fundamental para efeito de controle de tudo que acontece em uma organizagao, 

estabelecendo criterios que facilitam a coordenagao dos fatos ocorridos. 

De acordo com ATTIE (1992, p. 121), "a contabilidade e utilizada como 

metodologia concebida a captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os 

fenomenos que afetam as situagoes patrimoniais, financeiras e economicas das 

entidades de qualquer finalidade". 

A Contabilidade constitui-se em uma ferramenta de orientagao aos gestores, 

contribuindo com informagoes financeiras, economicas e patrimoniais. 

a Contabilidade moderna tem-se caracterizado como uma das ferramentas 
mais uteis aos administradores na otimiza9ao do processo de tomada de 
decisao. Como urn sistema de informa9ao e mensura9ao de eventos que 
afetam a tomada de decisao, possibilita que, partindo do conhecimento de 
fatos passados, procedimentos futuros sejam delineados de forma que a 
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otimiza9ao seja, senao alcan9ada totalmente, buscada com maior 
seguran9a. (FIGUEIREDO E CAGGIAN0,1997, p. 57) 

Segundo GELBCKE, IUDfCIBUS e MARTINS (2003, p.48. ), "o nucleo central 

da Contabilidade e constitufdo pelas informagoes de natureza economica e 

financeira". Neste sentido, o seu principal objetivo eo de permitir que seus usuarios 

possam avaliar a situagao economica e financeira da empresa, como tambem, fazer 

inferencias sobre tendencias futuras. 

A finalidade da contabilidade esta em habilitar a organizagao para o alcance 

dos objetivos propostos, desta forma, a efetividade da informagao contabil de 

controle sera uma medida para o atingir os objetivos organizacionais. 

A informa9ao e o componente basico das decisoes, e a Contabilidade e urn 
sistema de informa96es especializado, de base financeira, que possibilita os 
usuarios aloca96es mais eficientes dos recursos sob sua responsabilidade. 
A contabilidade nao e pois urn sistema que encontra finalidade em si 
mesmo, existe para que os tomadores de decisao a utilizem. 0 ponto 
fundamental que se destaca aqui e que as atividades contabeis (coleta, 
processamento e comunicayao da informa9ao), devem estar voltadas ao 
interesse do usuario e suas decisoes. (MARTIN, 1989, p 61) 

Neste sentido, a contabilidade proporciona aos seus usuarios uma visao geral 

da empresa, contendo informagoes que tornam possfvel o desenvolvimento de 

estrategias para o atendimento dos objetivos propostos pela gerencia. 

2.5.4 Conhecimento de Administragao 

A gestao de uma organizagao envolve todo o processo de divisao de 

responsabilidades, desenvolvimento de controles e sistemas, atribui9ao de fungoes 

e cargos, ou seja, as pessoas que compoem este departamento se comunicam, 

elaboram o planejamento estrategico e objetivam alcangar o melhor resultado para a 

empresa. Neste sentido, o conhecimento do auditor deve ser abrangente sobre os 

conceitos e praticas administrativas, pois a ele cabera revisar e aprovar os conceitos 

e praticas adotadas pela organizagao. 

Uma das fungoes que se destaca na gestao de uma empresa e a de controle, 

pois atraves deste processo, a empresa podera se assegurar de que os pianos e 

polfticas tragados estao sendo seguidos e executados. 
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A administra9ao precisa avaliar a qualidade dos servi9os executados pelos 

colaboradores, pois, atraves desta avalia9ao varias a96es corretivas em beneficia da 

empresa podem ser tomadas e, o auditor neste caso, atraves do conhecimento e 

informa96es obtidas, podera auxiliar para uma melhor gestao da empresa. 

Ao administrador cabe a tarefa de interpretar os objetivos propostos pela 

organiza9ao e transforma-los em a9ao organizacional par meio de planejamento, 

organiza9ao, dire9ao e controle de todos os esfor9os realizados em todas as areas e 

em todos os niveis da organiza9ao. 

2.5.5 Conhecimento de Impastos 

No Brasil, a quantidade e variedade de impastos e enorme e, par isso, e 

fundamental que o auditor tenha conhecimento sobre eles, como tambem, estar 

atualizado e informado com a legisla9ao que os regulamentam. Cada imposto possui 

uma legisla9ao propria que especifica sua incidencia . 

Dependendo da regiao e localiza9ao da empresa, as entidades 

governamentais podem conceder beneffcios em fun~o do desenvolvimento da 

regiao ou de urn produto fabricado. 

Atualmente, o planejamento tributario passou a ser fundamental para as 

empresas, transformando-se em uma necessidade em reduzir os tributos com o 

intuito de minimizar os riscos fiscais e avaliar as melhores oportunidades de recolher 

os tributos sobre o faturamento ou lucro de uma forma mais adequada, porem, nao 

deixando de seguir as regras e normas que regem a legisla9ao. 

Segundo CARLIN (2008, p.23), "urn sistema contabil eficiente, alem de dar 

suporte informatizado, integra9ao de registros e capacita9ao profissional, administra 

as rotinas contabeis de forma integrada e tambem de acordo com as necessidades 

dos gestores da empresa". Neste contexto, cada empresa possui suas pr6prias 

caracteristicas, mas e importante identificar quais sao os impastos incidentes sobre 

a atividade executada. 

2.5.6 Conhecimento de Processamento Eletr6nico De Dados 

0 processamento eletr6nico de dados passou a ser pe9a fundamental no 

trabalho do auditor, passando a ser uma ferramenta cada vez mais presente 
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atualmente nas organiza96es. No entanto, o auditor deve ter conhecimento tecnico 

suficiente para desenvolver seu trabalho nessa area. 0 trabalho do auditor esta 

voltado na adequa9ao do sistema de controles internos, sejam estes 

computadorizados ou nao. 

