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RESUMO 

MOTT, A.M.B.Q. A transi~ao BRGAAP - IFRS: Uma analise dos ajustes na 
publica~ao das demonstra~oes financeiras da Metalurgica Gerdau S.A. em 
2007. 139 paginas. Monografia apresentada para obtengao de titulo de Especialista 
em Contabilidade e Finangas. Curitiba: Universidade Federal do Parana, 2009. 

Na medida em que as empresas, os usuarios da contabilidade, os 6rgaos e agentes 
regulamentadores contabeis de todo o mundo atingem uma certa maturidade, 
vivenciando as rotinas e intemperies nos mercados de capitais, surge uma 
convincente necessidade de adogao de urn padrao contabil unico mundialmente. No 
Brasil, o reconhecimento desta necessidade de harmonizagao da contabilidade 
tomou forma em Dezembro de 2007, quando foi sancionada a Lei Federal n° 11.638, 
que fez profundas alteragoes a Lei 6.404/76, regulamentadora das Sociedades por 
Agoes Brasileiras. Entre as polemicas modificagoes promovidas pela nova legislagao 
destaca-se a obrigatoriedade da adogao das Normas lnternacionais de 
Contabilidade (IFRS) pelas SAs e empresas de grande porte brasileiras, que deve 
ocorrer ate o ana de 2010. Frente as dificuldades que as empresas brasileiras 
podem enfrentar neste processo, supoe-se que a experiencia das empresas que ja 
se adaptaram as IFRS no Brasil e no mundo pode ser urn fator facilitador na 
adequagao a Lei 11.638/07 e, consequentemente, as IFRS. Assim, pretende-se 
neste trabalho evidenciar as mudangas verificadas e a tratativa dada a elas durante 
o processo de transigao BRGAAP - IFRS vivenciado pela Metalurgica Gerdau S.A. 
em 2007. Para sustentar este objetivo, foi elaborado urn referendal te6rico 
abordando a atuagao dos principais organism as contabeis, as I FRS e alguns pontos 
importantes do processo de convergencia contabil nacionalmente. Trata-se esta de 
uma pesquisa documental, de carater qualitativo e com objetivos descritivos. 
Constata-se que a euforia pelo engajamento brasileiro nesta tentativa de 
harmonizagao mundial da contabilidade, que provavelmente trara muitos beneficios 
as empresas brasileiras e ao Pais como urn todo, nao pode desviar a atengao das 
provaveis barreiras que serao enfrentadas durante este processo. 

Palavras-chave: Lei 11.638/07, I FRS, harmonizagao contabil, Metalurgica Gerdau 
S.A. 



ABSTRACT 

MOTT, A.M.B.Q. The BRGAAP-IFRS transition: An analysis of the adjustments 
in the financial statements publication of Metalurgica Gerdau S.A. in 2007. 139 
pages. Monograph presented to obtain the title of Specialist in Accounting and 
Finance. Brazil, PR, Curitiba: Universidade Federal do Parana, 2009. 

To the extent that companies, accounting users, accounting regulatory bodies and 
agents around the world reach a certain maturity, experiencing the routines and 
difficulties within the capital markets, a convincing need for the adoption of a single 
global accounting standard rises. In Brazil, the recognition of this need for the 
accounting harmonization took a formal shape in December 2007, when the Federal 
Law n. 11638 was sanctioned, which made major changes to the Law 6404fi6, 
which rules the Brazilians corporations in the stock market. Among the controversial 
changes promoted by the new legislation, there is a requirement for the adoption of 
the International Accounting Reporting Standards (/FRS) for corporations and large
sized Brazilian companies, which must occur by the year 2010. Regarding the 
difficulties that Brazilian companies may face in this process, it is assumed that the 
experience of the ones that have already adopted the /FRS in Brazil and in the rest of 
the world can be a facilitating factor for the adaptation to the Law 11638107, and thus 
to /FRS. Thus, this work aims to highlight the changes and dealings given to these 
changes during the BRGAAP - /FRS transition process experienced by Metalurgica 
Gerdau SA in 2007. To support this goal, a theoretical framework was developed 
addressing the role of the main accounting bodies, the /FRS and some important 
items about the Brazilian Account convergence process. This is a desk research, 
qualitative in nature, with descriptive purposes. It appears that the euphoria by the 
Brazilian engagement in this attempt to harmonize the world's Accounting, which will 
probably bring many benefits to Brazilian companies and to the Country as a whole, 
can not divert the attention of the likely barriers to be faced during this process. 

Keywords: Law 11638107, /FRS, accounting harmonization, Meta/urgica Gerdau S.A. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 CONTEXTUALIZA<;AO DO PROBLEMA 

A tao falada globaliza9ao, que continua a ser urn assunto da maier 

atualidade, interfere fortemente na economia mundial desde o perfodo das Grandes 

Navega96es. Ap6s a Segunda Guerra Mundial teve infcio a denominada 

globaliza9ao moderna. Por razao desta Guerra e de suas conseqOencias, varies 

pafses conclufram que era de suma importancia a cria9ao de mecanismos 

diplomaticos e comerciais para aproximar cada vez mais as na96es umas das 

outras. 

Seguindo esta tendencia, e em fun9ao das crescentes oportunidades de 

neg6cio identificadas nos mercados exteriores, muitas companhias migraram para a 

internacionaliza9ao. Nascem as chamadas organiza96es Multinacionais, ou ainda 

organiza96es Transnacionais, empresas que possuem sua matriz em determinado 

pals, mas tambem atuam em outros. 

Para enfrentar a acirrada concorrencia, que com a globaliza9ao rompe as 

fronteiras das na96es, as empresas apelam ao capital de investidores externos; Cria

se o Mercado de Capitais. Apesar da freada nos neg6cios em bolsas e nos 

investimentos internacionais, enfrentados mundialmente ap6s o desaquecimento da 

economia americana, e conseqOentemente da economia mundial, em 2008, o 

Mercado de Capitais apresentou urn crescimento grandiose desde o infcio da 

internacionaliza9ao das empresas. 

"A contabilidade, como linguagem universal de neg6cios e atividades 

economicas internacionais, nao pode, tambem, evitar a influencia da globaliza9ao, 

da qual ela e ativa participante" (FRANCO, 1997, p.17). Assim, dentro deste cenario 

globalizado de constantes muta96es e complexidade a Contabilidade, como principal 

fonte de informa9ao para investidores, financiadores em geral, entidades 

governamentais, empregados e administradores, enfrenta urn grande desafio: a 

harmoniza9ao internacional. 

Essa tendencia mundial de harmoniza9ao contabil visa principalmente 

aumentar a transparencia e a qualidade das informa96es financeiras e permitir a 

comparabilidade das informa96es de empresas de pafses diferentes, criando 
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confianc;a para o publico investidor de diversos pafses. A maneira encontrada pelos 

orgaos normativos mundiais para alcanc;ar esta harmonizac;ao e a criac;ao de um 

padrao contabil unico de referencia mundial. 

As Normas lnternacionais de Contabilidade- IFRS (em ingles, International 

Financial Reporting Standards, anteriormente denominadas International Accounting 

Standards - lAS) foram eleitas como o caminho ideal para consolidar este padrao 

mundial e estao sendo aceitas e adotadas pelos principais mercados de valores 

mobiliarios mundiais. 

As IFRS juntamente com o padrao contabil americana, United States 

Generally Accepted Accounting Principles - USGAAP, sao os padroes contabeis 

mais aceitos no mundo. Entretanto, na atual conjuntura, o IASB - International 

Accounting Standards Board, ja aprovou um cronograma estabelecendo 2010 como 

prazo limite para a harmonizac;ao entre as IFRS e as USGAAP. A Securities 

Exchange Comission- SEC, orgao americana equivalente a CVM- Comissao de 

Valores Mobiliarios brasileira, estuda aceitar as IFRS como padrao para empresas 

estrangeiras e americanas listadas em balsas de valores dos Estados Unidos. Na 

Europa, as empresas listadas em bolsa ja estao desde 2005 obrigadas a apresentar 

suas demonstrac;oes contabeis de acordo com as Normas lnternacionais. Ate 2008 

mais de 1 00 pafses no mundo ja adotaram estas norm as. 

A presidencia do Brasil oficialmente reconheceu esta necessidade de 

harmonizac;ao e maior transparencia na contabilidade quando, em 28 de dezembro 

de 2007, sancionou a Lei Federal n° 11.638 (DOU 31.12.2007), que, conforme o 

texto da propria Lei: 

[ ... ] altera e revoga dispositivos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, e da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende as 
sociedades de grande porte disposiQ6es relativas a elaboraQao e divulgaQao 
de demonstraQ6es financeiras. 

A nova Lei institui mudanc;as tao importantes as regras da contabilidade 

brasileira so comparaveis a aprovac;ao da propria Lei n° 6.404, em 1976. (MENDES, 

2007). Dentre as alterac;oes trazidas pela Lei 11.638/07, estao a exclusao da 

necessidade de publicac;ao da Demonstrac;ao de Origem e Aplicac;ao de Recursos -

DOAR e inclusao da publicac;ao da Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa - DFC e da 

Demonstrac;ao do Valor Adicionado- OVA, esta ultima para as companhias abertas 
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(Art. 176); a criac;ao do grupo intangfvel dentro do ativo permanente (Art. 178 § 1 °); a 

criac;ao da conta de Ajuste de Avaliac;ao no patrimonio lfquido (Art. 178 § 2°); a 

inclusao das sociedades de grande porte (au seja, que possuem ativo total maior do 

que R$240 milh6es ou receita bruta anual superior a R$300 milh6es), independente 

de sua formac;ao constitucional, como obrigadas a preparar suas demonstrac;oes 

contabeis dentro dos padr6es da CVM; entre outras alterac;oes significativas. 

Mas a principal e mais polemica alterac;ao esta no Art. 177 da Lei que, ao 

dispor sabre a escriturac;ao das companhias em registros permanentes, institui a 

obrigatoriedade da CVM em elaborar suas normas, com relac;ao a escriturac;ao das 

companhias, em conformidade com os padr6es internacionais adotados nos 

principais mercados. Segue paragrafo inclufdo pela nova legislac;ao (Capitulo XV, 

Sec;ao II, Art. 177): 

§ 5° As normas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios a que se 
refere o § 3° deste artigo deverao ser elaboradas em consonancia com os 
padroes internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados 
de valores mobiliarios. 

A Comissao de Valores Mobiliarios ja emitiu diversas lnstruc;oes, 

Deliberac;oes, Pareceres e Notas Explicativas na tentativa de elucidar e regular o 

tema. 0 que fica clara ate o momenta e que todas as companhias abertas e 

empresas de grande porte brasileiras devem publicar suas demonstrac;oes 

financeiras em I FRS ate 2010. Assim, a primeira publicac;ao em I FRS deve ser 

elaborada a partir do exercfcio find a em 31 de dezembro de 2010 e comparative com 

o exercfcio findo em 31 de dezembro de 2009, sendo facultativa a sua adoc;ao 

antecipada (lnstruc;ao 457/07 da CVM). 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Sao notaveis as beneffcios previstos com as alterac;oes das praticas 

contabeis visando a harmonizac;ao internacional das mesmas. Entre estas vantagens 

pode-se citar: a alta qualidade do novo padrao contabil, a transparencia das 

informac;oes, o aumento do fluxo de investimento interne e externo, a 
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comparabilidade das informac;oes de empresas de diferentes pafses, a provavel 

reduc;ao no custo da preparac;ao das demonstrac;oes contabeis, entre outras. 

As vantagens da proposta nao sao questionadas com tanto furor pelos 

interessados no tema, entretanto ha preocupac;oes inevitaveis. Como citado por Yuki 

Yokoi em reportagem a revista Capital Aberto (Abril, 2008): 

0 padrao contabil de contabilidade internacional almeja ser uma linguagem 
(mica, transparente e comparavel. Mas dificuldades de convergencia, no 
Brasil e no mundo, acentuam o risco de este idioma global nao passar de 
um punhado de dialetos. 

Ainda segundo o autor, ha pedras no caminho da sonhada linguagem 

contabil universal. As inevitaveis adaptac;oes para a implantac;ao da norma em cada 

pais, o curto prazo para adaptac;ao e o processo da conversao em si sao alguns 

exemplos. 

Sabe-se que, embora utilize metodos quantitativos, a Contabilidade, como 

ciencia social aplicada, sofre influencias do ambiente em que atua. As praticas 

contabeis adotadas por cada pais sao fortemente influenciadas por aspectos 

culturais, politicos, hist6ricos, economicos e sociais. Por exemplo, o lucro de uma 

empresa para urn mesmo perfodo poderia ser diferente se apurado em pafses com 

praticas contabeis diferentes (GRUENFELD, 2007; NIYAMA, 2005). 

Hilario Franco (1999), em sua publicac;ao que trata dos temas discutidos no 

XV Congresso Mundial de Contabilidade em Paris (26 a 29/1 0/1997), deixa clara a 

preocupac;ao ja existente naquela epoca em ralac;ao a harmonizac;ao contabil. Desde 

muito os paises discutem a questao e a entendem como necessaria. Entretanto as· 

preocupac;oes relacionadas a como torna-la possivel frente a tantos obstaculos 

sempre existiu. Nesta mesma obra Franco (1999, p.24) cita que: 

Deve-se reconhecer que a harmonizac;ao total e absoluta nem sempre e 
possfvel, dadas as caracterfsticas economicas e culturais de cada pais. [ ... ] 
E importante conciliar os interesses nacionais e internacionais, o que nem 
sempre e facil. 

Assim, a preocupac;ao dos diversos 6rgaos contabeis brasileiros, das 

empresas que deverao se adequar a nova legislac;ao, dos profissionais de 

contabilidade e usuaries das informac;oes financeiras em geral, e como chegar a 

esta convergencia superando todos os obstaculos provisionados. A experiencia das 
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empresas que ja se adaptaram as IFRS no mundo e no Brasil pode ser um fator 

facilitador para alcanc;ar este objetivo. Baseada nesta suposic;ao, a questao que 

move o presente estudo e: Quais sao as mudanc;as evidenciadas e qual a 

tratativa dada a elas pela Metalurgica Gerdau S.A. durante seu processo de 

conversao para as IFRS em 2007? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Um objetivo geral, norteador do trabalho academico em questao, foi 

estabelecido visando expressar uma visao ampla e abrangente do problema em 

questao. Na tentativa de melhor responder a questao de pesquisa proposta 

pretende-se evidenciar as mudanc;as verificadas e a tratativa dada a elas nas 

demonstrac;oes contabeis e demais documentos publicados referentes a transic;ao 

BRGAAP -IFRS da Metalurgica Gerdau S.A., realizada em 2007. 

1.3.2 Objetivos especfficos 

Para atingir ao objetivo geral foram estabelecidos objetivos especificos a 

serem alcanc;ados no decorrer do trabalho em questao, representando as etapas 

necessarias para se atingir o objetivo geral proposto. Os objetivos especfficos sao: 

Contextualizar o andamento da harmonizac;ao da contabilidade nacional 

e internacionalmente, citando de forma sucinta o trabalho dos principais 

6rgaos internacionais e brasileiros envolvidos com o processo; 

Citar e descrever as Normas lnternacionais de Contabilidade (IFRS e 

lAS); 

Evidenciar algumas mudanc;as trazidas pela nova legislac;ao societaria 

brasileira e conseqi.iente adoc;ao das Normas lnternacionais de 

Contabilidade- I FRS no Brasil, em relac;ao ao atual BRGAAP; 
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Descrever brevemente as mudangas e a tratativa dada a elas, 

verificadas nas demonstrag6es financeiras e demais documentos 

publicados referentes ao processo de transigao BRGAAP - IFRS da 

Metalurgica Gerdau S.A., realizado em 2007, e que deverao ser 

adotadas pelas Sociedades Anonimas (SAs) e empresas de grande 

porte brasileiras a partir de 2010. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Na perspectiva de Beuren (2003, p.66), a justificativa de urn estudo pode se 

dar pela explicagao da forma como se adequa a proposta da pesquisa dentro de 

criterios de relevancia, exeqOibilidade, oportunidade e adaptabilidade, se estes 

foram os criterios para a escolha do tema da pesquisa. 

A relevancia da pesquisa em questao esta relacionada a sociedade em 

geral, contribuindo principalmente para a pratica das organizag6es. Especificamente, 

este trabalho oferece contribuig6es de ordem pratica a area de Contabilidade e 

demais areas relacionadas das empresas brasileiras, a consultores, contadores, 

investidores, estudantes de Contabilidade e areas afins e demais usuaries das 

demonstragoes financeiras das empresas. Esta implicagao pratica esta ligada ao fato 

de que o presente trabalho pode auxiliar no processo de adaptagao a nova 

Legislagao Societaria Brasileira. 

A exeqOibilidade nada mais e do que a possibilidade de execugao da 

pesquisa. 0 tema Normas lnternacionais de Contabilidade - IFRS, abordado na 

pesquisa, apesar de relativamente recente, vern sendo tratado par varios autores. 

Entre as publicagoes relacionadas ao tern estao: peri6dicos, revistas dedicadas a 
area, sites eletronicos, novas obras literarias, entre outros, alem dos pareceres, 

resolug6es, instrugoes e normas dos 6rgaos competentes. Portanto, e rica a 

disponibilidade de materiais atuais sabre o assunto. 

Entretanto, ha urn vao no que se refere a obras mais antigas, dos chamados 

autores classicos, prejudicando de certa forma a variedade temporal das fontes de 

pesquisa. As principais linguas utilizadas na bibliografia estudada e o tempo para 

elaboragao do trabalho nao configuram empecilhos para a realizagao deste. 
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Urn ponto forte da justificativa d<;> presente estudo e a oportunidade para a 

sua realizagao. 0 tema IFRS esta dentre os mais atuais e poh3micos no ramo da 

Contabilidade e dos estudos academicos das Ciencias Sociais, desde que se 

fortaleceu a tendencia mundial de harmonizagao da Contabilidade, que tomou forma 

no Brasil a partir da publicagao da Lei f:ederal n° 11.638/07. Assim, ha urn grande 

interesse no tema em questao da parte de profissionais, investidores, estudantes, 

professores e pesquisadores. 

Alem disto, foi identificada a existencia de urn leque de possibilidades de 

apresentagao de urn estudo inovador e original. Durante as pesquisas nao foi 
'I 

encontrado nenhum outro estudo tao similar ao presente a ponto de tornar repetitiva 

a forma pela qual o tema foi abordado neste. 

0 criterio de adaptabilidade se refere a relagao dos conhecimentos do 

realizador da pesquisa com o tema abdrdado, Assim, a presente pesquisa tambem 

se justifica, pois o tema em questao tern estado presente em diversos estudos 

te6ricos do pesquisador, sendo de grande interesse para este. 

1.5 DELIMITA<;AO DA PESQUISA 

Por se tratar de uma pesquisa intencionada a observar fatos, baseada na 

analise de documentos e sem emprego de instrumentos estatisticos, 

metodologicamente, o presente trabalho trata-se de urn estudo qualitative, que 

segue procedimentos de pesquisa documental, adotando a objetivos descritivos. 

Para a analise documental foram eleitos os relat6rios, documentos e 

publicagoes diversas, referentes aos anos de 2006 e 2007, da industria Metalurgica 

Gerdau S.A, sediada no municipio de Porto Alegre, Rio Grande do Sui, Brasil. A 

Metalurgica Gerdau S.A. e uma das tres companhias abertas que fazem parte do 

Grupo Gerdau, produtor de ago presente em 14 pafses e com agoes comercializadas 

nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova York, Toronto e Madri. 

Basicamente, os documentos analisados foram extrafdos do site oficial da 

Gerdau e da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, alem de outros documentos de 

apoio que foram, em sua maioria, obtidos atraves do site oficial dos principais 

organismos contabeis nacionais e internacionais, inclusive as legislagoes pertinentes 

ao estudo, alem de outros peri6dicos, artigos diversos e normas oficiais publicadas. 
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0 perfodo de 2007 foi eleito, pais, no ana encerrado em 31 de Dezembro de 

2007 a Metalurgica Gerdau S.A. passou a reportar seus relat6rios financeiros 

consolidados de acordo com as Normas lnternacionais de Contabilidade (IFRS). Os 

demonstratives do ana de 2006 sao utilizados objetivando a identificagao dos ajustes 

realizados para fins de comparabilidade entre os dais perfodos. Desta forma, a 

trabalho trata-se de um estudo de corte transversal, ou seja, pretende "[ ... ] focar a 

coleta de dados referente a um momenta especffico, isto e, imprimir a analise um 

ponto no tempo." (BEUREN, 2005, p.68). 

Sendo a maioria das fontes utilizadas neste estudo documentos 

classificados como fontes de segunda mao, que ja sofreram algum tipo de analise, 

prindpalmente par parte da propria Metalurgica Gerdau S.A., identifica-se uma 

limitagao no estudo que fica sujeito as informag6es da forma com que sao 

disponibilizadas pela organizagao. 

Vale ressaltar que nao ha a pretensao de esgotar o assunto em referenda. 

Nem mesmo pretende-se analisar plenamente todos os detalhes relacionados ao 

processo de convergencia contabil da Metalurgica Gerdau. Busca-se aqui 

evidendar alguns dos principais aspectos vivenciados durante a transigao e os 

principais ajustes e alterag6es publicadas em suas demonstrag6es financeiras do 

perfodo analisado. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho esta estruturado em cinco capftulos. Primeiramente, na 

introdugao e contextualizado o problema em questao, em seguida este problema e 
introduzido e apresentado na forma de questao de pesquisa, motivadora deste 

estudo. Ainda na introdugao sao apresentados os objetivos geral e especfficos aos 

quais se pretende atingir, a justificativa da monografia e a delimitagao da pesquisa. 

Ap6s esta introdugao, como segundo capitulo, sera apresentado um 

referendal te6rico embasador das analises a serem realizadas. 0 referendal te6rico 

esta subdividido em quatro subtftulos: organismos contabeis internacionais, 

organismos contabeis no Brasil, Normas lnternacionais de Contabilidade e 

convergencia contabil no cenario nacional. 
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No primeiro e no segundo subtltulos do referencial te6rico (organismos 

contabeis internacionais e organismos contabeis no Brasil) serao elencados e 

brevemente descritos os principais 6rgaos contabeis oficiais envolvidos com o 

processo internacional e nacional de convergencia da contabilidade. Em seguida, 

serao tratadas as Normas lnternacionais de Contabilidade propriamente ditas, quais 

sao as normas publicadas ate 2008, seus princfpios e suas caracterlsticas 

qualitativas. 

0 ultimo subtltulo pertencente ao referencial te6rico versa sobre a 

convergencia contabil no Brasil, enfocando: a atuagao do CPC e seus 

pronunciamentos; a evolugao dos aspectos legislativos da harmonizagao contabil no 

Brasil, atraves da elaboragao de um quadro comparative entre a Lei 6.404/76, a Lei 

11.638/07 e a MP 449/08; alem de outras consideragoes pertinentes. 

A metodologia seguida para a realizagao desta pesquisa e abordada no 

terceiro capitulo. Neste justifica-se o enquadramento da pesquisa como qualitativa, 

tratando-se de uma pesquisa documental, com objetivos descritivos. 

No quarto capitulo sera feita a analise do processo de convergencia e dos 

demonstratives da Metalurgica Gerdau S.A publicados em 2007, em concordancia 

com as Normas lnternacionais de Contabilidade. Sera brevemente descrito o 

processo de transigao do BRGAAP para as I FRS e, em seguida, serao apresentados 

os ajustes efetuados bern como a forma com que foram publicados pela Gerdau, 

incluindo as Notas Explicativas divulgadas. As informagoes se limitarao ao alcance e 

veracidade das informagoes levadas a publico pela propria empresa. 

Por fim, no quinto capitulo, serao apresentadas as conclusoes finais a 

respeito das analises efetuadas e do referencial te6rico estudado. Em seguida o 

sexto capitulo traz as referencias utilizadas no referencial te6rico e no apoio as 

analises efetuadas. 0 sexto e setimo capltulos sao dedicados as referencias e aos 

anexos, respectivamente. Nos anexos estao as Demosntragoes Financeiras 

padronizadas da Metalurgica Gerdau SA referentes ao ano findo em 31 de 

Dezembro de 2007, conforme apresentado a Comissao de Valores Mobiliarios. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

A analise do processo de transi9ao para. a publica9ao das demonstra96es 

financeiras em IFRS da Metalurgica Gerdau S.A. em 2007 pressupoe que o 

processo mundial de convergencia da contabilidade seja melhor compreendido. Para 

isto, faz-se necessaria abordar, mediante referencial te6rico, as seguintes t6picos: o 

trabalho dos principais 6rgaos contabeis envolvidos com a harmoniza9ao contabil 

nacional e internacionalmente, as Normas lnternacionais de Contabilidade e o 

processo de harmoniza9ao contabil no Brasil. 

0 primeiro t6pico abordado se justifica, pais, conhecendo a fun9ao dos 

principais organismos envolvidos com a convergencia da contabilidade, sua 

autoridade e sua postura frente ao tema harmoniza9ao contabil e possfvel 

compreender de uma melhor forma como os pafses estao se organizando para 

alcan9ar a convergencia, como funciona este ~processo e quais as normas, 

instru96es e pronunciamentos aos quais se deve acatar. 

Em seguida, e essencial que as Normas lnternacionais de Contabilidade 

sejam introduzidas uma vez que, sendo o padrao aceito pelos principais mercados 

de valores mobiliarios mundiais, tornam-se premissa para a emissao das normas da 

CVM, conforme definido pela nova Lei Federal11.638/07. 

Par fim, a contextualiza9ao do processo de harmoniza9ao contabil no Brasil 

traz a compreensao de como as 6rgaos contabeis estao atuando no pals, como as 

IFRS estao sendo tratadas pelos 6rgaos competentes e quais sao as vantagens e os 

possfveis desafios a serem enfrentados pelas empresas brasileiras, pelos 

contadores, investidores, estudiosos e demais envolvidos com a contabilidade, 

interessados na convergencia das normas contabeis. 

2.1 ORGANISMOS CONTABEIS INTERNACIONAIS 

Entre as principais organismos contabeis internacionais envolvidos com o 

trabalho de harmoniza9ao da contabilidade estao o International Accounting 

Standards Committee (IASC), o International Accounting Standards Board (IASB), o 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), o Standards 
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Advisory Council (SAC), a International Federation of Accountants (IFAC), a 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO), o Committee of 

European Securities Regulators (CESR), a Securities and Exchange Commission 

(SEC) e o Financial Accounting Standards Board (FASB). Abaixo cada urn destes 

6rgaos e brevemente descrito. 

0 International Accounting Standards Committee (IASC) e uma fundac;ao 

independente, sem fins lucrativos, do setor privado, criada em 1973 pela iniciativa de 

alguns parses (Australia, Canada, Franc;a, Alemanha, Japao, Mexico, Holanda, 

Reino Unido, lrlanda e Estados Unidos) em buscar urn conjunto de normas contabeis 

padrao. Foi o primeiro 6rgao envo!vendo parses diferentes criado com o objetivo de 

harmonizar as normas de contabilidade. Em 1987 foi criado o primeiro volume 

contendo as normas lASs - International Accounting Standards. A Fundac;ao IASC e 

comprometida com os seguintes objetivos: 

a) desenvolver, dentro do interesse publico, urn conjunto unico de normas 

contabeis com alta qualidade, compreensibilidade e globalmente 

aplicaveis que exijam que 'as demonstrac;oes financeiras e outros 

relat6rios financeiros . tragam informac;oes de alta qualidade, 

transparentes e comparaveis a fim de auxiliar participantes dos 

mercados de capital mund1ais e outros usuarios na tomada de decisoes 

economicas; 

b) promover o uso e rigorosa aplicac;ao destas norm as; 

c) para atender aos objetivos em (a) e (b), considerar, conforme 

apropriado, as necessidades especiais de entidades pequenas e medias 

e das economias emergentes; e 

d) fomentar a convergencia das normas nacionais de contabilidade e das 

International Accounting Stan rards com soluc;oes de alta qualidade. 

A governanc;a da Fundac;ao IASC e representada por 22 membros, os 

Trustees 1, indivrduos com avanc;ada experiencia executiva em diversos parses que 

tern, entre outras, a responsabilidade de aconselhar a Fundac;ao IASC, sempre 

considerando o interesse publico e seu corpo normative, o International Accounting 

Standards Board (IASB). 

1 Trustees- membros de uma organizac;ao eleitos ou apontados para dirigir o fundo e as polfticas de 
uma instituic;ao (curadores); 
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0 International Accounting Standards Board (IASB) foi estabelecido em 

2001 como o corpo normativo da Fundac;ao IASC, responsavel por todos os 

assuntos tecnicos do IASC. Desta forma, entre as responsabilidades do IASB estao 

a preparac;ao e publicac;ao das International Financial Reporting Standards- IFRS, 

do Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, dos 

rascunhos para exposic;ao (exposure drafts) e de outros documentos para discussao. 

