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RESUMO 

SCHOBER, A. D; GARCIA, S. L. F. P. Aplica~ao de Modelo de Auditoria de 
Gestao nas Demonstra~oes Contabeis da Industria Metalurgica: Estudo de 
Caso da Empresa Y. Este trabalho tern como objetivo geral demonstrar os pontos 
fortes e fracas nas demonstra<;6es contabeis e setores administrativos com base na 
aplica<;ao de urn modelo de auditoria de gestao. Pontos importantes para defini<;ao 
de auditoria e suas divisoes, hist6rico e consolida<;ao no Brasil e empresas de 
auditoria internacionais e brasileiras sao estudados para consolida<;ao de uma base 
para melhor compreensao dos demais pontos do trabalho. Sao apresentadas e 
definidas as diversas tipologias de metodologia para, em seguida, definir qual a 
metodologia a ser seguida durante toda a elabora<;ao do estudo para cria<;ao do 
modelo de auditoria na Empresa Y. Em seguida, sao levantadas informa<;6es que 
serao utilizadas para compreender o desenvolvimento do trabalho nos diversos 
setores administrativos da Empresa Y e entao apresentar recomenda<;6es com base 
no modelo de auditoria de gestao para melhoria de procedimentos. Conclui-se por 
fim que os resultados encontrados ap6s levantamento de dados e analise dos 
mesmos mostram a necessidade da empresa de urn plano de auditoria de gestao 
para que sejam criados metodos e procedimentos adequados aos trabalhos 
executados pelos colaboradores da Empresa Y. A metodologia mostrou se 
adequada e consistente aos estudos de avalia<;ao dos problemas existentes e 
recomenda<;6es para as melhorias necessarias sao comentadas. 

Palavras-chave: Auditoria, auditoria de gestao, metodologia, estudo de caso. 

e. mail: schober@ymail.com 

shantallis@hotmail.com 
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1. INTRODUCAO 

0 presente trabalho de conclusao de curso aborda o assunto sabre auditoria 

de gestao utilizando o titulo "Aplica<;ao de Modelo de Auditoria de Gestao nas 

Demonstra<;oes Contabeis da Industria Metalurgica: Estudo de Caso da Empresa Y" 

e enfatiza os procedimentos adotados pela empresa em questao, busca-se 

compreender as caracterfsticas fundamentais e inerentes ao trabalho dos 

colaboradores da Empresa Y, pretende-se ir alem da descri<;ao das atividades 

visfveis assim como analise das mesmas para avalia<;ao do impacto das a<;oes dos 

departamentos da companhia. 

Para realiza<;ao deste trabalho foram observados os trabalhos administrativos 

da empresa Y durante um perfodo de duas semanas. Ap6s observa<;ao do cenario 

das atividades executadas percebeu se a situa<;ao enfrentada constatando a mesma 

como um problema com tendencia a piorar caso a<;oes nao fossem adotadas. 

Observou-se a dificuldade para mapear os pontos de controle de gestao das 

atividades administrativas. 

Definiu-se entao, como problema desta pesquisa, a dificuldade de como 

adotar a auditoria de gestao, considerando a complexidade de informa<;oes e 

opera<;oes dentro da Empresa Y e a distribui<;ao das atividades entre os 

colaboradores da mesma. 

E vista que, a atual situa<;ao em que a Empresa Y se encontra nao se adequa 

as necessidades presentes, pais gera retrabalhos, mas principalmente enfrenta o 

problema de falta de procedimentos o que gerara dificuldades ainda maiores no 

futuro. 

Contudo, este estudo sera de grande importancia para primeiramente 

identificar de forma clara os pontos falhos, em seguida analisa-los e por fim realizar 

recomenda<;oes para melhorias e corre<;ao dos mesmos. Justifica-se a realiza<;ao 

deste trabalho a elabora<;ao de material para apresentar a diretoria da institui<;ao 

abordada a viabilidade e necessidade de implementa<;ao do modelo de auditoria de 

gestao para as melhorias propostas o que gerara, futuramente, redu<;ao de custos e 

maior dinamismo aos resultados finais esperados. 
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Com o objetivo de situar o leitor, a primeira etapa na elaboragao da redagao 

do trabalho foi a definigao do conceito de Auditoria, o hist6rico desta atividade, 

origem, inlcio no Brasil, 6rgaos de importancia para a atividade e classificagao das 

empresas mais importantes no ramo. Desta forma, o leitor tera uma base sobre esta 

importante atividade e, quando apresentado a diretoria da empresa, fortalecera a 

necessidade de implementagao do modelo de auditoria na Empresa Y. 

Para a realizagao deste trabalho foi apresentada as posslveis tipologias que 

podem ser utilizadas na elaboragao de urn trabalho na area contabil e entao foram 

definidas, dentre os modelos de metodologia apresentados, os tres modelos de 

tipologias adequados para o trabalho acordo com os objetivos pretendidos, quanto 

aos procedimentos adotados e a abordagem do mesmo. 

Num terceiro momento e apresentada a Empresa Y, seus produtos, hist6rico, 

perfil gerencial, consolidagao no Brasil e ramos de atuagao. Em seguida e feita a 

delimitagao do trabalho de auditoria, dos metodos utilizados, dos pianos de auditoria 

e plano para recomendagoes. A divisao de setores para apresentagao das 

atividades dos colaboradores e demonstrada, para entao realizar o mapeamento dos 

controles internos ja existentes permitindo assim que as recomendagoes se 

enquadrem a realidade da empresa. 

E importante ressaltar a dificuldade encontrada durante o levantamento de 

dados deste trabalho devido a necessidade de contribuigao de colaboradores da 

Empresa Y quanto ao fornecimento de informagoes relevantes. Em diversos 

momentos observou-se a inexistencia de pessoal capacitado para divulgagao dos 

dados solicitados por estes serem de posse de apenas uma Cmica pessoa ou 

inexistencia de arquivos de informagoes e a propria falta de procedimentos que nao 

gera hist6rico de atividades e de dados importantes a instituigao. 

Nao obstante, conclui-se que a elaboragao deste trabalho sera relevante para 

ampliagao dos conhecimentos te6ricos e praticos dos autores assim como dos 

colaboradores que direta e indiretamente contribuirao para a elaboragao do mesmo. 

No presente capitulo foram apresentados os aspectos introdut6rios referentes 

a pesquisa. No capitulo seguinte, apresentar-se-a a fundamentagao te6rica para 

melhor base de entendimento dos demais capltulos deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Este primeiro item de desenvolvimento do trabalho limita-se a apresentar 

conceitos te6ricos e informa<;6es relevantes que facilitem o desenvolvimento e a 

compreensao do objetivo proposto de estudo de caso. 

Destaca-se a seguir os itens: conceito geral e defini<;ao, origem e evolu<;ao da 

auditoria, fins da auditoria e suas classifica<;6es, e apresenta<;ao das principais 

empresas de auditoria. 

2.1. CONCEITO GERAL E DEFINI<;AO DE AUDITORIA 

E conhecido que palavra auditoria tern origem no latim, vern de "audire", que 

significa ouvir. Porem sua defini<;ao vai alem do simplesmente ouvir para depois 

transmitir o que se notou. A auditoria na atualidade significa ainda a a<;ao de 

examinar, investigar, verificar e confirmar, periciar, dar suporte, contar, ajustar, 

balancear. E uma atividade cientlfica e, portanto tern uma abordagem 

epistemol6gica e crftica do que lhe e apresentado. A atividade da auditoria 

preocupa-se principalmente com as opera<;6es financeiras das institui<;6es em que 

esta sendo aplicada. 

Atualmente pode-se dizer que a auditoria nao foca suas atividades apenas 

nas opera<;6es financeiras das empresas e 6rgaos em que atua. Hoje a auditoria 

abrange todo o organismo destas, desde os setores financeiros ate a produ<;ao 

permitindo assim a precisa averigua<;ao da realidade financeira e economica. 

Auditoria e uma tecnologia contabil aplicada ao sistematico exame de 
registros, demonstragoes e de quaisquer informes ou elementos de 
consideragao contabil, visando a apresentar opinioes, conclusoes, crfticas e 
orientagoes sabre situagoes ou fenomenos patrimoniais da riqueza aziendal, 
publica ou privada, quer ocorridos, quer par ocorrer ou prospectados e 
diagnosticados. (LOPES DE SA, 1998, p.25) 

Auditoria abrange analises em documentos, livros, registros, contratos, 

planilhas de calculos e de controles que possam ser apresentados pela institui<;ao e 

que estejam relacionados com o controle do patrimonio, aplicadas de maneira 

uniforme, com a inten<;ao de poder mensurar a exatidao destas informa<;6es. 
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Normas de auditoria sao utilizadas para obter-se a confiabilidade de que os 

procedimentos contabeis foram feitos realmente de acordo com os princfpios 

fundamentais e normas de contabilidade e para saber se as demonstrag6es 

contabeis demonstram a real situagao economico-financeira da instituigao. 

A auditoria e a tecnica utilizada para avaliar como a contabilidade da 

instituigao estuda e controla as variag6es quantitativas e qualitativas do patrimonio e 

como demonstram essas informag6es e serve assim para complemento para a 

contabilidade atingir sua finalidade plena. 

A partir dessa visao pode-se definir auditoria como: Tecnica especffica 

aplicada no exame de registros e documentos com o objetivo de obter-se 

confiabilidade nos registros e demonstrag6es dentro dos princfpios e normas 

contabeis visando mensurar adequagao a situagao economico-financeira da 

instituigao. 

2.2 ORIGEM E EVOLU<;AO DA AUDITORIA 

A origem da atividade de auditoria e o reconhecimento de sua importancia 

tern alguns registros em milenios passados quando reis exigiam que fossem 

realizados dais acompanhamentos distintos de suas riquezas a fim de confirmar 

exatidao dos dados e evitar possfveis roubos. Diversos registros antigos sao 

conhecidos. Alguns dos principais sao os achados arqueol6gicos da familia real de 

Urukagina, na Sumeria, que datam de aproximadamente 4.500 a.C., os textos do 

livro de Arthasastra na India a.C. e as cartas escritas pelo romano Plfnio a Trajano 

(97-117 d.C.). Na idade media, diversos pafses da Europa ja possufam pessoas 

responsaveis por exercer atividade de auditoria em conselhos, tribunais e 

universidades. 

Auditoria come9a em epoca tao remota quanta a contabilidade. Sempre que 
o avan9o da civiliza9ao tinha implicado que a propriedade de um homem 
fosse confiada, em maior ou menor extensao, a outra, a desejabilidade da 
necessidade de verifica9ao da fidelidade do ultimo, tornou-se clara. 
(BOYNTON, 2002, p.35) 
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Em diversas mudanc;as da estrutura economica mundial pode-se perceber a 

presenc;a de figuras responsaveis por atividades semelhantes ao dos auditores 

atuais. Na Europa feudal para assegurar ao rei que seus acompanhamentos 

estavam corretos, era exigido aos senhores feudais que fizessem leitura de suas 

contas em prac;a publicae assim, caso alguma conta nao fosse apresentada, outras 

pessoas poderiam reclamar o que foi ocultado. Com o mercantilismo e a conquista 

de novas terras e riquezas o controle e prosperidade das contas pelas grandes 

companhias de comercio se deram principalmente devido as atividades semelhantes 

a auditoria. Foi na propria lnglaterra que a auditoria das empresas teve infcio. Como 

grande dominadora do comercio mundial, a lnglaterra foi a primeira a ter grandes 

companhias de comercio impondo assim a taxac;ao baseada nos Iueras. 

Porem, e a partir da Revoluc;ao Industrial no seculo XVIII que a atividade de 

auditoria inicia suas atividades como a conhecemos atualmente com o objetivo de 

controlar e monitorar as atividades das grandes organizac;oes que apareciam e suas 

novas necessidades. 

Foi, todavia, com o advento da Revolu~ao Industrial, sEkulo XVII, que a 
Auditoria contabil consagrou-se. As organiza~oes multiplicavam-se e 
ganhavam notavel complexidade, demandando a pratica auditorial como 
meio de prote~ao ao patrimonio aziendal. Precisamente, em 1862, a 
profissao ganhou reconhecimento no Reino Unido quando iniciou certo 
processo de padroniza~ao das atividades. Entre 1862 e 1900, a profissao 
cresceu na lnglaterra, sendo introduzida nos Estados Unidos em 1900. 
(IMONIANA, 2001, p.31) 

A evoluc;ao da auditoria tambem ocorre pelos mesmos motivos da origem, 

juntamente com o crescimento economico da Holanda e dos Estados Unidos, 

consequentemente como crescimento das empresas destes pafses, interesse global 

e aumento da sua complexidade. Com essa necessidade crescente pelas empresas 

a profissao de auditor foi difundida, primeiramente na Europa e mais tarde nos 

Estados Unidos, exigindo assim a criac;ao de instituic;oes para a classe a fim de 

proteger a integridade dos profissionais. 

Ap6s a crise de 1929 percebe-se mais ainda a importancia da auditoria pelas 

empresas trazendo grande impulso para o reconhecimento da auditoria. 

A partir da necessidade da confirmac;ao das informac;oes geradas pela 

contabilidade foi que surgiu o conceito de auditoria atual. Atraves do 
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desenvolvimento economico e devido ao surgimento das grandes empresas, que 

tinham sua tributac;ao voltada para sua lucratividade e tambem par essas grandes 

empresas terem muitos s6cios e que precisavam ter maior confiabilidade nas 

informac;oes geradas no intuito de proteger seu patrimonio. Para ter maior seguranc;a 

de que a contabilidade estaria calculando de forma correta a lucratividade da 

empresa que seria distribufda a cada urn desses s6cios, bern como o gerenciamento 

tributario e fiscal que poderiam trazer impacto nos resultados dos neg6cios, foi que 

as pessoas deram enfase a analisar os demonstratives contabeis, par profissionais 

com conhecimento especffico e que nao fossem os mesmos que geraram os 

relat6rios contabeis. 

2.2.1 A Auditoria no Mundo. 

0 crescimento e a consolidac;ao da atividade de auditoria no mundo se deram 

em principia pelo fortalecimento da contabilidade pelas empresas e consequente 

desenvolvimento economico de urn grande numero de pafses. Com o surgimento de 

empresas multinacionais a exigencia de uma atividade que pudesse dar precisao 

das informac;oes das empresas de forma confiavel e principalmente imparcial. 

Diversos 6rgaos de contabilidade e de auditoria ja haviam sido criados em 

anos anteriores principalmente com o objetivo de regulamentar a profissao do 

contador e do auditor. Porem, sao os 6rgaos criados ap6s a crise de 1929 que tern 

influencia hoje em dia. 

No infcio dos anos 30 e criado na lnglaterra o Comite May que estabelecia 

regras para as empresas negociarem com as balsas de valores e tornava obrigat6ria 

a auditoria contabil independente das demonstrac;oes financeiras desta empresas. 

Em seguida, 1934, nos Estados Unidos da America e criado a Security and Exchang 

Commission tambem responsavel pela preservac;ao das informac;oes contabeis das 

empresas e divulgac;ao das mesmas no mercado financeiro. 

Diversos 6rgaos para regularizac;ao, padronizac;ao, normatizac;ao, 

aperfeic;oamento, e conservac;ao das normas e atividades de auditoria foram criados 

ao Iongo dos anos. E esse crescimento e evoluc;ao dos 6rgaos acompanharam a 
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necessidade das mudangas da auditoria durante os anos. Observa-se no quadro 

abaixo esta evolugao da auditoria no cenario mundial. 

Quadro 1. 0 Evolugao das atividades da Auditoria no Mundo 

Extensao dos 
lmportancia dada 

Periodo Objetivo 
Exames 

aos Controles 
lnternos 

Medieval a 
Detecgao de Fraudes Detalhados Nenhuma lmportancia 

1500 

1501 a 
Detecgao de Fraudes Detalhados Nenhuma lmportancia 

1850 

1851 a 
Detecgao de Fraudes e erros contabeis Detalhados Nenhuma lmportancia 1905 

1906 a 
Detecgao de Fraudes, erros contabeis e 

Detalhados e base 
1933 

determinagao da fidedignidade das 
de testes 

Alguma importancia 
demonstracoes financeiras 

Detecgao de Fraudes, erros contabeis e 
Aumento significative 

1934 a determinagao da fidedignidade das 
Detalhados e base das preocupag6es 

1940 de testes sabre controles 
demonstrag6es financeiras 

intern as 

1941 a Determinagao da fidedignidade das Execugao a base Enfase substancial 
1960 demonstrag6es financeiras de testes em controles internos 

Determinagao da fidedignidade das 
Execugao a base 

Enfase substancial e 
de testes utilizando-

1961 aos demonstrag6es financeiras e da se recursos de 
crescente inclusive 

dias atuais apresentagao. Orientagao sabre rumo da tecnologia de sabre seguranga de 
empresa 

informacao 
informag6es 

FONTE: Joshua Onome !mariana, 2001, p.33 

2.2.2 Auditoria no Brasil 

A auditoria no Brasil seguiu a evolugao da auditoria, no mundo desde a epoca 

colonial sendo o juiz o profissional de confianga do rei para conferir o recolhimento 

de impastos e tributos e, mais tarde com o advento do capitalismo e a necessidade 

das empresas que estavam surgindo ou deixando de ser familiares de urn controle 

melhor e rna is confiavel. 

Mas foi apenas ap6s o fim da Segunda Guerra Mundial que os primeiros 

escrit6rios de auditoria comegaram a surgir no pafs sendo de empresas estrangeiras 

que seguiam a necessidade legal exigida por seus clientes e o interesse dos 

mesmos no crescente mercado brasileiro. 
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No fim dos anos 60 o Banco Central do Brasil estabeleceu a obrigatoriedade 

de auditoria regulamentada por ele proprio, nas empresas que abriam suas ac;6es no 

mercado de capitais. Por conseguinte, este mesmo 6rgao emitiu Circular com as 

normas gerais de auditoria no ano de 1972. E por fim, a concretizac;ao da 

necessidade da atividade de auditoria no Brasil se deu ap6s a criac;ao da Comissao 

de Valores Mobiliarios e da Lei N° 6.404 das Sociedades Anonimas, em 1976, que 

determinava que as demonstrac;6es financeiras ou contabeis das companhias 

abertas deveriam ser obrigatoriamente auditadas por auditores independentes 

registrados na Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. 

De acordo com CREPALDI (2004, p.34), as principais influencias que 

possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil foram: 

A. Filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 

B. Financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades internacionais. 

C. Crescimento das empresas brasileiras e necessidades de descentralizagao e diversificagao de 

suas atividades economicas. 

D. Evolugao de mercados de capitais. 

E. Criagao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 1972; 

F. Criagao da Comissao dos Valores Mobiliarios e da Lei das Sociedades Anonimas em 1976. 

No Brasil, a primeira empresa de auditoria que se tern registro foi uma filial da 

Mc-Auliffe Davis Bell & Co em 1909, que mais tarde passou a ser Arthur Andersen 

SC. Ap6s esta, a Price Waterhouse, incorporando a WB. Peat & Co. iniciou tambem 

suas atividades no pais abrindo seu primeiro escrit6rio no Rio de Janeiro. 

2.3 FINS DA AUDITORIA E SUAS CLASSIFICA\X)ES 

Diversos sao os fins para que uma instituic;ao solicite a pratica da auditoria. 