2.6 SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS 

A partir do momenta em que uma organiza9ao inicia sua fase de crescimento 

em volumes, em diversifica9ao de produtos, em diferentes locais de produ9ao e de 

vendas a clientes em varias localidades, torna-se diflcil para o dono da empresa 

controlar todas essas opera96es. No entanto, quanto maior for a organiza9ao, mais 

complexa se torna a organiza9ao estrutural, pois, atividades que antes eram 

controladas pelo titular da empresa, serao delegadas a outros funcionarios. Portanto, 

para existir urn controle eficiente das opera96es e necessaria que existam relat6rios 

confiaveis que retratam a gestao das opera96es pelos funcionarios como tambem, 

aos pianos e metas estabelecidos pel a empresa. 

De acordo com ATTIE (1998, p. 113), "o controle interno e parte integrante de 

cada segmento da organiza9ao e cada procedimento corresponde a uma parte do 

conjunto do controle interno". 

Na sequencia, serao discorridos sobre o conceito de controle interno, as 

caracteristicas de urn sistema de controle interno e sobre sistema de controle interno 

eficiente. 

2.6.1 Conceito de Controle lnterno 

Segundo ATTIE (1992, p.197), "o controle interno compreende o plano de 

organiza9ao e o conjunto coordenado dos metodos e medidas, adotados pela 

empresa, para proteger seu patrimonio, verificar a exatidao e a fidedignidade de 

seus dados contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a ~desao a 

politica tra9ada pel a administra9ao". 

Ainda, de acordo com a autoria, o controle interno tern quatro objetivos 

basicos que sao: (i) a salvaguarda dos interesses da empresa; (ii) a precisao e a 

confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, financeiros e operacionais; (iii) o 

estimulo a eficiencia operacional e, (iv) a aderencia as politicas existentes. 
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0 controle interno faz parte do plano de organizac;ao da administrac;ao e, seu 

principal ObjetiVO e processar informac;6es para OS gestores da empresa, 

convergindo para a correta tomada de decisao. 

2.6.2 Caracteristicas de urn Sistema de Controle lnterno 

De acordo com ATTIE (1992, p. 201), "urn sistema de controle interno bern 

elaborado pode abranger informac;oes do controle orc;amentario, relat6rios 

operacionais peri6dicos, analises estatfsticas, programas de treinamento de pessoal, 

como tambem, auditoria interna". 

Ainda de acordo com o autor acima citado, o controle interno, no entanto, 

incluem controles que podem ser caracteristicos tanto para a Contabilidade como 

para a Administrac;ao, que sao: 

a) Controles contabeis: compreendem o plano de organizac;ao e todos os 

metodos e procedimentos diretamente relacionados, especialmente com a 

salvaguarda do patrimonio da entidade e a fidedignidade dos registros contabeis. 

b) Controles administrativos: abrangem o plano de organizac;ao e todos os 

metodos e procedimentos que dizem respeito a eficiencia operacional, como 

tambem, aderir a politica projetada pela organizac;ao e, geralmente se relacionam de 

forma indireta aos registros financeiros. 

Segundo HORNGREN (1972), "urn born sistema de controle interno deve 

incluir itens como unidade de comando, especializac;ao de esforc;os, procedimentos 

repetitivos, verificac;oes automaticas, formularies concebidos para evitar erros, 

omissoes e controle de documentos". 

2.6.3 Sistema de Controle lnterno Eficiente 

No contexto de ATTIE (1992, p. 202), as caracteristicas de urn sistema de 

controle interno eficiente sao: 

- Plano de organizac;ao que proporcione segregac;ao de func;oes apropriada 

das responsabilidades funcionais; 

- sistema de autorizac;ao e procedimentos de escriturac;ao adequados, que 

proporcionem controle eficiente sobre o ativo, passivo, receitas, custos e 

despesas; 
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- observac;:ao de praticas salutares no cumprimento dos deveres e func;:oes de 

cada urn dos departamentos da organizac;:ao e, 

- pessoal com adequada qualificac;:ao tecnica e profissional, para a execuc;:ao 

de suas atribuic;:6es. 

2.6.4 Controles Gerenciais 

Os controles gerenciais podem ser utilizados como ferramenta para as 

decis6es e estrategias de uma organizac;:ao, alem de ser urn termometro para os 

resultados, metas e objetivos. 

Na func;:ao gerencial serve como instrumento, segundo FALCONI (2004,p. 45), 

"a func;:ao principal de urn gerente e atingir metas, e o segredo do born 

gerenciamento esta em se saber estabelecer urn born plano de ac;ao para toda meta 

de melhoria que se queira atingir". 

Os controles gerenciais recebem informac;6es dos pontos de controles 

internos, atraves dos indicadores de desempenho. Para GIL (2007 ,p.159), "as 

familias de indicadores de desempenho sao estruturadas para mensurar o impacto 

de uma ou mais ac;:6es de desempenho em urn ou mais fatores criticos de sucesso". 

As decis6es gerenciais devem ser baseadas nos controles atraves de suas 

medic_;:6es, que podem ser mensal, quinzenal, semanal, ou de acordo com o impacto 

do fator critico de sucesso que esta sendo medido. 