Sendo parte do International Accounting Standards Committee, o IASB atua 

em conformidade com os objetivos deste. Ele e nomeado, fiscalizado e subsidiado 

pelo IASC. Assim, sua missao tambem e desenvolver, dentro do interesse publico, 

urn conjunto unico de normas internacionais de contabilidade, com alta qualidade, 

compreensfveis e globalmente aplicaveis, que requerem qualidade, transparencia e 

comparabilidade das informac;oes para fins gerais de demonstrac;oes financeiras. 

Estas normas sao as chamadas IFRS -lnternacional Financial Reporting Standards, 

ou Normas lnternacionais de Contabilidade. 

Os Trustees, da Fundac;ao IASC, apontam os 14 membros do IASB (12 

membros mais 1 presidente e 1 vice-presidente), que vern de nove pafses diferentes. 

E requisito que os membros eleitos compreendam urn grupo representativo da 

melhor combinac;ao de habilidades tecnicas e elevado grau de experiencia em 

neg6cios internacionais e condic;oes de mercado, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento de normas contabeis de alta qualidade. 

Como urn dos principais 6rgaos comprometidos com a harmonizac;ao 

contabil entre as nac;oes, o IASB coopera com os normatizadores da contabilidade 

para alcang.ar a convergencia das normas de contabilidade em torno do mundo, 

trabalhando a favor da reduc;ao de divergencias nas regulamentac;oes, normas e 

procedimentos para a preparac;ao/apresentac;ao de demonstrac;oes contabeis. Para 

isto recebe suporte de urn conselho assessor externo (SAC - Standards Advisory 

Council) e de urn comite de interpretac;oes (IFRIC- International Financial Reporting 

Interpretations Committee). 

0 Standards Advisory Council (SAC) e urn forum do IASB para consultar 

uma gama de representantes de usuarios, preparadores, analistas financeiros, 

academicos, auditores, reguladores e profissionais de contabilidade afetados por e 

interessados no trabalho do IASB. 0 Conselho se reune 3 vezes ao ano para 

aconselhar o IASB em uma serie de assuntos, no intuito de promover a mais alta 
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qualidade das normas emitidas pelo International Accounting Standards Board. 0 

SAC e formado por 40 membra de mais de 26 pafses, incluindo o Brasil. 

0 IFRIC - International Financial Reporting Interpretations Committee e o 

corpo interpretative da Fundagao do IASC. Desta forma, desenvolve orientagoes 

para promover consistencia pratica as normas, buscando eliminar possfveis 

divergencias de aplicagao destas. Para isto, realiza revisoes peri6dicas buscando 

por t6picos que possam causar duvidas. Entao, emite interpretagoes tecnicas oficiais 

visando informar o melhor tratamento contabil a ser adotado nestas situagoes de 

divergencias de entendimento da norma. Tambem sao eleitos pelos Trustees da 

Fundagao do IASC os 14 membros votantes que formam o IFRIC. E importante 

saber que suas interpretagoes sao submetidas a aprovagao do IASB e possuem a 

mesma autoridade que as normas por ele emitidas. 

Como a organizagao global para a profissao de contador, o International 

Federation of Accountants (IFAC) tern por principal objetivo o desenvolvimento e a 

melhoria da profissao contabil organizada com padroes harmonizados. 0 6rgao e 

responsavel pela promogao de valores eticos, encorajamento de praticas 

qualificadas e suporte de todos os setores da profissao ao red or do mundo. 

0 IOSCO (International Organization of Securities Commissions) e uma 

organizagao internacional que reLine diversos 6rgaos reguladores de Balsas de 

Valores de inumeros pafses. A Balsa de Mercadorias e Futures, a Bovespa, a AN BID 

(Associagao Nacional dos Bancos de lnvestimento), a ANDIMA (Associagao 

Nacional das lnstituigoes de Mercado Financeiro) e a CETIP S.A. (Balcao 

Organizado de Ativos e Derivatives) participam como membros afiliados ao IOSCO. 

E importante que este 6rgao seja citado pois, alem de incentivar o desenvolvimento 

mundial do mercado de capitais, ele exerce influencias sabre o IASB. 

0 Committee of European Securities Regulators (CESR) e a Comissao das 

agencias que fiscalizam os Mercados Acionarios europeus, objetivando coordenar as 

agencias reguladoras. 

A Securities and Exchange Comission (SEC) e o 6rgao regulador do 

Mercado Acionario dos Estados Unidos da America, como a CVM e para o Brasil. 

Sua principal missao e proteger os investidores mantendo mercados justos, 

organizados e eficientes facilitando a formagao de capital. 

Ate o final de 2008, a SEC nao tinha uma posigao concreta quanta a permitir 

ou exigir que as companhias norte americanas publicassem seus demonstratives em 
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IFRS. Ate 2007 a exigencia era que a norma local fosse seguida e, em caso de 

companhias estrangeiras que publicam seus demonstratives em IFRS, uma 

reconciliagao em USGAAP deveria ser formalizada. Em publicagao em seu site em 

06 de junho de 2008 a SEC informou que desde o inicio do ano de 2008 optou por 

eliminar essa necessidade de reconciliar para USGAAP as demonstragoes 

financeiras de empresas estrangeiras que estivessem inteiramente de acordo com 

as IFRS publicadas pelo IASB (WHITE, 2008). 0 que demonstra que o caminho que 

esta sendo seguido pode levar a proposigao formal de um calendario para a 

continuagao da aceitagao mais completa das IFRS nos Estados Unidos, nao apenas 

para as companhias estrangeiras como tambem para as companhias norte 

americanas. 

0 Financial Accounting Standards Board (FASB) e um 6rgao norte

americana, independente, reconhecido pela SEC, composto por sete membros 

indicados por uma junta de curadores. Seu principal objetivo e determinar e 

aperfeigoar os procedimentos, conceitos e normas contabeis. 0 6rgao e responsavel 

pela emissao de pronunciamentos, as Normas Contabeis Financeiras (Statments of 

Financial Accounting Standards, SFAS}, alem de interpretagoes e boletins tecnicos. 

2.2 ORGANISMOS CONTABEIS NO BRASIL 

No Brasil, os pnncrpais organismos contabeis envolvidos com a 

harmonizagao contabil sao: Associagao Brasileira das Companhias Abertas 

(ABRASCA), Associagao dos Analistas e Profissionais de lnvestimento do Mercado 

de Capitais (APIMEC NACIONAL), Balsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Fundagao Institute de Pesquisas 

Contabeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), Institute dos Auditores 

lndependentes do Brasil (IBRACON}, Comissao de Valores Mobiliarios (CVM}, 

Banco Central (BACEN) e Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). A seguir 

estes 6rgaos sao brevemente descritos. 

A ABRASCA e a Associagao Brasileira das Companhias Abertas. Foi criada 

em dezembro de 1971 como uma associagao civil, sem fins lucrativos, com a 

seguinte missao: a defesa, em sua atuagao conjunta, das posigoes da companhia 
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aberta, como a face moderna da economia brasileira, junto aos centres de decisao e 

a opiniao publica. 

A Associa<;ao dos Analistas e Profissionais de lnvestimento do Mercado de 

Capitais, ou APIMEC NACIONAL, como a associa<;ao representativa da classe dos 

investidores do mercado de capitais, certifica estes profissionais, representando-os 

polftica e institucionalmente frente ao governo e entidades relacionadas ao mercado 

de capitais e no intercambio internacional com outras confedera<;oes de 

profissionais, alem de desenvolver estudos e pesquisas visando o desenvolvimento 

do mercado de capitais e a capacita<;ao dos profissionais. A APIMEC Nacional 

confedera as APIMECs regionais do Pafs. 

A BOVESPA, au seja, Balsa de Valores de Sao Paulo, e a balsa de valores 

onde sao negociadas a<;oes e outros instrumentos financeires das empresas de 

capital aberto brasileiras e estrangeirais. Em 2008 a BOVESPA se uniu a Balsa de 

Mercadorias & Futures - BM&F para formar a BM&FBOVESPA S.A - Balsa de 

Valores, Mercadorias e Futures. Esta uniao formou a terceira maier balsa do mundo 

em valor de mercado, a segunda das Americas e a lfder no continente latina

americana. Os produtos oferecidos para negocia<;ao sao: a<;oes, tftulos e contratos 

referenciados em ativos financeires, Indices, taxas, mercadorias e moedas nas 

modalidades a vista e de liquida<;ao futura. Segue missao da BM&FBOVESPA, 

conforme publicada em seu site oficial: 

Uder no mercado de valores e derivatives da America Latina, a missao da 
BM&FBOVESPA e atuar na dinamica macroeconomica de crescimento do 
mercado latina-americana e posicionar nao apenas a Balsa, mas tambem o 
Brasil como centro financeiro internacional de negociac;ao de ac;oes, 
commodities e outros instrumentos financeiros, com excel€mcia operacional 
e atitudes socialmente responsaveis. 

0 Conselho Federal de Contabilidade (CFC) tern como finalidade registrar, 

fiscalizar e auxiliar no desenvolvimento da prefissao contabil. 0 CFC tern par 

missao: 

Promover o desenvolvimento da profissao contabil, primando pela etica e 
qualidade na prestac;ao dos servic;os; realizando o registro e a fiscalizac;ao 
de profissionais e organizac;oes contabeis; atuando como fator de protec;ao 
da sociedade. 
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A FIPECAFI e a Fundac;ao Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e 

Financeiras. Criada em 197 4 pelo Departamento de Contabilidade e Atuaria da 

Faculdade de Economia, Administrac;ao e Contabilidade - FEA da USP 

(Universidade de Sao Paulo). Seus projetos executados para a CVM e Banco 

Central resultaram em manuais que regem a contabilidade dos setores de 

sociedades por ac;oes, instituic;oes financeiras e fundos de investimento, dentre 

outros. Atualmente a FIPECAFI atua como membra fundador do CPC (Comite de 

Pronunciamentos Contabeis). 

0 Institute dos Auditores lndependentes do Brasil (IBRACOM) tern o objetivo 

de representar os profissionais auditores, contadores com atuac;ao em todas as 

areas e estudantes de Ciencias Contabeis. 0 IBRACON e o unico 6rgao de 

congregac;ao dos auditores independentes. Ele emite relat6rios tecnicos 

reconhecidos e referendados pela CVM, BACEN e SUSEP (Superintendencia de 

Seguros Privados) e que servem de sustentac;ao para as normas emitidas por estes 

6rgaos. 

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios e o 6rgao oficial normative do 

mercado de valores do Brasil e tern poderes para disciplinar, fiscalizar e normatizar a 

atuac;ao dos diversos integrantes do mercado, abrangendo todas as materias 

referentes ao mercado de valores mobiliarios. Foi criada em 1976 pela Lei 6.385/76, 

juntamente com a publicac;ao da Lei das Sociedades por ac;oes 6.404/76. 

0 Banco Central do Brasil, tambem conhecido pela sigla BACEN, e uma 

autarquia federal, vinculada ao Ministerio da Fazenda e integrante do Sistema 

Financeiro Nacional. Foi criado em 31 de dezembro de 1964, com a promulgac;ao da 

Lei n° 4.595. Conforme seu regimento interne, Art. 2°, o Banco Central do Brasil tern 

a seguinte finalidade: 

Art. 2° 0 Banco Central tem par finalidade a formulagao, a execugao, o 
acompanhamento e o controle das polfticas monetaria, cambial, de credito e 
de relagoes financeiras com o exterior; a organizagao, disciplina e 
fiscalizagao do Sistema Financeiro Nacional; a gestao do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro e dos servigos do meio circulante. 

Criado pela Resoluc;ao 1.055, de 7 de outubro de 2005 o CPC - Comite de 

Pronunciamentos Contabeis surgiu de uma antecipac;ao do CFC as novas 

exigencias legislativas contabeis que estariam por vir, a Lei 11.638/07. ldealizado 

nos moldes do FASB - Financial Accounting Standards Board, tern como principal 
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objetivo emitir as normas contabeis brasileiras e harmoniza-las com as normas 

internacionais. Assim, o CPC lidera a convergencia das normas brasileiras para as 

I FRS, centralizando a emissao das novas normas brasileiras. 

E importante formalizar que a CVM, o BACEN e a SUSEP nao apenas 

aprovam as normas emitidas pelo CPC como tornaram sua aplica<;ao obrigat6ria 

para as entidades que regulam. 0 CPC foi idealizado a partir da uniao de esfor<;os e 

comunhao de objetivos das seguintes entidades: ABRASCA, APIMEC NACIONAL, 

BOVESPA, CFC, FIPECAFI e IBRACON. 

0 quadro a seguir resume a forma de atua<;ao dos 6rgao nacionais e 

internacionais na prepara<;ao das I FRS e na adapta<;ao desta a norma brasileira: 

Figura 1: 6rgaos contabeis nacionais e int~rnacionais e as Norm as lnternacionais. 

Formam 

---+ CPC 

Harmoiua com as ormas 
lnternacionais de Contabilidade. 

Fonte: IASB (2008), adaptado. 
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2.3 NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

Tanto o IASB quanta o FASB emitiam normas que eram seguidas apenas 

pelas empresas possuidoras de A DRs 1 (American Depository Receipt ou Recibo de 

Deposito de Ac;oes), ou que tivessem algum tipo de relacionamento comercial ou de 

investimento em paises estrangeiros. Entretanto, desde 2001 o IASB vern fazendo 

urn trabalho mais focado na convergemcia para uma norma (mica 

internacionalmente, as IFRS - International Financial Reporting Standards, ou 

Normas lnternacionais de Contabilidade. Atualmente, com a sanc;ao da Lei 

11.638/07, esta norma vern sendo seguida mais fortemente no Brasil neste ana de 

2008, sendo a obrigatoriedade de sua adoc;ao pelas SAs e empresas de grande 

porte estipulada pela CVM para 2010. 

As normas emitidas pelo International Accounting Standards Committee 

(IASC) ate 2001 continuam a fazer parte das Normas lnternacionais, sendo estas 

identificadas como lASs (International Accounting Standards). A partir desta data, as 

IFRS, normas emitidas pelo corpo normativo do IASC, o IASB, tambem passaram a 

vigorar. 

A emissao das IFRS segue urn processo de consultoria internacional, que 

envolve individuos e organizac;oes de interesse ao redor de todo o mundo. Este 

processo compreende seis estagios, tendo os Trustees a oportunidade de assegurar 

a sua conformidade em varios pontos do processo: 

1. Agenda 

2. Planejamento do projeto 

3. Desenvolvimento e publicac;ao do documento para discussao 

4. Desenvolvimento e publicac;ao do rascunho para exposic;ao 

5. Desenvolvimento e publicac;ao da norma 

6. Periodo p6s-publicac;ao da norma 

As IFRS sao pronunciamentos mandat6rios que compreendem: (a) as 

International Financial Reporting Standards (IFRS); (b) as International Accounting 

Standards (lAS); e (c) as interpretac;oes do IFRIC e do SIC (antigo Standing 

Interpretations Committee) 

1 ADR - American Depository Receipt: sao papeis emitidos e negociados somente nos EUA, que 
representam a propriedade de ac;oes de empresas. 
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0 IASB publicou urn Framework for the Preparation and Presentation of 

Financial Statments, ou seja, uma estrutura conceitual e de pressupostos sob os 

quais as demonstrac;oes financeiras em I FRS devem ser preparadas. Apesar de nao 
l 

se tratar de uma norma, o Framework e urn guia que deve ser utilizado caso 

nenhuma Norma (lAS e IFRS) trate do assunto em questao. Entretanto, a Norma 

IFRS sempre prevalece sobre o Framework. 

Conforme consta em seu escopo, no Framework estao descritos: (a) o 

objetivo das demonstrac;oes financeiras, (b) as caracterfsticas qualitativas que 

determinam a utilidade da informac;ao nas demonstrac;oes financeiras, (c) a 

definic;ao, reconhecimento e mensurac;ao dos elementos dos quais as 

demonstrac;oes financeiras sao construfdas; e (d) os conceitos de capital e 

manutenc;ao de capital. 

0 objetivo das demonstrac;oes financeiras e tratado entre os paragrafos 12 e 

21 do Framework do IASB, sendo este prover infarmac;oes a respeito da posic;ao 

financeira, da performance e de mudanc;as na posil;ao financeira de uma entidade 

que seja util a urn grande numero de usuarios na tomada de decisoes econ6micas. 

Os princfpios basicos (underlying assumptions) que devem ser seguidos na 

preparac;ao das demonstrac;oes financeiras, a fim de garantir que estas atinjam seu 

objetivo, conforme consta nos paragrafos 22 e 23 do Framework, sao: 

1. Regime de Competencia (Accrual basis); 

2. Continuidade (Going concern); 

As caracterfsticas qualitativas das demonstrac;oes financeiras sao, conforme 

descrito pelo IASB neste Framework (paragrafo 24), atributos que devem ser 

respeitados nas demonstrac;oes em IFRS e que tornam as informac;oes nelas 

providas uteis aos usuarios. As quatro principais caracterfsticas qualitativas sao: 

1. Compreensibilidade (Understandability); 

2. Relevancia (Relevance); 

3. Confiabilidade (Reliability); 

4. Comparabilidade (Comparability); 

Entre os paragrafos 47 e 101 do Framework sao tratados os elementos de 

uma demonstrac;ao financeira, alem do reconhecimento e da mensurac;ao destes 

elementos. Nesta sec;ao sao descritos os elementos diretamente relacionados a 
posigao financeira (financial position), que sao OS ativos (assets), passivos (liabilities) 

e o Patrim6nio Uquido (Equity). Trata-se do Balanc;o Patrimonial da entidade. Em 
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seguida sao descritos os elementos diretamente relacionados a mensuragao da 

performance na declaragao de rendimentos (income statement), que sao as entradas 

(income) e as despesas (expenses). Trata-se da Demonstragao dos Resultados do 

Exercicio. 

No que se refere ao reconhecimento dos elementos de uma demonstragao 

financeira, o Framework adverte que urn item que pode ser definido como urn 

elemento deve ser reconhecido se: (a) e provavel que o item trara beneficios 

economicos futuros para a entidade, e (b) o custo ou valor do item pode ser 

mensurado com confiabilidade. 

Para determinar o montante monetario pelo qual urn elemento de uma 

demonstragao financeira deve ser reconhecido o' IASB considera em suas normas 

quatro diferentes tipos de bases de mensuragao. (a) Gusto hist6rico (historic cost); 

(b) Gusto corrente (current cost); (c) Valor realizavel (Realisable (settlement) value); 

e (c) Valor presente (present value). 0 paragrafo 100 do Framework trata destas 

bases. 
I 

0 custo hist6rico e o mais comumente adotado na preparagao das 

demonstragoes contabeis pelas entidades. Nesta base de mensuragao ativos devem 

ser langados pelo montante pago ou o valor justo (fair value) da remuneragao dada 

para adquiri-lo no momento de sua aquisigao. Os passivos devem ser langados pelo 

montante dos rendimentos recebidos em troca da obrigagao, ou pelo montante que 

se espera pagar para satisfazer a obrigac;ao no Gurso normal dos neg6cios, como 

por exemplo no imposto de renda. 

Por avaliar os ativos ou passivos pelo montante devido no periodo corrente, 

o custo corrente torna-se uma base de mensuragao relacionada ao valor justo (fair 

value). Ou seja, os ativos devem ser lanc;ados pelo montante que deveria ter sido 

pago se o mesmo ativo, ou urn ativo semelhan~e, tivesse sido adquirido na data 

corrente e nao na data em que originalmente foi adquirido. Da mesma forma, os 

passivos devem ser langados pelo valor que sanaria a referida obrigagao na data 

corrente. 

0 valor realizavel, ou valor de liquidagao, estabelece que ativos e passivos 

devem ser langados pelo valor que poderia ser obtido por sua venda ou despendido 

pela liquidac;ao da obrigagao. Ou seja, o valor realizavel representa o valor de 

expectativa de realizagao pela venda do ativo ou de liquidagao da obrigagao no 

curso normal dos neg6cios. 
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Por fim, sob a base de mensurac;ao do valor presente os ativos devem ser 

lanc;ados pelo valor descontado presente das entradas de fluxos de caixa que se 

espera que o item gere no curso normal dos neg6cios. Seguindo o mesmo princfpio, 

as obrigac;oes tambem devem ser lanc;adas pelo valor descontado presente das 

safdas de fluxos de caixa que se espera que seja requerido para liquidar a obrigac;ao 

no curso normal dos neg6cios. 

A seguir sao citadas cada uma das I FRS e lAS publicadas ate 2008: 

IFRS 1 Adoc;ao de IFRS pela primeira vez 

IFRS 2 Pagamento com base em ac;oes 

IFRS 3 Combinac;ao de neg6cios 

IFRS 4 Contratos de seguros 

IFRS 5 Ativos nao correntes mantidos para a venda e operac;oes 

descontinuadas 

IFRS 6 Explorac;ao e avaliac;ao de recursos minerais 

I FRS 7 lnstrumentos financeiros: divulgac;oes 

IFRS 8 Segmentos operacionais 

lAS 1 Apresentac;ao das demonstrac;oes contabeis 

lAS 2 Estoques 

lAS 7 Demonstrac;ao dos fluxos de caixa 

lAS 8 Praticas contabeis, mudanc;as de estimativas contabeis e erros 

lAS 1 0 Eventos subseqOentes 

lAS 11 Contratos de construc;ao 

lAS 12 Impasto de renda 

lAS 16 Ativos imobilizados 

lAS 17 Arrendamentos 

lAS 18 Receita 

lAS 19 Beneffcios a empregados 

lAS 20 Incentives governamentais 

lAS 21 Efeitos de mudanc;as nas taxas de cambio 

lAS 23 Custos de emprestimos 

lAS 24 Partes relacionadas 

lAS 26 Contabilizac;ao de pianos de beneffcios de aposentadoria 

lAS 27 Demonstrac;oes contabeis consolidadas e da controladora 
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lAS 28 Sociedades coligadas 

lAS 29 Demonstrac;oes contabeis em economias hiperinflacionarias 

lAS 31 Participac;ao em empreendimentos em conjunto (Joint Ventures) 

lAS 32 lnstrumentos financeiros: divulgac;ao e apresentac;ao 

lAS 33 Resultado por ac;ao 

lAS 34 Relat6rios financeiros intermediaries 

lAS 36 Reduc;ao ao valor recuperavel de ativos 

lAS 37 Provisoes, passives contingentes e ativos contingentes 

lAS 38 Ativos intangfveis 

lAS 39 lnstrumentos financeiros: reconhecimento e mensurac;ao 

lAS 40 Propriedades em investimento 

lAS 41 Agricultura 

2.3.1 Princfpios basicos e caracterfsticas qualitativas das informac;oes contabeis em 

I FRS 

0 Framework apresentado anteriormente, apesar de nao se tratar de uma 

norma, torna-se severamente importante pais abrange os principais princfpios 

basicos e caracterfsticas qualitativas que embasam a preparac;ao e apresentac;ao 

das demonstrac;oes financeiras em I FRS. 

Como uma norma orientada par principles e nao por regras claramente 

definidas, na qual prima a essemcia sabre a forma, a correta aplicac;ao das IFRS 

exige urn processo de julgamento avanc;ado por parte dos preparadores das 

demonstrac;oes financeiras. A simples interpretac;ao de regras por parte de 

contadores e usuaries da contabilidade deixa espac;o para a atividade de 

interpretac;ao (ESPEJO eta/, 2008). 

Para que as caracterfsticas de elevada qualidade, compreensibilidade, 

aplicabilidade, comparabilidade, entre outras atribufdas as demonstrac;oes em IFRS, 

sejam plenamente atingidas, e o julgamento profissional na elaborac;ao destas 

demonstrac;oes financeiras seja coerente e responsavel, faz-se necessaria 

compreender os princfpios e caracterfsticas qualitativas que devem suportar a 

preparac;ao das demonstrac;oes financeiras. 
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Os principais pressupostos, ou princ1p1os, base para a preparagao das 

demonstragoes em IFRS sao: Regime de Competemcia (Accrual basis) e 

Continuidade (Going concern). Ja as caracteristicas qualitativas, que garantem a 

utilidade das informagoes contabeis aos usuaries, sao: Compreensibilidade 

(Understandability), Relevancia (Relevance), Confiabilidade (Reliability) e 

Comparabilidade (Comparability). 

0 princfpio da Competencia, de acordo com o paragrafo 22 do Framework 

do IASB, diz que para uma demonstragao financeira atingir seus objetivos esta deve 

ser preparada em um "accrual basis of accounting", ou seja, o reconhecimento de 

um evento ou transagao deve ser feito na sua verdadeira ocorrencia, e nao em seu 

efetivo pagamento ou recebimento. Estes eventos devem ser registrados 

contabilmente e reportados em demonstragoes financeiras do periodo ao qual se 

referem. A principal razao para a aplicagao deste pressuposto e que, sob o principia 

da Competencia o usuario recebe a informagao mais util para a tomada de decisoes 

financeiras a respeito de transagoes passadas e obrigagoes e recebiveis futuros. 

Toda demonstragao financeira em IFRS e normalmente preparada sob o 

pressuposto de que a entidade nunca sera extinta. Portanto as demonstragoes 

financeiras sao preparadas assumindo-se que nao ha a intengao nem a necessidade 

de que as operagoes da entidade sejam extintas. Este e o segundo principia; o da 

Continuidade (going concern). 

As caracteristicas qualitativas das demonstragoes financeiras sao, conforme 

citado anteriormente, atributos que garantem a qualidade da informagao aos 

usuaries. Novamente nota-se a constante preocupagao do IASB, e demais 6rgaos 

envolvidos com o tema, em atender as necessidades dos usuaries das 

demonstragoes contabeis, visando apoiar, da melhor maneira possivel, suas 

decis6es economicas. 

A primeira caracteristica qualitativa citada no Framework (paragrafo 25) e a 

compreensibilidade, ou understandability. Considerada uma qualidade essencial as 

demonstragoes financeiras, ja que a necessidade de que o usuario entenda a 

informagao e crucial. Entretanto, ha uma responsabilidade tambem par parte do 

usuario. Entendesse que os usuaries devem ter um conhecimento de neg6cios, 

economia e contabilidade razoaveis, estando dispostos a dedicar-se no estudo 

aplicado da informagao. Ainda, informagoes complexas porem relevantes nao 
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devem ser exclufdas apenas porque podem nao ser facilmente compreendidas par 

todos os usuarios. 

Em seguida a relevancia (relevance) e citada entre as principais 

caracterfsticas qualitativas das demonstrac;oes financeiras em IFRS. Novamente e 
frisada a figura do usuario quando caracteriza-se como informac;ao relevante a que 

atende a necessidade deste, influenciando suas decisoes economicas e auxiliando-o 

na avaliac;ao de eventos do passado, presente e futuro. 

A relevancia da informac;ao e afetada pela sua natureza e pela sua 

materialidade (materiality). Uma informac;ao e considerada material se a sua 

omissao ou a inexatidao em sua divulgac;ao puder influenciar a decisao economica 

dos usuarios. A estrutura conceitual do IASB cita materialidade como uma qualidade 

fornecedora de informac;oes quanta a contabilizac;ao ou nao de urn evento, nao se 

tratando de uma caracterfstica qualitativa que deve ou nao estar presente em urn 

item para torna-lo util. 

A terceira caracterfstica qualitativa necessaria a garantia de utilidade de uma 

informac;ao e a confiabilidade (reliability). Uma informac;ao tern a qualidade de 

confiavel quando e livre de erros materiais e de tendenciosidade e representa 

fielmente o que se propoe a representar ou o que se espera que ela represente. 

Uma informac;ao pode ser relevante mas se sua natureza ou representac;ao nao for 

confiavel pode chegar ao ponto de que seu reconhecimento leve a urn erro. 

Algumas caracterfsticas das informac;oes confiaveis sao: representac;ao fiel 

(faithful representation, ou seja, a informac;ao deve representar fielmente as 

transac;oes ou outros eventos aos quais se propoe representar ou poderia ser 

esperado que representasse), substancia sob a forma (substance over form, isto e, a 

informac;ao deve ser contabilizada de acordo com sua substancia e realidade 

economica e nao apenas conforme sua forma legal), neutralidade (neutrality, 

informac;oes devem ser livres de interfer€mcias tendenciosas), prudencia (prudence, 

frente a tantos eventos incertos que permeiam a vida economica de uma entidade, 

como devedores duvidosos, vida util de plantas e equipamentos, etc, urn grau de 

cuidado e preocupac;ao nos julgamentos para efeito de estimativas e requerido) e 

integridade (completeness, qualquer omissao pode tornar a informac;ao falsa ou 

equivocada e, portanto, nao confiavel). 

Uma das principais intenc;oes do IASB na preparac;ao das IFRS e a criac;ao 

de urn padrao mundial de contabilidade. Para tornar-se urn padrao unico 
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mundialmente e necessario que as informac;oes de diferentes entidades, 

independents de seu pais de origem, sejam comparaveis. A comparabilidade 

(comparability) e a quarta e ultima caracteristica qualitativa das demonstrac;oes 

financeiras em IFRS. Os usuarios destas demonstrac;oes devem estar aptos a 

comparar as informac;oes de uma entidade historicamente, identificando tendencias 

e mutac;oes economicas, e desta com diferentes entidades, independents de seu 

pais de origem. 