Estes fins sao OS objetivos para OS quais 0 trabalho do auditor e solicitado. Podem

se considerar em geral seis objetivos principais. Sao eles: 

a) investigac;ao e constatac;ao sobre o estado patrimonial e gestao da 

instituic;ao; 

b) investigac;ao e constatac;ao sobre o estado financeiro da instituic;ao; 

c) investigac;ao e constatac;ao sobre o estado reditual e de economicidade da 

instituic;ao; 
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d) constatac;ao de erros e fraudes; 

e) criac;ao de pianos de ac;ao contra frau des e erros; 

f) estudos sobre eventos especiais ocorridos na instituic;ao. 

Sao diversos os objetivos da auditoria que comprovam a grande utilidade 

desta atividade. A constatac;ao da necessidade de utilizac;ao desta tecnica se da 

geralmente quando se verifica que ha urn possfvel problema ou mesmo apenas para 

verificar e controlar a situac;ao atual para futuras atividades. Exigencia legal para 

compra, fusao ou incorporac;ao de uma empresa tambem e urn dos fins da 

existencia da auditoria. 

2.3.1 Auditoria lnterna 

Com a evoluc;ao da administrac;ao das empresas e a complexidade desta, a 

auditoria interna das instituic;oes foi se fortalecendo e sua atuac;ao tomando maier 

espac;o e reconhecimento. Atualmente nao se imagina a direc;ao de uma empresa 

sem este servic;o de apoio que se ocupa da avaliac;ao do cumprimento das normas e 

procedimentos internes da instituic;ao, funcionamento dos controles internes, 

veracidade das informac;oes apresentadas a diretoria da instituic;ao e proporciona-los 

opini6es, informac;oes e ate jufzos a respeito da adequac;ao, capacidade e 

efetividade de tal sistema. De acordo com LOPES DE SA "quando a verificaqao dos 

fatos e realizada por funcionarios da propria empresa, constituindo urn serviqo, uma 

seqao ou urn departamento, a intervenqao ou censura denomina-se auditoria 

interna" (1998, p. 41) 

2.3.2 Auditoria Externa 

A auditoria externa e a verificac;ao das demonstrac;oes contabeis por 

profissionais independentes da empresa auditada com o objetivo de emitir urn 

parecer sobre a situac;ao constatada. Portanto deve se observar que o auditor 

externo nao tern como objetivo a detecc;ao de fraudes e nem mesmo interferir na 

administrac;ao da empresa e seus procedimentos. Para LOPES DE sA (1998, p. 41 ), 

quando a verificaqao dos fatos elevada a efeito por profissional liberal ou por 



20 

associa9ao de profissionais liberais e, portanto, elementos estranhos a empresa, a 

interven9ao ou censura denomina-se auditoria externa ou independente. 

De acordo com a lei das S/A trabalho de auditoria externa deve ser a analise 

e entao o parecer das seguintes demonstra<;6es contabeis: 

a) Balan<;o Patrimonial. 

b) Demonstra<;ao dos Lueras ou Prejuizos Acumulados ou Demonstra<;ao das 

Muta<;6es do Patrimonio Liquido. 

c) Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;6es de Recursos. 

d) Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio. 

e) Notas Explicativas. 

Esta mesma lei da as empresas a op<;ao para que elaborem apenas uma das 

duas demonstra<;6es financeiras: Demonstra<;ao de Lueras ou Prejuizos Acumulados 

ou Demonstra<;ao das Muta<;oes do Patrimonio Liquido. 

Podemos entao verificar no quadro a seguir as principais diferen<;as entre o 

trabalho do auditor interne e do auditor externo: 

Quadro 2. 0 Auditor lnterno X Auditor Externo 

Os principais objetivos sao: 
* verificar seas norm as internas 
estao sendo seguidas; 
* verificar a necessidade de aprimorar 
as normas internas viQentes; 
* verificar a necessidade de novas 
normas internas; 
* efetuar auditoria das diversas areas 
das demonstrac;oes contabeis e em 
areas 

- Maior volume de testes (tern maior 
tern po na em pres a para executar os 
servi s de auditoria . 
FONTE: ALMEIDA (2003, p. 30). 

-Executa a as auditoria contabil· 
- 0 principal objetivo e emitir urn 

parecer ou opiniao sobre as 
demonstrac;oes contabeis, no sentido 

de verificar se estas refletem 
adequadamente a posic;ao patrimonial 

e financeira, o resultado das 
operac;oes, as mutac;oes do 

patrimonio liquido e as origens e 
aplicac;oes de recursos da empresa 

examinada. Tambem, se essas 

- Menor volume de testes, ja que o 
auditor externo esta interessado em 
erros que individualmente ou 
cumulativamente possam alterar de 
maneira substancial as informac;oes 
das demonstra es contabeis. 
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2.4 TIPOS DE AUDITORIAS 

A auditoria e uma ciencia que pode ser dividida de diversas maneiras e nao 

ha uma maneira certa ou errada. A classificac;ao depende quase sempre do autor e 

do enfoque. 

A seguir apresentamos as definic;oes de auditoria de gestae e auditoria 

operacional que sao os dois tipos de auditoria utilizados no estudo de caso deste 

trabalho. 

2.4.1 Auditoria de Gestae 

A Auditoria de Gestae de acordo com ARAUJO (2005, P.20) "cumpre o 

exame e a avaliac;ao sobre sistemas politicos, criterios e procedimentos utilizados 

pela empresa na sua area de planejamento estrategico, tatico e, principalmente, no 

processo decis6rio". Acrescenta ainda GRATERON (1999, p.40) que "As auditorias 

de gestae podem ser vistas com a revisao e avaliac;ao da qualidade e oportunidade 

da informac;ao". 

Com o objetivo principal de assessorar a administrac;ao da organizac;ao 

visando a adequac;ao e otimizac;ao do desempenho financeiro atraves de 

planejamento estrategico de acordo com as metas estabelecidas. A auditoria de 

gestae tern como finalidade tambem, sempre auxiliando o setor administrative, 

verificar meios para se atingir as metas estabelecidas, examinar opc;oes para 

melhorar a qualidade dos processes, analisar orc;amentos e criar polfticas de 

diretrizes para serem seguidas pela gerencia, estudar melhores alternativas de 

ac;oes estrategicas para tomadas de decisoes, auxiliar na reduc;ao de custos e 

aumento do lucro para a empresa. 

A auditoria de gestae nao deve ser confundida com a auditoria financeira, pois 

esta ultima visa a avaliac;ao da situac;ao economica da empresa e a primeira toea a 

avaliac;ao gerencial das decisoes tomadas e a influencia pratica destas sob os 

·resultados da empresa, a utilizac;ao a eficiencia e efetividade das oportunidades 

existentes. 
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A auditoria de gestao, ap6s analise dos procedimentos, deve destacar as 

pontos crfticos dos procedimentos da organizac;ao e apresentar ac;oes de reac;ao 

para correc;ao destes e par fim destacar indicadores para analise economico

financeira da organizac;ao. Entao, sera de responsabilidade do setor de diretoria da 

empresa estabelecer com estes indicadores as decisoes de gestao. 

Com a utilizac;ao da auditoria de gestao para avaliac;ao das demonstrac;oes 

contabeis da empresa, espera-se que erros sejam amortizados e assim, sejam 

reduzidas as nao-conformidades de uma auditoria externa e consequentemente a 

confianc;a de investidores sabre os papeis desta organizac;ao se fortalec;a. 

Esclarece-se que, para alcanc;ar seus objetivos, o auditor obedece as normas de 

auditoria usualmente aceitas e aplica procedimentos que ele considera adequados 

para obtenc;ao de elementos necessarios ao seu julgamento sabre a confiabilidade 

das demonstrac;oes contabeis. 

2.4.2 Auditoria Operacional 

Auditoria operacional e um tipo de auditoria tambem conhecida como 

auditoria de desempenho e que, diferente das auditorias de legalidade nao buscam 

irregularidades, mas a busca e contribuic;ao da melhoria de procedimentos atraves, 

principalmente, da formulac;ao de recomendac;oes. 

A auditoria operacional direciona seus objetivos para examinar e para avaliar 

de forma abrangente as atividades dos diversos setores da instituic;ao auditada 

visando estabelecer e aumentar a eficiencia, economia e eficacia do planejamento, 

organizac;ao e direc;ao do controle interno tudo isso atraves da verificac;ao de 

cumprimento ou nao das atividades e polfticas estabelecidas pela diretoria da 

mesma. Par fim, a auditoria operacional deve ainda apresentar recomendac;oes e 

soluc;oes para os problemas e metodos visando a melhoria e aumento da eficiencia 

produtiva e aumento dos Iueras. 

0 professor LOPES DE SA apresenta a seguinte definic;ao para auditoria 

operacional: 

Auditoria que verifica o 'desempenho' ou 'forma de operar' dos diversos 
6rgaos e func;;oes de uma empresa. Tal auditoria testa 'como funcionam' os 



23 

diversos setores, visando, principalmente, a eficiemcia, a seguran9a no 
controle interno e a obten9ao correta dos objetivos. Pode tal revisao ser 
feita em conjunto com as demais, no caso de auditoria integral, ou 
isoladamente em perfodos mais curtos (grifos do autor). (LOPES DE sA, 
1990, p.38) 

E sob a forma de projetos, que utilizam tecnicas e metodos especfficos, 

elaborados por especialistas das areas auditadas da empresa que a auditoria 

operacional intervem no gerenciamento das instituic;6es. Assim, esta intervenc;ao 

proporciona melhoria para a economia, eficiencia e eficacia da empresa. Estes tres 

pontos sao descritos por Araujo da seguinte forma: 

a) Economia: e a capacidade de fazer, gastando pouco. E executar uma 
atividade ao menor custo possfvel, ou seja, gastar menos; 
b) Eficiencia: e a capacidade de fazer as coisas direito. E apresentar um 
desempenho satisfat6rio sem desperdfcios, ou seja, gastar bem; 
c) Eficacia: e a capacidade de fazer as coisas certas. E alcan9ar os 
objetivos ou metas previstas, ou seja, gastar sabiamente 
(ARAUJO, 2005, p. 39). 

A principal finalidade da auditoria e a verificac;ao do cumprimento dos 

objetivos da instituic;ao pela execuc;ao dos procedimentos estipulados e desempenho 

dos programas e polfticas estabelecidas. 

2.5. LEGISLA<;AO BRASILEIRA E PRINCIPAlS ORGAOS REGULADORES 

Gada pals possui sua propria legislac;ao e 6rgao que visam a regulamentac;ao 

e a assessoria aos profissionais e atividades de contabilidade e auditoria. 

No Brasil periodicamente sao criadas leis que visam a melhoria do trabalho da 

auditoria e a adaptac;ao as necessidades crescentes do cenario financeiro e de 

gestao. 

A observac;ao da necessidade de novas leis e a revisao de antigas ate a 

elaborac;ao das mesmas e atividade de 6rgaos ligados aos profissionais da area. Em 

seguida tratamos da breve apresentac;ao das leis mais importantes e dos principais 

6rgaos brasileiros responsaveis pela materia. 

2.5.1 Legislac;ao Brasileira relacionada a auditoria 
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Desde 1965, atraves da Lei 4.728, em seu artigo 20, o texto legal da 

pioneirismo a auditoria e ao auditor lndependente. No artigo 50, paragrafo 30 obriga 

os fundos de condomfnio de tftulos ou valores mobiliarios a sofrer auditoria 

independente. 

Entao, a partir desta surgiram outras regulamenta<;oes, algumas, a saber: 

-Banco Central do Brasil, Resolu<;ao n°. 18 - Sabre OS bancos de 

investimento. 

-Banco Central do Brasil, Resolu<;ao n°. 39- Sabre as balsas de valores. 

- Lei 5.173, Auditoria obrigat6ria para a gestao da SUDAM. 

- Decreta-Lei n°. 199, Auditoria externa nas entidades sujeitas a fiscaliza<;ao 

do TCU. 

-Decreta Lei n°. 200, Auditoria para a Administra<;ao Federal. 

2.5.2 Comissao de Valores Mobiliarios 

A Comissao de Valores Mobiliarios, CVM, foi criada com a Lei 6385/76 

(ANEXO 01) no a no de 1976 com a promulga<;ao da Lei das S.A.. e teve como base 

a SEC (Securities Exchange Comission) dos Estados Unidos. Esta lei junto com a 

Lei 6404/76 regulamenta o funcionamento do mercado de valores imobiliarios e a 

atua<;ao das institui<;oes e 6rgaos que atuam neste cenario. Ela e uma entidade 

autarquica vinculada ao Ministerio da Fazenda 

As primeiras atividades da CVM eram voltadas principalmente para a 

interpreta<;ao e regulamenta<;ao da Lei 6404/76 fins garantir melhor aplica<;ao a 

realidade. 

Com o passar dos anos e a cria<;ao de novas leis e mudan<;as da realidade o 

trabalho da CVM vai se alterando para adapta<;ao das necessidades existentes. 

Atualmente a CVM cuida, alem da interpreta<;ao e aplica<;ao de novas leis, da 

fiscaliza<;ao dos participantes do mercado de valores mobiliarios, da cria<;ao de 

novas leis e de disciplinar diversos temas como: 

Registros de companhias abertas, registro de distribui96es de valores 
mobiliarios, credenciamento de auditores independentes e administradores 
de carteiras de valores mobiliarios; organizactao, funcionamento e 
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operagoes das bolsas de valores; negociagao e intermediagao no mercado 
de valores mobiliarios; administragao de carteiras e a custodia de valores 
mobiliarios; suspensao ou cancelamento de registros, credenciamentos ou 
autorizag6es e sobre a suspensao de emissao, distribuigao ou negociagao 
de determinado valor mobiliario ou decretar recesso de bolsa de valores. 
(www.cvm.org.br: 10/03/2009- 22:14) 

A CVM atua sempre cuidando pela regularidade e confiabilidade de suas 

atividades e esta caracterfstica norteia suas agoes e competencias. Ela e o 6rgao 

fiscalizador do mercado de capitais do Brasil e o poder de atuagao da CVM e 
internacionalmente reconhecido e lhe proporciona poderes para, por exemplo, 

receber denuncias, julgar, apurar e punir irregularidades cometidas pelos atuantes 

do mercado. Outra atividade muito procurada na CVM e a orientagao sabre o 

mercado aos investidores. 

A estrutura organizacional da CVM e formada par um colegiado composto de 

um presidente e quatro diretores, gabinetes especializados e quinze 

superintendencias. 

A CVM e de grande importancia da area de auditoria ja que um auditor, para 

ser autorizado a atuar no mercado de valores mobiliarios, devera ser registrado 

neste 6rgao. 

2.5.3 IBRACON - lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil 

0 lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil, IAIB, foi criado em 1971 

com o principal objetivo de ser um 6rgao onde pudessem concentrar a 

representatividade dos profissionais auditores, contadores e estudantes de Ciencias 

Contabeis frente a sociedade e aos 6rgao publicos. Em 1982 tomou status de 

associagao permitindo aos profissionais que representava agregarem ao quadro da 

instituigao nao apenas como representados e foi transformado em lnstituto Brasileiro 

de Contadores- IBRACON. Mesmo em 2001 voltando a forma apenas de instituto, o 

nome IBRACON se manteve ja que o mesmo estava firmado. 

Este e um instituto e classificado como pessoa jurfdica de direito privado, sem 

fins lucrativos. A atribuigao principal do IBRACON e atuando no cenario nacional 
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discutindo, desenvolvendo e divulgando as posigoes tecnicas e eticas das atividades 

dos contadores e auditores e no cenario internacional representando o pais junto a 

AIC (Associaci6n lnteramericana de Contabilidad), junto o IFAC (International 

Federation of Accountants) eo IASB (International Accounting Standards Board). 

0 IBRACON e uma instituigao respeitada e reconhecida por 6rgaos 

importantes como a CVM, o Banco Central do Brasil e o Conselho Federal de 

Contabilidade e os pronunciamentos sabre normas e procedimentos de auditoria e 

de contabilidade por ela emitidos sao por eles reconhecidos. 

A instituigao tern suas atividades divididas em grupos de trabalhos. Sao eles: 

1) Comissao Nacional de Normas Tecnicas - CNNT: responsavel pela elaboragao 

dos pronunciamentos sabre normas e procedimentos de auditoria e de contabilidade 

(PNP Auditoria e PNP Contabilidade), discutir e interpretagao tecnica de assuntos 

pertinentes e publicagao de relat6rios sabre os mesmos. 

2) Grupo de Trabalho 1 - lnstituigoes Financeiras: grupo formado para avaliar e 

propor solugoes tecnicas para as instituigoes financeiras sempre avaliando o melhor 

nas areas contabil e de auditoria. 

3) Grupo de Trabalho 2 - Seguradoras: Este grupo existe pelos mesmos prop6sitos 

do grupo 1 porem e voltado para as seguradoras. Discute, analisa e estuda os 

assuntos de auditoria e contabil pertinentes as sociedades seguradoras, entidades 

abertas de previdencia privada e empresas de capitalizagao. 

4) Grupo de Trabalho 3 - Grupo Tecnico de Previdencia: Este grupo tern suas 

atividades voltadas para realizagao de reunioes peri6dicas com instituigoes 

importantes da area de auditoria e contabilidade, como por exemplo, EFPC 

(Entidade Fechada de Previdencia Complementar) e o SPC (Secretaria de 

Previdencia Complementar), para discussao e elaboragao de mintas e normas 

importantes para a classe. 

2.5.4 Conselho Federal de Contabilidade 

0 Conselho Federal de Contabilidade - CFC foi criado pelo Decreta-Lei n° 

9.295 em 27 de maio de 1946. E uma autarquia especial independente nao 

vinculada aos 6rgaos publicos de carater corporativista. Tern por finalidade a 
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orientac;ao, normatizac;ao e fiscalizac;ao do exercfcio das atividades do profissional 

de contabilidade. 

0 CFC e ainda o 6rgao que representa nacionalmente os diversos Conselhos 

Regionais de Contabilidade e que tern o poder de fiscalizar e examinar o trabalho 

destes conselhos. De acordo com Almeida, A finalidade principal desses conselhos 

e o registro e a fiscalizagao do exercicio da profissao de contabi/ista. (ALMEIDA, 

2003, p.33) 

2.6. PRINCIPAlS EMPRESAS DE AUTIDORIA NO BRASIL 

As principais e mais reconhecidas empresas de auditoria que atuam no Brasil 

sao firmas de ambito global que possuem escrit6rios espalhados ao redor de todo o 

globo. 

Existe uma caracterfstica em comum que as fez chegar a magnitude 

observada das mesmas: possuem uma filosofia a ser seguida e urn padrao de 

trabalho exigido em todos os escrit6rios independente de onde estiverem situados. 

Comentamos abaixo sabre cada uma destas principais empresas nao 

deixando de comentar tambem sabre a maior empresa do ramo e de origem 

brasileira: a Trevisan Consultoria. 

2.6.1 Ernst & Young Global Limited 

A Ernst & Young Global Limited e uma empresa privada criada atraves da 

uniao das empresas Arthur Young & Company e Ernst & Ernst, ambas norte

americanas. As duas empresas foram criadas separadamente e seus fundadores 

nunca se conheceram, mas sempre tiveram uma filosofia operacional semelhante o 

que lhes permitiu esta uniao e assim a gerac;ao de uma das empresas mais 

reconhecidas mundialmente na area de auditoria e contabilidade. 

A filosofia de Ernst "0 sucesso da Ernst & Ernst depende totalmente do 

carater, da habilidade e do trabalho dos homens e mulheres que formam a 

organizagao" (bttp://www.ey.com/global/content.nsf/South America P/Quem somas) 

compartilhada por Young atraiu tambem empresas de origem inglesa e formando 

assim em 1989 a atual Ernst & Young Global Limited empresa que atualmente 
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possui cerca de 130 mil colaboradores ao redor do mundo e cujo trabalho e 

reconhecido pelos setores publico e privado destes parses. 