2. 7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

0 planejamento financeiro estabelece quais os objetivos a serem alcanc;ados, 

ou seja, sao definidos os pianos financeiros e orc;:amentarios que fornecem os 

roteiros para atingir as metas e objetivos organizacionais. Este por sua vez, e 

desenvolvido por meio de projec_;:6es, como estimativa mais aproximada possivel da 

posic;:ao economica-financeira esperada pela empresa. No entanto, o planejamento 

financeiro estabelece as diretrizes de mudanc;:a e de crescimento de uma 

organizac;:ao, tendo como foco a visao global da empresa, ou seja, respeitando 

principalmente com a politica de investimento e de financiamento. 

Segundo ROXO (1985, p.71), "o objetivo precipuo perseguido numa projec;ao 

financeira nao e acertar com precisao o valor futuro da variavel projetada; antes, o 
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verdadeiro prop6sito dos instrumentos de analise prospectiva e fornecer elementos 

validos de convic9ao para a tomada de decisao, no memento em que se tern que 

decidir". No entanto, uma das finalidades do planejamento financeiro e desenvolver 

pianos alternatives, caso ocorram imprevistos. 

A seguir, apresenta-se a estrutura da fun9ao financeira, o processo de 

planejamento, planejamento a Iongo prazo e, planejamento a curto prazo. 

2.7.1 Estrutura da Fun9ao Financeira 

Nas pequenas empresas, a fun9aO financeira geralmente e desempenhada 

pelo departamento de contabilidade, e quando esta se torna uma empresa maior, 

cujo departamento e separado e ligado ao presidente da empresa com a supervisao 

do diretor financeiro. 

0 controller e o tesoureiro sao os subordinados do diretor financeiro. 0 

primeiro, trabalha com as atividades contabeis, ou seja, com a contabilidade 

gerencial, contabilidade financeira, gestao de tributos e contabilidade de custos. No 

contexto de GITMAN (2004), "o tesoureiro, e o responsavel pelas atividades 

financeiras como, o planejamento financeiro e a capta~o de fundos, tomada de 

decisoes de investimentos, gestao de caixa, gestao de atividades de credito, entre 

outras fun96es". 

As atividades financeiras e contabeis estao fortemente relacionadas, no 

entanto, a distin9ao entre administra9ao financeira e contabilidade nao e facil. Em 

muitos casos, em empresas de pequeno porte o controller geralmente ocupa a 

fun~o financeira, como tambem, em grandes empresas, muitos contadores estao 

diretamente envolvidos com varias atividades da area financeira. No entanto, 

segundo GITMAN (2004), "a diferen9a entre a contabilidade e finan9as e que a 

primeira esta mais relacionada com o fluxo de caixa e a segunda, com a tomada de 

decisoes". 

2.7.2 Processo de planejamento financeiro 

0 planejamento financeiro orienta os gestores para a dire9ao, coordena9ao e 

o controle para a obten9ao dos objetivos propostos. No entanto, o planejamento de 

caixa e o de resultados sao essencias no processo de planejamento financeiro. 0 
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processo de planejamento financeiro inicia com a elaboragao de pianos financeiros 

de Iongo prazo ou estrategicos, cujos pianos, orientam os gestores para a 

elaboragao de pianos e orgamentos de curto prazo, ou operacionais que 

representam a implantagao dos objetivos estrategicos de Iongo prazo de uma 

organizagao. 

De acordo com ROSS (1998, p. 82), "planejamento financeiro formaliza a 

maneira pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcangados. Em visao mais 

sintetizada, urn plano financeiro significa uma declaragao do que a empresa deve 

realizar no futuro". Neste contexto, o planejamento financeiro contribui para que a 

empresa possa ter alternativas ja previstas anteriormente para a tomada de decisao, 

ou seja, se objetivo e evitar surpresas e desenvolver pianos alternativos. 

No contexto de WESTON (2000, p.343), "o processo de planejamento 

financeiro comega com a especificagao dos objetivos da empresa, ap6s o que a 

administragao divulga uma serie de previsoes e orgamentos para cada area 

significativa da empresa". 

0 planejamento financeiro e realizado em duas etapas, ou seja, a curto e 

Iongo prazo, atraves de investigagoes das variagoes orgamentarias, onde as 

principais variagoes correspondem ao orgamento de caixa e previsao de vendas. 

a) Planejamento Financeiro a Longo Prazo 

Os pianos financeiros a Iongo prazo ou estrategicos sao projetados para o 

futuro distante mas, com urn acompanhamento dos reflexo financeiros atuais. 

Para GITMAN (1997, p.588), " os pianos de Iongo prazo focalizam os 

dispendios de capital, atividades de pesquisa e desenvolvimento, agoes de 

marketing e de desenvolvimento de produtos, estrutura de capital e importantes 

fontes de financiamentos". 

0 planejamento financeiro a Iongo prazo pode ser considerado como urn 

guia que prioriza objetivos e da uma diregao para a organizagao. 

Para GITMAN (2004, p.93), "os pianos financeiros de Iongo prazo 

representam urn componente fundamental de uma estrategia integrada e, em 

conjunto com os pianos de marketing e de produgao orientam a empresa na diregao 

das metas estrategicas". 
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Em muitos casas, a falta de urn planejamento financeiro a Iongo prazo e urn 

dos motivos de ocorrencia de dificuldades e falencias de empresas. 

Segundo CAGGIANO e FIGUEIREDO (2006, p.87) "o planejamento de Iongo 

prazo deve compreender urn processo continuo de procura e de descobertas de 

novas oportunidades, como tambem, definir restrig6es e identificar eventuais riscos". 

b) Planejamento Financeiro a Curto Prazo 

De acordo com GilMAN (1997, p.588), "os pianos financeiros a curta prazo 

sao ag6es planejadas para urn periodo curta (de urn a dois anos) acompanhado da 

previsao de seus reflexos financeiros" 

As decisoes de curta prazo implicam em ativos e passivo de curta duragao e, 

geralmente a anulagao e simples. Neste contexto, ROSS (1998, p. 609), afirma que 

"as finangas a curta prazo consistem em uma analise das decis6es que afetam os 

ativos e passivos circulantes, com efeitos sabre a empresa dentro do prazo de urn 

a no". 