Uma implicac;ao importante da caracteristica qualitativa de comparabilidade 

e que OS usuarios sejam informados quanto as' Politicas Contabeis (Accounting 

Policies) empregadas na preparac;ao das demonstrac;oes financeiras, bern como 

suas alterac;oes e os efeitos de tais alterac;oes (Fra'mework, paragrafo 40). 

Algumas considerac;oes finais a respeito das principais caracteristicas 

qualitativas pertinentes as demonstrac;oes financeiras em IFRS encerram a 

apresentac;ao deste tema no Framework (par. 43 a 44). Estas considerac;oes 

destacam que, para garantir a relevancia e a confiabilidade das informac;oes, ha que 

se balancear o tempo de preparac;ao das informac;oes, o custo-beneficio destas 

informac;oes e o grau de enfatizac;ao entre as pr6prias caracteristicas qualitativas 

das demonstrac;oes. 

Conforme paragrafo 46 da estrutura conceitual do IASB, via de regra, as 

demonstrac;oes financeiras devem apresentar uma visao verdadeira e justa (true and 

fair view) da realidade da empresa. Apesar deste conceito nao ser diretamente 

citado no Framework, entende-se que atraves da aplicac;ao destas caracteristicas 

qualitativas, unidas a adoc;ao de uma norma de contabilidade apropriada, as 

demonstrac;oes tendem a convergir com esta visao verdadeira e justa, ou seja, suas 

informac;oes tendem a ser consideradas verdadeiras e justas. 

2.3.2 IFRS e lAS publicados ate 2008 

Conforme citado anteriormente, as International Financial Reporting 

Standards sao preparados e publicados pelo IASB dentro de seu objetivo de 

desenvolver, no interesse publico, um conjunto unico de normas contabeis de alta 

qualidade, compreensibilidade e globalmente aplicaveis. 

AS IFRS sao pronunciamentos mandat6rios que incluem: 
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a) os International Financial Reporling Standards- I FRS; 

b) os International Accounting Standards - lAS; e 

c) as interpretac;oes originadas pelo IFRIC e pelo antigo Standing 

Interpretations Committee (SIC). 

Quando consultando a Norma, e necessaria saber que existe uma distinc;ao 

entre a IFRS, mandat6ria, e outros materiais publicados junto a ela. Estes materiais 

nao mandat6rios sao: uma introduc;ao que descreve brevemente a norma, uma base 

para conclus6es (ou Basis for Conclusions - BC - que resume algumas 

considerac;oes do IASB), exposic;ao de opini6es dissidentes, quando existirem, de 

membros do IASB, urn guia para implementac;ao (IG, implementation guidance) e 

exemplos ilustrativos (IE- illustrative examples). 

E importante saber que as demonstrac;oes financeiras nao podem ser 

descritas como de acordo com as I FRS a :nao ser que estejam de acordo com todos 

os requisites do IASB (IASC, 2007, p. 1). A seguir cada uma das Normas 

lnternacionais de Contabilidade publicadas ate 2008 sera brevemente introduzida 

atraves da explicitac;ao de seu objetivo principal e de algumas de suas 

caracteristicas, conforme consta na Norma. 

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporling Standards 

(Adoc;ao de IFRS pela primeira vez) tern como objetivo (IASC, 2007, p. 44) 

assegurar que a primeira demonstrac;ao financeira de uma entidade em I FRS e seus 

reportes financeiros interinos para parte do periodo coberto por estas contenham 

informac;oes de alta qualidade que: sejam transparentes para usuarios e 

comparaveis em todos os periodos apresentados; fornec;am urn ponto de inicio 

adequado para a contabilidade em I FRS; e possam ser geradas a urn custo que nao 

exceda os beneficios ao usuario. 

A IFRS 1 se aplica a entidades que adotam as Normas lnternacionais de 

Contabilidade pela primeira vez, de forma completa, ou seja, de acordo com todos 

os requisites das IFRS efetivos na data de reporte de sua primeira demonstrac;ao 

financeira em IFRS (IASC, 2007, p. 42). 

Particularmente, e requerido que uma entidade inclua certos itens no 

balanc;o de abertura em IFRS, que prepara como urn ponto inicial para sua 

contabilidade em IFRS. Os itens sao: reconhecer todos os ativos e passivos dos 

quais o reconhecimento e exigido em IFRS; nao reconhecer itens como ativos e 

passivos aos quais a norma nao permite o reconhecimento; reclassificar os itens que 
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no antigo GAAP eram considerados como um tipo de ativo, passivo ou componente 

do patrimonio lfquido, mas que passam a ser reconhecidos como um tipo diferente 

de ativo, passivo ou patrimonio lfquido em IFRS; e aplicar IFRS na mensurac;:ao de 

todos os ativos e passivos reconhecidos (IASC, 2007, p. 42). 

A Norma concede isenc;:oes limitadas a estes requisitos em areas especfficas 

quando o custo de aplica-la poder exceder os beneficios aos usuarios das 

demonstrac;:oes financeiras. A IFRS tambem proibe a sua aplicac;:ao retrospectiva em 

algumas areas, particularmente onde a aplicac;:ao retrospectiva requeira julgamentos 

pela gerencia sabre condic;:oes passadas depois que o resultado de uma transac;:ao 

particular ja e conhecido (IASC, 2007, p. 43). 

Adicionalmente, a IFRS 1 estabelece que e necessaria que sejam 

divulgadas explicac;:oes sabre como a transic;:ao do GAAP anterior para as IFRS afeta 

a posic;:ao financeira, a performance financeira e os fluxos de caixa da entidade 

anteriormente reportados. Uma entidade e obrigada a aplicar a IFRS se sua primeira 

demonstrac;:ao financeira em IFRS e para o periodo de 1° de janeiro de 2004 em 

diante. Mas a aplicac;:ao anterior a esta data e encorajada (IASC, 2007, p. 43). 

I FRS 2 Share-based Payment (Pagamento com base em ac;:oes): esta norma 

objetiva especificar o reporte financeiro de uma entidade quando este inclui uma 

transac;:ao de pagamento com base em ac;:oes. Em particular, ela requer que uma 

entidade reflita em seu resultado (profit and loss) e em sua posic;:ao financeira os 

efeitos das transac;:oes de pagamento com base em ac;:oes, incluindo despesas 

associadas a transac;:ao nas quais opc;:oes sabre ac;:oes sao concedidas a 

empregados (IASC, 2007, p. 141). 

A IFRS 2, estabelece principios de mensurac;:ao e requerimentos especfficos 

para tres tipos de transac;:oes de pagamentos com base em ac;:oes: transac;:oes de 

pagamento baseado em ac;:oes liquidado em patrimonio lfquido (equity-settled); 

transac;:oes de pagamento baseado em ac;:oes liquidado em numerario (cash-settled); 

e transac;:oes nas quais a entidade recebe ou adquire bens ou servic;:os e os termos 

do acordo permitem que a entidade ou o fornecedor dos bens ou servic;:os escolham 

se a entidade ira paga a transac;:ao em numerario ou pela emissao de instrumentos 

de capital proprio, ou equity instruments. (IASC, 2007, p. 138). 

Esta Norma tambem estabelece varios requerimentos para publicac;:ao que 

permitam que o usuario da demonstrac;:ao financeira compreenda: (a) a natureza e o 

alcance de acordos de pagamento baseado em ac;:oes que existiam durante o 
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perfodo; (b) como o fair value (valor justo) dos bens ou servic;os recebidos, ou o fair 

value dos instrumentos de capital pr6prios (equity instruments) concedidos, durante 

o perfodo foi determinado; e (c) o efeito das transac;oes de pagamento baseado em 

ac;oes no resultado da entidade para o perfodo e em sua posic;ao financeira (IASC, 

2007, p. 140). 

IFRS 3 Business Combinations (Combinac;oes de neg6cios). 0 objetivo 

desta norma e especificar o reporte financeiro de uma entidade que contem uma 

combinac;ao de neg6cios. Em particular, ela especifica que todas as combinac;oes de 

neg6cios devem ser contabilizadas pela aplicac;ao do purchase method (metodo de 

compra). Desta forma, o adquirente reconhece os ativos, passives e passives 

contingentes (contingent liabilities) identificaveis do adquirido ao seu fair value (valor 

justo) na data da aquisic;ao, e tambem reconhece o goodwill, que deve ser 

posteriormente testado por reduc;ao ao valor recuperavel (impairment) ao inves de 

ser amortizado (IASC, 2007, p. 281). 

Entre as principais caracterfsticas das IFRS 3 (IASC, 2007, p. 275) incluem

se que a norma: 

a) requer que todas as combinac;oes de neg6cios dentro do escopo da 

norma sejam contabilizadas pela aplicac;ao do metodo de compra 

(purchase method); 

b) requer que urn adquirente seja identificado para cada combinac;ao de 

neg6cios, sendo este a entidade que obtem o controle da outra entidade 

ou neg6cio envolvidos na combinac;ao; 

c) requer que urn adquirente mensure o custo da combinac;ao de neg6cios 

como a junc;ao de: valor justo, na data da troca dos ativos dados, 

passives incorridos ou assumidos e instrumentos de capital proprio 

emitidos pelo adquirente, em troca do controle da adquirida, mais 

qualquer outre custo diretamente atribufvel a combinac;ao; 

d) requer que o adquirente reconhec;a separadamente, na data da 

aquisic;ao, os ativos, passives e passives contingentes identificaveis da 

adquirida, que na data satisfac;am os criterios de reconhecimento 

contidos na norma (ativos devem estar associados a entrada de 

beneffcios futures e ser confiavelmente mensuraveis a fair value, 

passives e passives contingentes devem provavelmente gerar uma 

safda de caixa futura necessitando de beneffcios economicos para sana-
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lo e seu fair value poder ser mensurado confiavelmente, e no caso dos 

ativos intangfveis e passives contingentes tambem seu fair value deve 

ser confiavelmente mensuravel) independentemente de terem sido 

anteriormente reconhecidos nas demonstragoes financeiras do 

adquirido; 

e) requer que ativos, passives e passives contingentes, que satisfagam os 

criterios de reconhecimento contidos na norma, sejam inicialmente 

mensurados pelo adquirente' ao seu valor justo, na data da aquisigao, 

independentemente da extensao de qualquer participagao minoritaria; 

f) requer que o goodwill adquirido em uma combinagao de neg6cios seja 

reconhecido pelo adquirente como urn ativo na data da aquisigao, 

inicialmente mensurado como o excesso do custo de uma combinagao 

sobre o lucre do adquirente sobre o valor justo Hquido dos ativos, 

passives e passives co~tingentes identificaveis do adquirido, 

reconhecidos de acordo com os criterios de reconhecimento citados em 

(d); 

g) profbe a amortizagao do goodwill adquirido em uma combinagao de 

neg6cios e, em substituigao, requer que o goodwill seja testado por 

redugao no valor recuperavel anualmente, ou com maier frequencia se 

eventos ou mudangas de circunstancia indicam que o ativo pode ter 

sofrido redugao no valor recuperavel, de acordo com a lAS 36 

(Impairment of assets- redugao no valor recuperavel de ativos); 

h) requer que o adquirente reavalie a identificagao e a mensuragao dos 

ativos, passives e passives C..)ntingentes identificaveis do adquirido e a 

mensuragao do custo da combinagao de neg6cios se a participagao do 

adquirente no valor justo Hquido dos itens reconhecidos (de acordo com 

os criterios estabelecidos pela norma) excedem o custo da combinagao. 

Qualquer excesso remanescente ap6s esta reavaliagao deve ser 

reconhecido pelo adquirente imediatamente em resultado (profit or loss); 

i) requer a divulgagao de informagoes que permitam que o usuario de uma 

demonstragao financeira avalie a natureza e o efeito financeiro de: 

combinagoes de neg6cios efetivadas durante o perfodo; combinagoes de 

neg6cios efetivadas ap6s a data do balango mas antes da autorizagao 
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para publicagao das demonstragoes financeiras; e algumas 

combinagoes de neg6cios que foram efetivadas em periodos anteriores; 

j) requer a divulgagao de inform'agoes que permitam que o usuario da 

demonstragao financeira de uma entidade avalie mudangas no montante 

reconhecido do goodwill durante o periodo. 

IFRS 4 Insurance Contracts (Contratos de seguros). 0 objetivo desta IFRS e 

especificar o reporte financeiro para contratos de seguro por qualquer entidade que 

emita tal contrato (tratado na norma como o segurador) ate que o IASB complete a 

segunda fase de seu projeto em contratos de seguro (trata-se neste trabalho da 

Norma I FRS publicada pelo IASB em · 2007, conforme consta na metodologia 

anteriormente posteriormente abordada). Em particular, esta norma requer: (a) 

melhorias limitadas a contabilidade das seguradoras dos contratos de seguro; (b) 

divulgagao que identifique e explique os montantes em uma demonstragao 

financeira de urn segurador surgidos d~ urn contrato de seguro e que auxilie 

usuarios destas demonstragoes a entender o montante, periodo e incertezas a 

futuros fluxos de caixa de contratos de seguro (IASC, 2007, p. 406). 

As Normas IFRS 4 se aplicam a todos os contratos de seguro (incluindo 

contratos de resseguro) que uma entidade emite e a contratos de resseguro que ela 

detem, exceto para contratos especificos cobertos por outra IFRS. Ela nao se aplica 

a outros ativos e passivos de uma s1eguradora. Assim, ela nao se refere a 

contabilidade de segurados (IASC, 2007, p. 402). 

A norma isenta temporariamente o segurador (durante a fase I deste projeto) 

de alguns requerimentos de outras IFRS, incluindo os requerimentos para considerar 

o Framework na selegao de politicas conta~eis para contratos de seguro. Entretanto, 

ela (a) proibe provisoes para reclamagoes sob contrato que nao existam na data de 

reporte, (b) requer urn teste para adequagao de passivos de seguro reconhecidos e 

urn teste de redugao ao valor recuperavel para ressegurar ativos e requer que o 

segurador mantenha passivos de seguro em seu balango ate que sejam quitados ou 

cancelados, ou expirem, e apresente passivos de seguro sem compensa-los contra 

ativos de resseguro relacionados (IASC, 2007, p. 402). 

E permitido que urn segurador troque suas politicas contabeis para contratos 

de seguro apenas se, como resultado, suas demonstragoes financeiras apresentem 

informagoes que sejam mais relevantes e nao menos confiaveis, ou mais confiaveis 

e nao menos relevante (IASC, 2007, p. 403). Tambem e permitida a introdugao de 
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uma polftica contabil que envolva remensuragao de passives de seguro designados 

consistentemente em cada perfodo para refletir taxas de juros correntes do mercado 

(e, se o segurador assim quiser, outras estimativas e pressupostos). Sem esta 

permissao, urn segurador seria requerido a aplicar as mudangas nas polfticas 

contabeis tambem a todos os outros passives similares (IASC, 2007, p. 403). 

Urn segurador nao precisa alterar suas polfticas contabeis para contratos de 

seguro para eliminar prudencia excessiva. Entretanto, se urn segurador ja mensura 

seus contratos de seguro com prudencia suficiente, ele nao deve introduzir 

prudencias adicionais. Existe uma presungao refutavel de que as demonstragoes de 

urn segurador vao tornar-se menos relevantes e confiaveis se ele introduzir urn 

polftica contabil que reflita margens de investimentos futures na mensuragao de 

contratos de seguro. Quando urn segurador muda suas polfticas contabeis para 

contratos de seguro, ele deve reclassificar alguns ou todos os seus ativos financeiros 

como 'ao fair value em resultado' (IASC, 2007, p. 403). 

A IFRS 4 (a) clarifica que urn segurador nao precisa contabilizar derivatives 

embutidos separadamente ao fair value se o referido derivative atender a definigao 

de urn contrato de seguro; (b) requer que urn segurador desagregue, isto e, 

contabilize separadamente, componentes de deposito de alguns contratos de 

seguro, para evitar a omissao de ativos e passives de seu balango; (c) clarifica a 

aplicabilidade da pratica algumas vezes conhecida como 'shadow accounting' 

('contabilidade de sombra'); (d) permite urn apresentagao expandida de contratos de 

seguro adquiridos em uma combinagao de neg6cios ou transferencia de carteira 

(portfolio); (e) aborda aspectos limitados de caracterfsticas de participagao 

discricionaria (discrecionary participation features) contidas em contratos de seguro 

ou instrumentos financeiros (IASC, 2007, p. 404). 

Com relagao ao atendimento aos usuaries, a norma requer que sejam 

divulgados para auxiliar o entendimento destes: (a) o montante nas demonstragoes 

financeiras do segurador que surge de contratos de seguro; (b) a natureza e o 

alcance do risco surgido de.contratos de seguro (IASC, 2007, p. 404). 

Por fim, as entidades deveriam aplicar estas IFRS para perfodos anuais 

iniciando em ou ap6s 1 de janeiro de 2005, mas aplicagao anterior e encorajada. Urn 

segurador nao necessita aplicar alguns aspectos desta IFRS para informagoes 

comparativas de perfodos anteriores a 1 de janeiro de 2005 (IASC, 2007, p. 404). 
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I FRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation (Ativos 

nao correntes mantidos para a venda e operac;oes descontinuadas). A IFRS 5 

objetiva especificar a contabilidade para ativos mantidos para a venda e a 

preparac;ao e divulgac;ao de operac;oes descontinuadas. Em particular, esta IFRS 

requer: (a) que ativos que atendem ao criteria de classificac;ao como ativo detido 

para venda sejam mensurados ao menor entre o valor escriturado e o valor justa 

menos o custo da sua venda, e depreciac;ao em tal ativo ate cessar (depreciation to 

cease); (b) que ativos que atendem ao criteria de classificac;ao como ativo detido 

para venda sejam apresentados separadamente no balanc;o e os resultados das 

operac;oes descontinuadas sejam apresentados separadamente na demonstrac;ao 

de resultados (IASC, 2007, p. 548). 

Esta IFRS (a) adota a classificac;ao de 'mantido para a venda'; (b) introduz o 

conceito de urn grupo de disponfveis, sendo urn grupo de ativos a serem eliminados, 

por venda ou de outra forma, juntos em urn grupo em uma (mica transac;ao, e 

passivos diretamente associados a estes ativos que serao transferidos na transac;ao; 

(c) especifica que ativos ou grupos de disponfvels classificados como mantidos para 

venda sao registrados pelo menor valor entre o ~ontante escriturado e o valor justa 

menos os custos da sua venda; (d) especifica que urn ativo classificado como 

mantido para venda, ou inclufdo em urn grupo de disponfveis classificado como 

mantido para venda, nao e depreciado; (e) especifica que urn ativo classificado como 

mantido para venda, e uma ativo ou passivo inclufdo em urn grupo de disponfveis 

classificado como mantido para venda, sao apresentados separadamente no 

balanc;o; (f) substitui a lAS 35 (IASC, 2007, p. 54t6). 

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Explorac;ao e 

avaliac;ao de recursos minerais). 0 objetivo desta IFRS e especificar o reporte 

financeiro de explorac;ao e avaliac;ao de recursos minerais. Em particular, a IFRS 

requer: (a) melhorias limitadas a praticas cont8Jbeis existentes para despesas de 

explorac;ao e avaliac;ao. (b) que entidades que reconhecem ativos de explorac;ao e 

avaliac;ao para avaliar tal ativo por reduc;ao ao valor recuperavel considerem a lAS 

36- reduc;ao no valor recuperavel de ativos (impairment of assets); (c) divulgac;oes 

que identifiquem e expliquem os montantes nas demonstrac;oes financeiras 

originados da explorac;ao e avaliac;ao de recursos minerais e auxiliem aos usuarios 

destas a entender o montante, a peridiciosidade e a certeza de fluxos de caixa 
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futuros originados de qualquer ativo de explora<;ao e avalia<;ao reconhecidos (IASC, 

2007, p. 602). 

601): 

Entre as principais caracterfsticas da IFRS 6, cita-se que (IASC, 2007, p. 

a) Ela permite que urn entidade desenvolva uma polftica de contabilidade 

para explora<;ao e avalia<;ao de ativos sem especificamente considerar 

os requerimentos dos paragrafos 11 e 12 da lAS 8. Assim, a entidade 

que adotar a IFRS 6 pode continuar a utilizar as polfticas contabeis 

aplicadas imediatamente antes de adotar as IFRS. lsto inclui continuar a 

utilizar as praticas de reconhecimento e mensura<;ao que sao partes 

destas polfticas contabeis; 

b) Requer que entidades reconhe<;am ativos de explora<;ao e avalia<;ao 

com a aplica<;ao de urn teste de redu<;ao ao valor recuperavel nestes 

ativos quando fatos e circunstancias sugerem que o montante 

escriturado destes ativos pode exceder seu valor recuperavel; 

c) Por fim, a Norma reconhece a redu<;ao ao valor recuperavel de forma 

diferente da apresentada na lAS 36, mas mensura a redu<;ao ao valor 

recuperavel de acordo com esta Norma uma vez que a redu<;ao ao valor 

recuperavel e identificada. 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (lnstrumentos financeiros: 

divulga<;oes). 0 objetivo desta IFRS e requerer que entidades disponibilizem 

informa<;oes em seus demonstratives financeiros que permitam aos seus usuaries 

avaliar: (a) a significancia dos instrumentos financeiros para a posi<;ao financeira e a 

performance da entidade; e (b) a natureza e a abrangemcia do risco surgido de 

instrumentos financeiros aos quais a entidade esta exposta durante o perfodo na 

data de reporte, e como a entidade gerencia estes riscos. (IASC, 2007, p. 635). 

A Norma ainda acrescenta, no seu paragrafo 2, que seus princfpios 

complementam os princfpios de reconhecimento, mensura<;ao e apresenta<;ao de 

ativos financeiros e passives financeiros da lAS 32 (Financial Instruments: 

presentation) e da lAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). 

A IFRS 7 se aplica a todos os riscos surgidos com todos os instrumentos 

financeiros, exceto aqueles listados no paragrafo 3 da Norma. Ela se aplica a todas 

as entidades, incluindo entidades que possuem poucos instrumentos financeiros (par 

exemplo, uma industria da qual os unicos instrumentos financeiros sao contas a 
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pagar e contas a receber) e as que possuem muitos instrumentos (como as 

instituic;oes financeiras na qual a maioria de seus ativos e passives sao instrumentos 

financeiros). Entretanto, a abrangencia da publicac;ao requerida depende da 

abrangencia da utilizac;ao de instrumentos financeiros pela entidade e de sua 

exposic;ao ao risco (IASC, 2007, p. 633). 

A I FRS requer a divulgac;ao: (a) da significancia dos instrumentos financeiros 

para a posic;ao financeira e a performance da entidade. Esta divulgac;ao incorpora 

muitos dos requerimentos da lAS 32; (b) de informac;oes qualitativas e quantitativas 

sobre a exposic;ao ao risco originaria de instrumentos financeiros, incluindo 

divulgac;oes minimas especificas sobre risco de cn§dito, risco de liquidez e risco de 

mercado. As divulgac;oes qualitativas devem descrever objetivos gerenciais, politicas 

e processes para gerenciamento destes riscos. As caracteristicas quantitativas 

devem informar sobre a extensao a qual a entidade e exposta ao risco, baseada na 

informac;ao disponibilizada internamente ao corpo gerencial chave da entidade. Alem 

disto, estas divulgac;oes devem prover uma visao geral da utilizac;ao de instrumentos 

financeiros pela entidade e a exposic;ao ao risco que eles criam. 

A Norma inclui um Apendice B, guia de aplicac;ao mandat6rio, que explica 

como aplicar os seus requerimentos. Ainda, contem um Guia para lmplementac;ao 

nao mandat6rio que descreve como uma entidade pode prover as divulgac;oes 

requeridas pela IFRS (IASC, 2007, p. 634). 

Os paragrafos IN? e INS complementam que a Norma IFRS 7 substitui a 

lAS 30 e os requisites de divulgac;ao da lAS 32. Os requerimentos de apresentac;ao 

da lAS 32 se mantem inalterados. Ainda, a Norma e efetiva para periodos anuais 

iniciando em ou ap6s 1° de janeiro de 2007. Aplicac;ao antecipada e encorajada. 

IFRS 8 Operating Segments (Segmentos operacionais). 0 principia 

essencial da IFRS 8 (par. 1) diz que uma entidade deve divulgar informac;oes para 

permitir que os usuaries de suas demonstrac;oes financeiras avaliem a natureza e os 

efeitos financeiros das atividades com as quais se relaciona e do ambiente 

economico no qual opera. 

Esta IFRS especifica como uma entidade deve reportar informac;oes sobre 

seus segmentos operacionais em demonstrac;oes financeiras anuais e, como uma 

continuidade da lAS 34 - Relat6rios financeiros intermediaries, requer que a entidade 

reporte informac;oes selecionadas sobre seu seguimento de operac;ao em relat6rios 

financeiros intermediaries. Ela tambem estabelece requerimentos para divulgac;oes 
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relacionadas sabre produtos e servigos, areas geograficas e principais consumidores 

(IASC, 2007, p. 706). 

A IFRS 8 requer que uma entidade reporte informag6es financeiras e 

descritivas sabre os seguimentos reportaveis, que sao os seguimentos que atendem 

a criterios especificos estabelecidos na norma (IASC, 2007, p. 706). Tambem requer 

que a entidade reporte uma mensuragao de Iueras ou prejuizos do seguimento 

operacional e dos ativos do seguimento. lnformag6es sabre as receitas derivadas de 

seus produtos ou servigos (ou grupos de produtos e servigos similares), sabre os 

paises nos quais ela detem ativos e recebe receitas e sabre os principais 

consumidores sao tambem requeridas, independentemente de se esta informagao e 

utilizada pela geremcia nas decis6es operacionais da empresa (IASC, 2007, p. 707). 

Par fim, a IFRS 8 requer que uma entidaCJe fornega informag6es descritivas 
' 

sabre a forma com que os seguimentos operacionais sao determinados, os produtos 

e servigos fornecidos pelo seguimento, as diferengas entre a mensuragao utilizada 

no reporte de informag6es sabre seguimentos e a utilizada nas demonstrag6es 

financeiras da entidade e as mudangas na mensuragao de montantes de seguimento 

de um periodo para o outre (IASC, 2007, p. 707). 

Uma entidade deve aplicar a IFRS 8 para periodos anuais iniciados em ou 

ap6s 1° de Janeiro de 2009. Aplicagao anterior e permitida, contanto que este fato 

seja divulgado (IASC, 2007, p. 707). 

lAS 1 Presentation of Financial Statements (Apresentagao das 

demonstrag6es contabeis). 0 objetivo desta N·rxma e recomendar a base para 

apresentagao de demonstrag6es financeiras para fins gerais, a fim de assegurar 

comparabilidade com a demonstragao financeira da entidade do periodo anterior e 

com as demonstragoes financeiras de outras entidades. Para alcangar este objetivo, 

a lAS 1 estabelece requerimentos gerais para a apresentagao de demonstrag6es 

financeiras, diretrizes para suas estruturas e requisites minimos para seus 

conteudos. 0 reconhecimento, mensuragao e a divulgagao de transag6es 

especificas e outros eventos sao tratados em outras normas e interpretag6es (IASC, 

2007, p. 778). 

No paragrafo 8, que trata dos components das demonstrag6es financeiras, a 

Norma estabelece que um conjunto complete de demonstrag6es financeiras deve 

incluir: 

a) um balango, ou demonstragao da posigao financeira da entidade; 



b) uma demonstrac;ao dos resultados; 

c) uma demonstrac;ao de alterac;oes na liquidez que mostre ou: 

i) todas as alterac;oes na situac;ao de liquidez; ou 
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ii) as alterac;oes na situac;ao lfquida que nao sejam as provenientes de 

transac;oes com detentores do capital agindo na sua capacidade; 

d) uma demonstrac;ao dos fluxos de caixa; e 

e) notas, compreendendo urn resumo das polfticas contabeis significativas 

e outras notas explicativas. 

As demonstrac;oes financeiras devem ser identificadas claramente e 

distinguidas de outra informac;ao no mesmo documento publicado (IASC, 2007, p. 

787) e devem ser apresentadas pelo menos anualmente (IASC, 2007, p. 788). 

Estas demonstrac;oes devem apresentar apropriadamente a posic;ao 

financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade. Em 

praticamente todas as circunstancias, uma apresentac;ao apropriada e conseguida 

pela conformidade com as IFRS aplicaveis. Uma entidade cujas demonstrac;oes 

financeiras estao em conformidade com as IFRS deve fazer uma declarac;ao 

explfcita e sem reservas dessa conformidade nas notas. Nao se deve considerar que 

as demonstrac;oes financeiras cumprem as IFRS a menos que cumpram todos os 

requisites desta IFRS (IASC, 2007, p. 781). Excec;oes a esta exigencia sao 

apresentadas nos paragrafos 17 a 22. Esta aplicac;ao completa das Normas, ou full 

/FRS, e uma das preocupac;oes do IASB no processo de convergencia as Normas 

lnternacionais. 

Na preparac;ao das demonstrac;oes financeiras, conforme citado no 

Framework, e premissa que a gerencia avalie a capacidade da entidade em 

continuar suas operac;oes (principia da continuidade ou going concern), este 

principia e citado nos paragrafos 23 e 24 da Norma. Qualquer incerteza da gerencia 

em relac;ao a esta capacidade da entidade em prosseguir como uma empresa em 

continuidade deve ser divulgada. 