A empresa atua na America do Sui desde 2004 prestando servic;os de 

Auditoria, Consultoria em impastos, transac;oes comerciais e assessoria, com 

unidades no Brasil, em oito cidades, e outros nove parses com urn total de cinco mil 

e cern colaboradores. Com sua experiencia em diferentes parses a empresa passou 

a ter melhores soluc;oes e oportunidades de crescimento aos seus colaboradores. 

2.6.2 KPMG 

A KPMG e uma rede global de firmas independentes formada pela fusao de 

duas outras firmas que ja atuavam no cenario mundial: a PMI (Peat Marwick 

International) e a KMG (Kiynveld Main Goerdeler). Em 1987 a fusao destas duas 

empresas aconteceu formando assim a empresa KPMG prestando servic;os de 

audita ria, consultoria e contabilidade. utilizando treinamento e procedimentos 

particulares que ficaram mundialmente conhecidos. 

Presentemente fazem parte do quadro de funcionarios em 144 parses, cerca 

de 137.000 profissionais que prestam servic;os como assessoria em administrac;ao 

de riscos, assessoria em servic;os financeiros e assessoria em gestao de recursos 

humanos, atuando nas areas de Servic;os Financeiros, Mercados industriais, 

mercados de consumo e lnformac;ao, comunicac;ao e entretenimento. 

No Brasil a KPMG possui 16 escrit6rios espalhados em 11 Estados atuando 

sempre com o intuito de auxiliar empresas na melhoria de seus procedimentos 

contabeis e consistencia das demonstrac;oes financeiras, aumento de rentabilidade e 

credibilidade no mercado de capitais. 

2.6.3 Deloitte Touche Tohmatsu 

Em todo o mundo diversas firmas e profissionais independentes atuam sob o 

respaldo de urn nome reconhecido prestando servic;os de auditoria, consultoria e 

controladoria. Estas diversas firmas sao membros da Deloitte Touche Tohmatsu e 

forma uma especie de associac;ao com sede na Surc;a e cujos associados sao 
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comprometidos com urn padrao alto de exceiE3ncia. Assim a Deloitte Touche 

Tohmatsu coordena as atividades exercidas pela firmas nos diversos pafses, mas 

nunca interferindo nas mesmas nem prestando servigo diretamente para clientes. 

0 nome Deloitte Touche Tohmatsu tern inspiragao de tn3s grandes figuras da 

hist6ria da auditoria no mundo: o ingles William Welch Deloitte, o escoces George 

Touche eo japones Admiral Nobuzo Tohmatsu. 

No Brasil a Deloitte Touche Tohmatsu atua desde 1911 em diversas capitais 

como Fortaleza, Porto Alegre e Rio de Janeiro e prestando servigos de auditoria, 

consultorias de gestao e financeira, corporate finance, consultoria em gestao de 

riscos empresariais, outsourcing entre outros. 

2.6.4 Price Waterhouse Coopers 

Em 1865 as empresas britanicas Samuel Lowell Price e Holyland e 

Waterhouse associam-se e iniciam uma serie de fusoes que levou a criagao de uma 

empresa que e conhecida e respeitada mundialmente e reconhecida par, durante 

seus mais de 150 anos sempre seguir urn c6digo de etica e conduta que sao sua 

maior caracterfstica. Mais tarde, em 1998 uma ultima fusao acontece entre a Price 

Waterhouse com a Coopers & Lybrand formara a empresa 

PricewaterhouseCoopers. 

A empresa PricewaterhouseCoopers e na verdade uma rede de empresas 

espalhas par 153 pafses e que atuam no campo da auditoria, contabilidade e 

assessorias tributaria e gestacional. Gada uma destas empresas e independente 

uma da outra, mas atuam de forma integrada e seguem urn mesmo padrao e c6digo 

de conduta. 

Em 1915 foi inaugurado o primeiro escrit6rio no Brasil na cidade do Rio de 

Janeiro e hoje esta presente em 16 cidades como Bela Horizonte, Rio de Janeiro, 

Sao Paulo, Curitiba e Brasilia. 

Entre os diversos servigos que a Pricewaterhouse presta no Brasil estao 

assessoria em transagoes financeiras, auditorias externa e interna, consultorias 

tributarias e societarias, gestao de risco e recuperagao de empresas. 



30 

2.6.5 Trevisan Consultoria 

Como podemos perceber, as grandes empresas de auditoria que atuam no 

Brasil sao empresas globais, na sua maioria de origem europeia ou norte-americana. 

No Brasil temos uma grande empresa que atua neste campo e que possui 

reconhecimento mundial: a empresa Trevisan Consultoria. E uma das maiores e 

mais reconhecidas empresas de auditoria criada no Brasil. Fundada em 1983, atua 

com consultorias financeira, tributaria e de gestao, auditorias internas e externas, 

solugoes financeiras, pianos e estrategias empresariais e sustentabilidade. 

Em 1999, ja com grande experiencia em formar profissionais devido a 

programas de trainees, ampliou o grupo com a criagao da Trevisan Escola de 

Neg6cios visando formar alunos, em nfvel superior, especializados em consultoria, 

auditoria e outsourcing. 

Aqui se encerra o capitulo de fundamentagao te6rica deste trabalho. A seguir 

sera abordada a discussao sabre os diversos tipos metodologia possfveis de se 

adotar num projeto de estudo de caso e a classificagao do mesmo. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

Ap6s apresentado todas as caracterfsticas te6ricas relevantes a este trabalho, 

abordamos neste capitulo as posslveis metodologias a serem seguidas e par fim a 

definigao da que melhor se enquadra para preencher o objetivo proposto no tema 

abordado. Aqui serao apresentadas as caracterfsticas relevantes para os estudos da 

area de contabilidade observando que os tipos de pesquisa apresentados tambem 

poderao ser utilizados em outras aereas. 

A escolha correta da metodologia a ser seguida na pesquisa permite melhor 

compreensao do problema apresentado levando ao delineamento do caminho a 

seguir com a pesquisa para chegar a respostas mais precisas e confiaveis. 

Para lise Maria, a dificuldade de definigao de uma metodologia de estudos 

para pesquisas na area contabil e a inexistencia de uma metodologia especifica para 

a area. Para tanto, recorre-se a definig6es de metodologia que se aproximem e se 

enquadrem na necessidade do trabalho. 

No rol dos procedimentos metodol6gicos estao os delineamentos, que 
possuem um importante papel na pesquisa cientifica, no sentido de articular 
pianos e estruturas a fim de obter respostas para os problemas de estudo. 
Nao ha um tipo de delineamento particular para o estudo de quest6es 
relacionadas a Contabilidade. No entanto, encontram-se tipos de pesquisa 
que mais se ajustam a investigagao de problemas desta area do 
conhecimento. (ILSE MARIA, 2003, p.76) 

Porem, como ciencia a contabilidade tern a caracterlstica de possuir objetos 

de estudo e, portanto deve possuir uma metodologia para suas pesquisas para que 

possa chegar a urn fim especffico. 0 conhecimento da metodologia para a pesquisa 

em qualquer ciencia permite que os conjuntos de procedimentos definidos e 

adotados numa determinada investigagao levem a comprovagao de uma verdade e 

nao apenas ao apontamento de suposig6es contribuindo para a ciencia em que o 

pesquisador esta atuando. 

Para melhor focar o objetivo deste capitulo, seguimos a conceituagao da 

autora lise Maria Beuren que melhor conseguiu classificar a metodologia para a as 

ciencias contabeis tentando conglomerar todas as necessidades da mesma. A 

autora realiza a divisao metodol6gica de acordo com as tipologias de pesquisa 
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quanta aos objetivos, tipologias de pesquisa quanta aos procedimentos e tipologia 

de pesquisa quanta a abordagem do problema. E e nesta ordem que apresentamos 

a seguir. 

3.1. TIPOLOGIAS DE PESQUISA QUANTO AOS OBJETIVOS 

Nesta tipologia estabelecida o que esquematiza o trabalho e permite sua 

estruturagao e o objetivo definido para o mesmo. Ap6s esclarecer o objetivo central 

do estudo o pesquisador define se a metodologia a ser seguida sera a pesquisa 

explorat6ria, descritiva ou explicativa. 

3.1.1 Pesquisa explorat6ria 

Este tipo de pesquisa e o normalmente utilizado quando o pesquisador nao 

possui grande conhecimento sabre o tema abordado e, portanto precisa, antes 

mesmo de tentar apresentar solugoes e opgoes para o problema apresentado, 

aprofundar seu conhecimento sabre o mesmo. Sua abordagem e a de utilizagao de 

uma ferramenta de pesquisa que melhor se adeque a realidade e conhecimentos 

sabre o tema de estudo facilitando o contato e familiarizagao entre pesquisador e 

assunto a ser estudado. 

Este modelo de pesquisa tern por desfgnio facilitar a delimitagao do tema uma 

vez que aumenta o conhecimento sabre o mesmo, baliza melhor o objetivo final do 

trabalho assim como das hip6teses do decorrer do mesmo. 

A exploragao de urn tema visa a reuniao de conhecimentos sabre o mesmo 

buscando dimensoes mais amplas da que se obtinha. Assim, de acordo com lise 

Maria: 

Uma caracteristica interessante da pesquisa explorat6ria consiste no 
aprofundamento de conceitos preliminares sabre determinada tematica nao 
contemplada de modo satisfat6rio anteriormente. Assim, contribui para o 
esclarecimento de quest6es superficialmente abordadas sabre o assunto. 
(ILSE MARIA, 2003, p. 80) 

Complementando, segundo Gil 



33 

Esta pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais explfcito. Pode envolver levantamento 
bibliografico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 
Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliografica e estudo de caso. 
(GIL, 2002, p. 53) 

Por ser urn tipo de pesquisa utilizada quando se tern menor conhecimento 

sobre determinado assunto, a pesquisa explorat6ria muitas vezes traz para o 

pesquisador a descoberta de novos pontos de vista sobre o assunto abordado, 

percepc;6es e enfoques diferentes dos inicialmente seguidos, terminologias antes 

desconhecidas levando ate mesmo para uma mudanc;a na visao inicial do 

pesquisador sobre o assunto determinado. 

Assim, a pesquisa explorat6ria acaba por acumular conhecimentos alem dos 

inicialmente definidos pelo pesquisador e amplia seus conhecimentos sobre o tema 

permitindo mais ampla percepc;ao sobre o mesmo e possibilitando melhores 

conclus6es e uma pesquisa mais salida. 

3.1.2 Pesquisa descritiva 

Como definido pela grande maioria dos autores, a pesquisa descritiva e 

aquela que tern como principal objetivo (e como o proprio nome diz) a descric;ao de 

caracterfsticas de determinada populac;ao ou fenomeno, assim como da relac;ao 

entre determinadas variaveis, descric;ao de caracterfsticas, descric;ao de processos 

em organizac;6es, associac;ao entre variaveis, levantamento de opini6es e estudo de 

atitudes de determinados grupos. 

Este tipo de pesquisa esta interessado em descobrir, e observar fenomenos, 

procurando descreve-los, classifica-los e interpreta-los exibindo as caracterfsticas do 

objeto de estudo sem o interesse de explica-lo, mas apenas de descreve-lo, sempre 

amparando para que no fim da pesquisa a explicac;ao de tal objeto de estudo 

acontec;a. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 136) "o estudo descritivo possibilita 

o desenvolvimento de um nfve/ de analise em que se permite identificar as diferentes 

formas dos fen6menos, sua ordenar;ao e classificar;ao". Ainda de acordo com as 

autoras: 
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Os estudos descritivos dao margem tambem para a explicagao da relagao 
de causa e efeito dos fenomenos, ou seja, analisar o papel das variaveis 
independentes e dependentes que influenciam ou causam o aparecimento 
dos fenomenos. E um tipo de estudo que permite ao pesquisador a 
obtengao de um melhor entendimento do comportamento de diversos 
fatores e elementos que influenciam sabre determinado fenomeno. 
(LAKATOS e MARCONI, 2003, P. 37) 

Para tal tipo de metodologia o pesquisador nao deve interferir nos dados 

levantados e nem influenciar a analise dos mesmos. Ele deve descobrir a 

assiduidade de ocorrencia do fato estudado, suas caracterfsticas, causas, relagoes 

com outros fatos, natureza para entao coletar os dados pertinentes que darao 

embasamento para sua pesquisa. Estes dados devem ser adquiridos atraves de 

diversas tecnicas, sempre observando a de melhor eficacia para o tema abordado. 

Podem ser utilizadas as entrevistas, os formularies e questionarios, pesquisas de 

opiniao, pesquisas documental ou de campo, testes, observagao entre outros. 

Quando utiliza o estudo descritivo, o pesquisador deve ter, antes mesmo de 

inicia-lo urn previa conhecimento do tema escolhido para que seja possfvel delimitar 

o estudo definindo com concisao a tecnica e modelo que serao utilizados e a teoria 

de orientagao para coleta, a dimensao de coleta dos dados, interpretagao e analise 

das informag6es. 

3.1.3 Pesquisa explicativa 

Concluindo a classificagao de tipos de pesquisa quanta aos objetivos, temos 

por ultimo a pesquisa explicativa que e aquela que prop6e-se a identificar OS fatores 

que originam ou colaboram para a ocorrencia de determinado fato. 

Este e o tipo mais complexo de pesquisa quando se comparado as 

explorat6rias e descritivas ja que, por buscar estudar nao apenas o fato e o que o 

gerou, mas tam bern interpreta-lo e analisa-lo rna is complexamente. ANDRADE1
, 

citado por lise Maria (2003, p. 82), considera que: 

A pesquisa explicativa e um tipo de pesquisa mais complexa, pais, alem de 
registrar, analisar, classificar e interpretar os fenomenos estudados, procura 
identificar seus fatores determinantes. A pesquisa explicativa tem par 

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de p6s-gradua<;ao: no<;oes 
praticas. 5. Ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. 
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objetivo aprofundar o conhecimento da realidade, procurando a razao, o 
porque das coisas e par esse motivo esta mais sujeita a erros. (ANDRADE, 
2002, p.20) 

A pesquisa explicativa tem a necessidade de nao apenas identificar fatores 

determinantes de um estudo, mas principalmente de explicar estes fatores no 

ocorrido. Par esse motivo, a pesquisa explicativa e de grande importancia para os 

pesquisadores ja que ela exige mais profunda conhecimento de quem esta 

trabalhando no estudo. 0 conhecimento cientificos tem grande contribuigao deste 

tipo de pesquisa pais ele, quase sempre, gera resultados validos e confiaveis. Para 

lise Maria (2003, p. 83), a relevancia deste tipo de pesquisa "esta no grau de 

maturidade e detalhamento com que esse tipo de pesquisa procura responder a 
questao-problema, o que nao ocorre na pesquisa explorat6ria e na descritiva." 

3.2. TIPOLOGIAS DE PESQUISA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

Existe ainda para delineamento de trabalhos cientlficos a classificagao de 

tipologia de metodologia de pesquisa que conceitua os mesmo pelos procedimentos 

adotados durante a pesquisa. Considera-se como o pesquisador conduz o estudo na 

coleta de dados e delimitagao de atividades. 

A escolha de uma metodologia adequada permitira a organizagao das 

atividades que deverao ser realizadas durante o trabalho resultando numa pesquisa 

mais concisa e objetiva. 

Nesta classificagao enquadram-se seis tipologias de pesquisa. Sao os 

estudos de caso, pesquisa de levantamento, pesquisa bibliogratica, pesquisa 

documental, pesquisa participante e pesquisa experimental. A seguir pode-se 

verificar cad a uma mais detalhadamente. 

3.2.1 Estudo de caso 

Este e um dos tipos mais comuns de pesquisa par unir dais fatores 

importantes numa pesquisa: resultados mais precisos e praticidade na obtengao 

destes resultados. Este e o tipo de pesquisa que tem como caracteristica o estudo 
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de urn caso especffico o que permite amplitude dos conhecimentos em determinado 

assunto. 

0 estudo de caso permite que, par se urn modelo que foca em urn fato 

particular se esgote todas as informa<;5es pertinentes ao mesmo enriquecendo o 

trabalho. Porem, este tipo de pesquisa torna-se quase sempre limitado ao objeto de 

estudo, pais ele considera tambem fatores particulares do mesmo o que impossibilita 

sua utiliza<;ao em urn fato diferente. Assim, Gil destaca que: 

0 estudo de caso e caracterizado pelo estudo profunda e exaustivo de um 
ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e 
detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossfvel mediante os outros 
tipos de delineamentos considerados. 
(GIL, 2002, p.73) 

0 estudo de caso geralmente aborda uma empresa, institui<;ao ou 6rgao e 

analisa alem das caracterfsticas gerais, observa as caracterfsticas (micas dos 

mesmos verificando in loco todos os pontos exclusives permitindo resultados mais 

eficientes. 

3.2.2 Levantamento ou Survey 

0 tipo de pesquisa de levantamento de dados e 0 mais popularmente 

conhecido, pais e o modelo do censo realizado pelos governos. Nele o pesquisador 

colhe dados e depois os consolida, analisa e apresenta os resultados. 

No estudo de Survey o ponto mais importante e a delimita<;ao do tema 

abordado e principalmente a delimita<;ao do objetivo do estudo. 0 estudioso deve 

primeiramente se perguntar sabre o que se espera responder com tal estudo para 

que possa assim definir quais as informa<;5es serao pertinentes para se buscar. 

Caso contrario, haven~ coleta de urn grande numero de informa<;5es nao pertinentes 

ao caso e que no fim s6 causara perda de tempo e desvio do foco da pesquisa. 

Porem, Beuren enfatiza que 

Os dados referentes a esse tipo de pesquisa podem ser coletados com 
base em uma amostra retirada de determinada populac;ao ou universo que 



37 

se deseja conhecer. Deve-se, entao, atentar para o fato de que nenhuma 
amostra e perfeita, podendo variar o grau de erro ou vies. 
(BEUREN, 2003, p. 85) 

Percebe-se que, a coleta dos dados neste tipo de pesquisa e quase sempre 

por pesquisas verbais onde o pesquisador apresenta as questoes, previamente 

estabelecidas, aos entrevistados que por sua vez respondem de acordo com o fato. 

0 resultados destas pesquisas geralmente sao estudos descritivos ja que estes nao 

exigem conhecimentos detalhados e os resultados tendidos nao sao complexes. 

Ao contrario do que possa se concluir, este e urn tipo de estudo importante, 

pois permite a avalia<fao verdadeira de determinada situa9ao e permite alcan9ar 

resultados reais adequados a mesma. 

3.2.3 Pesquisa bibliografica 

E a partir de referenciais te6ricos que este tipo de pesquisa tern sua base. 0 

estudo e realizado com a utiliza(fao de livros, documentos, artigos cientfficos ou 

qualquer outro tipo de material que possua dados idoneos e relevantes ao caso 

estudado. E o tipo de estudo que busca o conhecimento em experiencias e relatos 

de estudos ja realizados como base de pesquisa para obten<fao de urn resultado 

futuro para urn problema ou tema. 

A pesquisa bibliografica e urn tipo de pesquisa te6rica o que, de acordo com 

Beuren (BEUREN, 2003, p. 86), "e parte obrigat6ria em outros tipos de pesquisa". 0 

que difere este tipo de pesquisa das demais que a utilizam e por esta ser 

exclusivamente elaborada em dados retirados de fontes bibliograficas. 

Assim, a tarefa do pesquisador e intensa e atribulada exigindo dispendio de 

muitas horas de leitura e pesquisa em bibliotecas ou outros locais que contenham 

material adequado. Urn problema que possa acontecer no decorrer do estudo e o 

pesquisador iniciar leitura de urn material e s6 depois de urn certo tempo perceber 

que 0 mesmo nao sera util no trabalho desenvolvido. 