0 planejamento de curta prazo inicia seu processo com a previsao de vendas 

e, posteriormente sao elaborados os pianos de produgao, pelo qual, e considerado o 

tempo necessaria para a preparagao de equipamentos, como tambem, incluem 

estimativas da materia-prima a ser utilizada. 

De acordo com GilMAN (2004, p.93) "atraves dos pianos de produgao, a 

empresa poderc~ estimar a necessidade de mao-de-obra, os gastos gerais de 

produgao e as despesas operacionais. Com base nestas intimativas, pode-se 

preparar a demonstragao projetada e o orgamento de caixa". 
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Figura 1: Processo de planejamento financeiro a curta prazo 
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2.7.3 Fungoes do Gestor Financeiro 

0 gestor financeiro atraves da elaboragao do fluxo de caixa procura conciliar 

a liquidez do capital de giro da empresa, podendo assim honrar com as obrigagoes 

assumidas com terceiros na data do vencimento, como tambem com o lucre sobre 

os investimentos realizados pelos acionistas. 

Tendo como base uma estimativa de vendas, de produgao e de despesas, a 

empresa podera projetar o fluxo de caixa e os Iueras. 

De acordo com ZDANOWICZ (2002, p.29), algumas fungoes desempenhadas 

pelo gestor financeiro sao: 

- manter a empresa em permanente situagao de liquidez; 

- maximizar o retorno sabre o investimento realizado; 

- administrar o capital de giro da empresa; 

- avaliar os investimentos realizados em itens do ativo permanente; 

- estimar o provavel custo dos recursos de terceiros a serem captados; 

- analisar as aplicagoes financeiras mais interessantes para a empresa; 

- interpretar as demonstragoes financeiras na empresa. 

Os gestores financeiros sao os responsaveis pela organizagao funcional da 

empresa, e a eles cabe estabelecer e controlar os procedimentos administrativos. 

Sao caracterizados como profissionais que planejam, dirigem e coordenam as 

operagoes financeiras da empresa. 0 seu principal objetivo e manter a empresa em 

desenvolvimento, assegurando os meios necessaries para a manutengao de sua 

atividade. 

2.8 FLUXO DE CAIXA 

Segundo JUNIOR, RIGO E CHEROBIM (2002, p.418) "caixa tambem e 

classificado como disponivel em administragao financeira, pelo qual, representa os 

ativos que tern como caracteristica principal de possuir liquidez imediata, sendo que 

a sua utilizagao nao depende de a goes de terceiros". 

A atividade financeira de uma empresa demanda um acompanhamento 

constante dos resultados para a avaliagao do seu desempenho. A fungao financeira 

tern como objetivo fornecer recursos de caixa suficientes para cumprir com os 

compromissos assumidos e tambem maximizar a riqueza. 
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Oeste modo, segundo NETO e SILVA (2006, p.39), afirmam que "o fluxo de 

caixa e urn instrumento de planejamento e controle dos recursos financeiros de uma 

empresa sendo indispensavel para o processo de tomada de decisao". Torna-se 

fundamental para as empresas, pois constitui em indispensavel sinaliza9ao dos 

rumos financeiros dos neg6cios. Sao valores em moeda que sao mantidos na 

tesouraria de uma empresa ou tambem, depositados em contas correntes bancarias 

da liquidez imediata, e podem ser utilizados no momenta que sejam necessarios. 

Faz-se necessaria uma constante coordena98o na a9ao dos agentes 

causadores da entrada e saida de caixa, pois em alguns momentos podera haver 

excesso de disponibilidades, e em outros momentos podera haver escassez de 

recursos e serao necessarias negocia96es de maiores prazos de pagamentos com 

os fornecedores, ou a redu9ao dos prazos de vendas a creditos. 

0 caixa pode ser mantido por necessidades negociais, transa96es e por 

precau96es. Ja o motivo de preservar a riqueza vern atraves da especula9ao. 

Como motivo de neg6cios, os recursos de caixa podem ser destinados a 

efetuar os pagamentos decorrentes de atividades operacionais da empresa, podem 

ser transa96es comuns e diarias. 

Por motivo de transa9ao, a empresa precisa manter recursos suficientes no 

caixa para cumprir com os compromissos assumidos. De acordo com NETO E 

SILVA (2006, p.86), "se existisse sincronia perfeita entre os recebimentos e os 

pagamentos, a demand a de caixa para transa9ao seria des necessaria". 

Pelo motivo de precau9ao, os recursos de caixa sao destinados a 

pagamentos de compromissos imprevistos. E pela especula98o, os recursos de 

caixa estao reservados para o aproveitamento de ganhos, onde o mercado oferece 

para a empresa recursos financeiros, ou tambem, pela incerteza de prejuizos 

inesperados em razao de varia96es de polfticas economicas. 

Verificou-se que o fluxo de caixa e urn instrumento importante para a gestao 

financeira da empresa, pois permite que o administrador planeje, coordene, 

organize, dirija e controle os recursos financeiros da empresa. 

2.8.1 Objetivo do Fluxo de Caixa 

Segundo ZDANOWICZ (2002, p. 24), "o principal objetivo do fluxo de caixa e 

a proje9ao das entradas e das saidas de recursos financeiros, visando diagnosticar 
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a necessidade de captar emprestimos ou tambem aplicar o restante dos recursos 

em aplica<;6es que sejam rentaveis para a empresa". 