Em seguida, os paragrafo 25 e 26 tratam do segundo principia apresentado 

no Framework. Uma entidade deve preparar suas demonstrac;oes financeiras, exceto 

as informac;oes de fluxo de caixa, seguindo o principia da competencia (accrual 

basis). Assim, os elementos das demonstrac;oes devem ser reconhecidos quando 

atendem ao criteria de competencia estabelecido no Framework. 
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A apresenta9ao e classifica9ao de itens nas demonstra96es financeiras deve 

ser transportada de um periodo para outro, a menos que uma Norma ou uma 

lnterpreta9ao o permita ou exija que a informa9ao anteriormente reportada seja 

apresentada de outra forma (IASC, 2007, p. 784). A informa<;ao comparativa deve 

ser divulgada com respeito ao periodo anterior para todas as quantias relatadas nas 

demonstra96es financeiras, exceto quando a Norma ou uma lnterpreta9ao permitir 

que seja feito de outra forma. lnforma9ao comparativa tambem deve ser incluida 

para informa9ao narrativa e descritiva quando for relevante para a compreensao das 

demonstra96es financeiras do periodo corrente (IASC, 2007, p. 786). 

Com rela9ao a materialidade e agrega9ao, apresentado no paragrafo 29 a 
31, cada classe material de itens semelhantes deve ser apresentada separadamente 

nas demonstra96es financeiras. Os itens de natureza ou fun9ao diferentes devem 

ser apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais. 

Os ativos e passivos, e os ;rendimentos e gastos, nao devem ser 

compensados exceto quando tal for exigido ou permitido por uma Norma ou 

lnterpreta9ao. Uma entidade deve apresentar ativos correntes e nao-correntes, e 

passivos correntes e nao-correntes, como classifica96es separadas na face do 

balan9o, exceto quando uma apresenta9ao baseada na liquidez proporcionar 

informa9ao fiavel e mais relevante (IASC, 2007, p. 785). 

Todos os itens de rendimentos e de gastos reconhecidos num periodo 

devem ser incluidos nos lucros ou prejuizos a menos que uma Norma ou 

lnterpreta9ao o exija de outro modo. (IASC, 2007, p. 795) Uma entidade deve 

apresentar uma analise dos gastos usando uma classifica9ao baseada ou na 

natureza dos gastos ou na sua fun9ao dentro da entidade, deles o que proporcionar 

informa9ao fiavel e mais relevante (IASC, 2007, p. 797). 

Na divulga9ao da politica contabil ou de outras notas, a entidade deve 

divulgar os julgamentos, com a exce9ao dos que envolvem estimativas, que a 

gerencia fez no processo de aplica9ao das politicas contabeis da entidade e que tern 

o efeito mais significativo nas quantias reconhecidas nas demonstra96es financeiras 

(IASC, 2007, p. 802). 

A entidade deve tambem divulgar nas notas informa9ao acerca dos 

principais pressupostos relativos ao futuro, e outras principais fontes de incertezas 

das estimativas na data do balan9o, que tenham um risco significativo de provocar 

um ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o 



44 

proximo ano financeiro. A este respeito, as notas devem incluir informac;oes sobre a 

natureza e o montante escriturado na data do balanc;o destes ativos e passivos 

(IASC, 2007, p. 803). 

Com relac;ao a capital, deve ser divulgada informac;ao que permita aos 

usuarios das demonstrac;oes financeiras avaliar os objetivos, as polfticas e os 

processos da entidade para gerir o capital (IASC, 2007, p. 805). 

lAS 2 Inventories (Estoques). 0 objetivo desta Norma e recomendar o 

tratamento contabil para inventarios. Uma questao principal na contabilizac;ao de 

inventarios e o montante do custo a ser reconhecido como urn ativo e a ser 

escriturado posteriormente (carried forward) ate que as receitas a eles relacionadas 

sejam reconhecidas. Esta IFRS fornece direcionamento na determinac;ao do custo e 

seu subsequente reconhecimento como uma despesa, incluindo qualquer baixa para 

valor realizavel lfquido. Ela tambem fornece direcionamento nas formulas de custeio 

que sao utilizadas para atribuir custos a inventarios (IASC, 2007, p. 839). 

Os inventarios devem ser mensurados pelo custo ou valor realizavel liquido, 

dos dois o mais baixo (IASC, 2007, p. 840). 0 custo dos inventarios deve incluir 

todos os custos de compra, custos de conversao e outros custos incorridos para 

colocar os inventarios no seu locale na sua condic;ao atuais (IASC, 2007, p. 841). 0 

valor realizavel lfquido e o prec;o de venda estimado no curso normal dos negocios 

menos os custos estimados de conclusao e os custos estimados necessaries para 

efetuar a venda do inventario em questao (IASC, 2007, p. 840). 

0 custo dos inventarios deve ser atribuido pelo uso da formula 'primeiro que 

entrada, primeiro que sai (FIFO - first-in, first-out) ou da formula do custeio medio 

ponderado. Uma entidade deve utilizar a mesma formula de custeio para todos os 

inventarios que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os 

inventarios que tenham natureza ou uso diferentes, poderao justificar-se diferentes 

formulas de custeio (IASC, 2007, p. 843). 0 IASB determinou a eliminac;ao da 

alternativa de uso do metoda LIFO- last-in, first-out, ultimo que entra, primeiro que 

sai (IASC, 2007, p. 850). 

Com relac;ao ao reconhecimento de uma despesa, o paragrafo 34 da Norma 

estabelece que, quando inventarios sao vendidos, a quantia escriturada desses 

inventarios deve ser reconhecida como urn gasto do periodo em que a respectiva 

receita seja reconhecida. 0 montante de qualquer reduc;ao dos inventarios para o 

valor realizavel lfquido e todas as perdas de inventarios deve ser reconhecido como 
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urn gasto do periodo em que a reduc;ao ou perda ocorre. 0 montante de qualquer 

reversao de qualquer reduc;ao de inventarios, proveniente de urn aumento no valor 

realizavel liquido, deve ser reconhecido como uma reduc;ao no montante de 

inventarios reconhecido como urn gasto do periodo em que a reversao ocorre (IASC, 

2007, p. 845). 

lAS 7 Cash Flow Statements (Demonstrac;ao dos fluxos de caixa). 0 objetivo 

da lAS 7 e exigir o fornecimento de informac;oes a respeito das alterac;oes hist6ricas 

de caixa e de equivalentes a caixa de uma entidade atraves de uma demonstrac;ao 

dos fluxos de caixa que classifique os fluxos de caixa durante o periodo 

provenientes de atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

lnformac;oes estas consideradas uteis aos usuarios na medida em que fornecem 

informac;oes a respeito da habilidade da entidade em gerar caixa e as necessidades 

da entidade em utilizar estes fluxos de caixa. As decisoes economicas tomadas 

pelos usuarios exigem uma avaliac;ao da capacidade de uma entidade de gerar 

dinheiro e seus equivalentes e a sincronia'e certeza da sua gerac;ao (IASC, 2007, p. 

856). 

A entidade deve preparar a · demonstrac;ao de fluxos de caixa em 

concordancia com esta Norma e apresenta-la como parte integral de suas 

demonstrac;oes financeiras (IASC, 2007, p. 856). 

Fluxos de caixa sao entradas de fluxos (recebimentos, entradas) e saidas 

de fluxos (pagamentos, saidas) de caixa e seus equivalentes. Caixa compreende o 

dinheiro em caixa e em depositos a ordem. Equivalentes a caixa (dinheiro) sao 

investimentos a curto prazo, altamente liquidos que sejam prontamente convertiveis 

para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a urn risco 

insignificante de alterac;oes de valor (IASC. 2007, p. 857). 

A demonstrac;ao dos fluxos de caixa deve relatar os fluxos de caixa durante 

o periodo classificados por atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento (IASC, 2007, p. 858). 

As atividades operacionais sao as principais atividades produtoras de credito 

da entidade e outras atividades que nao sejam de investimento ou de financiamento 

(IASC, 2007, p. 857). A quantia de fluxos de caixa proveniente de atividades 

operacionais e urn indicador chave da medida em que as operac;oes da entidade 

geraram fluxos de caixa suficientes para pagar emprestimos, manter a capacidade 

operacional da entidade, pagar dividendos e fazer novos investimentos, sem recorrer 
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a fontes externas de financiamento (IASC, 2007, p. 858). Uma entidade deve 

reportar os fluxos de caixa provenientes de atividades operacionais utilizando: 

a) 0 metoda direto, pelo qual sao divulgadas as principais classes dos 

recebimentos de caixa brutos e dos pagamentos de caixa brutos; ou 

b) 0 metoda indireto, pelo qual OS Iueras ou prejufzos sao ajustados pelos 

efeitos de transa96es de outra natureza que nao caixa, de quaisquer 

diferimentos ou acumula9ao de recebimentos a pagamentos de caixa 

operacionais passados ou futures, e itens de credito ou gasto 

associados com fluxos de caixa de investimento ou de financiamento 

(IASC, 2007, p. 860). 

Atividades de investimento sao a aquisi9ao e aliena9ao de ativos a Iongo 

prazo e de outros investimentos nao inclufdos em equivalentes de caixa (IASC, 

2007, p. 857). E importante que a divulga9ao de fluxos de caixa provenientes de 

investimentos seja separada porque os fluxos de caixa representam a extensao pela 

qual os gastos foram feitos para recursos destinados a gerar rendimento e fluxos de 

caixa futures (IASC, 2007, p. 859). Os fluxos de caixa provenientes de aquisi96es e 

aliena9ao de subsidiarias ou outras unidades de neg6cios devem ser apresentadas 

separadamente e classificadas como atividades de investimento (IASC, 2007, p. 

864). 

As atividades de financiamento sao as que geram como consequencia 

altera96es na dimensao e composi9ao da situa9ao lfquida e dos emprestimos da 

entidade (IASC, 2007, p. 857). Tambem devem ter sua divulga9ao separada pais 

trazem informa96es uteis na previsao de reclama96es futuras de fluxo de caixa por 

parte dos investidores da entidade (IASC, 2007, p. 860). 

Uma entidade deve relatar separadamente as principais classes dos 

recebimentos brutos (de caixa) e dos pagamentos brutos (de caixa) provenientes 

das atividades de investimento e de financiamento (IASC, 2007, p. 861 ). 

As transa96es de investimento e de financiamento que nao exijam o usa de 

caixa ou seus equivalentes devem ser exclufdas de uma demonstra9ao dos fluxes 

de caixa. Tais opera96es devem ser divulgadas em outra parte das demonstragoes 

financeiras de maneira que proporcionem toda a informa9ao relevante acerca das 

atividades de investimento e de financiamento (IASC, 2007, p. 865). 

Os paragrafos 25 a 28 da lAS 7 tratam dos Fluxes de Caixa em moeda 

estrangeira. Os fluxos de caixa resultantes de transa96es em moeda estrangeira 
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devem ser registrados na moeda funcional de uma entidade aplicando ao montante 

em moeda estrangeira a taxa de cambia entre a moeda funcional e a moeda 

estrangeira a data do fluxo de caixa. Os fluxos de caixa de uma subsidiaria 

estrangeira devem ser transpostos as taxas de cambia entre a moeda funcional e a 

moeda estrangeira nas datas dos fluxos de caixa (IASC, 2007, p. 862). Os ganhos e 

as perdas nao realizados provenientes de alteragoes de taxas de cambia de moeda 
~ 

estrangeira nao sao fluxos de caixa. Porem, o efeito das alteragoes das taxas de 
I 
I. 

cambia sabre caixa e seus equivalentes detidos ou devidos numa moeda estrangeira 

e relatado na demonstragao dos fluxos de caixa a fim de reconciliar caixa e seus 

equivalentes no comego e no fim do perfodo (IASC, 2007, p.863). 

Por fim, a entidade deve divulgar os componentes de caixa e seus 

equivalentes e deve apresentar uma reconciliagao das quantias inclufdas na sua 

demonstragao dos fluxos de caixa com os itens equivalentes relatados no balango. 

Ela tambem deve divulgar, juntamente com um comentario da gen3ncia, a quantia 

dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes detidos pela entidade que nao 

estejam disponfveis para uso do grupo (IASC, 2007, p. 865). 

lAS 8 Accounting Policies, Chc.~hges in Accounting Estimates and Errors 

(Praticas contabeis, mudangas de estimativas contabeis e erros). 0 objetivo desta 

Norma e prescrever os criterios para a selegao e alteragao de polfticas contabeis, 

juntamente com o tratamento contabil e divulgagao de alteragoes nas polfticas 

contabeis, alteragoes nas estimativas contabeis e corregao de erros. A Norma lAS 8 

destina-se a aperfeigoar a relevancia e a confiabilidade das demonstragoes 

financeiras de uma entidade, e a comparabilidade dessas demonstragoes 

financeiras ao Iongo do tempo e com as demonstragoes financeiras de outras 

entidades (IASC, 2007, p. 883). 

Por definigao, polfticas contabe~s sao os princfpios, bases, convengoes, 

regras e praticas especfficos aplicados por uma entidade na preparagao e 

apresentagao de suas demonstragoes financeiras (IASC, 2007, p. 883). Quando 

uma Norma ou lnterpretagao se aplicar especificamente a uma transagao, outro 

acontecimento ou condigao, a polftica ou polfticas contabeis aplicadas a esse item 

devem ser determinadas pela aplicagao da Norma ou lnterpretagao e considerando 

qualquer Guia de lmplementagao relevante emitido pelo IASB para a Norma ou 

lnterpretagao em questao (IASC, 2007, p. 885). 
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Na ausencia de uma Norma ou lnterpretac;ao que se aplique 

especificamente a uma transac;ao, outro acontecimento ou condic;ao, a gerencia tara 

julgamentos no desenvolvimento e aplicac;ao de uma polftica contabil que resulte em 

informac;oes que sejam relevantes e confiaveis (IASC, 2007, p. 886). Ao fazer os 

julgamentos, a gerencia deve consultar e considerar a aplicabilidade das seguintes 

fontes por ordem descendente: 

a) os requisites e a orientac;ao das Normas e lnterpretac;oes que tratem de 

assuntos semelhantes e relacionados; e 

b) as definic;oes, criterios de reconhecimento e conceitos de mensurac;ao 

para ativos, passivos, rendimentos e gastos no Framework (IASC, 2007, 

p. 886). 

Com relac;ao a consistencia da polftica contabil, uma entidade deve 

seleciona-las e aplica-las consistentemente para transac;oes semelhantes, outros 

acontecimentos e condic;oes, a menos que uma Norma ou lnterpretac;ao 

especificamente exija ou permita a categorizac;ao de itens para os quais possam ser 

apropriadas diferentes politicas. Se uma Norma ou lnterpretac;ao exigir ou permitir tal 

categorizac;ao, uma politica contabil apropriada deve ser selecionada e aplicada 

consistentemente a cada categoria (IASC, 2007, p. 886). 

Uma politica contabil podera ser alterada apenas se a alterac;ao for exigida 

por uma Norma ou lnterpretac;ao ou se resultar em urn aumento da confiabilidade e 

relevancia das informac;oes nas demonstrac;oes financeiras sabre os efeitos das 

transac;oes, outros acontecimentos ou condic;oes na posic;ao financeira, desempenho 

financeiro ou fluxos de caixa da entidade (IASC, 2007, p. 887). 

Por definic;ao exposta na lAS 8, uma alterac;ao na estimativa contabil e urn 

ajuste no montante escriturado de urn ativo ou de urn passivo, ou a quantia do 

consumo peri6dico de urn ativo, que resulte da avaliac;ao do estado presente dos 

ativos e passivos, e das obrigac;oes e beneffcios futuros esperados associados a 

eles (IASC, 2007, p. 883). 0 uso de estimativas razoaveis e uma parte essencial da 

preparac;ao de demonstrac;oes financeiras, nao fazendo diminuir a sua 

confiabilidade. Estimar envolve julgamentos baseados na ultima informac;ao 

confiavel disponivel (IASC, 2007, p. 891). 

As alterac;oes nas estimativas contabeis resultam de nova informac;ao ou 

novas desenvolvimentos e, em conformidade, nao sao correc;oes de erros. 0 efeito 

de uma alterac;ao numa estimativa contabilfstica, deve ser reconhecido 
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perspectivamente incluindo-o nos Iueras ou prejufzos do perfodo da alterac;ao, se a 

alterac;ao afetar apenas esse perfodo; ou do perfodo da alterac;ao e futuros perfodos, 

sea alterac;ao afetar ambos (IASC, 2007, p. 891). 

Erros de perfodos anteriores sao definidos no paragrafo 5 da Norma, como 

omissoes e distorc;oes, nas demonstrac;oes financeiras da entidade de urn ou mais 

perfodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informac;ao 

confiavel que (a) estava disponfvel quando as demonstrac;oes financeiras desses 

perfodos foram autorizadas para emissao; e (b) poderia razoavelmente esperar-se 

que tivesse sido obtida e tomada em considerac;ao na preparac;ao e apresentac;ao 

dessas demonstrac;oes financeiras. Tais erros incluem os efeitos de erros 

matematicos, erros na aplicac;ao de polfticas contabeis, descuidos ou interpretac;oes 

incorretas de fatos e fraudes. 

Exceto ate ao ponto em que seja impraticavel determinar ou os efeitos 

especfficos de urn perfodo ou o efeito cumulative do erro (IASC, 2007, p. 892), uma 

entidade deve corrigir os erros materiais de perfodos anteriores retrospectivamente 

no primeiro conjunto de demonstrac;oes financeiras autorizadas para emissao ap6s a 

sua descoberta por: 

a) uma nova expressao dos montantes comparatives para o(s) perfodo(s) 

anterior(es) apresentado(s) em que tenha ocorrido o erro; ou 

b) se o erro ocorreu antes do perfodo anterior mais antigo apresentado, 

uma nova expressao dos saldos de abertura dos ativos, passives e 

patrimonio lfquido para o perfodo anterior mais antigo apresentado 

(IASC, 2007, p. 892). 

A materialidade das omissoes ou declarac;oes incorretas de itens ocorre se 

puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisoes economicas dos 

usuaries tomadas com base nas demonstrac;oes financeiras (IASC, 2007, p. 884). 

lAS 10 Events after the Balance Sheet Date (Eventos subsequentes). 0 

objetivo desta Norma e o de prescrever: 

a) quando uma entidade deve ajustar as suas demonstrac;oes financeiras 

quanta a acontecimentos ap6s a data do balanc;o; e 

b) as divulgac;oes que uma entidade deve dar sabre a data em que as 

demonstrac;oes financeiras forem autorizadas para emissao e sabre 

eventos ap6s a data do balanc;o (IASC, 2007, p. 917). 
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A Norma lAS 1 0 tambem requer que a entidade nao prepare as suas 

demonstra96es financeiras · numa base de continuidade se os eventos ap6s a data 

do balan9o indicarem que o principia da continuidade nao e apropriado (IASC, 2007, 

p. 917). 

Por defini9ao da Norma, eventos subsequentes sao aqueles, favoraveis e 

desfavoraveis, que ocorram entre a data do balan9o e a data em que as 

demonstra96es financeiras forem autorizadas para emissao. Podem ser identificados 

dois tipos de eventos: 

a) aqueles que proporcionam prova de condi96es que existiam na data do 

balan9o (eventos que geram ajuste ap6s a data do balan9o); e 

b) aqueles que sao indicatiVOS de condi96es que sugiram ap6s a data do 

balan9o (eventos que nao geram ajuste ap6s a data do balan9o) (IASC, 

2007, p. 917). 

Uma entidade deve ajustar os montantes reconhecidos nas suas 

demonstra96es financeiras para refletir os eventos ap6s a data do balan9o que 

geram ajustes (IASC, 2007, p. 918). 

Uma entidade nao deve ajustar os montantes reconhecidos nas suas 

demonstra96es financeiras para refletir os eventos ap6s a data do balan9o que nao 

geram ajustes (IASC, 2007, p. 919). Entretanto, se os eventos ap6s a data de 

balan9o que nao geram ajustes forem materiais, sua nao divulga9ao poderia 

influenciar as decisoes economicas dos usuarios tomadas com base nas 

demonstra96es financeiras. Assim, uma entidade deve divulgar o seguinte para cada 

categoria material de eventos ap6s a data de balan9o que nao geram ajustes: 

a) a natureza do evento; e 

b) uma estimativa do seu efeito financeiro, ou uma declara9ao de que tal 

estimativa nao pode ser feita (IASC, 2007, p. 921). 

Se uma entidade receber informa9ao ap6s a data do balan9o referente 

condi96es que existiam na data do balan9o, ela deve atualizar as divulga96es que se 

relacionem com essas condi96es, a luz da nova informa9ao (IASC, 2007, p. 921 ). 

lAS 11 Construction Contracts (Contratos de constru9ao). 0 objetivo desta 

Norma e prescrever o tratamento contabil de receitas e custos associados a 

contratos de constru9ao. Por causa da natureza da atividade empreendida aos 

contratos de constru9ao, a data em que a atividade do contrato e iniciada e a data 

em que a atividade e conclufda ocorrem geralmente em perfodos contabeis distintos. 
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Por isso, o assunto principal na contabilizagao dos contratos de construgao e a 

alocagao das receitas do contrato e dos custos do contrato aos perfodos contabeis 

em que o trabalho de construgao e executado. A lAS 11 utiliza o criteria de 

reconhecimento estabelecido no Framework para determinar quando a receita e os 
I 

custos do contrato deveriam ser reconhecidos como receitas e despesas na 

demonstragao de resultados. Ela tambem disponibiliza urn guia pratico na aplicagao 

destes criterios (IASC, 2007, p. 930). 

Conforme definido na Norma, urn contrato de construgao e urn contrato 

especificamente negociado para a construgao de urn ativo ou de uma combinagao 

de ativos que estejam intimamente interrelacionados ou interdependentes em termos 

do seu design, tecnologia e fungao ou do seu prop6sito ou uso final (IASC, 2007, p. 

931). 

0 receita do contrato e medida pelo valor justa da retribuigao recebida ou a 

receber (IASC, 2007, p. 933) e deve compreender: 

a) o montante inicial da receita acordada no contrato; e 

b) varia goes no trabalho, reclamagoes e pagamentos de incentives do 

contrato: 

i) ate ao ponte que seja provavel que resultem em receita; e 

ii) estejam em condigoes de serem confiavelmente mensurados (IASC, 

2007, p. 932 e 933). 

Os custos do contrato devem compreender: 

a) os custos que se relacionem diretamente com o contrato especifico; 

b) os custos que sejam atribufveis a atividade do contrato em geral e 

possam ser alocados ao contrato; e 

c) outros custos que sejam especificam,ente debitaveis ao cliente nos 

termos do contrato (IASC, 2007, p. 934). 

Quando o desfecho de urn contrato de construgao puder ser confiavelmente 

estimado, a receita do contrato e os custos do contrato associados a urn contrato de 

construgao devem ser reconhecidos como receitas e custos respectivamente com 

refen3ncia a fase de acabamento da atividade do contrato na data do balango (IASC, 

2007, p. 935). 

Quando o desfecho de urn contrato de construgao nao pode ser estimado 

confiavelmente: 
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a) a receita somente deve ser reconhecida ate ao ponto em que seja 

provavel que os custos do contrato incorridos serao recuperaveis; e 

b) os custos do contrato devem ser reconhecidos como urn gasto no 

periodo em que sejam incorridos (IASC, 2007, p. 937). 

Quando for provavel que os custos totais do contrato excedam a receita total 

deste, a perda esperada deve ser reconhecida imediatamente como uma despesa 

(IASC, 2007, p. 938). 

lAS 12 Income Taxes (Impasto de renda). 0 objetivo desta Norma e 

prescrever o tratamento contabil dos impastos sabre o rendimento. 0 assunto 

principal na contabilizagao dos impastos sabre o rendimento e o de como 

contabilizar os impastos correntes e futuros consequentes de: 

a) recuperagao (liquidagao) futura da quantia escriturada de ativos 

(passivos) que sejam reconhecidos no balango de uma entidade; e 

b) transagoes e outros acontecimentos do period a corrente que sejam 

reconhecidos nas demonstragoes financeiras de uma entidade (IASC, 

2007, p. 952). 

Esta Norma exige que uma entidade contabilize as consequencias fiscais 

das transagoes e outros eventos da mesma forma que contabiliza as pr6prias 

transagoes e outros eventos. Assim, para transagoes e outros eventos reconhecidos 

em Iueras ou prejuizos, qualquer efeito fiscal relacionado tambem e reconhecido nos 

Iueras ou prejuizos. Para transagoes e outros eventos reconhecidos diretamente no 

patrimonio liquido, qualquer efeito fiscal relacionado tambem e reconhecido 

diretamente no patrimonio liquido. De forma similar, o reconhecimento de ativos e 

passivos par impastos diferidos numa combinagao de neg6cios afeta o montante do 

goodwill resultante dessa combinagao de neg6cios ou o montante de qualquer 

excesso do interesse da adquirente no valor justa liquido dos ativos, passivos e 

passivos contingentes identificaveis da adquirida acima do custo da combinagao 

(IASC, 2007, p. 952). 

Para as finalidades desta Norma, o termo impastos sabre o rendimento inclui 

todos os impastos no pais e impastos estrangeiros que sejam baseados em Iueras 

tributaveis. Impasto de renda tambem inclui impastos, tais como impastos par 

retengao (de dividendos), que sejam pagaveis par uma subsidiaria, associada ou 

empreendimento conjunto em distribuigoes a entidade que relata (IASC, 2007, p. 

953). 
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Com relagao ao reconhecimento, os impastos correntes para perfodos 

correntes e anteriores devem, na medida em que nao estejam pages, ser 

reconhecidos como passives. Se o montante ja pago relative a perfodos correntes e 

anteriores exceder o montante devido para esses perfodos, o excesso deve ser 

reconhecido como urn ativo (IASC, 2007, p. 956). Os passives (ativos) par impastos 

correntes dos perfodos correntes e anteriores devem ser mensurados pelo montante 

que se espera que seja pago (recuperado de) as autoridades fiscais, utilizando as 

taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas ou substantivamente 

decretadas a data do balango (IASC, 2007, p. 967). 

Esta inerente no reconhecimento de urn ativo ou passive que a entidade que 

reporta espera recuperar ou liquidar o montante escriturado do ativo ou passive. Se 

for provavel que a recuperagao ou liquidagao desse montante escriturado faga com 

que os pagamentos futures de impastos sejam maiores (menores) do que seriam se 

tais recuperag6es ou liquidag6es nao tivessem consequencias fiscais, esta Norma 

exige que uma entidade reconhega urn passive par impastos diferidos (ativo par 

impastos diferidos), com certas exceg6es limitadas (IASC, 2007, p. 952). 

Urn ativo par impastos diferidos deve ser reconhecido para o transporte de 

perdas fiscais nao utilizadas e cn§ditos fiscais nao utilizados ate ao ponte em que 

seja provavel que Iueras tributaveis futures estarao disponiveis, contra os quais 

perdas fiscais nao utilizadas e creditos fiscais nao utilizados possam ser utilizados 

(IASC, 2007, p. 964). 

Com relagao a mensuragao, ativos e passives par impastos diferidos devem 

ser mensurados pelas taxas fiscais que se espera que sejam aplicadas no periodo 

quando se realiza o ativo ou se liquida o passive, com base nas taxas fiscais (e leis 

fiscais) que tenham sido decretadas ou substantivamente decretadas na data do 

balango (IASC, 2007, p. 967). 

A mensuragao de passives par impastos diferidos e de ativos par impastos 

diferidos deve refletir as consequencias fiscais que se seguem devido a maneira 

pela qual a entidade espera, na data do balango, recuperar ou liquidar a quantia 

escriturada dos seus ativos e passives (IASC, 2007, p. 968). 

Ativos e passives par impastos diferidos nao devem ser descontados. 0 

montante escriturado de urn ativo par impastos diferidos deve ser revisto a data de 

cada balango. Uma entidade deve reduzir o montante escriturado de urn ativo par 

impastos diferidos ate ao ponte em que deixe de ser provavel que Iueras tributaveis 
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suficientes estarao disponlveis para permitir que o beneflcio de parte ou todo desse 

ativo por impastos diferidos seja utilizado. Qualquer redugao dest~ tipo deve ser 

revertida ate ao ponto que se torne provavel que lucros tributaveis suficientes 

estarao disponlveis (IASC, 2007, p. 971). 

lAS 16 Property, Pant and Equipment (Ativos imobilizados). 0 objetivo da 

lAS 16 e prescrever o tratamento contabil para propriedade, planta e equipamentos 

de forma que OS usuarios das demonstrag6es financeiras possam discernir 

informagoes sobre os investimentos da entidade em propriedade, planta e 

equipamentos e as mudangas em tais investimentos. 0 ponto principal na 

contabilizagao de propriedade, planta e equipamentos e o reconhecimento destes 

ativos, a determinagao de seu montante a ser escriturado e as taxas de depreciagao 

e perdas por redugao ao valor recuperavel a serem reconhecidas (IASC, 2007, p. 

1012). 