Pela razao acima, o estudante devera como primeira etapa do estudo 

estabelecer claramente o que deseja com a pesquisa, ja que a investiga9ao 
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bibliogratica e uma revisao literaria e muitas vezes a quantidade de material 

encontrada e extensa. 

3.2.4 Pesquisa experimental 

A pesquisa experimental tern carater mais pratico que as pesquisas quanto 

aos procedimentos apresentadas anteriormente. Ela se vale pela manipula<;ao de 

variaveis pertinentes ao caso estudado e seus resultados encontrados. Sao 

realizados diferentes experimentos e, portanto alcan<;ados diferente resultados e 

variaveis permitindo que a analise e conclusao do pesquisador seja mais bern 

formulada. Silva sustenta que: 

Quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variaveis que 
seriam capazes de influencia-lo, definem-se as formas de controle e de 
observagao dos efeitos que a variavel produz no objeto. 
{SILVA, 2001, p. 21) 

Um ponto importante deste tipo de pesquisa e o cuidado que o estudioso 

deve ter em nao tentar manipular apenas um tipo de variavel pois assim podera 

ocultar outras variaveis pertinentes para o caso estudado e que poderiam alterar 

significativamente o resultado da pesquisa. Ocultar variaveis importantes leva a 

resultados nao corretos da pesquisa realizada. 

Este e um tipo de pesquisa pouco utilizado nas ciencias contabeis por 

apresentar maior risco na analise das variaveis manipuladas diferente das 

manipula<;6es das ciencias biol6gicas por exemplo. 

3.2.5 Pesquisa documental 

Este e o tipo de pesquisa que nao deve ser confundido com a pesquisa 

bibliogratica. Na pesquisa bibliogratica utiliza-se material de diversos autores que 

tiveram base em estudos cientfficos. Ja a pesquisa documental utiliza-se de 

materiais que nao receberam tratamento analftico e que ainda podem ser manejados 

de acordo com as necessidades da pesquisa. 
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0 pesquisador, quando se utiliza deste tipo de pesquisa reorganiza as 

informag6es obtidas conferindo nova leitura do material adequando ao objetivo do 

trabalho em questao. Por esse motivo e valida a utilizagao de documentos que nao 

se aprofundaram no tema, mas permite uma nova visao e adaptagao do mesmo ao 

tema estudado. 

Sao diversos os documentos utilizados neste tipo de pesquisa. De acordo 

com GIL2
, citado por lise Maria os documentos sao classificados como: 

Documentos de primeira mao como os que nao receberam qualquer 
tratamento analitico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, 
cartas, contratos, diarios, filmes, fotografias, gravagoes etc. Os documentos 
de segunda mao sao os que de alguma forma ja foram analisados, tais 
como: relat6rios de pesquisa, relat6rios de empresas, tabelas estatisticas, 
entre outros.(BEUREN, 2003, p.90) 

Portanto, este tipo de pesquisa e utilizado principalmente na organizagao de 

dados e informagoes que auxiliarao nao apenas na analise e conclusao do trabalho 

atual como para os estudos futuros de outros pesquisadores consolidando a ideia e 

tornando-a mais pertinente. 

3.2.6 Pesquisa Participante 

A pesquisa participante e o tipo de pesquisa em que ha interagao entre o 

pesquisador e as pessoas que estao envolvidas na situagao analisada ou mesmo se 

tornem o objeto de estudo. Como defende SILVA (2001, p. 22) "quando se 

desenvolve a partir da interagao entre pesquisadores e membros das situag6es 

investigadas." 

E quando o enfoque da pesquisa tem a participagao inclusive de quem esta 

analisando a realidade proposta a ser estudada. E a interface entre pesquisador e 

envolvidos na conjuntura. 

Todos os envolvidos na pesquisa, pesquisador e membros da situagao 

pesquisada, devem estar profundamente envolvidos para que o resultado da 

pesquisa seja o mais correto e confiavel possfvel. Porem, e certo saber que o 

pesquisador deve ter grande cuidado na interagao com os demais participantes fins 

2 GIL, Antonio Carlos. Metodos e tecnicas de pesquisa social. 5. Ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 
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evitar a fuga da objetividade do trabalho desviando da caracterfstica de trabalho 

cientffico e tornando apenas uma pesquisa empfrica. 

Este e o tipo de pesquisa bastante utilizado quando se realiza o trabalho 

dentro de uma empresa ou instituic;ao, pois para a mesma, a experiencia das 

pessoas envolvidas na pesquisa e relevante para as informac;oes selecionadas. E de 

grande ajuda tambem para pesquisas em que se analisa a implantac;ao de sistemas 

em empresas. 

0 estudioso deve, durante todo o desenvolvimento da pesquisa, para que nao 

haja fuga do prop6sito do trabalho, pois neste tipo de metodologia e muito ocorrente 

que se fuja do escopo e a pesquisa torne apenas urn levantamento de dados e 

informac;oes que nao serao uteis na analise final do projeto. 

3.3. TIPOLOGIAS DE PESQUISA QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 

Nesta ultima classificac;ao de metodologias para pesquisas na area de 

contabilidade a tipologia quanta a abordagem do problema tern duas abordagens 

que veremos a seguir: pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Ambas as 

abordagens, devem cumprir com a exigencia da pesquisa e responder ao problema 

determinado. 

Geralmente, quando se define OS dois metodos de pesquisa, e feita a 

comparac;ao entre os dois para melhor compreensao dos procedimentos. 

3.3.1 Pesquisa qualitativa 

A pesquisa quantitativa e o metoda de pesquisa que tern como base a 

interac;ao entre pessoas, meios e sistemas. Para que a pesquisa qualitativa seja 

bern estruturada o pesquisador devera ter uma base te6rica bern desenvolvida. Sua 

utilizac;ao e apropriada quando a pesquisa exige entendimento do contexte social e 

cultural. 



41 

Neste tipo de pesquisa o estudioso deve primeiramente observar os dados 

relevantes a uma distancia que nao influencie nos mesmos e em seguida realizar 

analise hipotetico-dedutiva dos dados coletados e apresentados geralmente de 

forma numerica. A compilac;ao das informac;oes adquiridas deve ser de forma que a 

abordagem do trabalho seja mais profunda e detalhada em relac;ao ao fato 

estudado. 

E atraves deste tipo de pesquisa que podem ser conhecidos a natureza de 

fenomenos sociais, porem, o pesquisador deve sempre tomar o cuidado de nao 

utilizar esta tipologia quando o que espera do trabalho sao analises quantitativas, 

numeros para se entender o problema em questao. 

Para Miles & Huberman (1984) a analise dos dados na tipologia de pesquisa 

qualitativa e elaborada atraves de tres etapas que se interagem: 

Redugao dos dados - processo continuo de selegao, simplificagao, 
abstragao e transformagao dos dados originais provenientes das 
observagoes de campo. Na verdade a redugao dos dados ja se inicia antes 
da coleta de dados propriamente dita; a apresentagao dos dados -
organizagao dos dados de tal forma que o pesquisador consiga tamar 
decisoes e tirar conclusoes a partir dos dados (textos narrativos, matrizes, 
graficos, esquemas etc.) e o delineamento e verificagao da conclusao -
identificagao de padroes, possfveis explicagoes, configuragoes e fluxos de 
causae efeito, seguida de verificagao, retornando as anotagoes de campo e 
a literatura, ou ainda replicando o achado em outro conjunto de dados. 
(MILES & HUBERMAN, 1984, p. 263) 

Portanto, para iniciar o estudo utilizando este metodo apresentado deve 

sempre ter em mente que algumas caracterfsticas sao inerentes a metodologia 

escolhida: a importancia do ambiente natural e sua interac;ao com o problema 

abordado; o carater descritivo do trabalho; a preocupac;ao do investigador com todo 

o tipo de comportamento das pessoas e sua interac;ao com o meio que influencie o 

resultado do estudo e por fim o enfoque analftico da pesquisa. 

3.3.2 Pesquisa quantitativa 

A maior e principal caracterfstica da pesquisa quantitativa e o emprego de 

dados e ferramentas estatfsticos. Ela se preocupa com os resultados gerais dos 

dados recolhidos e do tratamento dado a estes dados. 



42 

RICHARDSON3
, citado por BEUREN, entende que: 

Caracteriza-se pelo emprego de quantificagao tanto nas modalidades de 
coleta de informag6es, quanto no tratamento delas por meio de tecnicas 
estatisticas, desde as mais simples como percentual, media, desvio-padrao, 
as mais complexas, como coeficiente de correlagao, analise de regressao, 
etc. (BEUREN, 2003, p.90) 

3.4. TIPOLOGIA ESCOLHIDA PARA UTILIZA<;AO NESTE ESTUDO 

Para a realiza<;ao deste trabalho foram definidas dentre os modelos de 

metodologia apresentados anteriormente tn3s tipologias selecionadas de acordo com 

os objetivos pretendidos, quanta aos procedimentos adotados e a abordagem do 

mesmo. 

Como o principal objetivo do estudo e a identifica<;ao de fatores acorridos na 

Empresa Y que causam a deficiencia das opera<;6es administrativas definiu-se a 

metodologia de pesquisa explicativa como ferramenta para alcance deste objetivo. 

Esta pesquisa permite o levantamento de dados determinantes da situa<;ao 

atual assim como a classifica<;ao, anc~lise e interpreta<;ao dos mesmos respondendo 

assim ao problema identificado. 

Os procedimentos adotados durante todo o trabalho seguirao os definidos de 

acordo com a metodologia de estudo de caso. Sera realizado estudo detalhado e 

profunda dos acontecimentos relevantes o que resultara na amplia<;ao dos 

conhecimentos adquiridos. 

E por fim, para garantir o resultado final adequado ao pretendido com este 

estudo, a tipologia escolhida quanta a abordagem do tema sera a pesquisa 

qualitativa. Nesta pesquisa sera feita a redu<;ao e coleta dos dados na Empresa Y, a 

apresenta<;ao dos mesmos e por fim a conclusao com apresenta<;ao de possfveis 

melhoramentos necessarios. Para tal, todo o cenario (de intera<;ao entre fun<;6es e 

ambiente) da empresa sera considerado para analise do resultado final. 

3 RICARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: metodos e tecnicas. 3 ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 
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4. MODELO DE AUDITORIA DE GESTAO APLICADO A EMPRESA INDUSTRIAL

ESTUDO DE CASO 

0 escopo deste trabalho foi definido e delimitado em razao do estudo da 

possibilidade de se atender a necessidade deste trabalho. Uma vez houvesse uma 

amplitude muito grande, nao seria possfvel se atingir detalhes que serao importantes 

ao serem apresentados em cada urn dos itens que poderao ser explanados. Diante 

da necessidade de se apresentar urn trabalho modele e que sirva de exemplar para 

que o leiter possa se basear e se orientar e possivelmente aplicar em outra 

organiza<;ao e que as limita<;6es foram definidas como se seguem. 

A auditoria de gestae apresentada neste trabalho ira verificar composi<;ao 

setorial da empresa, comportamento dos gestores com base em detalhes 

superficialmente observados pela auditoria, criando assim urn conjunto de 

informa<;6es para uma posterior visao macro de todo o ambiente e recomenda<;ao 

para todo o conjunto. 

As tecnicas de auditoria visam a utiliza<;ao de funcionarios experientes e 

quando necessaria a contrata<;ao de peritos ou profissionais devidamente 

capacitados e treinados para determinada area. No trabalho abaixo exposto a 

tecnica nao sera diferente, onde a auditoria levantara indfcios para questionamentos 

e serao apontados tecnicos em cada area especifica que tenha condi<;6es de opinar 

e fornecer subsfdios para que a auditoria possa elaborar os documentos 

conclusivos. 

A empresa escolhida apresenta plenas condi<;6es de representar aqui a ideia 

que se tern de mostrar urn modele pratico de auditoria de gestae. E possfvel adiantar 

que o foco principal e a seguran<;a da continuidade do sucesso da empresa. Os 

criterios utilizados foram apresentados detalhadamente, distribufdos por 

departamentos e analisados dentro de cada atividade. 
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4.1. HISTORICO DA EMPRESA 

Para aplicayao dos estudos apresentados neste trabalho iremos utilizar a 

empresa Y, no qual sera apresentada a seguir e servira de instrumento de aplica9ao 

pratica para a auditoria de gestae aqui conceituada e explanada. 

4.1.1. Origem da empresa 

A empresa Y GmbH teve sua origem na Alemanha, na cidade de Neukirchen

VIuyn, onde tern sua sede ate os dias de hoje. Seu fundador ja detinha lideran9a nas 

principais empresas de lideran9a na Europa, nos anos 30, depois da guerra, voltou

se para o ramo da industria da avia9ao para industria de ar condicionado e sistemas 

de ventila9ao, onde comeyou a seguir a ideia de se especializar na produ9ao de 

componentes. No ano de 2003, com 11 fabricas e 16 subsidiarias e lider no mercado 

europeu. 

Figura. 1 - Testes com laser 
Fonte: Arquivos internes da empresa. 
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4.1.3. Ramo de atuac;ao 

A empresa Y atua no ramo de fabricac;ao de maquinas e equipamentos de 

tratamento de ar, acustica, filtragem e ventilac;ao, atendendo inclusive grandes 

laborat6rios que necessitam de equipamentos para descontaminac;ao do ar em que . 

seu material e trabalhado. A empresa destaca-se pelo atendimento a projetos 

especiais, caracterizados pelo desenvolvimento de produtos que atendam a 

necessidades especiais dos clientes, criados de acordo como pedido especialmente 

para atender a necessidade para determinada obra do cliente, o que nao acontece 

com os principais concorrentes, ou melhor dizer, o que nao acontece com nenhum 

concorrente conhecido ate o momento. 

4.1.4. Produtos 

A empresa desenvolve e fabrica maquinas de tratamento do ar, ventilac;ao, 

acustica, descontaminac;ao, filtragem, para diversos ramos comerciais. 

Entre os produtos da Empresa Y estao: Atenuadores de ruido; Cabines 

Acusticas, Cabinas de fluxo laminar, Difusores deAr, Dispositivos de regulagem e 

fechamento, Filtros de ar, Grelhas de ventilac;ao, Juntas de expansao, Unidade de 

tratamento de ar - Fan Coil, e Unidades de controle, apresentados na mesma ordem 

na figura abaixo: 

Figura. 2 - Prdotos fabricados na Empresa Y. 
Fonte: Arquivos internos da empresa. 
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0 certificado ISO 9001 :2000 apresenta como escopo de certificagao: Projeto, 

fabricagao e assistencia tecnica de componentes para distribuigao, filtragem de ar e 

protegao contra fogo de sistemas de ar condicionado, atenuadores de rufdo, 

unidades de tratamento de ar, gabinetes de fluxo laminar, juntas de expansao e 

amortecedores de vibragao. 

4.2. PROGRAMACAO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

Segue apresentagao e o detalhamento de como o trabalho de pesquisa, 

analise e auditoria sera realizado dentro da empresa estudada. 

4.2.1. Objetivo do trabalho a ser desenvolvido 

0 trabalho executado na empresa Y tern como objetivo identificar pontos 

fracas e pontos fortes, gargalos, vantagens e desvantagens nos processos 

utilizados, fatores de sucesso e pontos de falha, mensurar as informagoes apuradas 

e elaborar plano de agao que atenda a expectativa do gestor. 

4.2.2. Metodologia do Trabalho de Auditoria 

Serao executados passos de identificagao, reconhecimento e analise dos 

ambientes individualmente para cada departamento ou setor. Posteriormente sera 

estudado o comportamento do gestor e dos geridos, os recursos tangfveis e 

intangfveis disponfveis para cada urn dos membros componentes dos setores e o 

grau de desempenho de cada urn destes. Serao definidos responsaveis em cada 

setor para prestar atendimento a auditoria e serao encarregados de preencher 

formularios que atenderao a necessidades relativas a levantamento de informagoes 

para elaboragao de papeis de trabalho. 
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4.2.3. Plano de Auditoria de Gestao Aplicado a Industria Metalurgica 

Abaixo se apresenta pontualmente os itens que deverao compor o plano de 

auditoria: 

a) ldentificar o rendimento dos trabalhos atuais e projetar crescimento produtivo; 

b) Criar programa de redugao de tempo operacional; 

c) Disponibilizar tempo para treinamento e educagao continuada; 

d) Criar rodfzio de fungoes com os objetivos de testar eficiencia do corpo 

operacional, desenvolvimento de ideias dentro do sistema e teste de 

eficiencia do sistema utilizado; 

e) Definir fungoes "especialista x generalista"; apresentar plano de execugao 

futura para reengenharia futura do sistema de gestao. 

4.2.4. Diagn6stico do Ambiente para Estruturar o Plano de Auditoria 

Para dar infcio aos trabalhos de auditoria a equipe distribuiu os trabalhos tendo 

em vista como criteria as tarefas mais adequadas a cada urn dos executores, 

considerando a localizagao, disponibilidade de tempo e recursos materiais, 

habilidades pessoais e experiencia profissional. 

a) Visita Preliminar a Industria - Em visita preliminar a equipe reuniu-se com o 

diretor financeiro e o gerente administrativo, apresentou os motivos da 

aplicagao dos trabalhos como trabalho cientffico e pratico, ao qual teria plena 

condigao de apresentar parecer e recomendagoes para que sejam aplicados 

dentro das atividades do departamento administrativo da industria para que 

se possam obter os resultados favoraveis. 

b) Distribuigao dos Trabalhos - As trabalhos foram distribufdos ap6s o 

reconhecimento dos departamentos de acordo com o que seria mais 

conveniente entre os membros da equipe, considerando-se que deveria haver 

transparencia nos papeis de trabalho para que todos pudessem identificar as 

analises de forma clara e concisa. 
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A equipe de auditoria sera composta pelos elaboradores do trabalho em 

questao, Alexandre Schober e Shantal-lis Garcia. 0 desenvolvimento dos trabalhos 

ocorrera em duas partes, sendo que uma delas estara voltada para entrevistas e 

averiguag6es de documentos apresentados, porem, nao disponibilizados para 

capias, enquanto que a segunda parte se refere a solicitag6es de documentos, 

averiguagao de documentos disponfveis para capias e calculos e solicitag6es de 

informag6es para preenchimento dos papeis de trabalho. 

Quadro 3 - Divisao de Atividades 

ALEXANDRE SCHOBER SHANT AL-LIS PAULIN ELl 

• Solicitar c6pias de Documentos aos • Analisar c6pias solicitadas de 
atendentes de auditoria; documentos; 

a) Programar e agendar entrevistas; • Entrevistar gerentes; 
• Distribuir pesquisas; 1 . Analisar/organizar as pesquisas; 
• Elaborar relat6rio de levantamento dos 2. Organizar OS resultados das 

pontos de controls; pesquisas; 
• Criar mapeamento de relacionamento 3. Elaborar recomendag6es 

dos departamentos auditados; 
• Elaborar recomendag6es; 

Fonte: Autores do TCC 

4.3. LEVANTAMENTO DO PERFIL GERENCIAL DA EMPRESA 

A empresa e administrada por tres diretores que atendem a area Comercial, 

Tecnica e Administrativa. Como este trabalho ira abranger a auditoria de gestao na 

area administrativa e financeira e possfvel citar OS envolvidos que sao OS setores de 

Tecnologia da lnformagao, Contabil, Financeiro, Faturamento, Compras e Recursos 

Humanos. 