Ainda, segundo a autoria, para a elabora<;ao do fluxo de caixa podemos 

destacar alguns objetivos, tais como: 

- Utilizar, da melhor forma possfvel os recursos financeiros que estao 

disponfveis na empresa, evitando que eles fiquem parados e, procurar uma 

melhor aplica<;ao; 

- Quitar as obriga<;6es da empresa na data do vencimento; 

- Manter urn equilibria entre as receitas e as despesas de caixa; 

- Em caso de necessidade de recursos, analisar as fontes de credito e ter 

cautela na escolha da melhor op<;ao; 

- Em epocas de baixas vendas, evitar desembolsos vultuosos pela empresa. 

- Desenvolver urn controle dos saldos de caixa e dos creditos a receber pela 

empresa. 

As empresas apresentam todos os dias urn movimento de entradas e safdas 

de recursos financeiros e, dessa forma, esses ingressos e desembolsos de recursos 

podem ser resumidos ao fluxo de caixa, cuja fun<;ao e representar a situayao 

financeira da empresa. 

0 fluxo de caixa facilita a analise e decisao, uma vez que ela permite 

demonstrar as opera<;6es financeiras que serao realizadas pela empresa. Atraves do 

fluxo de caixa o administrador financeiro pode definir os objetivos e as metas a 

serem atingidas pela empresa de uma forma mais racional. 

2.8.2 Planejamento do Fluxo de Caixa 

No planejamento do fluxo de caixa da empresa implanta-se uma estrutura de 

informa<;6es uteis, praticas e economicas, para estimar os futuros ingressos e 

desembolsos de caixa. 

0 fluxo de caixa podera ser elaborado de diferentes maneiras podendo ser 

construfdo de acordo com as necessidades da empresa. 

De acordo com ZDANOWICZ (2002, p.127) "pelo planejamento do fluxo de 

caixa o gestor financeiro sera capaz de planejar antecipadamente os problemas de 

caixa que poderao surgir no futuro, em conseqOemcia de redu<;6es das receitas ou 

do aumento de pagamentos". 
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0 gestor financeiro deve de forma mais ~acional e lucrativa por em 

funcionamento as disponibilidades de caixa, como o pagamento de titulos dentro do 

periodo de desconto concedido pelo fornecedor, sendo este atrativo e de interesse 

da empresa. 

Outra fungao importante que desempenha o fluxo de caixa e o gerenciamento 

financeiro das empresas, sejam etas micro, pequena, media ou grande, pais muitas 

instituig6es de cn§dito exigem a sua apresentagao antes de conceder emprestimos 

aos seus clientes. 

A empresa nao pode aventurar-se se expondo a acontecimentos incertos sem 

planejamento de controles financeiros; e preciso projetar e agir com habilidade para 

neutralizar ou minimizar as situag6es desfavoraveis. 

2.8.3 Controle do Fluxo de Caixa 

Este controle e essencial a empresa tanto quanta o processo de 

planejamento, pais um depende do outro para que sejam uteis e praticos. Para que 

os objetivos e metas sejam alcangados, requer envolvimento dos responsaveis pela 

empresa, todos devem firmar uma especie de contrato com metas tragadas. 

Paralelamente o gestor deve acompanhar o desempenho das metas. 

De acordo com ZDANOWICZ (2002, p.174), a revisao do fluxo de caixa 

compreende os seguintes controles: 

- controle diario da movimentagao bancaria; 

- boletim diario de caixa e bancos; 

- controle financeiro diario em termos de ingresses e desembolsos de caixa. 

Pelo controle diario diminuem-se erros e permitem-se acompanhar em tempo 

de aplicar medidas corretivas. 

Para proporcionar maior precisao e seguranga e necessaria a elaboragao do 

fluxo de caixa trimestral com revisao mensa!, cada mes prepara-se o fluxo de caixa 

para tres meses seqOentes dos quais os dais ultimos serao revisados, permitindo 

flexibilidade de planejamento e controle do fluxo de caixa. 

0 controle do fluxo de caixa exige uma analise do periodo para verificar as 

causas de defasagem apresentadas no que foi planejado. E aconselhavel que os 

valores totais sejam avaliados e interpretados as defasagens dos valores reais. 

T ambem e importante relatar as justificativas por escrito para poderem ser 



46 

analisadas. 0 fluxo de caixa e classificado em metodo direto e metodo indireto. A 

descri9ao de cada urn dos metodos sera apresentada na sequencia. 

2.8.4 Metodo Direto 

No metodo direto temos as entradas e safdas brutas de dinheiro das 

principais atividades operacionais, como os recebimentos de vendas ou servi9os e 

os pagamentos aos fornecedores e empregados. De acordo com GELBCKE, 

IUDiCIBUS e MARTINS (2003), "as empresas ao utilizar o metodo direto, devem 

detalhar os fluxos das opera96es, no mfnimo, nas classes seguintes": 

- recebimentos de clientes; 

- recebimento de juros e dividendos; 

- outros recebimentos das opera96es; 

- pagamentos a empregados e a fornecedores de produtos e/ou servi9os; 

- juros pagos; 

- impostos; 

- outros pagamentos de opera96es, se houver. 

2.8.5 Metodo lndireto 

De acordo com as autores GELBCKE, IUDiCIBUS e MARTINS (2003), "o 

metodo indireto faz a concilia9ao entre o lucro lfquido e o caixa gerado pelas 

opera96es, por isso e tambem chamado de metodo da reconcilia9ao". Ainda de 

acordo com os autores, para tanto e necessaria: 

- remover do lucro Jfquido os diferimentos de transa96es que foram caixa no 

passado e todas as aloca96es no resultado de eventos que podem ser caixa 

no futuro, como as altera96es nos saldos das contas a receber e a pagar do 

perfodo; 

- remover do lucro Hquido as aloca96es ao perfodo do consumo de ativos de 

Iongo prazo e aqueles itens cujos efeitos no caixa sao classificados como 

atividades de investimentos ou de financiamentos. 