Por definigao constante na Norma, propriedade, planta e equipamentos sao 

itens tanglveis: 

a) detidos para uso na produgao ou fornecimento de bens ou servigos, para 

arrendamento a outros, ou para fins administrativos; e 

b) que se espera serem utilizados durante mais do que um perlodo (IASC, 

2007, p. 1013). 

0 custo de um item de propriedade, planta e equipamento deve ser 

reconhecido como ativo se, e apenas se: 

a) for provavel que futuros beneflcios economicos associados ao item 

fluirao para a entidade; e 

b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente (IASC, 2007, p. 

1 014). 

Com relagao a mensuragao no reconhecimento, a Norma estabelece que um 

item de propriedade, planta e equipamentos que seja classificado para 

reconhecimento como um ativo, deve ser mensurado pelo seu custo (IASC, 2007, p. 

1 016). Este custo e equivalente ao prego a dinheiro a data do reconhecimento. Se o 

pagamento for diferido para alem dos termos normais de credito, a diferenga entre o 

equivalente ao prego a dinheiro e o pagamento total e reconhecida como juro 

durante o perlodo de credito a nao ser que esse juro seja reconhecido no montante 

escriturado do item de acordo com o tratamento alternative permitido na lAS 23 

(IASC, 2007, p. 1017). 
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Entre os elementos que compoem o custo de propriedade, planta e 

equipamentos, estao citados no paragrafo 16 da lAS 16: 

a) o seu prec;o de compra; 

b) quaisquer custos diretamente atribufveis para colocar o ativo no local e 

nas condic;oes necessarias para o mesmo ser capaz de funcionar da 

forma pretendida pela gerencia; 

c) a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoc;ao do item e 

de restaurac;ao do local no qual esta localizado, a obrigac;ao a qual uma 

entidade incorre seja quando o item e adquirido, seja como 

consequencia de ter usado o item durante urn determinado perfodo para 

finalidades diferentes da produc;ao de inventarios durante esse perfodo. 

Uma entidade deve escolher ou o modele de custo ou o modele de 

reavaliac;ao como sua polftica contabil e deve aplicar essa polftica a uma classe 

inteira do grupo propriedade, planta e equipamentos (IASC, 2007, p. 1 019). 

0 Modele do Gusto e descrito ~o paragrafo 30 da lAS 16: Ap6s o 

reconhecimento como urn ativo, urn item do grupo propriedade, planta e 

equipamentos deve ser escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciac;ao 

acumulada e quaisquer perdas par reduc;ao ao valor recuperavel acumuladas. 

0 Modele de Reavaliac;ao e descrito no paragrafo 31: Ap6s o 

reconhecimento como urn ativo, urn item do grupo propriedade, planta e 

equipamentos cujo valor justa possa ser mensurado confiavelmente deve ser 

escriturado par urn montante reavaliado, que e o seu valor justa a data da 

reavaliac;ao menos qualquer depreciac;ao acumulada subsequente e perdas par 

reduc;ao ao valor recuperavel acumuladas subsequentes. As reavaliac;oes devem ser 

feitas com suficiente regularidade para as~,egurar que o montante escriturado nao 

difira materialmente daquele que seria determinado utilizando o valor justa na data 

do balanc;o (IASC, 2007, p. 1 019). 

Se o montante escriturado de urn ativo for aumentado como resultado de 

uma reavaliac;ao, o aumento deve ser creditado diretamente no patrim6nio lfquido na 

conta de excedente de reavaliac;ao. Contudo, o aumento deve ser reconhecido nos 

Iueras ou prejufzos ate ao ponto em que reverta urn decrescimo de reavaliac;ao do 

mesmo ativo previamente reconhecido nos Iueras ou prejufzos. Se, pelo contrario, o 

montante escriturado de urn ativo for diminufdo como resultado de uma reavaliac;ao, 

a diminuic;ao deve ser reconhecida nos Iueras ou prejufzos. Contudo, a diminuic;ao 
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deve ser debitada diretamente no patrimonio lfquido na conta de excedente de 

reavaliagao ate ao ponto de qualquer saldo credor existente no excedente de 

reavaliagao relacionado a esse ativo (IASC, 2007, p. 1020). 

Por definigao constante na lAS 16, depreciagao e a alocagao sistematica do 

montante depreciavel de um ativo durante a sua vida util. 0 montante depreciavel e 

o custo de um ativo ou outro montante substitufdo por custo, menos o seu valor 

residual (IASC, 2007, p. 1 013). Cad a parte de um item do grupo propriedade, planta 

e equipamentos com um custo que seja significative em relagao ao custo total do 

item deve ser depreciada separadamente. 0 custo de depreciagao em cada periodo 

deve ser reconhecido nos Iueras ou prejufzos a menos que seja inclufdo no 

montante escriturado de um outro ativo (IASC, 2007, p. 1021). 0 metoda de 

depreciagao usado deve refletir o modelo por que se espera que os futuros 

beneffcios economicos do ativo sejam consumidos pela entidade (IASC, 2007, p. 

1023). 

0 valor residual de um ativo e definido na Norma como o montante estimado 

que uma entidade obteria atualmente pela alienagao de um ativo, ap6s dedugao dos 

custos estimados de alienagao, se o ativo ja tivesse a idade e as condigoes 

esperadas no final da sua vida uti I (IASC, 2007, p. 1 014). 

Para determinar se um item do grupo propriedade, planta e equipamentos 

esta ou nao impaired, uma entidade aplica a lAS 36. 0 montante escriturado de um 

item do grupo propriedade, planta e equipamentos deve ser baixado: 

a) no momenta da alienagao; ou 

b) quando nao se esperam futuros beneffcios economicos pelo seu uso ou 

alienagao (IASC, 2007, p. 1024). 

lAS 17 Leases (Arrendamentos). 0 objetivo desta Normae prescrever, para 

locatarios e locadores, as politicas contabeis e divulgagoes apropriadas a aplicar em 

relagao a arrendamentos (IASC, 2007, p. 1 046). 

A classificagao de arrendamento adotada nesta Norma baseia-se na 

extensao ate a qual os riscos e vantagens inerentes a propriedade de um ativo 

arrendado permanecem no locador ou no locatario. Um arrendamento e classificado 

como um arrendamento financeiro se ele transfere substancialmente todos os riscos 

e vantagens inerentes a propriedade. Um arrendamento e classificado como um 

arrendamento operacional se ele nao transfere substancialmente todos os riscos e 

vantagens inerentes a propriedade (IASC, 2007, p. 1049). 
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lAS 18 Reveneu (Receita). No Framework ganho (income) e definido como 

aumento nos beneffcios economicos durante o periodo contabil na forma de 

entradas de fluxes ou aumento de ativos ou redugao de passives que resultam no 

aumento do patrimonio liquido. A receita (revenue) e o ganho que surge no curso 

das atividades ordinarias de uma entidade, podendo ser tratado por diferentes 

termos como vendas, taxas, juros, dividendos e royalities. 0 objetivo da lAS 18 e 

prescrever o tratamento contabil da receita surgida de certos tipos de transagoes e 

eventos (IASC, 2007, p. 1074). 

A questao primordial na contabilizagao da receita e determinar quando 

reconhecer a mesma. A receita e reconhecida quando for provavel que beneficios 

economicos futures fluirao para a entidade e esses beneffcios possam ser 

confiavelmente mensurados. Esta Norma identifica as circunstancias em que estes 
I 

criterios serao satisfeitos e, portanto, a receita sera reconhecida. Ela tambem 
- t 

proporciona orientagao pratica na aplicagao desfes criterios (IASC, 2007, p. 1 074) . 
. , 

Por definigao constante na No.rma, receita e a entrada de fluxo bruto de 
' 

beneffcios economicos durante o petiodo proveniente do curso normal das 

atividades ordinarias de uma entidade quando essas entradas de fluxes resultarem 

em aumentos de patrimonio liquido, que nao sejam aumentos relacionados com 

contribuigoes de participantes (IASC, 2007, p. 1 075). 

A receita deve ser mensurada pelo valor justa da retribuigao recebida ou a 

receber (IASC, 2007, p. 1 076). Valor justa eo montante pelo qual urn ativo podia ser 

trocado, ou urn passive liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas numa 

transagao em que nao existe relacionamento entre elas (IASC, 2007, p. 1075). 

Esta Norma deve ser aplicada na contabilizagao da receita proveniente das 

transagoes e acontecimentos seguinte'3, quando satisfeitas certas condigoes de 

reconhecimento estabelecidas pela Norma: 

a) venda de bens; 

b) prestagao de servigos; e 

c) uso por outros de ativos da entidade que produzam juros, royalties e 

dividendos. 

lAS 19 Employee Benefits (Beneffcios a empregados). 0 objetivo desta 

Norma e prescrever a contabilizagao e a divulgagao dos beneffcios dos empregados. 

Ela exige que a entidade reconhega: 
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a) urn passive quando urn empregado tiver prestado servigos em troca de 

beneffcios de empregados a serem pages no futuro; e 

b) urn custo quando a entidade consumir o beneffcio economico 

proveniente do servigo proporcionado por urn empregado em troca dos 

beneffcios do empregado (IASC, 2007, p. 1101). 

Por definigao da Norma, beneffcios dos empregados sao todas as formas de 

remuneragao dadas por uma entidade em troca do servigo prestado pelos 

empregados. Entretanto, esta Norma deve ser aplicada por urn empregador na 

contabilizagao de todos os beneficios de empregados, exceto aqueles aos quais se 
I 

aplica a IFRS 2 Pagamento com Base em Agoes (IASC, 2007, p. 1101). 

Os beneffcios a empregados incluem: 

a) Beneficios a curto pra~o, que sao· os beneficios dos empregados (que 

nao sejam beneficios de cessagao de emprego) que vengam na 

totalidade dentro de dbze meses 
1

ap6s o final do periodo em que os 

empregados prestem o respective servigo. 
' b) Beneficios p6s-emprego sao beneffdos dos empregados (que nao sejam 

beneffcios de cessagao de emprego) que sejam pagaveis ap6s a 

conclusao do emprego. 

c) Outros beneficios a Iongo prazo de empregados sao beneficios dos 

empregados (que nao sejam bene"ficios p6s-emprego e beneficios de 

cessagao de emprego) que nao se vengam na totalidade dentro de doze 

meses ap6s o final do periodo em que os empregados prestam o 

respective servigo. 

d) Beneficios por cessag,ao de empt,ego (terminus) sao beneficios dos 

empregados pagaveis em consequencia de decisao de uma entidade em 

cessar o emprego de urn empregaclo antes da data normal da reforma; 

ou a decisao de urn empregado de aceitar a redundancia voluntaria em 

troca desses beneficios (IASC, 2007, p. 11 02). 

lAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance (Incentives governamentais). Esta Norma deve ser aplicada na 

contabilizagao e na divulgagao de subsidies governamentais e na divulgagao de 

outras formas de apoio governamental (IASC, 2007, p. 1222). 

A propria Norma define apoio governamental como a agao concebida pelo 

gover.no para proporcionar beneficios economicos especificos a uma entidade ou a 
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uma categoria de entidades que a eles se propoem segundo certos criterios. 0 apoio 

governamental, para OS fins desta Norma, nao inclui OS beneffcios (mica e 

indiretamente proporcionados atraves de agoes que afetem as condigoes comerciais 

gerais, tais como o fornecimento de infra-estruturas em areas de desenvolvimento 

ou a imposigao de restrigoes comerciais sobre concorrentes (IASC, 2007, p. 1222). 

Subsfdios governamentais sao auxflios do governo na forma de 

transferencia de recursos para uma entidade em troca do cumprimento passado ou 

futuro de certas condigoes relacionadas com as atividades operacionais da entidade. 

Excluem as formas de apoio governamental as quais nao possa razoavelmente ser

lhes dado urn valor e transagoes com o governo que nao possam se distinguir das 

transagoes comerciais normais da entidade (IASC, 2007, p. 1222 e 1223). 

Os subsfdios governamentais, incluindo subsfdios nao monetarios pelo valor 

justo, nao devem ser reconhecidos ate que seja assegurado que: 

a) a entidade cumprira as condigoes a eles associadas; e 

b) os subsfdios serao recebidos (IASC, 2007, p. 1223). 

Os subsfdios governamentais devem ser reconhecidos como rendimentos 

durante os perfodos necessaries para balancea-los com os custos relacionados que 

se pretende que eles compensem, numa base sistematica. Eles nao devem ser 

creditados diretamente na participagao dos acionistas (IASC, 2007, p. 1224). 

Nas divulgagoes os seguintes pontos devem ser apresentados: 

a) a polftica contabil adotada para os subsfdios governamentais, incluindo 

os metodos de apresentagao adotados nas demonstragoes financeiras; 

b) a natureza e extensao dos subsfdios governamentais reconhecidos nas 

demonstragoes financeiras e indicagao de outras formas de apoio 

governamental de que a entidade tenha diretamente se beneficiado; e 

c) as condigoes nao satisfeitas e outras contingencias ligadas ao apoio 

governamental que tenham sido reconhecidas (IASC, 2007, p. 1227). 

lAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (Efeitos de 

mudangas nas taxas de cambio). Uma entidade pode escriturar atividades 

estrangeiras de duas maneiras. Ela pode ter transagoes em moeda estrangeira ou 

pode ter unidades operacionais estrangeiras. Alem disso, uma entidade pode 

apresentar as suas demonstragoes financeiras numa moeda estrangeira. 0 objetivo 

desta Norma e prescrever como se devem incluir transagoes em moeda estrangeira 

e unidades operacionais estrangeiras nas demonstragoes financeiras de uma 
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entidade e como se deve transpor demonstrac;oes financeiras para uma moeda de 

apresentac;ao. As principais questoes relacionadas ao assunto sao qual(quais) a(s) 

taxa(s) de cambia a se utilizar e como reportar os efeitos das alterac;oes nas taxas 

de cambia nas demonstrac;oes financeiras (IASC, 2007, p. 1236). 

A moeda funcional, conforme definic;ao da lAS 21, e a moeda do ambiente 

economico principal no qual a entidade opera. Este e normalmente o ambiente em 

que a entidade gera e gasta caixa. Maeda estrangeira e qualquer moeda que nao 

seja a moeda funcional da entidade. Taxa de cambia a vista e a taxa de cambia para 

entrega imediata (IASC, 2007, p. 1237). 

Ainda nas definic;oes constante na Norma, entende-se diferenc;a de cambia a 

diferenc;a resultante da transposic;ao de urn determinado numero de unidades de 

uma moeda para outra moeda a diferentes taxas de cambia. E investimento lfquido 

em uma unidade operacional estrangeira e o montante da participac;ao da entidade 

que reporta nos ativos lfquidos dessa operac;ao (IASC, 2007, p. 1237). 

Uma transac;ao em moeda estrangeira deve ser registrada, na moeda 

funcional no momenta do reconhecimento inicial, pela aplicac;ao do montante em 

moeda estrangeira da taxa de cambia a vista entre a moeda funcional e a moeda 

estrangeira a data da transac;ao (IASC, 2007, p. 1241). 

A data de cada balanc;o: 

a) as itens monetarios em moeda estrangeira devem ser traduzidos pelo 

usa da taxa de fechamento; 

b) as itens nao monetarios que sejam mensurados em termos de custo 

hist6rico numa moeda estrangeira devem ser traduzidos pelo usa da 

taxa de cambia a data da transac;ao; e 

c) as itens nao monetarios que sejam mensurados pelo valor justa numa 

moeda estrangeira devem ser traduzidos pelo usa de taxas de cambia a 
data em que o valor justa foi determinado (IASC, 2007, p. 1241). 

As diferenc;as de cambia resultantes da liquidac;ao de itens monetarios ou da 

traduc;ao de itens monetarios a taxas diferentes daquelas a que foram traduzidos no 

reconhecimento inicial durante o periodo ou em demonstrac;oes financeiras 

anteriores devem ser reconhecidas nos Iueras ou prejuizos do periodo em que 

ocorram (IASC, 2007, p. 1242). 

Ainda, quando urn ganho au uma perda em urn item nao monetario e 
reconhecido diretamente no patrimonio lfquido, qualquer componente de cambia 
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desse ganho ou perda deve ser reconhecido diretamente no patrimonio liquido. Pelo 

contrario, quando um ganho ou uma perda com um item nao monetario e 

reconhecido nos Iueras ou prejufzos, qualquer componente de cambia desse ganho 

ou perda deve tambem ser reconhecido nos Iueras ou prejufzos (IASC, 2007, p. 

1242). 

Adicionalmente ao posto no paragrafo 28, as diferenc;as de cambia 

resultantes de um item monetario que fac;a parte do investimento liquido de uma 

entidade que reporta em uma unidade operacional estrangeira devem ser 

reconhecidas nos Iueras ou prejufzos nas demonstrac;oes financeiras separadas da 

entidade que reporta ou nas demonstrac;oes financeiras individuais da unidade 

operacional estrangeira, conforme for apropriado. Nas demonstrac;oes financeiras 

que incluam a unidade operacional estrangeira e a entidade que reporta (por 

exemplo, as demonstrac;oes financeiras consolidadas quando a unidade operacional 

estrangeira for uma subsidiaria), essas diferenc;as de cambia devem ser 

reconhecidas inicialmente num componente separado do patrimonio liquido e 

reconhecidas em Iueras ou prejufzos quando o investimento liquido for alienado 

(IASC, 2007, p. 1242). 

A Norma permite que uma entidade apresente as suas demonstrac;oes 

financeiras em qualquer moeda, ou moedas (IASC, 2007, p. 1242). Sea moeda de 

apresentac;ao diferir da moeda funcional da entidade, ela deve reportar este fato com 

uma divulgac;oes da moeda funcional e das razoes para a utilizac;ao de uma moeda 

diferente (IASC, 2007, p. 1247). 

Qualquer goodwill proveniente da aquisic;ao de uma unidade operacional 

estrangeira e quaisquer ajustes do valor justa nas quantias escrituradas de ativos e 

passivos provenientes da aquisic;ao dessa unidadE~ operacional estrangeira serao 

tratados como ativos e passivos da unidade operacional estrangeira (IASC, 2007, p. 

1246). 

lAS 23 Borrowing Costs (Custos de emprestimos). 0 objetivo desta Normae 

prescrever o tratamento contabil para os custos de emprestimo obtidos (I IASC, 

2007, p. 1264). 

A lAS 23 estabelece como tratamento de referenda para custos com 

emprestimos o tratamento benchmark, no qual os custos de emprestimos obtidos 

devem ser reconhecidos como um gasto do perfodo em que sejam incorridos (IASC, 

2007, p. 1265). 
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Entretanto urn tratamento alternativo e permitido. Neste OS custos de 

emprestimos obtidos devem ser reconhecidos como urn gasto no perfodo em que 

sejam incorridos, exceto na medida em que sejam capitalizados de acordo com o 

paragrafo 11, citado a seguir (IASC, 2007, p. 1265). 

Os custos de emprestimos obtidos que sejam diretamente atribufveis a 
aquisic;ao, construc;ao ou produc;ao de urn ativo que se qualifica devem ser 

capitalizados como parte do custo desse ativo. 0 montante dos custos de 

emprestimos obtidos que se qualifica para capitalizac;ao deve ser determinado de 

acordo com esta Norma (IASC, 2007, p. 1265). 

Na lAS 23 os custos de emprestimos obtidos sao definidos como os custos 

de juros e outros incorridos por uma entidade relativos aos pedidos de emprestimos 

de fundos. Tambem fica definido que urn ativo que se qualifica e urn ativo que leva 
I 

necessariamente urn perfodo substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso 

pretendido ou para a sua venda (IASC, 2007, p. 1264). 

A capitalizac;ao dos custos de ~mprestimos obtidos como parte do custo de 

urn ativo que se qualifica deve comec;ar quando: 

a) as despesas com o ativo estao sendo incorridas; 

b) os custos de emprestimos obtidos estao sen do incorridos; e 

c) as atividades que sejam necessarias para preparar o ativo para o seu 

uso pretendido ou venda estejam em curso (IASC, 2007, p. 1267). 

A capitalizac;ao dos custos dos emprestimos obtidos deve ser suspensa 

durante os perfodos extensos em que o desenvolvimento do ativo seja interrompido 

(IASC, 2007, p. 1267). A capitalizac;ao dos custos dos emprestimos obtidos deve 

cessar quando substancialmente todas as atividades necessarias para preparar o 

ativo, que se qualifica para o seu US') pretendido ou para a sua venda estejam 

conclufdas (IASC, 2007, p. 1268). 

As demonstrac;oes financeiras devem divulgar: 

a) a polftica contabil adotada nos custos dos emprestimos obtidos; 

b) o montante dos custos de emprestimos obtidos capitalizado durante o 

perfodo; e 

c) a taxa de capitalizac;ao usada para determinar o montante dos custos 

dos emprestimos obtidos elegfveis para capitalizac;ao (IASC, 2007, p. 

1268). 
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lAS 24 Related Party Disclosures (Partes relacionadas). 0 objetivo desta 

Norma e assegurar que as demonstrac;oes financeiras de uma entidade contenham 

as divulgac;oes necessarias para chamar a atenc;ao para a possibilidade de que a 

sua posic;ao financeira e Iueras ou prejufzos possam ter sido afetados pela existencia 

de partes relacionadas e por transac;oes e saldos pendentes com tais partes (IASC, 

2007, p. 1274). 

Uma parte esta relacionada com uma entidade se: 

a) direta, ou indiretamente atraves de urn ou mais intermediaries, a parte: 

i) controlar, for controlada por ou estiver sob o controle comum da 

entidade (isto inclui matriz, subsidiarias e fellow subsidiaries); 

ii) tiver urn interesse na entidade que lhe confira influencia significativa 

sabre a entidade; ou 

iii) tiver urn controle conjunto sabre a entidade; 

b) a parte for uma associada (tal como definido na lAS 28 lnvestimentos 

em Associadas) da entidade; 

c) a parte for uma jointventure em que a entidade seja urn empreendedor 

(ver lAS 31 Participac;ao em Empreendimentos Conjuntos); 

d) a parte for membra do pessoal chave da gerencia da entidade ou da sua 

matriz; 

e) a parte for membra fntimo da familia de qualquer indivfduo referido nas 

alfneas (a) ou (d); 

f) a parte for uma entidade controlada, controlada conjuntamente ou 

significativamente influenciada por, ou em que o poder de voto 

significative nessa entidade reside em, direta ou indiretamente, qualquer 

indivfduo referido nas alfneas (d) ou (e); ou 

g) a parte for urn plano de beneffcios p6s-emprego para beneficia dos 

empregados da entidade, ou de qualquer entidade que seja uma parte 

relacionada dessa entidade (IASC, 2007, p. 1275). 

Uma transac;ao com partes relacionadas e uma transferencia de recursos, 

servic;os ou obrigac;oes entre partes relacionadas, independentemente de haver ou 

nao uma cobranc;a de prec;o (IASC, 2007, p. 1276). 

Os relacionamentos entre matriz e subsidiarias devem ser divulgados 

independentemente de ter havido ou nao transac;oes entre essas partes 

relacionadas. Uma entidade deve divulgar o nome da entidade matriz e, se for 
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diferente, da parte controladora final. Se nem a entidade matriz nem a parte 

controladora final produzir demonstragoes financeiras disponiveis para uso publico, 

deve tambem ser divulgado o nome da matriz superior seguinte que as produza 

(IASC, 2007, p. 1277). 

Se tiver havido transagoes entre partes relacionadas, uma entidade deve 

divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas, assim como 

informagoes sabre as transagoes e saldos pendentes necessarias para a 

compreensao do potencial efeito do relacionamento nas demonstragoes financeiras. 

Estes requisites de divulgagao acrescem aos requisites para divulgar a remuneragao 

do pessoal chave da gerencia. No minima, as divulgagoes devem incluir: 

a) a quantia das transagoes; 

b) a quantia dos saldos pendentes e: 

i) os seus termos e condigoes, incluindo se estao ou nao seguros, e a 

natureza da retribuigao a ser proporcionada na liquidagao; e 

ii) detalhes de quaisquer garantias dadas ou recebidas; 

c) provisoes para dividas duvidosas relacionadas com a quantia dos saldos 

pendentes; e 

d) os gastos reconhecidos durante o periodo a respeito de dividas 

incobraveis ou duvidosas devidas por partes relacionadas (IASC, 2007, 

p. 1278). 

lAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plan (Contabilizagao 

de pianos de beneficios de aposentadoria). Esta Norma deve ser aplicada nas 

demonstragoes financeiras dos pianos de beneficios de aposentadoria sempre que 

tais demonstragoes financeiras forem preparadas (IASC, 2007, p. 1288). 

Pianos de beneficios de aposentadoria sao acordos, pelos quais uma 

entidade proporciona beneficios aos empregados ou ap6s a cessagao do servigo 

(quer na forma de urn rendimento anual ou como uma quantia total) quando tais 

beneficios, ou as contribuigoes para eles, puderem ser determinados ou estimados 

antecipadamente em relagao a aposentadoria a partir das clausulas de urn 

documento ou das praticas da entidade (IASC, 2007, p. 1288). 

As demonstragoes financeiras de urn plano de contribuigao definido devem 

canter uma demonstragao dos ativos liquidos disponiveis para beneficios e uma 

descrigao da politica de constituigao do fundo (IASC, 2007, p. 1289). 
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As demonstrac;oes financeiras de urn plano de beneffcios definidos devem 

canter ou: 

a) uma demonstrac;ao que mostre: 

i) os ativos liquidos disponiveis para beneffcios; 

ii) o valor presente atuarial dos beneffcios de aposentadoria 

prometidos, distinguindo entre beneffcios adquiridos e beneffcios 

nao adquiridos; e 

iii) o excesso ou o deficit resultante; au 

b) uma demonstrac;ao dos ativos liquidos disponiveis para beneffcios 

incluindo quer: 

i) uma nota divulgando 6 valor presente atuarial dos beneffcios de 
I 

aposentadoria prometidos, distinguindo entre beneffcios adquiridos e 

beneffcios nao adquiridos; au 

ii) uma referenda a esta informac;ao num relat6rio atuarial que a 

acompanhe (IASC, 2007, p. 1290). 

As demonstrac;oes financeirasi devem explicar a relac;ao entre o valor 

presente atuarial dos beneffcios de aposentadoria prometidos e os ativos liquidos 

disponiveis para beneffcios e a polifica da constituic;ao do fundo de beneficios 

prometidos (IASC, 2007, p. 1291). 

Os investimentos do plano de; beneffcios de aposentadoria devem ser 

escriturados pelo valor justa. No caso dos titulos negociaveis o valor justa e o valor 

de mercado. Quando sejam detidos investimentos do plano para os quais nao seja 

possivel uma estimativa do valor justa deve ser feita a divulgac;ao da razao pela nao 

utilizac;ao do valor justa (IASC, 2007, p. 1294). 

As demonstrac;oes financeiras de urn plano de beneficios de aposentadoria, 

quer de beneficios definidos quer de contribuic;ao definida, devem tambem canter as 

seguintes informac;oes: 

a) uma demonstrac;ao de alterac;oes nos ativos liquidos disponiveis para 

beneficios; 

b) urn resume das politicas contabeis significativas; e 

c) uma descric;ao do plano e os efeitos de quaisquer alterac;oes no plano 

durante o periodo (IASC, 2007, p. 1294). 

lAS 27 Consolidate and Separate Financial Statements (Demonstrac;oes 

contabeis consolidadas e da controladora). Esta Norma deve ser aplicada na 
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preparac;ao e apresentac;ao de demonstrac;oes financeiras consolidadas de urn 

grupo de entidades sob o controle de uma matriz (IASC, 2007, p. 1303) 

Demonstrac;oes financeiras consolidadas sao as demonstrac;oes financeiras 

de urn grupo apresentadas como as de uma (mica entidade economica. Controle e o 

poder de gerir as polfticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a 

obter beneffcios das suas atividades. Urn grupo e constitufdo por uma matriz e todas 

as suas subsidiarias. Uma matriz e uma entidade que detem uma ou mais 

subsidiarias. Uma subsidiaria e uma entidade, incluindo uma entidade nao 

incorporada, que e controlada por uma outra entidade (IASC, 2007, p. 1303). 

Uma matriz deve apresentar demonstrac;oes financeiras consolidadas nas 

quais consolida os seus investimentos em subsidiarias em conformidade com esta 

Norma (IASC, 2007, p. 1304). As demonstrac;oes financeiras consolidadas devem 

incluir todas as subsidiarias da matriz (IASC, 2007, p. 1305). 

As demonstrac;oes financeiras consolidadas devem ser preparadas usando 

polfticas contabeis uniformes para transac;oes e outros eventos identicos em 

circunstancias semelhantes (IASC, 2007, p. 1308). 