Para fins de estudo de caso foram feitos levantamentos dos dados 

apresentados logo abaixo e que auxiliarao nas recomendag6es feitas apas a 

conclusao dos trabalhos de auditoria. 
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Quadro 4 - Quadro administrativo da Empresa Y. 
Setores: Responsaveis Tempo na I dade Colaboradores Tempo de experiencia 

fun~ao 

Tecnologia da Gerente de TI 11 anos 35 anos 2 Terceirizados 7 anos em contabilidade; 
Informa~ao 1 Assistente 9 anos em TI; 
Contabilidade Gerente 30 anos 58 anos 1 Sub-contador 39 anos em contabilidade; 

Administrativo 1 Assistente Aposentado pelo INSS; 
Financeiro Gerente Financeiro 18 anos 57 anos 3 Assistentes 17 anos em finan~as; 

25 anos assist. administr.; 
Aposentado pelo INSS; 

Faturamento Encarregado de 29 anos 59 anos 1 Assistente 35 anos area fiscal; 
Faturamento 5 anos vendas; 

Aposentado pelo INSS; 
Recursos Humanos Gerente de RH 14 anos 54 anos 1 Supervisor 14 anos gerente de RH; 

3 Assistentes 20 anos assistente RH; 

Fonte: Autores do TCC 

0 quadro de gerentes apresenta urn perfil interessante para esta auditoria. 0 

levantamento demonstra que uma grande parcela de experiencia pode estar 

ajudando no born andamento dos neg6cios da industria. Por outre lado, foi 

apresentado manual de etica, regras e procedimentos da empresa onde foi 

constatado que todo funcionario devera ser desligado da empresa quando completar 

65 anos de idade. Este item do manual chamou a atenc;ao da auditoria para a 

perseveranc;a do sucesso apresentado ate aqui. A partir dai os trabalhos da auditoria 

terao tambem como foco, os meios que estao sendo adotados para seguranc;a das 

informac;oes, capital intelectual e conhecimento dos meios de procedimento 

atualmente utilizados para executar as tarefas empenhadas a todos os 

colaboradores. 

Grafico 1 - Grafico de Estimativa de Atividade. 

Perfil Gerencial - Grafico de estimativa de atividade 

Aposentado 

Nao 
aposentado 
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0 grafico apresentado demonstra que, em razao de uma grande parte do 

quadro de gerentes ser aposentado, pode se recomendar a aplicayao de testes ou 

pesquisas para -mensurayao da motivayao em aplicayao de novos projetos. Embora 

ainda com grande tempo de atividade ainda por vir para os gerentes, mesmo 

aposentados, a empresa nao pode correr o risco de sofrer resistencia para novas 

tecnologias ou novos empreendimentos que quebrem os vicios de longos anos de 

trabalho. 

Grafico 2 - Grafico de Estimativa de Atividade II. 

Perfil Gerencial - Grafico de estimativa de atividade II 

Mais de 11 
anos para 
se desligar 
da empresa 

para se 
d~siigarda 

· . empresa· 

Os onze anos escolhidos para criar a diferenciayao do grafico acima foram 

propositais apenas para reforyar os comentarios feitos sobre o grafico anterior. 

Para complemento do levantamento dos dados foi elaborada uma ficha para 

pesquisa e apresentada ao quadro de gerentes e o resultado sera demonstrado 

mais adiante. 

4.3.1. Tarefas executadas pelas areas 



51 

Dentro da empresa modelo apresentada, born como em qualquer outra 

empresa que poderia ter sido estudada por este trabalho, cada um dos 

colaboradores desempenha um determinado papel e que fica caracterizado pelas 

tarefas que serao descritas a seguir. Para levantamento de cada uma destas tarefas 

foi executado um trabalho de entrevista que consistia em explicar aos entrevistados 

o objetivo e a finalidade do conhecimento de suas devidas fungoes. 

Q d 5 R ua ro - esponsa 11 a es os se ores b'/'d d t 

SETORES: RESPONSA VEIS: FUN<;OES: 

Tecnologia da lnforma(fao Gerente de Tl Administra9ao de redes, de contratos, de 
telefonia, gerenciamento de 
colaboradores. 

Terceirizado A Desenvolvimento e analise de sistemas. 
Terceirizado B Manutencao de Hardware 
Assistente de Tl Manuten(fao de Software 

Contabilidade Gerente Administrative Elabora(fao de relat6rios da contabilidade 
internacional, documentos societarios e 
gerenciamento de colaboradores. 

Sub-Contador Elabora(fao de relat6rios da contabilidade 
nacional, controle de ativo fixo e custos, 
obriga96es acess6rias. 

Assistente Contabil Conciliac;oes contabeis e arquivos. 
Financeiro Gerente Financeiro Analises de contratos bancarios, cambio, 

lnvestimentos, emprestimos e 
financiamentos e gerenciamento de 
colaboradores. 

Assistente A Contas a receber 
Assistente B Contas a pagar 
Assistente C Conciliac;oes financeiras 

Faturamento Encarregado de Controle do faturamento, dos 
Faturamento recebimentos de documentos de entrada 

de mercadorias, ClAP, obriga96es 
acess6rias. 

Assistente A Emissao de notas fiscais e pedidos. 
Compras Gerente de Com pras Compras, gerenciamento de 

colaboradores. 
Assistente A Compras 
Assistente B Compras 
Assistente C Controle de documentos 

Recursos Humanos Gerente de RH Processos trabalhistas, gerenciamento de 
colaboradores. 

Supervisor Contratac;oes, demissoes e supervisao. 
Assistente A Calculos, relat6rios trabalhistas, 

obriga96es acess6rias. 
Assistente B Controle de horas extras e integra9ao com 

os demais funcionarios. 
Assistente C Controle de documentos e execu(fao de 

arquivos 
Fonte: Autores do TCC 
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4.4. DEPARTAMENTOS DA ORGANIZAQAO 

E de grande importancia o conhecimento do Organograma Funcional da 

Empresa fins, no termino do trabalho haver a possibilidade melhor qualidade das 

recomendac;oes. 

A organizac;ao sera segregada entre os departamentos abaixo relacionados: 

a) Departamento de Tecnologia da lnformac;ao e Comunicac;ao; 

b) Departamento Contabil; 

c) Departamento de Faturamento; 

d) Departamento Financeiro; 

e) Departamento de Compras; 

f) Departamento de Gestao de Pessoas. 

Quadro 6- Organograma organizacional. 

EMPRESA Y 

SETOR ADMINISTRATIVO 

TECNOLOGIA 
IN FORMACAO 
E COMUNICACAO 

CONTABIL FATURAMENTO 

FINANCEIRO 

COMPRAS GESTAO DE 
PESSOAS 

Fonte: Autores do TCC 

4.4.1 Departamento de tecnologia de informac;ao e comunicac;ao 
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a) ldentificagao do perfil do departamento 

0 departamento de tecnologia de informagao e composto por urn gerente de 

tecnologia, urn contratado (terceirizado) com a fun gao de analista de sistemas, urn a 

assistente de informatica com a fungao de suporte de instalagao e operagao de 

softwares e acesso a rede e urn contratado (terceirizado) com a fungao de suporte 

na manutengao de hardwares. 

Quadro 7- Organograma do departamento de Tecnologia da lnformac;ao. 

GERENE ~:.:: n 

I 
ANAUrrA 1:.:: S6JEIMS 

J ~ 

I 
ASSIS'HflE 1:.:: N'ORIM1CA. AS5IS1EN1E 1:.:: 1\Fa.IA.-.cA. 

~ ........ - 1:.:: SOFIWARES ~~ 1:.:: I-IARD'IIARE 

Fonte: Autores do TCC 

b) Fungoes do departamento 

Aquisigao e controle de materiais de informatica (almoxarifado de utensilios, 

materiais de informatica e perifericos), suporte para instalagao e operagao de 

softwares aos demais colaboradores (gerenciadores de correio eletr6nico, anti-virus, 

ferramentas de utilizagao para execugao das atividades rotineiras, etc.), suporte do 

sistema integrado de gerenciamento administrative e integragao com o suporte 

corporative do proprio sistema, gerenciamento de contratos com empresas de 

telefonia, leasing de equipamentos eletr6nicos, manutengao do banco de dados e 

servidor de terminais. 

c) Definigao dos pontos a serem auditados: 

• Leiaute; 

• Relacionamento com clientes internes; 



54 

• Relacionamento com fornecedores e prestadores de servic;os; 

• Seguranc;a das informac;oes; 

• Seguranc;a das instalac;oes; 

• Relat6rios de desempenho; 

• Acessibilidade e comunicac;ao; 

• Partilha das informac;oes. 

d) Descritivo das analises: 

1) Leiaute - Foram estudados os mapas de leiaute da organizac;ao e as 

instalac;oes e foram levados em considerac;ao os clientes internes, 

atendimento a fornecedores e prestadores de servic;os e acesso para 

fornecimento de suporte tecnico. Percebeu-se uma utilizac;ao da tecnologia 

que atende ao departamento com a aplicac;ao de suporte por conexao 

remota, softwares de comunicac;ao interna, e utilizac;ao de 

telefoneslinterfones m6veis a disposic;ao dos assistentes. 

2) Relacionamento com os clientes internes - Aqui chamados de clientes 

internes, os demais colaboradores que foram entrevistados atraves de 

questionario, distribufdos por e-mail e disponfvel para consulta nos anexos 

deste material. 

3) Relacionamento com fornecedores e prestadores de servic;os - 0 contato 

com fornecedores apresentou baixa relevancia tendo em vista que os 

materiais comprados sao cotados pelo departamento de compras e tambem 

e considerada a "qualidade" do produto na hora da compra. Os principais 

fornecedores atendem ao suporte do sistema integrado ERP mediante 

contrato, as implantac;oes de novos softwares sao sempre terceirizadas e os 

equipamentos locados (telefonia) foram implantados por tecnicos dos 

fornecedores e atendem mediante contrato de manutenc;ao pre

estabelecido. Maquinas copiadoras tambem sao adquiridas atraves de 

leasing e possuem manutenc;ao pre-estabelecida em contrato. Para 

atendimento de manutenc;ao das maquinas copiadoras sao abertos 

"chamados de atendimento a suporte" e foi constatado que nao ha hist6rico 

das ocorrencias. A falta destes hist6ricos levanta a ideia de falta de 
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conhecimento quanto a quantidade de problemas existem para este tipo de 

fa tor. 

4) Seguranc;a nas informac;oes - A seguranc;a da informac;ao se destaca nesta 

instituic;ao, da mesma forma que poderia se destacar em outra instituic;ao, 

podendo ser vista por dois pontes. As informac;oes armazenadas 

eletronicamente sobre todas as operac;oes da organizac;ao e as informac;oes 

sobre procedimentos tornados pelos responsaveis pelo departamento e sob 

custodia. A questao da seguranc;a deste segundo tipo de informac;ao sera 

analisada durante todo o desenvolvimento deste trabalho para cada um dos 

departamentos e posteriormente do ponte de vista geral. 

5) Seguranc;a das instalac;oes - Foram verificadas as instalac;oes eletricas, os 

arquivos, os m6veis e utensflios do departamento. 0 setor se divide 

fisicamente em duas partes. A primeira parte e a sala onde se acomodam 

todos os membros do departamento, juntamente com as mesas, 

computadores, estoques de materiais. A segunda parte trata-se de uma sala 

onde ficam as instalac;oes do equipamento de grande porte, chamados aqui 

de "SERVIDORES", cujas condic;oes ffsicas devem ser especiais, 

principalmente no que se trata da climatizac;ao, pois, uma vez operando 

equipamentos que proporcionam superaquecimento, devem ser atendidas 

por sistema de ar condicionado adequado. A sala dos servidores e isolada, 

Ionge do acesso de pessoas que nao sejam da area de Tl, trancada, 

climatizada e livre de umidade ou encanamentos que possam provocar 

qualquer tipo de alagamento e eventualmente qualquer dano as 

informac;oes guardadas. A sala de pessoas possui distribuic;ao e adequac;ao 

as maquinas e armarios para armazenamento dos materiais. 

6) Relat6rios de desempenho - 0 departamento nao apresentou para analise 

desta auditoria nenhum tipo de relat6rio de desempenho de qualquer um 

dos funcionarios, dos contratados terceirizados, da gerencia, ou mesmo dos 

processes ou projetos implantados. 
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7) Acessibilidade e comunicagao - Par ter como atividade atender a todos os 

demais departamentos, e importantissima a taxa de acessibilidade da TIC. 

Serao analisados mediante desenvolvimento de controles de acessibilidade 

e resposta par pesquisa de satisfagao. 

8) Partilha das informagoes - Este trabalho visa obter seguranga sabre qual 

recurso a instituigao possui em caso de ausencia demorada ou permanente 

do colaborador. 

4.4.2 Departamento de contabilidade 

a) ldentificagao do perfil do departamento 

0 setor contabil comporta o gerente administrative, que tambem acumula a 

fungao de responsavel tecnico pelas demonstragoes contabeis, urn segundo 

profissional em contabilidade que ocupa a fungao de sub-contador e urn terceiro 

profissional em contabilidade que ocupa a fungao de assistente contabil. 

Quadro 8 - Organograma do departamento de Contabilidade. 

I GERENTE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO CONT ABIL I 

SUB-CONTADOR I 

ASSISTENTE CONT ABIL I 
Fonte: Autores do TCC 

b) Fungoes do departamento 

Alem das tfpicas fungoes contabeis de conciliagao, elaboragao das 

demonstragoes, e controles dentro dos princfpios daquela categoria o setor tambem 

administra controles de estoques, controle patrimonial, administragao de contratos 

societarios e administragao dos arquivos. 
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c) Definigao dos pontos a serem auditados: 

• Rastreamento das obrigagoes acess6rias; 

• Controle dos ativos fixos; 

• Eficacia do sistema integrado ERP; 

• Assessoria contabil ao cliente interno; 

• Contabilidade nacional e lnternacional; 

• Trabalhos de rotina e trabalhos eventuais; 

• Registro dos procedimentos; 

• Partilha das informagoes. 

• Controle de custos e estoques 

d) Descritivo das analises 

1) Rastreamento de entrega das obrigagoes acess6rias - As obrigagoes 

acess6rias sao de grande importancia neste departamento porque atendem 

as necessidades de fiscalizagao, ajudam na auditoria interna com a 

amarragao de informagoes aos 6rgaos e atendem as exigencias do fisco, 

aiE§m de evitar gastos com multas por falta de entrega de obrigagoes 

acess6rias. 

2) Controle dos ativos fixos- Os controles de ativos fixos tambem sao feitos por 

este departamento, atraves da utilizagao do mesmo sistema integrado ERP 

que possui modulo para controle dos lmobilizados. Sao utilizados sistemas de 

etiquetagem manual de identificagao de ativo fixo uma vez que s6 precisam 

ser identificados no momenta da aquisigao e os criterios de depreciagao 

atendem as exigencias legais e princfpios contabeis. 

3) Eficacia do sistema integrado ERP - A empresa utiliza de urn sistema de 

grande porte, de competencia internacional e com maior enfase para atender 

a departamentos administrativo-financeiro e setor de manufatura. 

4) Assessoria contabil ao cliente interno - A assessoria contabil ao cliente 

interno e feita diretamente, sendo apoiada por assessoria terceirizada e sua 

eficiencia foi apurada atraves de questionario simples, apenas para 

embasamento desta informagao. 
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5) Contabilidade nacional e internacional - A empresa apresenta escriturac;ao 

contabil auditada por auditoria externa, dentro das normas e princfpios 

contabeis brasileiros e tern posteriormente suas demonstrac;oes convertidas 

para as normas internacionais. Esses dois trabalhos sao elaborados por 

colaboradores distintos. 

6) Trabalhos de retina e trabalhos eventuais - Percebeu-se se que a 

contabilidade e executada pela integrac;ao das informac;oes, pela execuc;ao de 

procedimentos rotineiros e pela execuc;ao de procedimentos nao-rotineiros. 

Os procedimentos rotineiros estao ligados diretamente a conciliagoes e de 

tarefas em que sao possfveis de serem executadas pelo sistema ERP e os 

procedimentos nao rotineiros estao ligados a trabalhos que nao sao possfveis 

de serem executados pelo sistema ERP, correc;oes de falhas no sistema, 

correc;oes de falhas humanas na operac;ao das atividades, execuc;ao de 

servigos nao ligados ao sistema ERP e que nao tern softwares apropriados. 

7) Registro dos procedimentos - 0 registro dos procedimentos esta diretamente 

ligado a seguranc;a das informac;oes, onde, a empresa deveria saber 

exatamente o que e que cada colaborador executa e como executa para que 

nao fique dependente deste colaborador, permitindo a substituic;ao do 

funcionario em caso de necessidade ou ausencia forc;ada e nao sofra como 

consequencias uma impossibilidade de executar suas atividades normais. 

8) Partilha das informac;oes - 0 departamento demonstra harmonia na interac;ao 

das informac;oes, com planilhas e registros dispostos em pastas de 

compartilhamento em comum, porem cada colaborador tern suas atividades 

definidas nao atuando nas atividades dos colegas. 

9) Controle de custos e estoques - Os calculos de custos sao elaborados pelo 

sistema ERP, integrados diretamente dos m6dulos de "compras" e 

"almoxarifado". Os produtos sao adquiridos atraves de requisic;oes e ordens 

de compras mediante solicitac;ao do departamento produtivo e consumidos 

atraves de requisic;oes de consumes para produc;ao. As informac;oes sao 

integradas traves do sistema ERP para o departamento contabil. Este por sua 

vez, tambem por meios automaticos, custeia despesas acess6rias como 

fretes, seguros de transportes, despesas aduaneiras, etc., e recupera 
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impastos como PIS, Cofins, ICMS e IPI, consequentemente elaborando o 

valor de custo do produto e controle dos estoques de Materia-Prima. Sao 

executados trabalhos de contagem cfclica executada pelo setor de 

almoxarifado que implicam na confiabilidade e transparencia das informagoes. 

Os estoques de produtos em elaboragao e produtos acabados sao 

controlados par ordens de projetos em andamento ou projetos conclufdos e 

ainda nao entregues. 

4.4.3. Departamento de Faturamento 

a) ldentificagao do perfil do departamento 

0 departamento responsavel pelo faturamento, ou departamento fiscal, tern 

apenas dais integrantes sendo urn deles o encarregado e o outro auxiliar de 

faturamento. Neste departamento sao processados os pedidos emitidos pelos 

representantes comerciais que geram as notas fiscais a serem enviadas para os 

clientes. 

Quadro 9 - Organograma do departamento de Faturamento. 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Fonte: Autores do TCC 

b) Fungoes do departamento 

DEPARTAMENTO 
FISCAL 

ENCARREGADO 
FISCAL 

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO 

0 Departamento responsavel pelo faturamento, mas apropriadamente 

chamado pela empresa de departamento fiscal, assume as fungoes de faturamento, 

registro de documentos fiscais originarios pelas compras de produtos (Notas fiscais 

de entrada), apuragao de IPI, ICMS e ISS, elaboragao dos livros fiscais, obrigagoes 

acess6rias com o Estado e Municipio e suporte fiscal aos clientes internos. 
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c) Defini<;ao dos pontos a serem auditados: 

• Relacionamento com clientes internes; 

• Obriga<;oes acess6rias; 

• Talonarios de Notas Fiscais; 

• Organiza<;ao dos livros fiscais; 

d) Descritivo das analises: 

1) Relacionamento com clientes internes - Os clientes internes deste 

departamento sao principalmente os departamentos de vendas par 

complete, os representantes comerciais, os setores de expedi<;ao e os 

setores de almoxarifado. Vendas e logfstica estao diretamente ligados ao 

faturamento, ligados ao fato de que produ<;ao, venda e distribui<;ao e estao 

absolutamente sujeitos a obediencia de regras fiscais. 