A principal utiliza9ao deste metodo e expor as origens ou aplica96es de caixa 

decorrentes das altera96es temporarias de prazos nas contas relacionadas com o 
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ciclo operacional da organizagao, permitindo desta forma que o usuario avalie 

quanta do Iuera esta sendo transformado em caixa em cada periodo. 

2.8.6 Demonstragao do Fluxo de Caixa 

De acordo com a Lei 11.638/2007, a Demonstragao do Fluxo de Caixa passou 

a ser obrigat6ria pela contabilidade para as sociedades de capital aberto ou com 

Patrimonio Uquido superior a R$ 2.000.000,00 (dais milhoes de reais). A Lei 

substitui a existencia da Demonstragao de Origens e Aplicagoes de Recursos pela 

Demonstragao do Fluxo de Caixa. 

Segundo o Art. 188 da Lei 11.638/2007, as alteragoes ocorridas, durante o 

exercicio, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas 

alteragoes em, no minima tres fluxos: 

- das operag6es; 

- dos financiamentos; 

- dos investimentos. 

A Demonstragao do Fluxo de Caixa permite ao usuario analisar como o caixa 

transitou e qual o resultado obtido no periodo. 0 objetivo principal desta 

demonstragao financeira constitui-se na projegao das entradas e das saidas de 

recursos de urn determinado periodo, com a finalidade de diagnosticar a 

necessidade de captar emprestimos ou aplicar os excedentes de caixa em 

operagoes que sejam lucrativos para a organizagao. 
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3 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Para a realiza<;ao do presente estudo, adotou-se metodos para 

desenvolvimento de pesquisa, possibilitando melhor entendimento do tema 

abordado. Abaixo observa-se o metoda utilizado. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

0 delineamento desta pesquisa e caracterizado como sendo urn estudo de 

caso. De acordo com BRUYNE et a1.(1977, p.32), "o estudo de caso e a op<;ao de 

pesquisa quando se pretende pesquisar em profundidade casos particulares numa 

(mica ou em algumas organiza<;oes reais". Ainda, segundo TRIVINOS (1994, p.74), 

"constitui-se como op<;ao de pesquisa quando se pretende pesquisar com 

profundidade uma ou mais organiza<;oes com urn elevado volume de informa<;oes, 

riqueza de detalhes e visando aprender a totalidade da situa<;ao" 

Como 0 nivel de analise e organizacional e, desta forma OS dados coletados 

in loco na empresa proposta para o estudo, pode-se dizer que o estudo foi aportado 

de dados empiricos. Neste sentido, YIN (1987, p. 26), considera o estudo de caso 

como sendo, "urn estudo empirico pelo qual investiga-se fenomenos dentro de seus 

contextos reais, quando as fronteiras entre o fenomeno e o contexto nao estao 

definidos claramente e no qual sao utilizadas varias fontes de evidemcias". 

3.2 QUANTO A NATUREZA DA PESQUISA 

0 estudo possui natureza descritiva, uma vez que o tema abordado ja possui 

hip6teses precisas e operacionalizaveis, ou seja, sobre o tema, ja existem 

afirma<;oes oriundas de outras pesquisas no campo das Ciencias Administrativas e 

Contabeis. Como o objetivo principal do trabalho e a associa<;ao entre variaveis da 

rotina, planejamento financeiro e auditoria de gestao, alinha-se aos pressupostos 

das pesquisas descritivas que, de acordo com GIL (1999, p. 44), tern como objetivo 

principal "a descri<;ao das caracteristicas de determinada popula<;ao ou fenomeno ou 

ainda, o estabelecimento de rela<;oes entre variaveis". 
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3.3 QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 

0 cunho da pesquisa e qualitativo, uma vez que se pretendeu proporcionar 

uma visao geral do tipo aproximativo, ou seja, estabelecer relac;ao aproximativa 

entre variaveis rotina, planejamento financeiro e auditoria de gestao. 

RICHARDSON (1989 p. 91-94) argumenta que o usa da metodologia 

qualitativa tem par caracteristica, "possibilitar descrever com maior profundidade a 

complexidade de determinados problemas, como tambem analisar a interac;ao de 

certas variaveis, a compreensao e classificac;ao de processos dinamicos vividos par 

grupos sociais e ainda possibilitar o entendimento das particularidades dos 

individuos". Ainda, o autor argumenta que a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada e implementada quando objetiva-se a compreensao detalhada dos 

significados e caracteristicas situacionais apresentadas pelos entrevistados, assim 

como pela observac;ao e/ou coleta de documentos, em Iugar da produc;ao de 

medidas quantitativas de caracteristicas ou comportamentos. 

3.4 LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMA<;OES 

Os dados coletados neste processo foram primarios e secundarios. Os dados 

primarios foram coletados in loco, ou seja, na organizac;ao analisada Ja os dados 

secundarios foram coletados em publicac;oes existentes; livros, artigos e peri6dicos, 

sendo estes os dados utilizados para a construc;ao do referendal te6rico deste 

trabalho. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados para a coleta dos dados 

primarios foram a entrevista junto ao gestor e os colaboradores executantes das 

atividades da organizac;ao, assim como analise de documentos. 