Ao preparar demonstrac;oes financeiras consolidadas, uma entidade 

combina as demonstrac;oes financeiras da matriz e das suas subsidiarias linha a 

linha adicionando itens identicos de ativos, passivos, situac;ao lfquida, rendimento e 

gastos. A fim de que as demonstrac;oes financeiras consolidadas apresentem 

informac;ao financeiras sabre o grupo, como se fosse de uma (mica entidade 

economica, sao seguidos os seguintes passos: 

a) sao eliminados o montante escriturado do investimento da matriz em 

cada subsidiaria e a parte da matriz do patrimonio lfquido de cada 

subsidiaria (ver a IFRS 3, que descreve o tratamento de qualquer 

goodwill resultante); 

b) sao identificadas as participac;6es minoritarias nos Iueras ou prejufzos 

das subsidiarias consolidadas para o perfodo de reporte; e 

c) as participac;oes minoritarias nos ativos lfquidos das subsidiarias 

consolidadas sao identificadas separadamente do patrimonio lfquido dos 

acionistas da matriz. As participac;oes minoritarias nos ativos lfquidos 

consistem: 

i) no montante dessas participac;oes minoritarias na data da 

combinac;ao original, calculada de acordo com a IFRS 3; e 
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ii) na parte minoritaria das alterac;oes no patrimonio lfquido desde a 

data da combinac;ao (IASC, 2007, p. 1307). 

Os saldos, transac;oes, rendimentos e gastos intragrupo devem ser 

eliminados por inteiro (IASC, 2007, p. 1307). 

Esta Norma tambem deve ser aplicada na contabilizac;ao de investimentos 

em subsidiarias, entidade de controle comum e associadas quando uma entidade 

escolhe, ou e requerida por legislac;ao local, apresentar demonstrac;oes financeiras 

da controladora. Demonstrac;oes financeiras da controladora sao as que sao 

apresentadas por uma matriz, uma investidora numa associada ou urn 

empreendedor numa entidade de controle comum, em que os investimentos sao 

contabilizados na base da participac;ao direta no patrimonio lfquido em vez de ser na 

base dos resultados e ativos lfquidos reportado pelas investidas (IASC, 2007, p. 

1303). 

A mesma contabilizac;ao deve ser aplicada para cada categoria de 

investimentos. Os investimentos em subsidiarias, entidades conjuntamente 

controladas e associadas que estejam classificadas como detidas para venda (ou 

inclufdas num grupo de alienac;ao que esteja classificado como detido para venda) 

de acordo com a I FRS 5 devem ser contabilizados de acordo com essa I FRS (IASC, 

2007, p. 1309). 

Os investimentos em entidades de controle comum e associadas que sejam 

contabilizados de acordo com a lAS 39 nas demonstrac;oes financeiras consolidadas 

devem ser contabilizados da mesma forma nas demonstrac;oes financeiras da 

controladora (IASC, 2007, p. 1309). 

lAS 28 Investments in Associates (Sociedades coligadas). Esta Norma deve 

ser aplicada na contabilizac;ao de investimentos em sociedades coligadas. Contudo, 

nao se aplica a investimentos em associadas detidos por: 

a) organizac;oes de capital de risco, ou 

b) fundos mutuos, trusts e entidades semelhantes incluindo fundos de 

seguros ligados a investimentos 

que, sob reconhecimento inicial, sejam designados pelo valor justo atraves 

dos Iueras ou prejufzos ou sejam classificados como detidos para negociac;ao e 

contabilizados de acordo com a lAS 39 lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensurac;ao. Tais investimentos devem ser mensurados pelo valor justo de acordo 
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com a lAS 39, com as alteragoes no valor justa reconhecidas em Iuera ou prejuizo 

do periodo em que ocorreu a alteragao (IASC, 2007, p. 1331). 

lnfluencia significativa e definida pela Norma como o poder de participar nas 

decisoes das politicas financeiras e operacionais da investida mas que nao 

representa controle nem centrale conjunto sabre essas polfticas (IASC, 2007, p. 

1331). Se uma investidora detiver, direta ou indiretamente (par exemplo, atraves de 

subsidiarias), 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que a 

investidora tern influencia significativa, a menos que possa ser claramente 

demonstrado que esse nao e o caso. Pelo contrario, se a investidora detiver, direta 

ou indiretamente (par exemplo, atraves de subsidiarias), menos de 20% do poder de 

voto da investida, presume-se que a investidora nao tern influencia significativa, a 

menos que tal influencia possa ser claramente demonstrada. Uma prapriedade 

substancial ou maioritaria par uma outra investidora nao exclui necessariamente que 

uma investidora tenha influencia significativa (IASC, 2007, p. 1332). 

Pelo metoda da equivalencia patrimonial, o investimento numa associada e 

inicialmente reconhecido pelo custo e o montante escriturado e aumentado ou 

diminuido para reconhecer a parte da investidora nos Iueras ou prejuizos da 

investida depois da data da aquisigao. A parte da investidora nos Iueras ou prejuizos 

da investida e reconhecida nos Iueras ou prejuizos da investidora. As distribuigoes 

recebidas de uma investida reduzem o montante escriturado do investimento. 

Ajustes no montante escriturado podem tambem ser necessaries para alteragoes na 

participagao praporcional da investidora na investida resultantes de alteragoes na 

situagao lfquida da investida que nao tenham sido reconhecidas nos Iueras ou 

prejuizos da investida. Tais alteragoes incluem as resultantes da reavaliagao do 

grupo propriedade, planta e equipamentos e das diferengas de tradugao de moeda 

estrangeira. A parte da investidora nessas alteragoes e reconhecida diretamente no 

patrimonio lfquido da investidora (IASC, 2007, p. 1333). 

Urn investimento em uma coligada deve ser contabilizado na demonstragao 

financeira da contraladora conforme paragrafo 37 a 42 da lAS 27 (IASC, 2007, p. 

1338). Quando sao preparadas demonstragoes financeiras da controladora, os 

investimentos em subsidiarias, entidades conjuntamente contraladas e associadas 

que nao estejam classificadas como detidas para venda (ou incluidas num grupo de 

alienagao que esteja classificado como detido para venda) de acordo com a IFRS 5 

devem ser contabilizados ou pelo custo; ou de acordo com a lAS 39. 
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lAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Demonstrac;oes 

contabeis em economias hiperinflacionarias). Esta Norma deve ser aplicada as 

demonstrac;oes financeiras, incluindo as demonstrac;oes financeiras consolidadas, de 

qualquer entidade cuja moeda funcional seja a moeda de uma economia 

hiperinflacionaria (IASC, 2007, p. 1350). 

As demonstrac;oes financeiras de uma entidade cuja moeda funcional seja a 

moeda de uma economia hiperinflacionaria devem ser expressas em termos da 

unidade de mensurac;ao corrente na data do balanc;o. Os numeros correspondentes 

do perfodo anterior exigidos pela lAS 1 Apresentac;ao de Demonstrac;oes 

Financeiras, e qualquer informac;ao a respeito de perfodos anteriores, devem 

tambem ser expressos em termos da unidade corrente de mensurac;ao na data do 

balanc;o. Com a finalidade de apresentar montantes comparatives em uma moeda de 

apresentac;ao diferente, aplicam-se os paragrafos 42(b) e 43 da lAS 21 Os Efeitos de 

Alterac;oes em Taxas de Cambio, revisao de 2003 (IASC, 2007, p. 1351). 

A nova elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras de acordo com esta 

Norma requer a aplicac;ao de certos procedimentos assim como julgamentos. A 

aplicac;ao consistente destes procedimentos e julgamentos de perfodo a perfodo e 

mais importante do que a precisao dos montantes resultantes inclufdos nas 

demonstrac;oes financeiras reelaboradas (IASC, 2007, p. 1351). 

A reelaborac;ao das demonstrac;oes financeiras em conformidade com esta 

Norma tambem requer o uso de urn fndice geral de prec;os que reflita alterac;oes no 

poder geral de compra. E preferfvel que todas as entidades que relatem na moeda 

da mesma economia usem o mesmo fndice (IASC, 2007, p. 1355). 

Quando uma economia cessar de ser hiperinflacionaria e uma entidade 

interromper a preparac;ao e apresentac;ao de demonstrac;oes financeiras preparadas 

de acordo com esta Norma, ela deve tratar as quantias expressas na unidade de 

medida corrente no fim do perfodo anterior de reporte como a base para as quantias 

escrituradas nas suas demonstrac;oes financeiras subsequentes (IASC, 2007, p. 

1355). 

lAS 31 Interest in Joint Ventures (Participac;ao em empreendimentos em 

conjunto - Joint Ventures). Esta Norma deve ser aplicada na contabilizac;ao de 

participac;ao em joint ventures e no reporte dos ativos, passivos, rendimentos e 

gastos de joint ventures nas demonstrac;oes financeiras de empreendedores e 

investidoras, independentemente das estruturas ou formas sob as quais as 



70 

atividades da joint venture se realizam. Entretanto, a lAS 31 nao se aplica a 

participac;oes de empreendedores em entidades de controle conjunto detidas por: 

a) organizac;oes de capital de risco, ou 

b) fundos mutuos, trusts e entidades semelhantes incluindo fundos de 

seguros ligados a investimentos 

que, no reconhecimento inicial, sejam designados pelo valor justo atraves 

dos Iueras ou prejufzos ou sejam classificados como detidos para negociac;ao e 

contabilizados de acordo com a lAS 39 lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensurac;ao (IASC, 2007, p. 1362). 

Um empreendimento conjunto (joint venture) e um acordo contratual pelo 

qual dois ou mais parceiros empreendem uma atividade economica que esteja 

sujeita a controle comum. Controle comum e a partilha de controle acordada em 

contrato numa atividade economica, e existe apenas quando as decisoes 

estrategicas financeiras e operacionais relacionadas com a atividade exigirem o 

consenso unanime das partes que partilham o controle. Controle e o poder de gerir 

as polfticas operacionais e financeiras de uma atividade economica para obter 

beneffcios da mesma (IASC, 2007, p. 1363) 

As Joint Ventures assumem formas e estruturas muito diferentes. Esta 

Norma identifica tres grandes tipos - operac;oes conjuntamente controladas, ativos 

conjuntamente controlados e entidades conjuntamente controladas - que sao 

geralmente descritos como, e satisfazem a definic;ao de, empreendimentos conjuntos 

(IASC, 2007, p. 1364). 

lAS 32 Financial Instruments: Presentation (lnstrumentos financeiros: 

divulgac;ao e apresentac;ao). 0 objetivo desta Norma e estabelecer princfpios para a 

apresentac;ao de instrumentos financeiros como passivos ou patrimonio lfquido e 

para a compensac;ao entre ativos financeiros e passivos financeiros. Ela aplica-se a 

classificac;ao de instrumentos financeiros, na perspectiva do emitente, em ativos 

financeiros, passivos financeiros e instrumentos de patrimonio lfquido; a 

classificac;ao dos juros, dividendos e perdas e ganhos associados; e as 

circunstancias em que os ativos financeiros e os passivos financeiros devem ser 

compensados (IASC, 2007, p. 1387). 

Os princfpios estabelecidos nesta Norma complementam os princfpios para 

o reconhecimento e a mensurac;ao de ativos financeiros e de passivos financeiros 

enunciados na lAS 39 lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensurac;ao, 
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bern como os principios para a divulgac;ao de informac;ao sabre os mesmos 

enunciados na IFRS 7 lnstrumentos Financeiros: Divulgac;oes (IASC, 2007, p. 1387). 

Urn instrumento financeiro e qualquer contrato que de origem a urn ativo 

financeiro de uma entidade e a urn passive financeiro ou instrumento de patrimonio 

liquido de uma outra entidade (IASC, 2007, p. 1389). 

Urn ativo financeiro e qualquer ativo que seja: 

a) dinheiro; 

b) urn instrumento de patrimonio liquido de uma outra entidade; 

c) urn direito contratual: 

i) de receber dinheiro ou outre ativo financeiro de outra entidade; ou 

ii) de trocar ativos financeiros ou passives financeiros com outra 

entidade em condic;oes que sejam potencialmente favoraveis para a 

entidade; ou 

d) urn contrato que sera ou pod~ra ser liquidado nos instrumentos de 

patrimonio liquido da propria enti~ade e que seja: 

i) urn nao derivado para o qual a entidade esteja ou possa estar 

obrigada a receber urn numero variavel dos instrumentos de 

patrimonio liquido da propria entidade; ou 

ii) urn derivado que sera ou podera ser liquidado de forma diferente da 

troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outre ativo financeiro por 

urn numero fixo dos instrumentos de patrimonio liquido da propria 

entidade. Para esta finalidade, os instrumentos de patrimonio liquido 

da propria entidade nao incluem instrumentos que sejam eles 

proprios contratos para ruturo recebimento ou entrega dos 

instrumentos de patrimonio i\quido da propria entidade (IASC, 2007, 

p. 1389 e 1390). 

Urn passive financeiro e qualquer passive que seja: 

a) uma obrigac;ao contratual: 

i) de entregar dinheiro ou outre ativo financeiro a uma outra entidade; 

ou 

ii) de trocar ativos financeiros ou passives financeiros com outra 

entidade em condic;oes que sejam potencialmente desfavoraveis 

para a entidade; ou 
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b) urn contrato que sera ou podera ser liquidado nos instrumentos de 

patrimonio lfquido da propria entidade e que seja: 

i) urn nao derivado para o qual a entidade esteja ou possa estar 

obrigada a entregar urn numero variavel de instrumentos de 

patrimonio lfquido da propria entidade; ou 

ii) urn derivado que sera ou podera ser liquidado de forma diferente da 

troca de uma quantia fixa em dinheiro ou outro ativo financeiro por 

urn numero fixo dos instrumentos de patrimonio lfquido da propria 

entidade. Para esta finalidade, os instrumentos de patrimonio lfquido 

da propria entidade nao incluem instrumentos que sejam eles 

proprios contratos para futuro recebimento ou entrega dos 

instrumentos de patrimonio lfquido da propria entidade (IASC, 2007, 

p. 1390). 

Urn instrumento de capital proprio e qu~lquer contrato que evidencie urn 

interesse residual nos ativos de uma entidade apos dedw;ao de todos os seus 

passivos (IASC, 2007, p. 1390). 

0 emitente de urn instrumento financeiro deve classificar o instrumento, ou 

as suas partes componentes, no reconhecimento inicial como urn passivo financeiro, 

urn ativo financeiro ou urn instrumento de patrimonio liquido de acordo com a 

substancia do acordo contratual e as definic;oes de passivo financeiro, ativo 

financeiro ou instrumento de patrimonio lfquido (IASC, 2007, p. 1392). 0 emitente de 

urn instrumento financeiro nao derivativo deve avaliar os termos do instrumento 

financeiro para determinar se este contem tanto urn componente do passivo como 

urn do patrimonio lfquido. Tais componentes devem ser classificados separadamente 

como passivos financeiros, ativos financeiros ou instrumentos de patrimonio lfquido 

(IASC, 2007, p. 1398). 

Os juros, dividendos, perdas e ganhos relacionados com urn instrumento 

financeiro ou com urn componente que seja urn passivo financeiro devem ser 

reconhecidos como rendimento ou gasto em Iueras ou prejuizos. As distribuic;oes 

aos detentores de urn instrumento de patrimonio lfquido devem ser debitadas pela 

entidade diretamente na situac;ao liquida, lfquido de qualquer beneficia fiscal sabre o 

rendimento relacionado. Os custos de uma transac;ao de capital devem ser 

contabilizados como deduc;ao na situac;ao lfquida, lfquidos de qualquer beneficia 

fiscal sabre o rendimento relacionado (IASC, 2007, p. 1400). 
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Urn ativo financeiro e urn passivo financeira devem ser compensados e a 

quantia liquida apresentada no balango quando, e apenas quando, uma entidade: 

a) tiver atualmente urn direito de cumprimento obrigat6rio para compensar 

as quantias reconhecidas; e 

b) pretender, ou liquidar numa base liquida, ou realizar o ativo e liquidar 

simultaneamente o passivo. 

lAS 33 Earnings per Share (Resultado por agao). 0 objetivo desta lAS e 
prescrever principios para a determinagao e apresentagao de resultados por agao, 

com vista a melhorar as comparagoes de desempenho entre diferentes entidades no 

mesmo periodo de reporte e entre periodos de reporte diferentes para a mesma 

entidade. Mesmo que dados de resultados por agao tenham limitagoes devido a 

diferengas nas politicas contabeis que podem ser utilizadas para determinar ganhos, 

urn denominador determinado consistentemente melhora o reporte financeiro. 0 foco 

desta Norma esta no denominador do calculo dos resultados por agao (IASC, 2007, 

p. 1463). 

Esta Norma deve ser aplicada por entidades cujas agoes ordinarias ou 
> 

potenciais agoes ordinarias sejam publicamente negociadas e por entidades que 

estejam no pracesso de emitir agoes ordi'narias ou potenciais agoes ordinarias em 

mercados publicos. Uma entidade que divulgue resultados por agao deve calcular e 

divulgar esses resultados por agao em conformidade com esta Norma (IASC, 2007, 

p. 1463). 

Uma agao ordinaria e urn instrumento de patrimonio liquido que esta 

subordinado a todas as outras classes de instrumentos de capital proprio. Uma 

potencial agao ordinaria e urn instrumento financeira ou outra contrato que da ao seu 

detentor o direito a agoes ordinarias (IASC, 2007, p. 1464). 

Uma entidade deve apresentar os resultados por agao basicos e diluidos na 

face da demonstragao dos resultados relativamente aos Iueras ou prejuizos das 

unidades operacionais em continuagao atribuiveis aos detentores de patrimonio 

liquido ordinaria da matriz e relativamente aos Iueras ou prejuizos atribuiveis aos 

acionistas ordinaria da matriz durante o periodo, para cada classe de agoes 

ordinarias que tenha urn direito diferente de participagao no Iuera durante o periodo. 

Uma entidade deve apresentar os resultados por agao basicos e diluidos com igual 

proeminencia para todos os periodos apresentados (IASC, 2007, p. 1476). 
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Uma entidade que relate uma unidade operacional descontinuada deve 

divulgar as quantias por agao basicas e dilufdas relativamente a unidade operacional 

descontinuada, seja na face da demonstragao dos resultados ou nas notas. Uma 

entidade tambem deve apresentar resultados por agao basicos e dilufdos, mesmo 

que os montantes sejam negativos (IASC, 2007, p. 1476). 

Uma entidade deve divulgar: 

a) 0 montante utilizado como numerador no calculo de resultados por agao 

basicos e dilufdos, e uma reconciliagao destes montantes em Iueras ou 

prejufzos atribufveis ao patrimonio lfquido da matriz do perfodo. A 

reconciliagao deve incluir os efeitos individuais de cada classe de 

instrumentos que afetam os resultados por agao; 

b) A media ponderada do numero de agoes ordinarias utilizada como 

denominador no calculo do resultados por agao basicos e dilufdos, e 

uma reconciliagao destes denominadores para cada uma. A 

reconciliagao deve incluir os efeitos individuais de cada classe de 

instrumentos que afetam os resultados por agao; 

c) lnstrumentos (incluindo agoes contingentes emissfveis) que poderiam 

potencialmente diluir rendimentos basicos por agoes no futuro, mas nao 

estavam inclusos no calculo de ganhos dilufdos por agoes porque sao 

nao dilufveis no perfodo presente; 

d) Uma descrigao das transagoes de agoes ordinarias ou potenciais 

transagoes de agoes ordinarias, que nao as contabilizadas de acordo 

com o paragrafo 64 da Norma (ajustes retrospectivos), que ocorram 

ap6s a data do balango e que trariam mudangas significativas no numero 

de agoes ordinarias ou potenciais agoes ordinarias proeminentes ao final 

do perfodo se estas transagoes ocorrerem antes do final do perfodo de 

reporte (IASC, 2007, p. 1476 e 1477). 

lAS 34 lnterin Financial Reporting (Relat6rios financeiros intermediarios). 0 

objetivo desta Norma e prescrever o conteudo mfnimo de urn relat6rio financeiro 

intermediario e prescrever os princfpios para reconhecimento e mensuragao em 

demonstragoes financeiras completas ou condensadas para urn perfodo 

intermediario. Relat6rios financeiros intermediarios oportunos e confiaveis melhoram 

a habilidade do investidor, credor e outros na compreensao da capacidade da 
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entidade em gerar ganhos e fluxos de caixa e de sua condigao financeira e de 

liquidez (IASC, 2007, p. 1522). 

Esta Norma se aplica se uma entidade e requerida ou opta por publicar 

relat6rios financeiros intermediaries de acordo com as Normas lnternacionais de 

Contabilidade -IFRS (IASC, 2007, p. 1522). 

Relat6rio financeiro intermediario e definido na Norma como urn relat6rio 

financeiro que contem quer urn conjunto complete de demonstragoes financeiras 

(lAS 1) quer urn conjunto condensado de demonstragoes financeiras (conforme 

descrito nesta Norma) para urn periodo intermediario, ou seja, menor do que urn ano 

fiscal complete (IASC, 2007, p. 1523). 

Urn relat6rio financeiro intermediario deve conter no minimo os seguintes 

componentes: 

a) Balango condensado; 

b) Demonstragoes de resultados condensada; 

c) Uma demonstragao condensada que mostre (i) todas as mudangas no 

patrimonio liquido, ou (ii) as mudangas no patrimonio liquido excluindo 

as que surgem de transagoes de capital com os donos e distribuigoes 

aos donos; 

d) Demonstragao do fluxo de caixa condensada; e 

e) Notas explicativas selecionadas (IASC, 2007, p. 1523). 

Uma entidade deve aplicar as mesmas politicas contabeis em seus relat6rios 

intermediaries utilizadas em suas demonstragoes financeiras anuais, exceto com 

relagao as alteragoes nas politicas realizadas ap6s a data da demonstragao 

financeira anual mais recente e que serao refletidas na prox1ma demonstragao 

financeira anual. Para alcangar este objetivo, a mensuragao para fins de relat6rios 

intermediaries deve ser feita em uma base acumulada do ano (year-to-date) (IASC, 

2007, p. 1529). 

Os procedimentos de mensuragao a serem seguidos em relat6rios 

intermediaries devem ser designados para garantir que a informagao resultante seja 

confiavel e que todas as informagoes financeiras materiais que sejam relevantes 

para a compreensao da posigao financeira e da performance da entidade sejam 

apropriadamente divulgadas. Ainda que a mensuragao em relat6rio anuais e 

intermediaries seja frequentemente baseada em estimativas razoaveis, a preparagao 
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dos relat6rios financeiros intermediaries geralmente requer um maier uso de 

metodos de estimativa do que nos relat6rios anuais (IASC, 2007, p. 1531). 

lAS 36 Impairment of Assets (Redu<;ao ao valor recuperavel de ativos). 0 

objetivo desta Norma e prescrever os procedimentos que uma entidade aplica para 

assegurar que os seus ativos sejam escriturados por nao mais do que o seu 

montante recuperavel. Um ativo e escriturado por mais do que o seu montante 

recuperavel se seu montante escriturado exceder o montante a ser recuperado 

atraves do uso ou da venda do ativo. Se este for o caso, o ativo e descrito como 

reduzido ao valor recuperavel e a Norma exige que a entidade reconhe<;a uma perda 

por redugao ao valor recuperavel. A Norma tambem especifica as circunstancias em 

que uma entidade deve reverter uma perda por desvaloriagao (impairment) e 

prescreve divulga<;6es (IASC, 2007, p. 1553). 

Uma entidade deve avaliar em cada data de reporte se ha qualquer 

indicagao de que um ativo possa estar desvalorizado. Se houver qualquer indicagao, 

a entidade deve estimar a quantia recuperavel do ativo (IASC, 2007, p. 1556). 

lndependentemente de existir ou nao qualquer indicagao de impairment, 

uma entidade deve tambem: 

a) testar anualmente a desvaloriza<;ao de um ativo intangfvel com uma vida 

util indefinida ou um ativo intangfvel ainda nao disponfvel para uso 

comparando o seu montante escriturado com o seu montante 

recuperavel. Este teste de valor recuperavel pode ser efetuado em 

qualquer momenta durante o perfodo anual, desde que seja efetuado no 

mesmo momenta em cada ano. Ativos intangfveis diferentes podem ser 

testados em mementos diferentes. Contudo, se um desses ativos 

intangfveis foi inicialmente reconhecido durante o perfodo anual 

corrente, esse ativo intangfvel deve ser testado quanta a desvalorizagao 

antes do final do perfodo anual corrente; 

b) testar anualmente a desvalorizagao do goodwill adquirido em uma 

combinagao de neg6cios de acordo com os paragrafos 80-99 (IASC, 

2007, p. 1557). 

Se houver qualquer indicagao de que um ativo possa estar desvalorizado, o 

montante recuperavel do ativo individual deve ser estimado. Se nao for possfvel 

estimar o montante recuperavel do ativo individual, a entidade deve determinar o 

montante recuperavel da unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence (a 
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unidade geradora de caixa do ativo) (IASC, 2007, p. 1567). Uma unidade geradora 

de caixa e o mais pequeno grupo identificavel de ativos que seja gerador de entrada 

de fluxes de caixa e que seja em larga medida independente das entradas dos 

fluxes de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (IASC, 2007, p. 1555). 

A Norma descreve a quantia recuperavel de urn ativo ou unidade geradora 

de caixa como o valor mais elevado entre o valor justa menos os custos de venda e 

o seu valor de uso (IASC, 2007, p. 1555). 

Nem sempre e necessaria determinar ambos o valor justa de urn ativo 

menos os custos de sua venda como o seu valor de uso. Se qualquer uma destas 

quantias exceder a quantia escriturada do ativo, o ativo nao esta desvalorizado e 

nao e necessaria estimar a outra quantia (IASC, 2007, p. 1559). 0 valor justa menos 

os custos de venda e o montante a ser obtido da venda de urn ativo ou unidade 

geradora de caixa numa transac;ao entre partes conhecedoras e dispostas a isso, 

sem qualquer relacionamento entre elas, menos os custos de alienac;ao (IASC, 

2007, p. 1555). 

Valor de uso e o valor presente dos fluxes de caixa futures que se espera 

que sejam derivados de urn ativo ou unidade geradora de caixa (IASC, 2007, p. 

1556). Os seguintes elementos devem ser refletidos no calculo do valor de uso de 

urn ativo: 

a) uma estimativa dos fluxes de caixa futures que a entidade espera obter 

do ativo; 

b) expectativas sabre as possfveis variac;oes no montante ou na 

tempestividade desses fluxes de caixa futures; 

c) o valor temporal do dinheiro, representado pela taxa corrente de jure 

livre de risco do mercado; 

d) o prec;o de suportar a incerteza inerente ao ativo; e 

e) outros fatores, tais como a falta de liquidez, que os participantes do 

mercado refletiriam na fixac;ao de prec;o (pricing) dos fluxes de caixa 

futures que a entidade espera obter do ativo (IASC, 2007, p. 1561). 

As estimativas de fluxes de caixa futures devem incluir: 

a) projec;oes de entradas de fluxes de caixa derivadas do uso continuo do 

ativo; 

b) prejec;oes de safdas de fluxes de caixa que sejam necessariamente 

incorridas para gerar as entradas de fluxes de caixa derivadas do uso 
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continuo do ativo (incluindo safdas de fluxes de caixa para preparar o 

ativo para uso) e possam ser diretamente atribufdas, ou imputadas numa 

base razoavel e consistente, ao ativo; e 

c) fluxes de caixa lfquidos, se existirem, a receber (ou a pagar) pela 

alienagao do ativo no tim da sua vida util (IASC, 2007, p. 1563). 

Os futures fluxes de caixa devem ser estimados para o ativo na sua 

condigao corrente. Estimativas de futures fluxes de caixa nao devem incluir futuras 

entradas ou safdas de fluxes de caixa que se esperam como resultado de: 

a) uma reestruturagao futura com a qual a entidade ainda nao esteja 

comprometida; ou 

b) aumentos ou melhorias no desempenho do ativo (IASC, 2007, p. 1563). 

As estimativas de fluxes de caixa futures nao devem incluir: 

a) entradas ou safdas de fluxes de caixa prevenientes de atividades de 

financiamento; ou 

b) recebimentos ou pagamentos de impostos sobre a renda (IASC, 2007, p. 

1564). 

Com relagao ao reconhecimento e mensuragao de uma perda por 

desvalorizagao, a Norma diz que, apenas se o montante recuperavel de urn ativo for 

inferior ao seu montante escriturado, o montante escriturado do ativo deve ser 

reduzido para o seu montante recuperavel. Esta redugao e uma perda por 

desvalorizagao, ou impairment (IASC, 2007, p. 1566). 

Uma perda por impairment deve ser imediatamente reconhecida em lucres 

ou prejufzos, a nao ser que o ativo seja escriturado pelo montante reavaliado de 

acordo com uma outra Norma (por exemplo, de acordo com o modele de 

revalorizagao da lAS 16 Ativos Fixes Tangfveis). Qualquer perda por desvalorizagao 

de urn ativo reavaliado deve ser tratada como decrescimo de reavaliagao de acordo 

com essa outra Norma (IASC, 2007, p. 1566). 

Uma perda por desvalorizagao deve ser reconhecida para uma unidade 

geradora de caixa (o grupo mais pequeno de unidades geradoras de caixa ao qual 

goodwill ou urn ativo corporative tenha sido imputado) se, e apenas se, o montante 

recuperavel da unidade (grupo de unidades) for inferior ao montante escriturado da 

unidade (grupo de unidades). A perda por impairment deve ser alocada para reduzir 

o montante escriturado dos ativos da unidade (grupo de unidades) pela ordem que 

se segue: 
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a) primeiro, para reduzir o montante escriturado de qualquer goodwill 

imputado a unidade geradora de caixa (grupo de unidades); e 

b) entao, aos outros ativos da unidade (grupo de unidades) pro rata na 

base do montante escriturado de cada ativo da unidade (grupo de 

unidades) (IASC, 2007, p. 1576). 