2) Obriga<;5es acess6rias - As obriga<;5es acess6rias tambem sao de grande 

importancia neste departamento par atenderem as necessidades de 

fiscalizac;ao, tambem ajudam na auditoria interna com as informa<;oes aos 

6rgaos e atendimento das exigencias do fisco. 

3) Talonarios de Notas Fiscais- Em trabalho de verifica<;ao de notas fiscais foi 

verificada uma quantidade de notas fiscais canceladas que despertou a 

essa auditoria o interesse em levantar as causas desses cancelamentos. 

4) Organiza<;ao dos livros fiscais- Os livros fiscais sao obrigac;oes acess6rias 

que, ate o momenta, nao devem ser entregues aos 6rgaos do governo e 

devem ser apenas registrados, mas ficam na empresa a disposic;ao destes. 

As acomoda<;5es dos livros fiscais estao ligadas tambem ao criteria de 

leiaute e o principal motivo de controla-los e a certeza de existirem e 

estarem a disposi<;ao tanto da empresa quando da fiscaliza<;ao ou auditoria, 

intactos e com informa<;5es transparentes e claras. 

4.4.4. Departamento financeiro 

a) ldentificac;ao do perfil do departamento 
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0 departamento financeiro e composto por um gerente e tn3s assistentes, 

sendo que um executa os trabalhos de contas a receber e outros dois dividem os 

trabalhos de contas a pagar. 0 setor e tambem identificado como tesouraria 

comporta uma quinta pessoa que mantem um relat6rio de despesas suprido como 

fundo fixo de caixa, porem, nao envolvida nas operaQ6es do departamento em 

qualquer outra atividade. 

Quadro 10 - Organograma do departamento Financeiro. 

ASSISTENTE DE 
CONTAS 

ARECEBER 

Fonte: Autores do TCC 

b) FunQ6es do departamento 

GERENTE 
FINANCEIRO 

ASSISTENTE DE CONT AS 
APAGAR 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

0 departamento executa basicamente as funQ6es de pagar os fornecedores e 

receber dos clientes. Nos pormenores executa cobranQas, efetua negociaQ6es de 

meios de pagamentos mais praticos, controla o fluxo de caixa e efetua aplicaQ6es e 

resgates de valores com a finalidade de nao obter custos de oportunidade de 

investimentos ou nao permitir falta de disponibilidades ao mesmo tempo em que 

existem aplicaQ6es de valores. 0 sistema integrado dispoe de m6dulos de 

pagamentos e recebimentos escriturais onde as operaQ6es ocorrem sao feitas on

line juntamente com softwares disponibilizados pelas instituiQ6es financeiras 

contratadas pela organizaQao em estudo. 0 contato direto com agencias bancarias e 

feito por moto-boy terceirizado quando necessaria e pelas despesas bancarias ou 

ajustes de contas sao efetuados atraves de procedimentos contabeis com os quais 

se concluem a conciliaQao das informaQ6es financeiras. Alem de pagamentos e 

recebimentos, aplicaQ6es e resgates, e, cobranQas e ajustes, a funQao do 



62 

departamento financeiro acaba resumindo-se em conciliar os extratos bancarios com 

os relat6rios contabeis e financeiros para atender a gestao financeira. 

c) Definigao dos pontos a serem auditados: 

1) Relacionamento com clientes internos; 

2) Relat6rio de servigos executados; 

3) Partilha das informagoes. 

d) Descritivo das analises: 

1) Relacionamentos com clientes internos- 0 departamento tern baixo fndice de 

relacionamento com outros departamentos e basicamente reporta-se ao 

departamento contabil quando ha necessidade de suporte para conciliagoes 

bancarias e duvidas no sistema integrado. 

2) Relat6rios dos servigos executados - Nao foram apresentados relat6rios das 

atividades desenvolvidas pelos colaboradores do setor e foram solicitadas 

para esta auditoria. 

3) Partilha das informagoes - Tambem neste setor, o programa de informatica 

utilizado nao comporta ferramenta de armazenamento de procedimentos das 

rotinas ou procedimentos para solugoes de eventuais problemas. Tambem 

nao existem registros que permitam que a empresa tenha independencia em 

caso de ausencia extrema ou desligamento do funcionario. Entretanto, o 

demonstrative mostra o compartilhamento de conhecimento do 

funcionamento dos processes mais evolufdo do que nos demais 

departamentos. 

4.4.5 Departamento de Compras 

a) ldentificagao do perfil do departamento 

0 departamento de compras e composto por urn gerente, dois compradores e 

urn assistente de compras/auxiliar administrative. 



Quadro 11 - Organograma do departamento de Compras. 

ASSISTENTE 
DE COMPRAS 

Fonte: Autores do TCC 

b) Fungoes do departamento 

GERENTE 
DE 

COMPRAS 

ASSISTENTE 
DE COMPRAS 

ASSISTENTE 
DE COMPRAS 
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0 departamento tern como func;ao principal as compras de mercadorias e 

produtos para consumo e insumo da empresa. Alem de comprar a empresa negocia 

prec;os, prazos, contratos para materiais ou servic;os continuos, contratos com 

transportadoras, manutenc;ao do predio e outros subsfdios, e conferencia do 

cumprimento destes acordos. Todos os servic;os sao executados por todos os 

componentes do departamento destacando somente o grau de responsabilidade que 

e reportado aos colaboradores com maior experiencia, entretanto, permitindo que o 

funcionario com mais experiencia participe dos processes mais complexes a tftulo de 

crescimento profissional. 

c) Definic;ao dos pontos a serem auditados: 

1) Capital lntelectual; 

2) Partilha das informac;oes; 

3) Relacionamento com fornecedores e prestadores de servic;os; 

d) Descritivo das analises: 

1) Capital lntelectual - Os produtos adquiridos por esta industria influenciam na 

qualidade do produto fabricado que sera analisado pelo cliente. A industria 

tern o departamento de "garantia de qualidade" para que sejam feitas estas 
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constatac;oes, entretanto, o contato com fornecedores confiaveis e aquisic;ao 

de produtos sem inconformidades resultara em maior agilidade produtiva. A 

capacidade do colaborador em evitar que a linha de produc;ao seja afetada 

sera uma das qualidades analisadas. 

2) Partilha das informac;oes - As informac;oes a serem utilizadas pelo 

departamento nao poderao ser de domfnio restrito, urn mesmo colaborador 

podera necessitar adquirir urn produto que costumeiramente e adquirido por 

outro, neste caso, todas as informac;oes uteis deverao estar a disposic;ao de 

todo o grupo. Sao exemplos: ficha cadastral, telefone de contato, pessoa de 

contato, forma de negociac;ao habitual, tipo de produto adquirido, etc. 

3) Relacionamento com fornecedores e prestadores de servic;os - 0 

relacionamento comercial e considerado estreito dentro dos intuitos de cada 

urn dos Iadas (empresa x fornecedores) e as negociac;oes de prazo e prec;o 

tern obtido resultados que atendam a ambos sem o registro de corte de 

relac;oes comerciais. 

4.4.6. Departamento de Gestao de Pessoas 

a) ldentificac;ao do perfil do departamento 

0 departamento de recursos humanos e composto por urn gerente e quatro 

assistentes, sendo dividido em urn supervisor de pessoal, que cuida da supervisao e 

do relacionamento entre empregador e empregado, urn encarregado de encargos 

sociais, que administra encargos sociais e obrigac;oes acess6rias, uma assistente de 

recursos humanos, que controla os beneffcios aos colaboradores (vale-transporte, 

vale-refeic;ao, identificac;ao, etc.), e uma auxiliar de recursos humanos que cuida dos 

arquivos e servic;os gerais. Tomadas de decisoes mais importantes como 

contratac;ao, demissao, processos trabalhistas, negociac;oes com o sindicato, etc., 

ficam por conta do gerente de recursos humanos. 



Quadro 12 - Organograma do departamento de Gestao de Pessoas. 

SUPERVISOR 
DE R. H. 

Fonte: Autores do TCC 

GERENTE DE 
RECURSOS HUMANOS 

ASSISTENTE ASSISTENTE 
DE R. H. DE R. H. 

b) Fungoes do departamento 
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ASSISTENTE 
DE R. H. 

Naturalmente o setor de recursos humanos responsabiliza-se pelos calculos 

de salarios, horas-extras, premios, ferias, rescis6es, beneffcios, entregas de 

obrigag6es acess6rias, controle de processos trabalhistas, integrag6es das 

informag6es com o departamento de contabilidade e com a alta administragao e 

demais obrigag6es normalmente pertinentes a este departamento. 

c) Definigao dos pontos a serem auditados: 

1) Relacionamento com clientes internos (funcionarios); 

2) Capital lntelectual; 

3) Partilha das informag6es; 

4) Processos Trabalhistas; 

d) Descritivo das analises: 

1) Relacionamento com funcionarios -A organizagao permite uma comunicagao 

facilitada com cada urn de seus funcionarios, os assuntos trabalhistas mais 

relevantes sao tratados no departamento de pessoal e os assuntos mais 

simples sao tratados atraves de cada urn dos gerentes de qualquer urn dos 

departamentos da empresa. 

2) Capital lntelectual - Atraves da habilidade em lidar com os colaboradores, 

principalmente com o chao de fabrica, que nao tern a mesma disponibilidade 

de informag6es que os colaboradores da area administrativa (como acesso a 
internet, leitura de peri6dicos, etc.) e que se pode destacar a capacidade e 

habilidade dos colaboradores que trabalham na area de recursos humanos. 
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Quadro 13 - Rela9ao de informa9ao de forma9ao dos colaboradores. 

Colaborado Forma9ao Escolar 
r 

1 Administra9ao 

2 Administra9ao 

3 Administra9ao 

4 Administra9ao 
Fonte: Autores do TCC 

3) Partilha das informa96es - Como ja citado, em dois niveis diferentes de 

conhecimentos, os colaboradores deste departamento dividem as 

informa96es sabre o funcionamento da empresa e de legisla9ao trabalhista 

para que nenhum processo fique parado devido ausencia de algum 

funcionario. 

4) Processes trabalhistas - Os processes trabalhistas sao de inteira 

responsabilidade do gerente do departamento, com acompanhamentos de 

advogados trabalhistas contratados, a empresa preocupa-se periodicamente 

em solicitar aos advogados urn relat6rio com analise das possibilidades de 

perca ou ganho das a96es. 

4.5 MAPEAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

Ap6s o tra9ado do perfil da empresa em estudo este trabalho mostrara a 

possibilidade da aplica9ao de controles internes dentro do escopo da auditoria. 

Antes vale a pena nos prover da defini9ao de controle interna onde cita 

"fulano de tal" que "controles internes sao todos os processes e rotinas, de natureza 

administrativa ou contabil, destinados a fazer com que na empresa: (a) os 

colaboradores respeitem e adiram as polfticas tra9adas pela Alta Administra9ao; (b) 

os ativos tenham sua integridade protegida; e (c) as opera96es sejam 

adequadamente registradas, em sua totalidade, nos registros contabeis e 

fidedignamente retratadas pelas demonstra96es financeiras". 
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Na empresa Y busca-se o mesmo objetivo onde, ap6s o levantamento do 

cenario administrativo, se pretende identificar fatos relevantes para serem aplicados 

no modelo de auditoria de gestao onde se conceitua como "revisao de opiniao de 

processos e resultados exercidos em linhas de neg6cios no horizonte temporal 

presente/futuro". 

Para os departamentos onde foram aplicados os trabalhos da auditoria, 

relacionados abaixo, foram identificadas as seguintes possibilidades de controles 

internos: 

4.5.1. Tecnologia de informagao e comunicagao 

a) Leiaute 

ldentifica-se a ausencia de urn controle de falhas ocorridas em decorrencia 

dos problemas com o leiaute do departamento, atualizado periodicamente, 

identificando datas, tipo de ocorrencias, localizagao exata do problema, classe do 

problema (eletrico, cabeamento de internet, localizagao, etc.). A ausencia do 

controle acarreta na impossibilidade de identificagao de sugestoes e na dificuldade 

de obter ideias ou sugestoes para os problemas existentes. Nao ter controle das 

falhas do leiaute representa para esta empresa nao ter conhecimento da existencia 

destes problemas senao no exato momenta em que ocorrem. 

Quadro 14 - Relaqao entre cargo e atividades dos colaboradores. 

Funcionario Serviy_os executados 
Gerente de Tecnologia de lnformac;ao Negociac;ao de contratos; 

Cantata servic;os terceirizados; 
Cantata suporte sistema ERP; 
Manutencao de redes. 

Analista de Sistemas 4) Desenvolvimento softwares; 
5) Desenvolvimento de relat6rios; 
6) Suporte sistema ERP. 

Assistente de Informatica (softwares) d) Suporte de instalac;ao e manutenc;ao 
de softwares. 

Assistente de Informatica (hardwares) e) Suporte de instalac;ao e manutenc;ao 
de hardwares. 

Fonte: Autores do TCC 

b) Relacionamento com clientes internos 
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Controle de ocorrencias no atendimento a suporte tecnico e atendimento. 0 

controle devera identificar satisfa9ao do cliente no tipo e tempo de atendimento, 

satisfa9ao quanto ao equipamento, etc.; 

Quadro 15 - Pesquisa de rela9ao entre atividades do departamento de Tecnologia da lnforma9ao e 

demais departamentos da empresa. 

Pergunta Respostas Solu~o proposta pelo cliente intemo 

Qual o grau de satisfac;ao quanto ao tempo de 1 0% Muito satisfeitos Nao houve sugestoes 

resposta em solicitac;oes de suporte 85% Satisfeitos 

05% lnsatisfeitos 

Qual o grau de dependencia do setor de 05% Muito dependentes Nao houve sugestoes 

tecnologia de informa~o para as ferramentas de 10% Pouco dependentes 

rotina 90% lndependentes 

Qual o estado do equipamento e dos softwares 80% Ultrapassados Efetuar levantamento do 

utilizados atualmente 10% atuais equipamento e esclarecer a alta 

05% Modemos ou avanc;ados administra~o a inviabilidade em se 

trabalhar com pouca produtividade 

Fonte: Autores do TCC 

Demonstrayao grafica do resultado pesquisa interna apresentada para analise: 

Grafico 3 - Satisfa9ao quanta ao tempo de resposta do setor de tecnologia de informa9ao 

Fonte: Autores do TCC 
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Fonte: Autores do TCC 

Fonte: Autores do TCC 

c) Relacionamento com fornecedores e prestadores de servic;os 

Compras e contratac;oes de servic;os mais significativos representam baixa 

freqOencia e se referem aos computadores e perifericos que atendem a baixa 

demanda, fornecedores conhecidos ajustam prec;os para disputar com a 

concorrencia e oferecem garantia do produto sem a existencia de reclamac;oes por 

falta de atendimento deste quesito. 

Quadro 16- Modelo de quadro de pesquisa para levantamento de dados entre problemas 

enfrentados x conseqoencias x solu9oes do departamento de Tecnologia da lnforma9f10. 

CAUSA CONSEQU~NCIA SOLUCAO 

Quebra de equipamentos Atraso na produtividade Loca(:ao de outros equipamentos 

alternatives como preven(:ao para 

estas ocorrencias. 

Fonte: Autores do TCC 
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d) Seguranc;a das informac;6es 

0 sistema de backup da empresa e tratado de forma segura. Sao investidas 

c6pias em dias pares, dias fmpares e c6pias semanais e para comprovac;ao das 

c6pias sao efetuadas verificac;6es ffsicas. Os testes de recuperac;ao das c6pias de 

seguranc;a nao foram executados sob a seguinte alegac;ao: Uma vez restaurada a 

c6pia de seguranc;a, todos os dados seriam restaurados, consequentemente, todos 

os dados alimentados no sistema ap6s a ultima execuc;ao de c6pia de seguranc;a 

seriam perdidos quando ocorresse uma restaurac;ao de backup. A partir destas 

afirmac;6es obtem-se duas conclus6es: 1) As c6pias de seguranc;a sao obtidas de 

forma segura e prudente; 2) A recuperac;ao dos dados guardados apresenta 

deficiencia e ineficacia. 

e) Seguranc;a das instalac;6es 

Nao foram apresentados laudos de vistoria das instalac;6es eletricas. Apesar 

de a empresa possuir eletricistas, nao ha qualquer tipo de preocupac;ao em executar 

vistorias peri6dicas para aumento da seguranc;a da parte eletrica deste setor, visto 

que, cabos soltos e fios espalhados foram observados por essa auditoria. 

f) Acessibilidade e comunicac;ao - Nao foram apresentados pontos de controle 

relacionados ao atendimento dos clientes internes para determinac;ao da eficiencia 

deste quesito. 

g) Partilha das informac;oes 

Apenas com o recurso da entrevista, nao foram encontrados recursos 

materiais para solucionar as duvidas de suprimento de recursos quanto a este item. 

Este ponto do trabalho visa obter seguranc;a sobre qual recurso a instituic;ao possui 

em caso de ausencia demorada ou permanente do colaborador. Partindo de 

levantamento executado por cada um dos colaboradores que indicavam os servic;os 

que tinham capacidade de executar, foi elaborada uma planilha onde se relacionam 

todos os trabalhos que podem ser executados pelo setor. Num proximo passo a lista 

foi apresentada para cada um dos colaboradores sendo que os conhecimentos 

descritos de determinado colaborador foi exclufda da lista, ou seja, cada funcionario 



71 

elabora uma lista de servic;os que pode executar, mas recebe a lista dos demais. 

Para conclusao dos testes o objetivo era de tentar executar os trabalhos da lista que 

nao eram de sua responsabilidade rotineira. A tabela de relacionamentos abaixo 

apresenta o resultado do teste. 

Quadro 17- Relac;ao da distribuic;ao das atividades elaboradas pelo departamento de Tecnologia da 

lnformac;ao. 

Discrimina<;:a Colaborador Tarefas nao 
o das tarefas Correlacionado Colaboradores executadas par 

colaborador 

1 2 3 4 alternative 
(no mfnimo) 

Tarefas 
executadas 

pelo Gerente de TIC 100% 70% 10% 10% 10% 
colaborador 

1 
Tarefas 

executadas Analista de 
pelo Sistemas 60% 100% 10% 10% 20% 

colaborador {Terceirizado) 
2 

Tarefas 
Assistente de 

executadas 
TIC-

pelo 
Manuten<;:ao de 

100% 10% 100% 100% 0% 
colaborador 

3 
Softwares 

Tarefas 
Assistente de 

executadas TIC-
pelo 

Manuten<;:ao de 
100% 10% 100% 100% 0% 

colaborador 
4 

Hard wares 

Fonte: Autores do TCC 

4.5.2. Departamento de Contabilidade 

a) Rastreamento das obrigac;oes acess6rias 

As obrigac;oes acess6rias sao controladas apenas mediante a conferencia do 

recibo de entrega, uma (mica vez, no ato da ocorrencia. 0 conteudo das declarac;oes 

e verificado apenas no ato de seu preenchimento. 

b) Controle dos ativos fixos 
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Os controles dos ativos fixos sao elaborados de acordo com as exigemcias 

I ega is. 

c) Eficacia do sistema integrado ERP 

Para medi<fao do indice de efetividade deste quesito foram elaborados 

relat6rios de todas as tarefas exercidas pelo programa ERP e testados os seus 

funcionamentos. Alem da resposta do questionario sabre as tarefas executadas pelo 

sistema tambem foram vistoriados os "menus" dos usuarios e conferidos cada urn 

dos itens do "menu" com os questionarios ja respondidos com a finalidade de 

eliminar omissoes. 

d) Assessoria contabil ao cliente interno 

De acordo com a demanda, uma rela<fao de solicita(fao de assessoria por 

parte do cliente interno podera ser elaborada, e o controle podera ser utilizado para 

aplica<fao de implanta(fao de ferramentas que solucionem com maior eficiencia as 

necessidades dos clientes internos; 

Quadro 18 - Pesquisa de relaqao entre atividades do departamento de Contabilidade e demais 

departamentos da empresa. 