3.5 TRATAMENTO DAS INFORMA<;OES 

A tecnica definida para a analise e interpretac;ao dos dados e a analise de 

conteudo. Esta tecnica visa em particular analisar a validar o conteudo dos dados 

coletados. De acordo com BARDIN apud RICHARDSON (1989, p. 223), a analise de 

conteudo "e urn conjunto de tecnicas de analise das comunicac;oes visando obter, 

atraves de procedimentos sistematicos e objetivos de descric;ao do conteudo das 
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mensagens, indicadores (quantitativos ou nao) que permitam inferir conhecimentos 

relativos as condigoes de produgao/recepgao dessas mensagens". 

Para a analise e interpretagao de dados, foram criadas categorias de analise 

para cada objetivo especifico proposto, a fim de validar o objetivo geral e o problema 

delineado para este estudo. 

3.6 DELIMITA<;AO DA PESQUISA 

0 estudo teve inicio em abril de 2008 atraves dos levantamentos supra 

citados. A implantagao das sugest6es de melhorias ocorreram a partir de novembro 

de 2008 e serao acompanhadas ate 31 de margo de 2009. 
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4. I;STUDO DE CASO EMPRESA ABC 

0 presente estudo de caso trata-se de uma empresa que atua no segmento 

de prestac;ao de servic;o no ramo de comunicac;ao. 

4.1 ESTRUTURA DA EMPRESA ABC 

A empresa possui uma estrutura centralizada, ou seja, a gestae e as decisoes 

sao conduzidas atraves de seus proprietaries. 

Trata-se de uma sociedade limitada com 2 s6cios, sendo que ambos 

possuem atividades paralelas, dedicando apenas parte do dia na empresa. 

4.1. 1 Organograma 

A empresa apresenta uma estrutura funcional enxuta, a conduc;ao da retina e 
realizada pela figura do supervisor, que por sua vez acumula algumas fungoes 

como: compras, RH, financeiro e administrative. 

A area comercial esta dividida em atacado e varejo, ja a area financeira e 
dividida em financeiro e comunicac;ao. 

Abaixo segue diagrama da estrutura organizacional: 

Figura 2: ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA EMPRESA ABC 

Fonte: Auto res do TCC - Trabalho de Conclusao de Curso 
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4.2 CARACTERiSTICAS PRINCIPAlS DA EMPRESA ABC 

A empresa ABC esta situada no centro da cidade de Curitiba, sua atividade 

principal e a prestagao de servigos no ramo de comunicagao, iniciou suas atividades 

no ano de 2005. Possui urn faturamento anual de aproximadamente R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais). Alem da atividade de prestagao de servigo de comunicagao, 

tambem deu inicio a comercializagao de CO's, livros e artigos religiosos, esta 

comercializagao proporcionou urn crescimento na receita de 75% no ano de 2007 

comparado ao a no de 2006, e de 50% no a no de 2008 comparado ao a no de 2007 .. 

Para realizar a comercializagao dos produtos foi necessaria realizar uma 

mudanga legal na composigao da empresa, junto aos 6rgaos competentes. 

Seu quadro funcional possui 8 colaboradores, dos quais 5 atuam na area 

comercial. 

4.3 SISTEMAS DE CONTROLES 

Desde o infcio do anode 2008 a empresa utiliza ferramentas de urn sistema 

informatizado, porem sua maier aplicagao e para acompanhamento das vendas, que 

ocorrem com utilizagao de c6digos de barras. 

Diariamente e realizado o fechamento do caixa, conciliando as vendas com a 

receita do dia. Os produtos vendidos sao baixados automaticamente no estoque do 

sistema. A cada trimestre e realizado uma confer€mcia ffsica dos itens que estao 

fisicamente no estoque, com os que estao no estoque do sistema. 

A contabilidade e realiza por escrit6rio terceiro, sendo mensalmente 

encaminhado os documentos para apuragao dos resultados e recebe orientagao 

contabil para realizar os movimentos. 

4.4 ROTINAS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Atraves de urn diagn6stico realizado na empresa, constata-se que a operagao 

do departamento financeiro e dividida, ficando o processo de contas a pagar com urn 

dos diretores e o de contas a receber com a equipe comercial. Com a supervisora 

fica a atividade de compras, inclusive dos produtos que serao comercializados. 
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Foi possivel constatar tambem que nao ha uma integra<;ao entre o contas a 

pagar e o contas a receber, uma vez que esses processes sao realizados par areas 

distintas, e nao e controlada par sistema. No inicio do ana de 2008 foi implantando 

uma area responsavel pelo controle financeiro, sua principal atividade e realizar o 

controle das Notas Fiscais de compras, programar e controlar os pagamentos no 

sistema. Esta area nao efetua o pagamento, entretanto centraliza todas as 

cobran<;as, confere, lan<;a, encaminha para o pagamento e quando pagas, realiza as 

baixas no sistema. 

4.4.1 Contas a Pagar 

A empresa procura sempre pagar suas contas em dia, exceto casas em que a 

cobran9a nao chega a tempo. Ha casas tambem de protestos, porem nao e 

proposital e sim muitas vezes par extravio de cobran9a ou outros fatores que nao 

sao financeiros. 

Nao e pratica a utiliza<;ao de recursos de terceiros, este e utilizado somente 

quando ha necessidade de investimentos. 

Nao utiliza-se de fluxo de caixa para realizar compras e programar os pagamentos, 

as compras de produtos para venda, como ja citado anteriormente, sao realizadas 

pela supervisora, que nao utiliza informa<;oes do sistema para chegar necessidade 

de repor estoque, compra a medida que o vendedor oferece produtos, ou que os 

controladores do estoques informam necessidade de reposi<;ao de algum produto. 