Estas reduc;oes no montante escriturado devem ser tratadas como perda por 

impairment em ativos individuais e reconhecidas de acordo com o pan3grafo 60 da 

lAS 36 (IASC, 2007, p. 1576). 

Entretanto, uma entidade nao deve reduzir o montante escriturado de urn 

ativo abaixo do mais alto entre: 

a) o seu valor justo menos os custos de venda (caso seja determinavel); 

b) o seu valor de uso (caso seja determinavel); e 

c) zero (IASC, 2007, p. 1577). 

A quantia da perda por desvalorizac;ao que de outra forma teria sido alocada 

ao ativo deve ser alocada pro rata aos outros ativos da unidade (grupo de unidades) 

(IASC, 2007, p. 1577). 

Tratando do teste de desvalorizac;ao do goodwill, a Norma diz que o goodwill 

adquirido numa combinac;ao de neg6cios deve, a partir da data da aquisic;ao, ser 

alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa, ou grupo de unidades 

geradoras de caixa, da adquirente, que se espera que se beneficiem das sinergias 

da combinac;ao de neg6cios, independentemente de outros ativos ou passivos da 

adquirida serem atribuidos a essas unidades ou grupos de unidades (IASC, 2007, p. 

1571 ). 

0 teste de desvalorizac;ao anual para uma unidade geradora de caixa a que 

tenha sido imputado goodwill pode ser efetuado a qualquer momento durante urn 

periodo anual, desde que o teste seja efetuado no mesmo momento todos os anos. 

Unidades geradoras de caixa diferentes podem ser testadas quanto a 

desvalorizac;ao em momentos diferentes. Contudo, se uma parte ou todo o goodwill 

imputado a uma unidade geradora de caixa foi adquirido em uma combinac;ao de 

neg6cios durante o periodo corrente anual, essa unidade deve ser testada quanto a 

desvalorizac;ao antes do final do periodo corrente anual (IASC, 2007, p. 1574). 

Com relac;ao a reversao de uma perda por impairment a lAS 36 estabelece 

que, uma entidade deve avaliar a data de cada reporte se ha qualquer indicac;ao de 

que uma perda por desvalorizac;ao reconhecida em periodos anteriores relativa a urn 
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ativo, que nao o goodwill, possa ja nao existir ou possa ter diminuido. Se qualquer 

indicagao existir, a entidade deve estimar o montante recuperavel desse ativo (IASC, 

2007, p. 1578). Uma perda por desvalorizagao reconhecida para o goodwill nao deve 

ser revertida num periodo posterior (IASC, 2007, p. 1580). 

lAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Provisoes, 

passives contingentes e ativos contingentes). 0 objetivo desta Norma e assegurar 

que sejam aplicados criterios de reconhecimento e bases de mensuragao 

apropriados a provisoes, passives contingentes e ativos contingentes e que seja 

divulgada informagao suficiente nas notas de modo a permitir aos usuaries 

compreender a sua natureza, sincronia e montante (IASC, 2007, p. 1701). 

A lAS 37 prescreve a contabilizagao e divulgagao de todas as provisoes, 

passives contingentes e ativos contingentes, exceto: 

a) os que resultem de contratos execut6rios, exceto quando o contrato for 

oneroso; 

b) os cobertos por uma outra Norma (IASC, 2007, p. 1701). 

Contratos execut6rios sao contratos pelos quais nenhuma parte cumpriu 

quaisquer das suas obrigagoes ou ambas as partes s6 tenham parcialmente 

cumprido as suas obrigagoes em igual extensao (IASC, 2007, p. 1701). Contratos 

onerosos sao contratos nos quais os custos inevitaveis para atender as obrigagoes 

sob estes contratos excedem os beneficios economicos que se espera receber pelo 

contrato (IASC, 2007, p. 1703). 

Uma provisao e um passive de peridiocidade ou montante incertos (IASC, 

2007, p. 1702). Uma provisao deve ser reconhecida quando, e apenas quando: 

a) uma entidade tenha uma obrigagao presente (legal ou construtiva) como 

resultado de um evento passado; 

b) seja provavel que uma saida de fluxo de recursos que incorporem 

beneficios economicos sera exigida para liquidar a obrigagao; e 

c) possa ser feita uma estimativa confiavel do montante da obrigagao. 

Se estas condigoes nao sao evidenciadas nenhuma provisao deve ser 

reconhecida (IASC, 2007, p. 1704). A Norma ainda complementa que s6 em cases 

extremamente raros nao e possivel uma estimativa confiavel (IASC, 2007, p. 1705). 

Quando trata da mensuragao de provisoes, ativos e passives contingentes, a 

Norma faz mengao ao uso da melhor estimativa. 0 montante reconhecido como uma 

provisao deve ser a melhor estimativa do dispendio exigido para liquidar a obrigagao 
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presente a data do balango. A melhor estimativa do dispendio exigido para liquidar a 

obrigagao presente e o montante que uma entidade racionalmente pagaria para 

liquidar a obrigagao a data do balango ou para a transferir para uma terceira parte 

nesse memento (IASC, 2007, p. 1708). 

Um passive contingents e, por definigao da Norma lAS 37: 

a) uma possivel obrigagao que resulta de eventos passados e cuja 

existencia sera confirmada apenas pela ocorrencia ou nao de um ou 

mais eventos futures incertos nao totalmente sob controle da entidade; 

ou 

b) uma obrigagao presente que resulta de eventos passados, mas que nao 

e reconhecida porque: 

i) nao e provavel que uma saida de fluxo de recursos que incorporam 

beneflcios economicos seja exigida para liquidar a obrigagao; ou 

ii) o montante da obrigagao nao pode ser mensurado com suficiente 

confiabilidade (IASC, 2007, p. 1702 e 1703). 

Uma entidade nao deve reconhecer um passive contingents. Uma entidade 

deve divulgar um passive contingents, a menos que a possibilidade de uma saida de 

fluxo de recursos que incorporem beneficios economicos seja remota (IASC, 2007, 

p. 1707). 

Um ativo contingents e um possivel ativo proveniente de eventos passados 

e cuja existencia somente sera confirmada pela ocorrencia ou nao ocorrencia de um 

ou mais eventos futures incertos nao totalmente sob o controle da entidade (IASC, 

2007, p. 1703). 

Uma entidade nao deve reconhecer um ativo contingents, (IASC, 2007, p. 

1707) isto porque pode resultar no reconhecimento de uma receita que podera 

nunca ser realizada. Porem, quando a realizagao de rendimentos esteja virtualmente 

certa, entao o ativo relacionado nao e um ativo contingents e o seu reconhecimento 

e apropriado (IASC, 2007, p. 1708). 

lAS 38 Intangible Assets (Ativos intangiveis). 0 objetivo desta lAS e 

prescrever o tratamento contabil de ativos intangiveis que nao sejam 

especificamente tratados em outras Normas. Esta Norma exige que uma entidade 

reconhega um ativo intangivel se, e apenas se, os criterios especificados forem 

satisfeitos. A Norma tambem especifica como mensurar o montante escriturado de 
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ativos intangfveis e exige divulgagoes especificadas sabre ativos intangfveis (IASC, 

2007, p. 1737). 

Um ativo intangfvel e um ativo nao monetario identificavel sem substancia 

ffsica (IASC, 2007, p. 1739). Um ativo satisfaz o criteria de definigao de um ativo 

intangfvel quando: 

a) for separavel, isto e, capaz de ser separado ou dividido da entidade e 

vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja 

individualmente ou em conjunto com um contrato, ativo ou passive 

relacionado; ou 

b) resultar de direitos contratuais ou de outros direitos legais, quer esses 

direitos sejam transferfveis quer sejam separaveis da entidade ou de 

outros direitos e obrigagoes (IASC, 2007, p. 1740 e 1741). 

Um ativo intangfvel deve ser reconhecido se, e apenas se: 

a) for provavel que os beneffcios economicos futures esperados que sejam 

atribufveis ao ativo fluam para a entidade; e 

b) o custo do ativo possa ser confiavelmente mensurado (IASC, 2007, p. 

1743). 

Um ativo intangfvel deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo (IASC, 

2007, p. 1743). E o goodwill gerado internamente nao deve ser reconhecido como 

um ativo (IASC, 2007, p. 1748). 

Nenhum ativo intangfvel proveniente de pesquisa (ou da fase de pesquisa de 

um projeto interne) deve ser reconhecido. Gastos com pesquisa (ou da fase de 

pesquisa de um projeto interne) devem ser reconhecidos como gastos quando forem 

incorridos (IASC, 2007, p. 1749). 

Um ativo intangfvel proveniente de desenvolvimento (ou da fase de 

desenvolvimento de um projeto interne) deve ser reconhecido se, e apenas se, uma 

entidade puder demonstrar: 

a) a viabilidade tecnica de concluir o ativo intangfvel afim de que esteja 

disponfvel para uso ou venda; 

b) a sua intengao de concluir o ativo intangfvel e usa-lo ou vende-lo. 

c) a sua capacidade de usar ou vender o ativo intangfvel; 

d) a forma como o ativo intangfvel gerara provaveis beneffcios economicos 

futures. Entre outras coisas, a entidade pode demonstrar a existencia de 

um mercado para a produgao do ativo intangfvel ou para o proprio ativo 
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intangivel ou, se for para ser usado internamente, a utilidade do ativo 

intangivel; 

e) a disponibilidade de adequados recursos tecnicos, financeiros e outros 

para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangivel; 

f) a sua capacidade para mensurar confiavelmente o gasto atribuivel ao 

ativo intangivel durante a sua fase de desenvolvimento (IASC, 2007, p. 

1749). 

As marcas, cabegalhos, titulos de publicagoes, listas de clientes e itens 

substancialmente semelhantes gerados internamente nao devem ser reconhecidos 

como ativos intangiveis (IASC, 2007, p. 1750). 

Com relagao ao reconhecimento de um gasto, a Norma especifica que o 

dispemdio com um item intangivel deve ser reconhecido como um gasto quando for 

incorrido a menos que: 

a) faga parte do custo de um ativo intangivel que satisfaga os criterios de 

reconhecimento; ou 

b) o item seja adquirido numa combinagao de neg6cios e nao possa ser 

reconhecido como um ativo intangivel. Se este for o caso, este gasto 

(incluido no custo da combinagao de neg6cios) deve fazer parte do 

montante atribuido ao goodwill a data da aquisigao, conforme IFRS 3 

(IASC, 2007, p. 1752). 

Em se tratando do processo de mensuragao de ativos intangiveis ap6s seu 

reconhecimento, a lAS 38 estabelece que, uma entidade deve escolher ou o modele 

de custo ou o modele de reavaliagao como sua polltica contabil. Se um ativo 

intangivel for contabilizado usando o modele de reavaliagao, todos os outros ativos 

da sua classe devem tambem ser contabilizados usando o mesmo modele, a nao ser 

que nao haja mercado ativo para esses ativos (IASC, 2007, p. 1752). 

Para a mensuragao pelo modele do custo, ap6s o reconhecimento inicial, um 

ativo intangivel deve ser escriturado pelo seu custo menos qualquer amortizagao 

acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas (IASC, 2007, p. 1753). 

No modele de reavaliagao, ap6s o reconhecimento inicial, um ativo intangivel 

deve ser escriturado por um montante reavaliado, que seja o seu valor justo a data 

da reavaliagao menos qualquer amortizagao acumulada subsequente e quaisquer 

perdas por imparidade acumuladas subsequentes. Para a finalidade de 

reavaliagoes, segundo esta Norma, o valor justo deve ser determinado com 
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referencia a urn mercado ativo. As reavaliac;oes devem ser feitas com tal 

regularidade que na data do balanc;o o montante escriturado do ativo nao difira 

materialmente do seu valor justa (IASC, 2007, p. 1753). 

Urn mercado ativo e urn mercado no qual se verifiquem todas as condic;oes 

seguintes: 

a) os itens negociados no mercado sao homogeneos; 

b) compradores e vendedores dispostos a negociar podem ser encontrados 

a qualquer momenta; e 

c) os prec;os estao disponiveis ao publico (IASC, 2007, p. 1738 e 1739). 

Se o montante escriturado de urn ativo intangivel for aumentado como 

resultado de uma reavaliac;ao, o aumento deve ser creditado diretamente no 

patrimonio liquido com o titulo de excedente de reavaliac;ao. Contudo, o aumento 

deve ser reconhecido nos Iueras ou prejuizos ate ao ponto em que reverta urn 

decrescimo de reavaliac;ao do mesmo ativo previamente reconhecido nos Iueras ou 

prejuizos. Se o montante escriturado de urn ativo intangivel for diminuido como 

resultado de uma reavaliac;ao, a diminuic;ao deve ser reconhecida nos Iueras ou 

prejuizos. Contudo, a diminuic;ao deve ser debitada diretamente no patrimonio 

liquido com o titulo de excedente de reavaliac;ao ate ao ponto de qualquer saldo 

credor no excedente de reavaliac;ao com respeito a esse ativo (IASC, 2007, p. 1754). 

Uma entidade deve avaliar se a vida util de urn ativo intangivel e finita ou 

indefinida e, se for finita, a durac;ao de, ou o numero de produc;ao ou de unidades 

similares constituintes, dessa vida util. Urn ativo intangivel deve ser vista pela 

entidade como tendo uma vida util indefinida quando, com base numa analise de 

todos os fatores relevantes, nao houver limite previsivel para o periodo durante o 

qual se espera que o ativo gere entradas de fluxos de caixa liquidos para a entidade 

(IASC, 2007, p. 1755). 

Conforme definido na Norma, vida util e: 

a) o periodo durante o qual uma entidade espera que urn ativo esteja 

disponivel para usa; ou 

b) o numero de unidades de produc;ao ou semelhantes que uma entidade 

espera obter do" ativo (IASC, 2007, p. 1740). 

Com relac;ao a ativos intangiveis com vidas uteis finitas a Norma diz que a 

sua quantia depreciavel deve ser imputada numa base sistematica durante a sua 

vida util. Quantia depreciavel e 0 custo de urn ativo ou outra quantia substituta do 
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custo, menos o seu valor residual (IASC, 2007, p. 1739). A amortizagao deve 

comegar quando o ativo estiver disponfvel para uso, isto e, quando estiver na 

localizagao e condigao necessarias para que seja capaz de operar da forma 

pretendida pela gerencia. A amortizagao deve cessar na data que ocorrer mais cedo 

entre a data em que o ativo for classificado como detido para venda (ou inclufdo num 

grupo para alienagao que seja classificado como detido para venda), de acordo com 

a IFRS 5. e a data em que o ativo for desreconhecido. 0 metodo de amortizagao 

usado deve refletir o modele pelo qual se espera que os futures beneffcios 

economicos do ativo sejam consumidos pela entidade. Se nao for possfvel 

determinar confiavelmente esse modele, deve se utilizar o metodo linear (straight

line method). 0 custo de amortizagao em cada perfodo deve ser reconhecido nos 

lucros ou prejufzos a menos que esta ou outra Norma permita ou exija incluf-lo no 

montante escriturado de urn outre ativo (IASC, 2007, p. 1756 e 1757). 

0 valor residual de urn ativo intangfvel e a quantia estimada que uma 

entidade obteria correntemente pela alienagao do ativo, ap6s dedugao dos custos de 

alienagao estimados, se o ativo ja tivesse na idade e nas condigoes esperadas no 

final da sua vida util (IASC, 2007, p. 1740). 0 valor residual de urn ativo intangfvel 

com uma vida util finita deve ser assumido como sendo zero a menos que: 

a) haja urn compromisso de urn terceiro de comprar o ativo no final da sua 

vida util; ou 

b) haja urn mercado ativo para o ativo e: 

i) o valor residual possa ser determinado com referencia a esse 

mercado; e 

ii) seja provavel que tal mercado exista no final da sua vida util (IASC, 

2007, p. 1757). 

0 perfodo de amortizagao e o metodo de amortizagao para urn ativo 

intangfvel com uma vida util finita devem ser revistos pelo menos no final de cada 

ano financeiro. Se a vida util esperada de urn ativo for diferente das estimativas 

anteriores, o perfodo de amortizagao deve ser alterado em conformidade. Se tiver 

havido uma alteragao no modelo de consumo esperado dos futures beneffcios 

economicos incorporados no ativo, o metodo de amortizagao deve ser alterado para 

refletir o modele alterado. Tais alteragoes devem ser contabilizadas como alteragoes 

em estimativas contabeis de acordo com a lAS 8 (IASC, 2007, p. 1758). 
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Ja com relagao a ativos intangiveis com vidas uteis indefinidas a Norma diz 

que este tipo de ativo nao deve ser amortizado. A vida util de um ativo intangivel que 

nao seja amortizado deve ser revista a cada periodo para determinar se os eventos 

e circunstancias continuam a apoiar uma avaliagao de vida util indefinida para esse 

ativo. Se assim nao for, a alteragao na avaliagao da vida util de indefinida para finita 

deve ser contabilizada como alteragao numa estimativa contabil em conformidade 

com a lAS 8 (IASC, 2007, p. 1758). 

lAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (lnstrumentos 

financeiros: reconhecimento e mensuragao). 0 objetivo desta Norma e estabelecer 

principios para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e 

alguns contratos de compra ou venda de itens nao financeiros. Os requisites para 

apresentar informagoes sabre instrumentos financeiros estao descritos na lAS 32 

lnstrumentos Financeiros: Apresentagao. Os requisites para divulgar informag6es 

sabre instrumentos financeiros estao tratados na IFRS 7 lnstrumentos Financeiros: 

Divulgagoes (IASC, 2007, p. 1816). 

lnicialmente, uma entidade deve reconhecer um ativo financeiro ou um 

passivo financeiro no seu balango quando, e apenas quando, a entidade se tornar 

uma parte das disposig6es contratuais do instrumento (IASC, 2007, p. 1826). 

Uma entidade deve remover um passivo financeiro (ou uma parte de um 

passivo financeiro) do seu balango quando, e apenas quando, for extinto - isto e, 

quando a obrigagao especificada no contrato for satisfeita ou cancelada ou expirar 

(IASC, 2007, p. 1834). 

Ja com relagao ao desreconhecimento de um ativo, uma entidade deve faze

lo quando, e apenas quando: 

a) os direitos contratuais dos fluxos de caixa do ativo financeiro expiram; ou 

b) ela transfere o ativo financeiro, conforme especificado nos paragrafos 18 

e 19 da Norma lAS 39, e a transferencia se qualifica para 

desreconhecimento, conforme paragrafo 20 da Norma (IASC, 2007, p. 

1828). 

0 fluxograma a seguir ilustra o metoda para avaliar se um ativo financeiro 

esta ou nao desreconhecido e ate que ponto o esta. 
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Figura 2: Fluxograma de desreconhecimento de urn ativo financeiro 

Consolidar todas as subsidiarias [par. 15] 

Determinar se os principios de desreconhecimento 
abaixo sao aplica-..eis a parte ou todo o ati\Q (ou grupo 

de ati\Qs similares) [par. 16] 

A entidade assumiu uma 
obriga9ao de pagar os 

fluxes de caixa do ati\Q que 
satisfaz as condi96es do 

par. 19? [par. 18(b )] 

sim 

Continuar a reconhecer o ativo na medida do 
envolvimento continuado da entidade. 

Desreconhecer o ativo. ~I 
~--------------------~ 

J Continua a reco~hecer o ativo. 

~ J'--___ o_es_r_e_co_n_h_e_c_e_r _o_a_ti_vo_. __ ___, 

~ J'--__ o_es_r_e_co_n_h_e_c_e_r o __ a_tiv_o_. __ ___, 

Fonte: Adaptado do IASC (2008). 

Tratando da mensuragao inicial de ativos financeiros e passives financeiros, 

a Norma especifica que, quando um ativo financeiro ou um passive financeiro e 
inicialmente reconhecido, uma entidade deve mensura-lo pelo seu valor justo mais, 

no caso de um ativo financeiro ou passive financeiro que nao a valor justo em lucros 
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ou prejuizos, os custos de transa<_;;ao que sejam diretamente atribufveis a aquisi<_;;ao 

ou emissao do ativo financeiro ou passive financeiro (IASC, 2.007, p. 1836). 

Lembrando que, pela IFRS, valor justa e a quantia pela qual urn ativo podia 

ser trocado, ou urn passive liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso 

numa transa<_;;ao em que nao existe relacionamento entre elas (IASC, 2007, p. 1824). 

Com a finalidade de mensurar urn ativo financeiro ap6s o reconhecimento 

inicial, esta Norma classifica ativos financeiros em quatro categorias definidas no 

paragrafo 9: 

a) ativos financeiros pelo valor justa atraves dos Iueras ou prejuizos; 

b) investimentos detidos ate a maturidade (held-to-maturity); 

c) emprestimos concedidos e contas a receber; e 

d) ativos financeiros disponiveis para venda (IASC, 2007, p. 1836). 

Ap6s o reconhecimento inicial, uma entidade deve mensurar os ativos 

financeiros, incluindo os derivados que sejam ativos, pelos seus valores justos sem 

qualquer dedu<_;;ao para os custos de transa<_;;ao em que possa incorrer na venda ou 

outra aliena<_;;ao, exceto paro os seguintes ativos financeiros: 

a) emprestimos concedidos e contas a receber tal como definido no 

paragrafo 9, os quais devem ser mensurados pelo custo amortizado 

utilizando 0 metoda do juro efetivo; 

b) investimentos detidos ate a maturidade tal como definido no paragrafo 9, 

os quais devern ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o 

metoda do juro efetivo; e 

c) investimentos em instrumentos de patrimonio liquido que nao tenham 

urn pre<_;;o de mercado cotado num mercado ativo e cujo valor justa nao 

possa ser confiavelmente mensurado e derivados que estejam ligados a 

e devam ser liquidados pela entrega de tais instrumentos de patrimonio 

liquido nao cotados, os quais devem ser mensurados pelo custo. 

Os ativos financeiros que sejam designados como itens cobertos estao 

sujeitos a mensura<_;;ao segundo os requisites da contabilidade hedge contidos nos 

paragrafos 89-102 da Norma. Todos os ativos financeiros exceto aqueles 

mensurados pelo valor justa atraves dos Iueras ou prejuizos estao sujeitos a revisao 

quanta a desvaloriza<_;;ao (impairment) de acordo com os paragrafos 58-70 e o 

Apendice A paragrafos AG84-AG93 da Norma (IASC, 2007, p. 1837). 
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Ap6s 6 'reconhecimento inicial, uma entidade deve manter a mensurac;ao 

subsequente de todos os passivos financeiros pelo custo amortizado usando o 

metoda do juro efetivo, exceto: 

a) passivos financeiros pelo valor justo atraves dos lucros ou preJUizos. 

Tais passivos, incluindo derivados que sejam passivos, devem ser 

mensurados pelo valor justo exceto no caso de um passivo derivado que 

esteja ligado a e deva ser liquidado pela entrega de um instrumento de 

patrim6nio lfquido nao cotado cujo valor justo nao possa ser 

confiavelmente mensurado, o qual devera ser mensurado pelo custo. 

b) passivos financeiros que surjam quando uma transferencia de um ativo 

financeiro nao se qualifica para desreconhecimento ou quando se aplica 

a abordagem do envolvimento continuado. Os paragrafos 29 e 31 da lAS 

39 aplicam-se a mensurac;ao de tais passivos financeiros. 

c) contratos de garantia financeira tal como definidos no paragrafo 9. Ap6s 

o reconhecimento inicial, o emitente desse contrato deve mensura-lo 

(salvo se for aplicavel a alfnea (a) ou (b) do paragrafo 47 da Norma) pelo 

mais alto dos seguintes valores: (i) o montante determinado de acordo 

com a lAS 37; e (ii) o montante inicialmente reconhecido (ver paragrafo 

43 da Norma) menos, quando apropriado, a amortizac;ao cumulativa 

reconhecida de acordo com a lAS 18. 

d) os compromissos que proporcionam um emprestimo a uma taxa de juro 

inferior a do mercado. Ap6s o reconhecimento inicial, o emitente desse 

contrato deve mensura-lo (salvo se for aplicavel a alfnea (a) do 

paragrafo 47 da Norma) pelo mais alto dos seguintes valores: (i) o 

montante determinado segundo a lAS 37; e (ii) o montante inicialmente 

reconhecido (ver paragrafo 43 da Norma) menos, quando apropriado, a 

amortizac;ao cumulativa reconhecida de acordo com a lAS 18. 

Passivos financeiros que sao designados como itens hedge sao sujeitos aos 

requerimentos da contabilidade hedge tratados nos paragrafos 89 a 102 da lAS 39 

(IASC, 2007, p. 1837 e 1838). 

Um ganho ou perda proveniente de uma alterac;ao no valor justo de um ativo 

financeiro ou passivo financeiro que nao fac;a parte de um relacionamento de hedge 

deve ser reconhecido como se segue: 
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a) Um ganho ou perda resultante de um ativo financeiro ou passivo 

financeiro classificado pelo valor justa atraves dos Iueras ou prejuizos 

deve ser reconhecido nos Iueras ou prejuizos; 

b) Um ganho ou perda resultante de um ativo financeiro disponivel para 

venda deve ser reconhecido diretamente no patrim6nio liquido, atraves 

da demonstragao de alteragoes no patrimonio liquido, exceto no caso de 

perdas por desvalorizagao (impairment) e de ganhos e perdas cambiais, 

ate que o ativo financeiro seja desreconhecido, momenta em que o 

ganho ou perda cumulative anteriormente reconhecido no patrim6nio 

liquido devera ser reconhecido nos Iueras ou prejuizos. Contudo, o jura 

calculado usando o metoda do jura efetivo e reconhecido nos Iueras ou 

prejuizos. Os dividendos resultantes de um instrumento de capital 

disponivel para venda sao reconhecidos nos Iueras ou prejuizos quando 

o direito da entidade de receber pagamento for estabelecido (IASC, 

2007, p. 1840). 

Uma entidade deve avaliar a data de cada balango se existe ou nao 

qualquer prova objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiras 

estejam desvalorizados (IASC, 2007, p. 1841 ). 

Se houver um relacionamento de hedge designado entre um instrumento de 

hedge e um item hedge tal como descrito nos paragrafos 85-88 e no Ap€mdice A 

paragrafos AG1 02-AG1 04 da Norma, a contabilizagao do ganho ou da perda 

resultante do instrumento de hedge e do item hedge deve seguir os paragrafos 89-

102 (IASC, 2007, p. 1845). 

Os relacionamentos de hedge sao de tres tipos: 

a) hedge de valor justa: um hedge da exposigao as alteragoes no valor 

justa de um ativo ou passivo reconhecido ou de um compramisso firme 

nao reconhecido, ou de uma porgao identificada de tal ativo, passivo ou 

compromisso firme, que seja atribuivel a um risco particular e possa 

afetar os lucros ou prejuizos; 

b) hedge de fluxo de caixa: um hedge da exposigao a variabilidade nos 

fluxos de caixa que (i) e atribuivel a um risco particular associado a um 

ativo ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros 

pagamentos de juras sabre uma divida de taxa variavel) ou a uma 
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transagao prevista altamente provavel e que (ii) possa afetar as Iueras 

ou prejufzos; 

c) hedge de um investimento lfquido numa unidade operacional estrangeira 

tal como definido na lAS 21 (IASC, 2007, p. 1849). 

Se um hedge de valor justa satisfizer as condigoes do paragrafo 88 

(condigoes para qualificagao de uma relagao hedge dentro dos criterios de 

contabilidade hedge) durante o perfodo, ele deve ser contabilizado como se segue: 

a) o ganho ou perda resultante da reavaliagao do instrumento de hedge 

pelo valor justa (para um instrumento de hedge derivado) au do 

componente de moeda estrangeira do seu montante escriturado 

mensurado de acordo com a lAS 21 (para um instrumento de hedge nao 

derivado) deve ser reconhecido nos Iueras ou prejufzos; e 

b) o ganho ou perda resultante do item hedge atribufvel ao risco hedge 

deve ajustar o montante escriturado do item hedge e ser reconhecido 

nos Iueras ou prejufzos. lsto aplica-se se o item hedge for de outra forma 

mensurado pelo custo. 0 reconhecimento do ganho ou perda atribufvel 

ao risco hedge nos Iueras ou prejufzos aplica-se se o item hedge for um 

ativo financeiro disponfvel para venda (IASC, 2007, p. 1851 e 1852). 

Se um hedge de fluxo de caixa satisfizer as condigoes do paragrafo 88 

durante o perfodo, ele deve ser contabilizado como segue: 

a) a porgao do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge que 

seja determinado como um hedge eficaz (ver paragrafo 88) deve ser 

reconhecida diretamente no patrimonio lfquido par meio da 

demonstragao de alteragoes no patrimonio lfquido; e 

b) a porgao ineficaz do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge 

deve ser reconhecida nos Iueras ou prejufzos (IASC, 2007, p. 1853). 