Pergunta Respostas 

Qual o grau de satisfa<;:ao quanta ao tempo de resposta em 1 0% Muito satisfeitos 

solicita<;:5es de assessoria. 85% Satisfeitos 

05% lnsatisfeitos 

Qual o grau de depend€mcia com o departamento contabil 05% Muito dependentes 

10% Pouco dependentes 

90% lndependentes 

Qual o grau de confiabilidade nas solu<;:5es propostas pelo 80% Bastante Confiaveis 

departamento contabil 10% Pouco Confiaveis 

05% Nao confiaveis 

Fonte: Autores do TCC 

e) Contabilidade nacional e internacional 



73 

A taxa de falhas e sucessos na prepara<;ao dos relatorios e de simples 

elabora<;ao para os parametros serem analisados posteriormente e dar infcio as 

medidas de corre<;ao sempre que os indices indicarem essa necessidade. 

f) Trabalhos de rotina e trabalhos eventuais 

E necessaria a elabora<;ao da lista dos trabalhos extra-rotina. Quando o 

trabalho extra-rotina for composto par corre<;ao de falhas, mesmo que de outros 

departamentos; as ocorrencias de falhas deverao ser identificadas e explanadas 

para a devida tomada de providencias. 

g) Registro dos procedimentos 

Para solu<;ao deste possfvel problema ha duas alternativas onde, uma delas 

seria o registro das atividades pelo proprio colaborador e coloca<;ao a disposi<;ao de 

seu superior em banco de dados da propria empresa e a outra oferecida pelo 

sistema integrado, onde, a "tela" de execu<;ao das tarefas e disposta de tal forma 

que qualquer colaborador que execute essas tarefas consiga seguir esse "menu", 

obedecendo a criterios e preceitos, fazendo com que a empresa dependa apenas de 

dais fatores: conhecimento tecnico - passive! de se encontrar no mercado de 

trabalho - e, informa<;6es internas- de facil entendimento do profissional ao seguir a 

disposi<;ao do menu que automaticamente informa os locais onde estao as 

informa<;ao dos controles internos da empresa. Os procedimentos deverao ser 

identificados e colocados a disposi<;ao da administra<;ao para que qualquer outro 

colaborador, daquela forma<;ao profissional, possa executa-la; 

h) Partilha das informa<;6es 

As atividades deste departamento sao executadas par seus colaboradores 

praticamente de maneira individual. Os trabalhos sao divididos e cada colaborador 

tern suas tarefas espedficas, sem que os executores das tarefas sejam substituidos 

dentro do departamento. 

i) Controle de custos e estoques 
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Atraves do quesito de "indagagao" foram executadas entrevistas aos 

colaboradores dos departamentos envolvidos no qual se apurou como maiores 

obst<kulos a alocagao contabil de produtos adquiridos de forma indevida. 0 sistema 

ERP busca na tabela de dados do cadastro do item a destinagao adequada para 

registro contabil no momenta da integragao. Urn determinado produto pode ser 

solicitado para uma finalidade diferente daquela a que realmente foi comprado. Par 

exemplo: compra de uma lampada de urn modelo que atende as especificag6es 

tecnicas para compor urn determinado item produzido pela industria e utilizagao 

desta lampada como substituigao par uma lampada danificada nas instalag6es da 

empresa, ou seja, a lampada deixa de ser materia-prima e passa a ser item de 

manutengao de instalag6es produtivas. 

4.5.3. Departamento de Faturamento 

a) Relacionamento com clientes internos 

0 departamento de faturamento tern urn hist6rico, da mesma forma que os 

demais, de relacionamento com os clientes externos onde a auditoria pode efetuar 

urn levantamento para obter urn mapeamento do relacionamento com os clientes 

internos e buscar medidas de melhoria ou criar parametros para que nao haja uma 

queda de qualidade; 

b) Obrigag6es acess6rias 

Assim como no departamento de contabilidade sao solicitados controles das 

entregas, mas apenas sao informadas a confirmagao de entrega dentro das datas de 

limite mediante OS Recibos de Entrega. Urn mapeamento das entregas e bastante 

simples e pratico de ser aplicado; da mesma forma que as declarag6es entregues 

pelo departamento contabil, estas tern possibilidade de sofrerem amarrag6es que 

justifiquem e comprovem seus valores. 

c) Talonarios de Notas Fiscais 
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Par nao haver controle da quantidade e nem mesmo dos motivos dos 

cancelamentos das notas fiscais a auditoria sugeriu a criagao de planilhas e 

levantamentos para aplicac;ao dos trabalhos. 

d) Organizac;ao dos livros fiscais 

0 sistema de organizac;ao dos livros fiscais compreende a emissao, 

encadernac;ao, registro em 6rgao competente e arquivamento adequado. 

4.5.4 Departamento Financeiro 

a) Relacionamento com clientes internos 

Pela razao do servigo ser inteiramente integrado pelo sistema informatizado a 

comunicac;ao com os demais setores e com o principal cliente do departamento 

financeiro, que e a alta administrac;ao, nao tern apresentado falha de comunicac;ao, 

sera efetuada uma planilha dos servigos solicitados ao departamento financeiro para 

levantamento da existencia destes dados. Foram analisados todos os servigos 

executados e confrontados com os servigos executados pelos departamentos fiscal 

e contabil e identificado a geragao de relat6rios identicos par dais departamentos, o 

financeiro e o contabil, que par sua vez utiliza as informac;oes para execuc;ao de 

conciliagoes. 

b) Relat6rio de servigos executados 

Foram analisados todos os servigos executados e confrontados com os 

servigos executados pelos departamentos fiscal e contabil e identificado a gerac;ao 

de relat6rios identicos par dais departamentos, o financeiro e o contabil, que par sua 

vez utiliza as informac;oes para execuc;ao de conciliagoes. 

c) Partilha das informac;oes 

Este quesito tambem tern a exata intengao de saber quantos outros 

colaboradores tern condigoes de executar servigos em caso de ausencia provis6ria 
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ou permanente de outros colaboradores. A planilha abaixo, ja conhecida, comp6e 

ponto de controle que se relaciona a esta informagao: 

Quadro 19 - Grau de seguranc;a das informac;oes a disposic;ao da empresa no departamento 

financeiro. 

Discriminac;ao das Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador 

tarefas 1 2 3 4 

T arefas executadas pelo 
100% 

colaborador 1 

T arefas executadas pelo 
100% 

colaborador 2 

T arefas executadas pelo 
100% 

colaborador 3 

Tarefas executadas pelo 
100% 

colaborador 4 

Fonte: Autores do TCC 

4.5.5 Departamento de compras 

a) Capital intelectual 

Este departamento depende bastante de que o comprador tenha um grande 

conhecimento do produto que esta comprando. Sao considerados fatores 

importantes: 0 prego, o prazo de pagamento, a qualidade do produto ou do servigo, 

a tributagao influente no prego, classificagao 1809000 do produto. 

b) Partilha das informag6es 

A falta de planilha ou manual de procedimentos gera a carencia de 

conhecimento das atividades entre os colaboradores deste setor o que gera a nao 

padronizagao das atividades e duplicidade de atividades. 
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c) Relacionamento com fornecedores 

A empresa atua comprando de fornecedores de grande porte, com grande 

conhecimento no mercado e com fornecedores locais, de pequeno porte, e que 

podem atender as exigencias da materia-prima ou dos servigos solicitados. 

4.5.6 Departamento de Gestao de Pessoas 

a) Relacionamento com clientes internes (funcionarios) 

Para o caso do departamento de recursos humanos os clientes sao todos os 

funcionarios da industria. 0 atendimento a estes e de relevante importancia porque 

pode ter impactos consideraveis de varios fatores. Riscos trabalhistas, motivagao 

dos funcionarios, relacionamento com sindicatos, motivagao em produtividade, 

resultados de agoes trabalhistas, etc. 

b) Capital intelectual 

Assim como a busca de educagao continuada podem valorizar o funcionario, 

a busca continua de informagoes e preparo para solugoes de problemas para a 

empresa sao favoraveis e crescentes, juntando isto a capacidade extra que urn 

funcionario tern em desempenhar tarefas a ele atribufdas formam urn patrimonio de 

grande valor para a empresa que nao pode ser desconsiderado; 

c) Partilha das informagoes 

Este departamento tambem tern deficiencia de distribuigao de informagoes 

entre os funcionarios que compoe o quadro de colaboradores o que pode gerar 

atraso nos procedimentos devido a dependencia de atividades em funcionarios 

especfficos. Para o departamento de gestao de pessoas, o quadro que analisa as 

atividades dos colaboradores e suas interferencias nas atividades uns dos outros 

demonstra os resultados a saber: 
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Q d 20 p "/h d . fl ua ro - art1 a e m ormacoes entre colaboradores 
Discriminaga Colaborador Tarefas nao 
o das tarefas Correlacionado Colaboradores executadas par 

colaborador 

1 2 3 4 5 alternative 
(no mfnimo) 

Tarefas 
executadas Gerente de 

pelo Recursos 100% 80% 70% 20% 20% 0% 
colaborador Humanos 

1 
Tarefas 

executadas Supervisor de 
pelo Recursos 60% 100% 100% 50% 50% 0% 

colaborador Humanos 
2 

Tarefas 
executadas Assistente 

pelo Recursos 30% 40% 100% 10% 10% 10% 
colaborador Humanos 

3 
Tarefas 

executadas Assistente 
pelo Recursos 10% 100% 100% 100% 50% 0% 

colaborador Humanos 
4 

Tarefas 
executadas Assistente 

pelo Recursos 100% 100% 100% 100% 100% 0% 
colaborador Humanos 

5 
Fonte: Autores do TCC 

d) Processos Trabalhistas 

Resultados de ac;oes trabalhistas, quando desfavoraveis, podem trazer altos 

custos financeiros para a empresa e tambem servir de grande motivador para outros 

funcionarios. As decisoes judiciais sao tomadas com base em autos apresentados 

por advogados dos reclamantes e justificativas dos advogados das empresas, o 

conteudo dos autos devera apresentar os motivos das reclamat6rias, 

consequentemente esse conteudo servira de material de elaborac;ao dos pontos de 

controle. 
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Quadro 21- Exemplo de retac;ao de ac;oes trabalhistas. 

Reclamagao Autor da Resultado Motivo da 

Trabalhista A gao reclamagao 

15605 Joao da Silva lndenizagao Horas Extras 

17777 Jac6 de Melo Arquivado Danos Morais 

18004 Silvio Andrade lndenizagao Horas Extras 

18004 Silvio Andrade lndenizagao Atraso salario 

19808 Jose dos Santos Acordo Horas Extras 

Fonte: Autores do TCC 

e) Seguranga das informagoes 

Tambem ve-se para este departamento duas formas cuidar das informagoes. 

Uma delas e a seguranga dos registros que devem ser mantidos durante todo o uso, 

e a outra forma e o sigilo das informagoes cadastrais dos colaboradores que devem 

ficar restrita somente a este departamento. 

4.6. APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

4.6.1 Tecnologia de informagao e comunicagao 

a) Leiaute 

Para suprimento da ausencia dos controles de falhas de leiaute sugere-se a 

criagao de uma planilha com o levantamento das ocorrencias e posteriormente o 

levantamento da frequencia destas ocorrencias e fndice de incidencias. 0 passo 

seguinte seria a tomada de medidas preventivas com as maiores ocorrencias. As 

medidas preventivas para o departamento de tecnologia, informagao e comunicagao 

garantirao maior seguranga para as informagoes e dos ativos tangiveis, evitara a 

perda de tempo com a falta de equipamentos fora de funcionamento durante a 

manutengao, evitarao a perda de tempo com servigos recentemente executados e 

impossibilitados de serem recuperados e outros problemas onde os colaboradores 

dependerao dos equipamentos ou instalagoes. 
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Quadro 22- Levantamento das ocorrencias pelo departamento de tecnologia da informagao. 

Controle de falhas de Leiaute 

Data Natureza Localiza9ao Problema Corre9ao 

Substitui9ao do 
15/01/2009 Eletrica Mesa do sub-contador Barulho no estabilizador estabilizador 

Computador assistente Mau contato no cabo de 
18/01/2009 Cabeamento faturamento rede Substitui9ao do plugue 

Mesa do gerente Posicionamento do 
29/01/2009 Ergometrica contabilidade monitor de video Reposi~o do suporte 

Mesa do gerente de Falha no fornecimento de Substitui9ao das 
07/02/2009 Eletrica engenharia energia eletrica tomadas 

Computador do 
assistente de contas a Mau contato no cabo de Substitui9ao do engate 

31/03/2009 Cabeamento pagar rede do plugue 
Mau contato no cabo de 

01/04/2009 Eletrica Sttipit (Puncionadeira) rede Substitui9ao do plugue 

Fonte: Autores do TCC 

Levantamento da freqOencia das ocorrencias e indice de incidencias: 

Grafico 6 - Grafico de identificagao do tipo de fa/has 

Fonte: Autores do TCC 

0 grafico podera identificar quais os pontes de falhas (SPOF) mais comuns e 

que poderao sofrer manutenyao preventiva com maier freqOencia e maier atenyao. 

b) Relacionamento com clientes internes 
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0 controle de respostas na pesquisa executada com os clientes internos 

devera sofrer nova aplicagao em periodos pre-determinados e os resultados deverao 

ser comparados aos resultados anteriores para avaliagao do desempenho. 

c) Relacionamento com fornecedores e prestadores de servigos 

Poderao ser criados novos controles para registrar os principais fornecedores, 

resultado das negociagoes, as ocorrencias de falta de sucesso nas negociagoes, 

quadro comparative de pregos e qualidade dos produtos e servigos adquiridos como 

futuro documento comparative. 

d) Seguranga das informagoes 

Para atender a recuperagao dos dados sugere-se a consulta a empresas de 

assessoria que atendam a essa area para detectar a melhor opgao para fragmentar 

as informagoes em setores para posteriormente executar as capias. Esta 

recomendagao visa aumentar a possibilidade de executar as recuperagoes de 

informagoes quando necessaria. 

e) Seguranga das instalagoes 

Providenciar laudos de vistoria das instalagoes eletrica. 

f) Acessibilidade e comunicagao 

Para aplicagao pratica foram executados testes de chamada efetuando-se 

tentativa de comunicagao com o departamento para os varios tipos de atendimento e 

apresentaram os resultados demonstrados abaixo: 
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Quadro 23 - Relaqao das ocorrencias pelo departamento de tecno/ogia da informaqao tempo de 

soluqao. 

Tipo de comunica~ao Ferramenta Atendente Tempo medio de resposta 

Telefone I lnterfone Aparelho de mesa Todos lmediato 

E-maii/Correio Eletronico Outlook Express ou Todos 3 a 5 minutos 

Expresso Webmail 

PSI (Software de PSI (Software para Todos 3 a 7 minutos 

comunicagao lnterna) conversar atraves de 

digitagao disponlvel dentro 

das dependencias da 

empresa). 

Fonte: Autores do TCC 

g) Partilha das informagoes 

Este trabalho visa obter seguranga sabre qual re?urso a instituigao possui em 

caso de ausencia demorada au permanente do colaborador. Partindo de 

levantamento executado par cada urn dos colaboradores que indicavam as servigos 

que tinham capacidade de executar, foi elaborada uma planilha onde se relacionam 

todos as trabalhos que podem ser executados pelo setor. Num proximo passo a lista 

foi apresentada para cada urn dos colaboradores sendo que as conhecimentos 

descritos de determinado colaborador foram exclufdos da lista, au seja, cada 

funcionario elabora uma lista de servigos que pode executar, mas recebe a lista dos 

demais. Para conclusao dos testes o objetivo era de tentar executar as trabalhos da 

lista que nao eram de sua responsabilidade rotineira. Nao e necessaria que outro 

membra conhega todas as fungoes daquele membra que executa fungoes 

exclusivamente, mas e conveniente que haja algum tipo de seguranga para que a 

empresa nao fique descoberta, como par exemplo, registro dos procedimentos. Uma 

outra medida que pode ser tomada e a de que as servigos podem ser repassados a 

outros colaboradores atraves de treinamento, porem, distribufdos entre as demais 

colaboradores. 

4.6.2 Departamento de Contabilidade 
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a) Rastreamento na entrega das obrigag6es acess6rias 

Havera formularies que controlam as entregas das obrigag6es acess6rias e 

que funcionem como calendarios para as futuras entregas, estes deverao ser 

conferidos por outro funcionario que nao seja o elaborador das declarag6es para 

aumentar a medida de seguranga. De uma forma mais complexa esta auditoria 

ainda vai alem, preocupando-se nao somente com a entrega das declarag6es como 

tambem com a seguranga das informag6es nelas contidas. As declarag6es 

entregues aos 6rgaos governamentais buscam informag6es que muitas vezes sao 

identicas, porem, em declarag6es diferentes. A DAGON - Demonstrative de 

Apuragao de Contribuig6es Sociais - lnforma os recolhimentos de PIS e COFINS, 

que sao calculados com base na receita da empresa, da mesma forma que a DCTF 

- Declaragao de debitos e creditos tributaries federais - que tambem apresenta 

recolhimentos de impastos calculados sobre a mesma base de calculo. A proposta 

desta auditoria implica em elaborar ferramentas (por exemplo: planilhas eletr6nicas) 

que amarrem as informag6es de varias declarag6es para que sejam alertadas em 

caso de divergencia dentro destas ferramentas. 

b) Controle dos ativos fixos 

0 controle de ativo fixo podera ser associado ao mapa de depreciagao e os 

balancetes, que devem apresentar os mesmos resultados ao final de cada 

fechamento de perfodo. 0 metodo de elaboragao dos trabalhos devera ser 

registrado em manual de procedimentos a disposigao da administragao. Os 

problemas decorrentes deverao ser informados para elaboragao dos pontos de 

controle; 

c) Eficacia do sistema integrado ERP 

Quando houver erros ou falhas do sistema devera ser registrados e 

informados para que sejam elaborados relat6rios de erros do sistema. 0 controle de 

eficiencia na solugao dos problemas podera ser elaborado para acompanhamento. 

Levar-se-a em consideragao que urn funcionario seja experiente com o sistema e o 

considere eficiente, entretanto, esse mesmo funcionario "satisfeito" com o sistema 

ERP talvez nao conhega nenhum outro sistema para poder compara-lo e 

construtivamente criticar como falho ou sugerir melhorias. 
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Quadro 24 - Relagao a utilizagao do sistema utilizado na Empresa Y e da utilizagao em outra 
empresa. 

Sistema ERP utilizado nesta organizacao 
f) 0 funcionario efetua o cadastro dos 

ativos fixos adquiridos; 
g) 0 funcionario efetua o cadastro da 

taxa de depreciagao; 
h) 0 funcionario efetua o cadastro do 

valor do item adquirido; 
i) 0 funcionario efetua o langamento da 

nota fiscal do item adquirido nos livros 
fiscais obrigatorios; 

j) 0 funcionario emite os relatorios dos 
livros fiscais; 

k) 0 funcionario emite os relatorios do 
modulo de ativo fixo do sistema ERP; 

I) 0 funcionario compara os relatorios 
emitidos, nao encontra erros e 
considera o sistema eficiente. 