4.4.2 Contas a Receber 

As vendas de varejo sao realizadas atraves de pagamentos com cartao de 

credito, cheque e especie, ja as vendas de atacado e realizada com emissao de 

cobran<;a via boleto bancario ou atraves de consignado. 0 controle do consignado 

fica sob responsabilidade da equipe que realiza a venda. A empresa possui como 

diretriz, que uma empresa recebe o produto consignado e s6 podera solicitar novas, 

quando efetuar o pagamento daqueles ja enviados anteriormente. Esse controle e 

realizado atraves de planilha do Excel, e a cada venda, o funcionario acrescenta a 

informa<;ao e assim tambem ocorre com os pagamentos. 
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Nao existe urn controle efetivo para esse procedimento, a medida que o 

funcionario vai abrindo as planilhas e constata a necessidade de cobrar, entra em 

contato com o cliente e solicita o pagamento. 

4.4.3 Fluxo de Caixa 

Atualmente, nao e pratica da empresa utilizar-se de ferramenta de fluxo de 

caixa, pois o sistema utilizado nao e alimentado para que ocorra efetivamente a 

programa9ao das contas a pagar e receber. 

4.5 APLICA<;AO DA AUDITORIA DE GESTAO DAS ROTINAS 

Na situa9ao atual, a empresa nao realiza auditoria nas rotinas, pois nao utiliza 

de procedimentos operacionais padrao, bern como pontos de controle para 

indicac;ao dos desvios ou falhas que ocorram durante a rotina. 

0 controle que, como citado acima, e no processo de vendas, que e a 

conferencia do estoque fisico com o virtual, entretanto, nao existe indicadores para 

mensurar desvios. 

4.6 PROPOSTA CONSOLIDADA DE AUDITORIA DE GESTAO 

Diante do estudo realizado, observa-se algumas oportunidades de melhorias 

nos processos da empresa ABC. Sugere-se: 

- Readequa9ao do organograma com segrega9ao de fun96es; 

- lmplementa9ao da rotina do trabalho do dia-a-dia com utiliza9ao de pontos 

de controle; 

- Padronizac;ao nos processos; 

- Melhoria continua dos resultados; 

- Auditoria na gestao; 

- Controle e tratamento de nao conformidades; 

- lndependencia da auditoria. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACOES 

A auditoria pode ser considerada uma ferramenta de grande importancia para 

as organiza96es, uma vez que auxilia na elimina9ao de desperdfcios, simplificando 

tarefas, como tambem, ap6ia a gestao e transmite informa96es aos administradores 

sobre o desenvolvimento das atividades executadas. No entanto, muitas 

organiza96es estao investindo na implanta9ao da auditoria de gestao com o 

prop6sito de garantir e manter a qualidade, atraves da elimina9ao de custos e 

despesas e, fiscaliza9ao das atividades desenvolvidas por cada setor da entidade. 

Neste sentido, como o objetivo geral foi apresentar de forma sistematizada a 

aplica9ao da auditoria de gestao nas rotinas financeiras na empresa em estudo, foi 

possfvel constatar que a organiza9ao em estudo nao utiliza os procedimentos de 

auditoria por acreditar que sendo de pequeno porte nao se faz necessaria essa 

pratica. Apesar disso, reconhece-se que esse procedimento e urn recurso adequado 

para garantir a eficiencia e eficacia dos seus resultados. 

Por urn lado, pode ser ressaltado que a nao implanta9ao de praticas de 

auditoria de gestao esta tambem relacionada ao pouco conhecimento dos gestores 

sobre as vantagens e os beneffcios da utiliza9ao desta ferramenta, nao possuindo, 

portanto, uma visao gerencial que pode repercutir nos resultados organizacionais. 

Por outro lado, deve ser registrado que os mecanismos de controle economico

financeiro utilizados pela empresa estao de acordo com as normas brasileiras de 

contabilidade. 

Contudo, a pratica de auditoria poderia ser apontada como uma estrategia 

para garantir urn melhor controle de suas a96es, ja que a organiza9ao estudada 

tende a crescer e se desenvolver cada vez mais no mercado em que atua. Neste 

contexto, diante desse cenario, existe a possibilidade da adequa9ao de urn processo 

de auditoria amparado a urn estilo de gestao que permitam aos seus gestores 

contribufrem com suas habilidades e talentos, recebendo em troca a garantia de 

uma maior probabilidade de certeza para o sucesso e sobrevivencia, superando a 

existencia de for9as externas que poderiam influenciar o desempenho da empresa. 

A conscientiza9ao da importancia da utiliza9ao de instrumentos para o 

controle de indicadores economico-financeiros, atraves da auditoria, deve ser 

enfatizada junto aos gestores da organiza9ao, principalmente, como resposta as 

exigencias impostas pelo mercado de concorrencia e competitividade em que vivem 
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todas as organizac;:oes, atentando-se e claro para as especificidades da empresa e 

as suas possibilidades de adequac;:ao a essa realidade. 

Oeste modo, este estudo foi importante para o aprofundamento do 

conhecimento da auditoria de gestao, pelo qual, direta ou indiretamente, pode 

influenciar no sucesso organizacional, atraves da veracidade das informac;:oes 

contabeis e da garantia nos processos de tomada de decisao. Entretanto, apesar 

disso, ainda ha muito que se discutir sobre esse assunto, mas espera-se que este 

material colabore com o crescimento e reorganizac;:ao da empresa ABC e, contribua 

para os aspectos relacionados ao reconhecimento do trabalho da auditoria, 

particularmente a auditoria de gestao, nas organizac;:oes de pequeno e medio porte 

prestadoras de servic;:os. 
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