Fonte: Autores do TCC 

• 

• 

• 
• 

Sistema ERP alternative 
0 funcionario efetua o registro do bem 
detalhadamente nos livros fiscais 
obrigatorios, langando individualmente cada 
item em caso de mais de um item; 
o sistema ERP integra as informag6es para o 
modulo de ativo fixo; 
0 funcionario emite os relatorios; 
0 funcionario compara os relatorios, nao 
encontra erros e considera o sistema 
eficiente. 

A organiza<;ao pode contratar urn profissional que tenha conhecimento sobre 

as retinas do mesmo sistema que e e buscar uma opiniao imparcial sobre a 

eficiencia do sistema. Havendo recomenda<;oes de melhora urn relat6rio do analista 

ou do auditor pode ser apresentado a consultoria oficial do sistema para 

aprimoramento. 

d) Assessoria contabil ao cliente interne 

Foi possfvel analisar atraves das pesquisas que a assessoria contabil aos 

demais departamentos da industria e feita de maneira quase que satisfat6ria, sendo 

possfvel o acesso a qualquer urn dos colaboradores e as respostas sao fornecidas 

com embasamento legal, confiavel e transparente. Diante desta pesquisa esta 

auditoria nao apresenta recomenda<;oes para este quesito. 

e) Contabilidade nacional e lnternacional 

Nao foram sugeridos relat6rios demonstratives de falhas para este quesito 

uma vez que os Indices sao de baixa frequencia. 

f) Trabalhos de rotina e extra-rotina 

ldentificados, os trabalhos de rotina e trabalhos eventuais passam a oferecer 

urn controle das ocorrencias que poderao implicar em cria<;ao de ferramentas e 
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relat6rios mais apropriados para este atendimento. Uma vez que os trabalhos 

eventuais tornam-se frequentes passam ser considerados como trabalho rotineiro e 

podem receber tratamento diferenciado. A seguir segue modele de controle de 

trabalhos rotineiros e eventuais para melhor acompanhamento e auditoria. 

Quadro 25- Mode/a de controle de traba/hos rotineiros 
I Discriminaciio dos trabalhos de rotina 

Fonte: Autores do TCC 

Quadro 26- Mode/a de controle de trabalhos eventuais 
Discriminagao dos trabalhos extra-rotina 
Nao executados pelo Corregao de Corregao de falhas Execugao de servigos 
sistema integrado ERP falhas no Sistema humanas na operagao nao ligados ao sistema 

inteqrado ERP das atividades ERP 

Fonte: Autores do TCC 

g) Registro dos procedimentos 

A seguir apresentam-se discriminados os manuais de procedimentos criados 

para atender ao departamento de contabilidade. 

• Manual de procedimentos de custos; 

• Manual de procedimentos de recebimentos fiscais; 

• Manual de procedimentos de Ativo Fixo; 

h) Partilha das informagoes 

As atividades deste departamento sao executadas por seus colaboradores 

praticamente de maneira individual. Os trabalhos sao divididos e cada colaborador 

tern suas tarefas especfficas, sem que os executores das tarefas sejam substitufdos 

dentro do departamento. Diante do quadro apresentado que demonstra a deficiencia 

do conhecimento dos colaboradores no conjunto dos procedimentos dentro deste 

departamento a auditoria de gestae sugere que em primeiro passe seja aplicada 

uma rotatividade gradual dos trabalhos, de maneira progressiva e controlada, 

limitada ao grau de competencia e experiencia. A aplicagao pratica e modelada 

pelos quadros apresentados a seguir: 
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Q d 27 P . . I t t T. b lh t d ua ro - nmeJro ns an e: ra a os execu a os pe os colaboradores 
Gerente administrativo Sub-contador Analista Contabil 

Elaboragao do relatorio de Calculo dos custos de produgao Elaboragao das planilhas de 
estoque informagoes para calculo dos 

custos de produgao 

lmportagao de informagoes do Exportagao de informagoes do Teste de consolidagao do 
balancete para o software da balancete do modulo contabil do balancete apos o fechamento 
matriz par acesso remota software da filial mensal 

Remodelagem das informagoes Elaboragao das informagoes de Conciliagao dos clientes e 
de clientes e fornecedores para grupos contabeis dos fornecedores 
o departamento financeiro fornecedores e clientes para o 

departamento financeiro 

Fonte: Autores do TCC 

Q d 28 s ua ro - d I h egun o nstante: Trabal os executados pelos colaboradores 

Gerente administrativo Sub-contador Analista Contabil 

Elaboragao do relatorio de Calculo dos custos de produgao Elaboragao das planilhas de 
estoque informagoes para calculo dos 

custos de produgao 

lmportagao de informagoes do Exportagao de informagoes do Teste de consolidagao do 
balancete para o software da balancete do modulo contabil do balancete apos o fechamento 
matriz par acesso remota software da filial men sal 

Conciliagao dos clientes e Remodelagem das informagoes Elaboragao das informagoes de 
fornecedores de clientes e fornecedores para grupos contabeis dos 

o departamento financeiro fornecedores e clientes para o 
departamento financeiro 

Fonte: Autores do TCC 

Q d 29 T< . I t t T. b lh ua ro - ercetro ns an e: ra a t d I b d os execu a os pe os co a ora ores 

Gerente administrativo Sub-contador Analista Contabil 

Elaboragao do relatorio de Calculo dos custos de produgao Elaboragao das planilhas de 
estoque informagoes para calculo dos 

custos de produgao 

lmportagao de informagoes do Exportagao de informagoes do Teste de consolidagao do 
balancete para o software da balancete do modulo contabil do balancete apos o fechamento 
matriz par acesso remota software da filial men sal 

Elaboragao das informagoes de Conciliagao dos clientes e Remodelagem das informagoes 
grupos contabeis dos fornecedores de clientes e fornecedores para 
fornecedores e clientes para o o departamento financeiro 
departamento financeiro 

Fonte: Autores do TCC 

i) Controle de custos e estoques 

Para resolw~ao dos problemas causados por destina9ao contabil err6nea de 

materia-prima, a auditoria sugere tomada das medidas apresentadas a seguir: 
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1. Criar relacionamento entre: tipo de requisitante x destino contabil; 

2. modelo: 

Quadro 30- Modelo tipo de requisitante x destino contabil 

Requisitante Destina9ao Contabil 

Responsavel pela manuten9ao Conta: Manuten9ao de equipamentos 
produtivos 

Tecnico de Seguran9a do Trabalho Conta: EPI e lndumentaria 

Gerente de TIC (Informatica) Conta: Suprimentos, Hardwares, Softwares, 
Manuten9ao de Hardwares, manuten({ao de 
Softwares 

Responsavel estoque material expedients Conta: Material de expedients, Utensflios 

Fonte: Autores do TCC 

3. Oferecer treinamento dado pela area contabil aos usuaries das requisig5es de 

materiais. Uma vez limitado a compra somente de materiais de sua area, com 

o treinamento, o requisitante apenas devera conhecer os bens que ele utiliza 

a saber classifica-los contabilmente; 

4. Bloquear a requisigao de bens que nao sao relacionados com sua 

necessidade no ato da solicitagao; 

5. Criar uma linha de comunicagao para os bens esporadicamente solicitados 

fora da padronizagao desta recomendagao. 

4.6.3 Departamento de Faturamento 

a) Relacionamento com clientes internes 

Em virtude dos clientes ligados ao departamento de vendas estarem situados 

em outro municipio, como consta na descrigao da empresa, e importante ter-se um 

hist6rico das ocorrencias de chamadas e da acessibilidade. 

b) Obrigag5es acess6rias 

Para o atendimento das obrigag5es acess6rias esse departamento fornece 

dados atraves de GIA-ICMS, ISS Curitiba, Sintegra e DIPI (Declaragao de IPI). Uma 

amarragao das informag5es comuns entre as declarag5es podera ajudar a certificar 

a empresa de estar fornecendo dados corretos, que coincide com a recomendagao 
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dada a contabilidade quando ao fornecimento de informac;oes nas obrigac;oes 

acess6rias. 

c) Talonarios de Notas Fiscais 

0 controle de notas fiscais ira ajudar a identificar os motives dos 

cancelamentos e pode servir de indicador para a ocorrencia de devoluc;oes. Devera 

canter data, numero do documento, cliente, e principalmente o motive do 

cancelamento. 

0 cancelamento das notas fiscais implica em perda de tempo, consume 

desnecessario de impresses e aumento do risco de erros. Da mesma forma em que 

sao cancelados os faturamentos sao estornados os calculos de impastos e ha 

influencia no controle de estoque. As medidas para se evitar a continuidade desses 

problemas devem ser tomadas diretamente no departamento comercial com regras 

mais direcionadas para que os pedidos sejam conclufdos de forma mais definitiva; 

Quadro 31 - Levantamento das notas fiscais cance/adas no ana de 2008: 

Mes Quantidade de cancelamentos 

Janeiro I 2008 32 

Fevereiro I 2008 45 

Margo I 2008 12 

Abril I 2008 34 

Maio I 2008 25 

Junho I 2008 43 

Julho I 2008 34 

Agosto I 2008 22 

Setembro I 2008 19 

Outubro I 2008 9 

Nov em bra I 2008 15 

Dezem bra I 2008 40 

Fonte: Autores do TCC 
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Quadro 32 - Levantamento dos motivos de cancelamento de notas fiscais: 

Quantidade de lnconformidade com Falta de Falha no Cancelamento 
cancelamentos o pedido credito carregamento parcial do pedido 

32 22 04 01 05 

45 35 04 02 04 

12 07 02 01 02 

34 21 06 01 06 

25 20 01 03 01 

43 33 03 01 06 

34 28 03 01 02 

22 15 02 01 04 

19 12 02 01 04 

9 06 02 01 00 

15 09 03 01 02 

40 31 06 03 00 

SOMAS DAS COLUNAS 

330 239 38 17 36 
Fonte: Autores do TCC 

A partir da informac;ao de que a inconformidade com o pedido seria o grande 

percentual de ocorrencias para a solicitac;ao dos cancelamentos de notas fiscais foi 

possivel dar-se inicio ao estudo de um problema que traz transtornos ao 

departamento de faturamento. 

Grafico 7- Grafico dos motivos para cancelamento de 

Gnifico dos motivos para cancelamento de notas fiscais 

Cancelamento 
parcial do 

Falha no 

Falta de crectito 

Fonte: Autores do TCC 

Notou-se que grande quantidade de pedidos e confirmada pelos 

representantes de forma precipitada e pode-se ate mesmo concluir, para atingir a 



finalidade de fechamento de quotas de vendas, ja que os pedidos cancelados sao 

confirmados nos finais de meses e seus cancelamentos ocorrem nos infcios dos 

meses consecutivos. 

d) Organizac;ao de livros fiscais 
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Esta auditoria sugere a industria urn sistema de arquivo ordenado e de forma 

que se demonstre visivelmente a ausencia de qualquer urn dos livros fiscais 

exigidos, urn fndice identificando cada livro e com localizador. 

4.6.4 Departamento Financeiro 

a) Relacionamento com clientes internos 

Dentro das relac;oes de servic;os prestados pelos colaboradores foram 

identificados servic;os de emissao de relat6rios que sao identicos a alguns relat6rios 

emitidos por colaboradores do departamento contabil. Os relat6rios emitidos tern as 

seguintes caracterfsticas: 

Quadro 33- Caracteristicas dos relat6rios emitidos 
Relat6rio 1 Relat6rio 2 Relat6rio 3 Relat6rio 4 
Emissor: Contabilidade Emissor: Contabilidade Emissor: Emissor: 

Financeiro Finance ira 

• Analftico; • Sintetico; • Analftico; • Sintetico; 
• Classificado par • Classificado par • Classificado par • Classificado par 

fornecedor; fornecedor; fornecedor; fornecedor; 

• Ordenado par • Ordenado par • Sem ordenagao • Sem ordenagao 
conta contabil; conta contabil; conta contabil ou conta contabil ou 

• Dividido par • Dividido par qualquer outro qualquer outro 
Clientes Clientes tipo de conta; tipo de conta; 
Nacionais e Nacionais e • Sem divisao par • Sem divisao par 
Clientes do Clientes do tipos de tipos de 
Exterior; Exterior; Clientes; Clientes; 

• Apresenta total • Apresenta total • Apresenta total • Apresenta total 
geral de todos geral de todos geral de todos geral de todos 
os fornecedores. os fornecedores. os fornecedores. os fornecedores. 

Fonte: Autores do TCC 

b) Relat6rio dos servic;os executados 

Deverao ser elaborados relat6rios que descrevam os servic;os executados por 

cada urn dos colaboradores. A analise destes relat6rios, aiE§m de servir de registro 

para uma eventual ausencia do colaborador, tambem servira de ponto de analise 
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para redistribui9ao de fun96es em caso de acrescimo ou decrescimo do quadro de 

colaboradores; 

c) Partilha das informa96es 

Recomenda-se, neste quadro, e analisando o quadro dos executores dos 

servi9os, que haja urn registro de como ocorrem os procedimentos, quais os 

arquivos magneticos de controle interno sao utilizados e como estes sao utilizados. 

Qual o passo-a-passo para o recebimento da cobran9a escritural e quais os 

procedimentos para integra9ao das informa96es. Para que estas informa96es nao 

sejam do domfnio exclusivo de apenas urn colaborador. Recomenda-se ainda que, 

para valida9ao, os arquivos de registro dos procedimentos sejam executados pelo 

gerente do departamento, tanto para validar o conteudo quanta para validar a 

clareza e veracidade das informa96es. A planilha abaixo, ja conhecida, compoe 

ponto de controle que se relaciona a esta informa9ao: 

Quadro 34 - Ponto de contro/e 

Tarefas nao 
executadas 

Discrim ina gao Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador por 
das tarefas Correlacionado 1 2 3 4 colaborador 

alternative 
(no mfnimo) 

Tarefas 
Gerente 

executadas pelo Financeiro 100% 100% 50% 10% 0% 
colaborador 1 

Tarefas 
Encarregado de 

executadas pelo 20% 100% 70% 0% 10% 
colaborador 2 

contas a receber 

Tarefas 
Encarregado de 

executadas pelo 10% 10% 100% 90% 0% 
colaborador 3 

contas a pagar 

Tarefas 
Assistente 

executadas pelo 
Administrative 

10% 10% 100% 100% 0% 
colaborador 4 

Fonte: Autores do TCC 

4.6.5 Departamento de Compras 

a) Capitallntelectual 
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Apesar de tratar-se de urn item de desempenho do proprio colaborador, o 

capital intelectual pode ser compartilhado entre os membros para que os menos 

providos possam obter uma oportunidade de aperfeigoamento. Mesas redondas 

serao promovidas onde serao expostos os problemas que ocorreram e como foram 

solucionados para que possam ser compartilhados por todos os membros. 

b) Partilha das informagoes 

Com base no quadro que analisa comportamento da partilha dos processes 

que ocorrem dentro do departamento, nao existem colaboradores descobertos, ou 

seja, na ausencia provis6ria ou permanente de qualquer colaborador, outro 

colaborador poderc~ cobrir sua falta e conseguir tempo habil para treinamento de urn 

substitute sem que a empresa seja prejudicada na produgao dos servigos. 

c) Relacionamento com fornecedores 

Esta auditoria nao apresenta recomenda para o quesito de relacionamento 

com fornecedores. Justificativa: Todos os fornecedores sao cadastrados no sistema 

integrado, as operagoes registradas tambem informam as formas de negociagao e 

os tipos de produtos adquiridos. 

4.6.6 Departamento de Gestao de Pessoas 

a) Relacionamento com clientes internos 

Com base no questionario elaborado a todos os colaboradores, percebe-se 

apenas urn baixo fndice de qualidade na informagao quanto a polftica da empresa, 

regras para gratificagoes e premios, beneffcios, pianos de saude e odontol6gico. 

Esta informagao foi levantada com base no procedimento de argumentagao atraves 

de questionarios. Esta auditoria sugere que as regras sejam relacionadas e 

esclarecidas aos funcionarios por completo no ato da contratagao, sejam entregues 

por escrito, e que seja divulgada em pagina de intranet e internet com acesso aos 

colaboradores, bern como suas atualizagoes peri6dicas. 
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b) Capital lntelectual 

Uma vez que o departamento de gestao de pessoas utiliza-se de varios tipos 

de conhecimentos para atendimento de seus clientes internos, poderia se sugerir 

que a forma<;ao escolar dos colaboradores fosse vista de uma forma diferente. 

Como sugestao no quadro comparative abaixo: 

Q d 3 ua ro 5 - Formacao Escolar X s egunda opcao formacao 

COLABORADOR FORMA<;AO ESCOLAR FORMA<;AO ESCOLAR 

1 Adm inistra9ao Advogado trabalhista 

2 Administra9ao Administra9ao- RH 

3 Administra9ao Contador - Calculos 

4 Administra9ao Psicologia.- Recrutamento e 
Sele9ao 

Fonte: Autores do TCC 

c) Partilha das informa<;oes 

Para o caso do departamento de gestao de pessoas, quanta ao quesito que 

envolve o compartilhamento das informa<;oes entre os colegas de trabalho, a 

planilha levantada mostra uma gravidade muito menor relacionada com a 

dependencia e inseguran<;a da continuidade do processo. 

d) Processos Trabalhistas 

Os controles internos ligados aos processos trabalhistas podem mostrar de 

forma mais transparente as causas dos problemas, e, se necessaria, criar a 

apura<;ao das consequencias. Percebendo-se quais sao os fatores que mais causam 

a<;oes trabalhistas, e recomendado que se fa<;a urn trabalho para identificar quais 

sao as falhas no sistema que geram tais falhas e, com ajuda de uma consultoria 

externa se necessaria, tamar as devidas providencias. 
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5. CONCLUSOES e RECOMENDACOES 

Pode-se observar que grande parte das observa96es da auditoria esta 

relacionada com a dependencia da empresa em rela9ao aos funcionarios. Com o 

porte que tern a empresa nao consegue ter urn grande quadro que possa considerar 

que haja pessoal extra para suprir a falta de outros. 

0 organograma mostra os colaboradores e o quadro de fun96es mostra os 

servi9os executados por eles e a partir destes pode-se perceber que a rela9ao entre 

servi9os a serem executados e executores e praticamente urn por urn, ou seja, nao 

faltam nem sobram tempo, qualifica9ao, competencias, ou servi9os a serem 

executados. A partir desta visao foi possfvel perceber que, nao em seu todo, mas 

em grande parte, se urn colaborador resolver ausentar-se provisoriamente grande 

parte das tarefas a serem executadas provavelmente ficarao acumuladas, e, se 

algum funcionario resolver ausentar-se definitivamente da empresa devera ser 

executado todo urn servi9o de treinamento de novo pessoal, e esse treinamento s6 

podera ser efetuado pelo colaborador que se retira da empresa. As conseqOencias 

podem ser piores se caso o colaborador resolver retirar-se de imediato, por vontade 

propria ou por motivo de for9a maior, o que com certeza trara conseqOencias de 

grande queda na qualidade das informa96es ou servi9os, ate que a capacidade 

produtiva daquela tarefa seja inteiramente restabelecida. 

Evidentemente que nao foi somente este o ponto relevante identificado pela 

auditoria de gestao, outros fatores tambem foram identificados, porem considerado 

de menor relevancia pela equipe. 

A auditoria de gestao executada nesta empresa tera efeitos se houver 

acompanhamento dos pontos de controles sugeridos e dos pontos de controle pre

existentes que foram aprimorados, e a nova aplica9ao dos testes em perfodos 

regulares pre-estabelecidos garantira uma redu9ao significativa nos riscos da gestao 

da empresa. 
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