Os hedges de um investimento lfquido numa unidade operacional 

estrangeira, incluindo um hedge de um item monetario que seja contabilizado como 
I • • 

parte do investimento lfquido (ver a lAS 21 ), devem ser contabilizados de forma 

semelhante aos hedges de fluxo de caixa: 

a) a porgao do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge que 

seja determinado como um hedge eficaz (ver paragrafo 88) deve ser 

reconhecida diretamente no patrimonio lfquido par meio da 

demonstragao de alteragoes no patrimonio lfquido; e 
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b) a porc;ao ineficaz deve ser reconhecida nos Iueras ou prejufzos (IASC, 

2007, p. 1856). 

lAS 40 Investment Property (Propriedades de investirnento). 0 objetivo desta 

Norma e prescrever o tratamento contabil de propriedades de investimento e 

respectivos requisites de divulgac;ao (IASC, 2007, p. 2137). 

Propriedade de investimento e definido pela Norma como a propriedade 

(terrene ou urn ediffcio- ou parte de urn ediffcio- ou ambos) detida (pelo proprietario 

ou pelo locatario numa locac;ao financeira) para obter rendas ou para valorizac;ao do 

capital ou para ambas, e nao para: 

a) usa na produc;ao ou fornecimento de bens ou servic;os au para 

finalidades administrativas; ou 

b) venda no curse ordinaria do neg6cio (IASC, 2007, p. 2138). 

A propriedade de investimento deve ser reconhecida como urn ati~o quando, 

e apenas quando: 

a) for provavel que os futures beneffcios econ6micos que estejam 

associados a propriedade de investimento fluirao para a entidade; e 

b) o custo da propriedade de investimento possa ser mensurado 

confiavelmente (IASC, 2007, p. 2140). 

Uma propriedade de investimento deve ser mensurada inicialmente pelo seu 

custo. Os custos de transac;ao devem ser inclufdos na mensurac;ao inicial. 0 custo 

inicial do interesse de propriedade detido numa locac;ao e classificado como uma 

propriedade de investimento deve estar de acordo com o prescrito para uma locac;ao 

financeira no paragrafo 20 da lAS 17, isto e, o ativo deve ser reconhecido pelo 

menor entre o valor justa da propriedade e o valor presente dos pagamentos 

minimos da locac;ao. Uma quantia equivalente deve ser reconhecida como passive 

de acordo como mesmo paragrafo (IASC, 2007, p. 2141 ). 

A Norma permite que as entidades escolham ou: 

a) urn modele do valor justa, segundo o qual uma propriedade de 

investimento e mensurada, ap6s a mensurac;ao inicial, pelo valor justa, 

com as alterac;oes no valor justa reconhecidas nos resultados; ou 

b) um modele do custo, especificado na lAS 16 que exige que uma 

propriedade de investimento seja mensurada ap6s a mensurac;ao inicial 

pelo custo depreciado (menos quaisquer perdas par desvalorizac;ao 
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acumuladas). Uma entidade que escolha o modelo do custo divulga o 

valor justa da sua propriedade de investimento (IASC, 2007, p. 2143). 

0 valor justa da propriedade de investimento e 0 prec;o pelo qual a 

propriedade poderia ser trocada entre partes conhecedoras e dispostas a isso em 

uma transac;ao em que nao exista relacionamento entre as mesmas (IASC, 2007, p. 

2138). 0 valor justa de prcpriedades de investimento deve refletir as condic;oes de 

mercado na data do balanc;o (IASC, 2007, p. 2144). 

Uma propriedade de investimento deve ser desreconhecida (eliminada do 

balanc;o) na alienac;ao ou quando a propriedade de investimento for 

permanentemente retirada de usa e nenhum beneffcio economico for esperado pela 

sua alienac;ao (IASC, 2007, p. 2149). 

Os ganhos ou perdas provenientes da retirada ou alienac;ao de propriedades 

de investimento devem ser determinados como a diferenc;a entre os proventos 

lfquidos da alienac;ao e o montante escriturado do ativo e devem ser reconhecidos 

em Iueras ou prejulzos (a inenos que a lAS 17 exija de outra maneira no caso de 

uma venda e relocac;ao) no perlodo da retirada ou da alienac;ao (IASC, 2007, p. 

2150). 

lAS 41 Agriculture (Agricultura). 0 objetivo desta Normae ode estabelecer o 

tratamento contabil e divulgac;oes relativas a atividade agricola (IASC, 2007, p. 

2184). 

Algumas definic;oes importantes sao estabelecidas na Norma, entre elas 

estao: Atividade Agricola que e a gestao por uma entidade da transformac;ao 

biol6gica de ativos biol6gicos para venda, em produto agricola, ou em ativos 

biol6gicos adicionais; A transformac;ao biol6gica que compreende os processes de 

crescimento natural, degenerac;ao, produc;ao e procriac;ao que causem alterac;oes 

qualitativas e quantitativas num ativo biol6gico; o ativo biol6gico que e um animal ou 

planta vivos; o produto Agricola que e o produto colhido dos ativos biol6gicos da 

entidade; e a colheita que e a separac;ao de um produto de um ativo biol6gico ou a 

cessac;ao dos processes de vida de um ativo biol6gico (IASC, 2007, p. 2185). 

A lAS 41 prescreve, entre outras coisas, o tratamento contabil de ativos 

biol6gicos durante o perlodo de crescimento, degenerac;ao, produc;ao e procriac;ao e 

da mensurac;ao inicial do produto agricola no momenta da colheita. Exige a 

mensurac;ao pelo valor justa, menos os custos estimados no ponto de venda desde 

o reconhecimento inicial dos ativos biol6gicos ate ao momenta da colheita, exceto 
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quando o valor justo nao puder ser mensurado confiavelmente no reconhecimento 

inicial. Esta Norma e aplicada ao produto agricola, que e o produto colhido dos 

ativos biol6gicos da entidade, somente no momenta da colheita. Ap6s isso, e 
aplicada a lAS 2 lnventarios ou uma outra norma aplicavel. Portanto, esta Norma 

nao trata do processamento do produto agricola ap6s a colheita (IASC, 2007, p. 

2182). 

A lAS 41 exige que uma alteragao de valor justo menos os custos estimados 

no ponto de venda de um ativo biol6gico seja inclufda nos resultados do perfodo em 

que a mesma surja. Na atividade agricola, uma alteragao nos atributos ffsicos de um 

animal ou planta vivo aumenta ou diminui diretamente os beneffcios economicos da 

entidade (IASC, 2007, p. 2182). 

A lAS 41 nao estabelece quaisquer novos princfpios quanta a terrenos 

relacionados com a atividade agricola. Em vez disso, a entidade deve seguir a lAS 

16 ou a lAS 40, dependendo da norma que seja apropriada. Os ativos biol6gicos que 

estejam fisicamente fixos em terrenos (por exemplo, arvores numa plantagao 

florestal) sao mensurados pelo seu valor justo menos os seus custos estimados no 

ponto de venda separadamente dos terrenos (IASC, 2007, p. 2182 e 2183). 

A lAS 41 exige que um subsfdio governamental nao condicional que se 

relacione com um ativo biol6gico mensurado pelo seu valor justo menos os custos 

estimados no ponto de venda seja reconhecido como rendimento quando, e 

somente quando, o subsfdio governamental se torne recebfvel. Se um subsfdio 

governamental for condicional, incluindo aqueles que exijam que uma entidade nao 

se envolva numa atividade agricola especifica, uma entidade deve reconhecer o 

subsfdio governamental como rendimento quando, e apenas quando, as condigoes 

associadas ao subsfdio governamental forem satisfeitas. Se um subsfdio 

governamental se relacionar com um ativo biol6gico mensurado pelo seu custo 

menos qualquer depreciagao acumulada e quaisquer perdas por desvalorizagao 

acumuladas, sera aplicada a lAS 20 (IASC, 2007, p. 2183). 

2.4 CONVERGENCIA CONTABIL NO CENARIO NACIONAL 

Para entender o processo da adequagao do Brasil a nova legislagao e, 

conseqOentemente, as Normas lnternacionais de Contabilidade, e necessaria 
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entender o andamento dos trabalhos dos principais 6rgaos normativos brasileiros 

envolvidos com este processo. Entre estes 6rgaos citados anteriormente destaca-se 

o Comite de Pronunciamentos Contabeis, conhecido pela sigla CPC, 6rgao criado 

especificamente para atender as novas exigencias trazidas pela Lei 11.638/07, 

sendo o responsavel pela centralizac;ao e emissao de normas contabeis em 

conformidade com as Normas lnternacionais. 0 primeiro item tratado dentro deste 

sub titulo e a respeito do CPC e seus pronunciamentos publicados. 

A Lei 6.404/76 emitida pelo poder Executive do Pals em dezembro de 1976, 

estabeleceu as primeiras normativas a contabilidade das Sociedades Abertas 

brasileiras. Esta legislac;ao sofreu duas alterac;oes (em 1997, com a sanc;ao da Lei 

9.457/97 e em 2001, com a sanc;ao da Lei 1 0.303/01), entretanto, nenhuma destas 

trouxe mudanc;as tao profundas a lei contabil das Sociedades Abertas brasileiras 

quanta a Lei 11.638 sancionada em dezembro de 2007. Esta ultima foi 

complementada em dezembro de 2008 pela sanc;ao da Medida Provis6ria 449. 

Assim, ap6s a explanac;ao sabre o CPC sera elaborado urn quadro comparative 

entre estas tres legislac;oes: Lei 6.404/76, Lei 11.638/07 e MP 449/08. 

Par fim, algumas considerac;oes finais a respeito da convergencia no Brasil 

sao apresentadas com a finalidade de expor os principais beneffcios e posslveis 

dificuldades no atendimento a nova legislac;ao, ou seja, na adoc;ao das IFRS como a 

nova norma reguladora da Contabilidade das Sociedades Anonimas e empresas de 

grande porte brasileiras, obrigat6ria a partir de 201 0. 

2.4.1 Atuac;ao do CPC e seus pronunciamentos 

Em func;ao do andamento das discussoes mundiais com relac;ao a 
harmonizac;ao contabil mundial, e antecipando-se a nova legislac;ao brasileira que 

estaria par vir, o CFC, aliado a ABRASCA, a APIMEC NACIONAL, a BOVESPA, ao 

FIPECAFI e ao IBRACON, observou certas necessidades para a contabilidade do 

Pals. 

Entre estas necessidades notou-se a carencia pela convergencia 

internacional tambem das normas contabeis brasileiras, visando principalmente 

reduc;ao de custo de elaborac;ao de relat6rios contabeis, reduc;ao de riscos e custo 

nas analises e decisoes dos usuaries e reduc;ao de custo de capital; a importancia 
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da centralizagao na emissao de normas dessa natureza, ja .que ate entao diversas 

entidades o faziam no Brasil; e a necessidade de representagao e processes 

democraticos na produgao dessas informagoes. 

A comunhao destes objetivos supra citados e a uniao dos esforgos destes 

organismos tornou-se o cenario ideal para a criagao do Comite de Pronunciamentos 

Contabeis - CPC, hoje principal 6rgao atuante no processo de harmonizagao 

contabil no Brasil. 

Pela publicagao da Resolugao CFC n° 1.055/05 o CPC foi criado. Consta 

nesta resolugao, como seu principal objetivo (CFC, 2005): 

o estudo, o preparo e a emissao de Pronunciamentos Tecnicos sabre 
procedimentos de Contabilidade e a divulga9ao de informa96es dessa 
natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centraliza9ao e uniformiza9ao do seu processo de 
produ9ao, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 
Brasileira aos padroes internacionais. 

Os membros do CPC sao eleitos par uma Assembleia dos Presidentes das 

Entidades, isto e, da ABRASCA, da APIMEC NACIONAL, da BOVESPA, do CFC, do 

FIPECAFI e do IBRACON. Estes membros sao representantes das seis entidades e 

possuem um mandata de quatro anos, exceto metade dos primeiros membros, que 

seguem uma mandata de dais anos. Esta Assembleia dos Presidentes das 

Entidades tambem tern o poder de indicar, par 3/4 de seus membros, outros 

membros do CPC. Ela tern ainda o poder de alterar o Regimento lnterno do Comite. 

Entretanto, o CPC e totalmente aut6nomo das entidades representadas, 

sendo necessaria a congruencia de no mfnimo 2/3 de seus membros para qualquer 

deliberagao, conforme artigo 5° de seu Regimento lnterno. Entre as entidades, o 

Conselho Federal de Contabilidade e responsavel par fornecer toda a estrutura 

necessaria. Apesar de nao comporem atualmente o CPC, alem destas seis citadas 

anteriormente, outras entidades poderao ser convidadas a compor o Comite 

futuramente. 

Basicamente este novo 6rgao e estruturado em quatro coordenadorias: a 

Coordenadoria de Operagoes, a Coordenadoria de Relagoes lnstitucionais, a 

Coordenadoria de Relagoes lnternacionais e a Coordenadoria Tecnica, alem da 

citada Assembleia dos Presidentes das Entidades. Atualmente sao 12 membros, 
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, 
dois por entidade, na maioria contadores que nao recebem remuneragao alguma 

pelo cargo que possuem nc Comite. 

Os membros que compoem o Comite de Pronunciamentos Contabeis 

atualmente (2008/200g) sao: Nelson Mitimaza Jinzenji (CFC) e Francisco Papellas 

Filho (IBRACON), como coordenador e vice-coordenador, respectivamente, da 

Coordenadoria de Operagoes; Alfried Ploger (ABRASCA) e Haroldo R. Levy Neto 

(APIMEC), coordenador e vice-coordenador da Coordenadoria de Relagoes 

lnstitucionais; Nelson Carvalho (FIPECAFI) e Luiz Carlos Vaini (CFC), como 

coordenador e vice-coordenado da Coordenadoria de Relagoes lnternacionais; 

Edison Arisa Pereira (IBRACON) e Ernesto Rubens Gelbcke (FIPECAFI), como 

coordenador e vice-coordenador da Coordenadoria Tecnica; e, por fim, Carlos 

Henrique Carajoinas (BM&F BOVESPA), Geraldo Toffanello (ABRASCA), Reginaldo 

F. Alexandre (APIMEC) e Dilma Eguchi (BM&F BOVESPA), como membros do CPC. 

Alem dos 12 membros atuais, serao sempre convidados a participar das 

reunioes do CPC representantes do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissao 

de Valores Mobiliarios (CVM), da Secretaria da Receita Federal (SRF) e da 

Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), conforme Artigo go do Regimento 

Interne do CPC. Outras entidades ou especialistas poderao ser convidados para 

participar das reunioes do Comite, a criterio do Coordenador Tecnico ou por 

deliberagao de 1/3 de seus membros. E ainda, poderao ser formadas Comissoes e 

Grupos de Trabalho para temas especificos (Artigo 10° do Regimento Interne). 

Entretanto, os participantes citados nos Artigos go e 10° do regimento Interne 

do CPC tem direito a voz, porem nao possuem direito a voto (Artigo 11°). 0 que quer 

dizer que qualquer convidado a contribuir nos temas especificos abordados pelo 

Comite pode emitir suas opinioes, sugestoes e criticas, porem nao podera contribuir 

na tomada da decisao final, com seu voto. lsto inclui o BACEN, a CVM, a SRF e a 

SUSEP. Entretanto, todos este 6rgao ja exprimiram sua aprovagao as normas 

emitidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis, referendando-o. 

No exercicio de suas fungoes, o CPC emite como produtos: 

Pronunciamentos Tecnicos, que sao obrigatoriamente submetidos a audiencias 

publicas; e Orientagoes e lnterpretagoes, que tambem poderao ser submetidas a 

este processo. 

Ainda constam no Regimento Interne deste 6rgao que, o CPC se reunira no 

minimo a cada 30 (trinta) dias, com a presenga de mais da metade dos seus 
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membros (Artigo 3°), sendo que para as demais deliberagoes, inclusive eleigao dos 

Coordenadores e Vice-coordenadores do CPC, a aprovagao se dara por maioria 

simples (Artigo 6°). 

Alem das reunioes peri6dicas, para atendimento ao determinado na 

Resolugao n° 1.055/05 do CFC, bern como a aprovagao do Relat6rio de Atividades 

do CPC, os presidentes das entidades representadas no CPC, ou seus prepostos 

designados par escrito, se reunirao em Assembleia Extraordinaria quando 

convocada pelo Coordenador de Operagoes do CPC ou par urn tergo dessas 

entidades, ou em Reuniao Ordinaria uma vez par ana (Regimento lnterno do CPC, 

Artigo 25°). E nestes casas, os Coordenadores do CPC podem participar das 

Assembleias com direito a voz, porem sem direito a voto (Regimento lnterno do 

CPC, Artigo 25° § 1°). 0 Artigo 30 deste regimento estipula que o CPC elaborara urn 

Relat6rio de suas Atividades ao final de cada ana. 

Os principais 6rgaos reguladores da Contabilidade das entidades brasileiras 

nao s6 aprovam as normas do CPC, como tambem tornam-as obrigat6rias as 

entidades que regulam. Desta forma, os Pronunciamentos Tecnicos emitidos pelo 

Comite de Pronunciamentos Contabeis passam a ter efeito de lei. A seguir serao 

citados os Pronunciamentos publicados pelo CPC ate 2008. Pronunciamentos estes 

elaborados mediante correlagao direta com as Normas IFRS e International 

Accounting Standards (lAS). 

Pronunciamento Conceitual Basico - Estrutura conceitual para a 

elaboragao e apresentagao das Demonstragoes Contabeis. 

CPC 01 - Redugao ao Valor Recuperavel de Ativos (correlacionado a 

lAS 36) 

CPC 02- Efeitos das Mudangas nas Taxas de Cambia e Conversao de 

Demonstragoes Contabeis (correlacionado a lAS 21) 

CPC 03 - Demonstragao dos Fluxos de Caixa ( correlacionado a lAS 7) 

CPC 04- Ativo lntangivel (correlacionado a lAS 38) 
' 

CPC 05- Divulgagao sabre Partes Relacionadas (correlacionado a lAS 

24) 

CPC 06 - Opera goes de Arrendamento Mercantil ( correlacionado a lAS 

17) 
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CPC 07 - Subvengao e Assistencia Governamentais ( correlacionado a 
lAS 20) 

CPC 08 - Custos de Transagao e Premios na Emissao de Titulos e 

Valores Mobiliarios ( correlacionado a parte da lAS 39) 

CPC 09- Demonstragao do Valor Adicionado- OVA 

CPC 10- Pagamento Baseado em Agoes (correlacionado a lAS IFRS 

2) 

CPC 11- Contratos de Seguro (correlacionado a IFRS 4) 

CPC 12 - Ajuste a Valor Presente 

CPC 13- Adogao lnicial da Lei n° 11.638/07 e da Medida Provis6ria n° 

449/08 

CPC 14 - lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento, mensuragao e 

Evidenciagao - fase I (relacionado a parte da lAS 39 e lAS 32) 

Conforme citado anteriormente, a base para a elaboragao destes 

pronunciamentos foi a propria Norma lnternacional, ja que para que as empresas 

brasileiras possam publicar seus Demonstratives Financeiros em IFRS a Norma 

deve ser adotada por complete na forma em que e publicada, ou seja, a aplicagao 

deve ser full /FRS. Entre estes pronunciamentos ja publicados ate 2008 apenas 3 

nao contemplam normas ja publicadas pelo IASB, mas tern a pretensao de clarear 

sua aplicagao no Brasil, sao eles: CPC 09 - Demonstragao do Valor Adicionado -

OVA, CPC 12 - Ajuste a Valor Presente e CPC 13 - Adogao lnicial da Lei n° 

11.638/07 e da Medida Provis6ria n° 449/08. 

0 Pronunciamento Tecnico CPC 09 tern por objetivo: 

[ ... ] estabelecer criterios para elabora<;ao e apresenta<;ao da Demonstra<;ao 
do Valor Adicionado (OVA), a qual representa um dos elementos 
componentes do Balan<;o Social e tem par finalidade evidenciar a riqueza 
criada pela entidade e sua distribui<;ao, durante determinado perfodo (CPC, 
2008). ' 

0 referido Pronunciamento estabelece que e dever da entidade elaborar a 

OVA e apresenta-la como parte integrante das suas demonstragoes contabeis 

divulgadas ao final de cada exercicio social (CPC 09, par. 3). Esta Demonstragao do 

Valor Adicionado deve proporcionar aos usuaries das demonstragoes contabeis 

informagoes relativas a riqueza criada pela entidade e a forma como estas riquezas 

foram distribuidas (CPC 09, par. 5). 
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A OVA apresenta-se em duas partes: primeiramente deve ser apresentada 

de forma detalhada a riqueza criada pela entidade (CPC 09, par. 14), em seguida, 

na segunda parte da OVA, deve ser apresentado de forma detalhada como a riqueza 

obtida pela entidade foi distribufda (CPC 09, par. 15). 

Ainda, o Pronunciamento trata das caracteristicas das informag6es da OVA, 

citando mais detalhadamente a apresentagao da formagao da riqueza e da 

distribuigao da riqueza, apresentando tambem alguns exemplos de casas especiais 

(como em atividades financeiras, de seguro e previdencia). 

Tratando do ajuste a valor presente, o Pronunciamento Tecnico CPC 12 tem 

por objetivo: 

[ ... ] estabelecer os requisites basicos a serem observados quando da 
apurac;ao do Ajuste a Valor Presente de elementos do ativo e do passivo 
quando da elaborac;ao de demonstrac;oes contabeis, dirimindo algumas 
questoes controversas advindas de tal procedimento, do tipo: 
(a) se a adoc;ao do ajuste a valor presente e aplicavel tao-somente a fluxos 
de caixa contratados ou se porventura seria aplicada tambem a fluxos de 
caixa estimados ou esperados; 
(b) em que situac;oes e requerida a adoc;ao do ajuste a valor presente de 
ativos e passives, se no momenta de registro inicial de ativos e passives, se 
na mudanc;a da base de avaliac;ao de ativos e passives , ou se em ambos 
os mementos; 
(c) se passives nao contratuais, como aqueles decorrentes de obrigac;oes 
nao formalizadas ou legais, sao alcanc;ados pelo ajuste a valor presente; 
(d) qual a taxa apropriada de desconto para um ativo ou um passivo e quais 
os cuidados necessaries para se evitarem distorc;oes de computo e vies; 
(e) qual o metodo de alocac;ao de descontos Uuros) recomendado; 
(f) se o ajuste a valor presente deve ser efetivado lfquido de efeitos fiscais 
(CPC, 2008). 

No paragrafo 2 do proprio pronunciamento do CPC sao abordados os 

beneficios da correta utilizagao do valor presente: 

A utilizac;ao de informac;oes com base no valor presente concorre para o 
incremento do valor preditivo da Contabilidade; permite a correc;ao de 
julgamentos acerca de eventos passados ja registrados; e traz melhoria na 
forma pela qual eventos presentes sao reconhecidos. Se ditas informac;oes 
sao registradas de modo oportuno, a luz do que prescreve a Estrutura 
Conceitual para a Elaborar;ao e Apresentar;ao das Demonstrar;oes 
Contabeis, Pronunciamento Conceitual Basico deste CPC, em seus itens 26 
e 28, obtem-se demonstrac;oes contabeis com maior grau de relevancia -
caracterfstica qualitativa imprescindfvel (CPC, 2008). 

Entretanto, no paragrafo 3 o CPC chama atengao para a necessidade de 

prezar pela confiabilidade da informagao, caracteristica qualitativa imprescindivel as 
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demonstragoes financeiras. Assim, o uso de estimativas e julgamentos de eventos 

probabilfsticos deve estar livre de qualquer vies. 

0 Pronunciamento CPC 12 complete trata ainda da mensurac;ao para ajuste a 

valor presente, do caso cos passives nao contratuais, dos efeitos fiscais, da 

class~ficagao e da divulgagao de ativos· e passives a valor presente. 

Por fim, o Pronunciamento Tecnico CPC 13, que trata da adogao lnicial da 

Lei n° 11.638/07 e da Medida Provis6ria n° 449/08, objetiva: 

[ ... ] assegurar que as primeiras demonstrac;:oes contabeis elaboradas de 
acordo com as novas praticas contabeis adotadas no Brasil, bem como as 
demonstrac;:oes contabeis intermediarias, que se refiram a parte do perfodo 
coberto por essas demonstrac;:oes contabeis, contenham informac;:oes que: 
(a) proporcionem um ponto de partida adequado para a contabilidade de 
acordo com as novas praticas contabeis adotadas no Brasil; 
(b) sejam transparentes para os usuarios; 
(c) possam ser geradas a um custo que nao supere os beneffcios para os 
usuarios (CPC, 2008). 

0 CPC 13 aborda as praticas contabeis e o balango patrimonial inicial de 

acordo com a Lei n° 11.638/07 e Medida Provis6ria n° 449/08, alem do tratamento 

inicial de instrumentos financeiros, arrendamento mercantil financeiro, ativo diferido, 

despesas pre-operacionais e gastos com reestruturagao, ativo intangfvel, valor de 

recuperagao de ativos, ajustes a valor presente, equivalencia patrimonial, premios 

recebidos na emissao de debentures e doagoes e subvengoes para investimentos, 

reserva de reavaliagao, Iueras acumulados, aquisigao de bens e servigos e 

remuneragao com base em agoes (stock options), operagoes de incorporagao, fusao 

e cisao realizadas entre partes independentes, demonstragao do valor adicionado e 

dos f!uxos de caixa e primeira avaliagao peri6dica da vida util-economica dos bens 

do imobilizado, alem dos efeitos tributaries da aplicagao inicial da Lei n° 11.638/07 e 

Medida Provis6ria n° 449/08. 

Alem destes, ainda se encontravam em audiencia publica ate o final do ano 

de 2008: 

CPC 15- Combinagao de Neg6cios (IFRS 3) 

CPC 16- Estoques 

CPC 17- Contratos de Construgao 

CPC 20 - Custos de Emprestimos 

CPC 21 - Demonstragao lntermediaria (lAS 34) 



CPC 22- lnformagao por Segmentos (I FRS 8) 

CPC 27 - lmobilizado (lAS ·16) 

CPC 28 - Propriedade para lnvestimento (lAS 40) 
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Ainda, dentro da agenda 2009 do CPC, os seguintes Pronunciamentos estao 

previstos: 

CPC 00 C1 - Estrutura Conceitual para a Elaboragao e Apresentagao 

das Demonstrag6es Contabeis- Complemento n°. 1 

CPC 18- lnvestimento em Coligada (lAS 28) 

CPC 19- lnvestimento em Empreendimento Conjunto (lAS 31) 

CPC 23 - Polfticas Contabeis, Mudangas de Estimativa e Erro (lAS 8) 

CPC 24 - Evento Subsequente (lAS 1 0) 

CPC 25- Provisao e Passi'JO e Ativo Contingentes (lAS 37) 

CPC 26 - Apres·entagao das Demonstrag6es Contabeis (lAS 1) 

CPC 29 - Ativos Biol6gicos (lAS 41) 

CPC 30 - Receitas (lAS 18) 

CPC 31 - Ativo Nao-Circulante Mantido para Venda e Operagao 

Descontinuada (IFRS 5) 

CPC 32 - Tributos sabre o Luera (lAS 12) 

CPC 33 - Beneffcio P6s-Emprego (lAS 19) 

CPC 34- Exploragao e Avaliagao de Recurso Mineral (I FRS 6) 

CPC 35 - Demonstrag6es Separadas (lAS 27) 

CPC 36 - Demonstrag6es Consolidadas (lAS 27) 

CPC 37- Ado;:ao lnicial das I FRS (I FRS 1) 

CPC 38 - lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuragao 

(lAS 39) 

CPC 39 - lnstrumentos Financeiros: Apresentagao (lAS 32) 

CPC 40- lnstrumentos Financeiros: Evidenciagao (IFRS 7) 

CPC 41 - Resultado por agao (lAS 33) 

CPC 42 - Contabilidade e Evidenciagao em Economia Hiperinflacionaria 
.j 

(lAS 29) 

A seguir serao apresentadas algumas considerag6es a respeito da 

legislagao contabil no Brasil relativa a harmonizagao da contabilidade mundial. Neste 
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item sera apresentado o quadro comparative da Lei 6.404/76, Lei 11.638/07 e MP 

449/08. 

2.4.2 Evolugao dos aspectos legislativos da harmonizagao contabil no Brasil 

As Sociedades Anqnimas Brasileiras sao, desde 15 de dezembro de 1976, 

regidas contabilmente pela Lei das Sociedades por A~oes n° 6.404/76. 

Juntamente corn esta lei, que se assemelha ao Model Business Corporation Act 

(MBCA), o modele federal de legislagao societaria dos Estados Unidos, foi criada a 

CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, pela Lei 6.385/76. 

Neste perfodo, conforme afirma NIYAMA (2005, p.1 ), a contabilidade 

brasileira ainda era fortemente influenciada pela legislagao tributaria o que nem 

sempre adequava-se a teoria contabil. Em 2006, IUDlCCIBUS eta/ (p. 25 e 26) cita 

que, ate entao: 

A Lei n° 6.404/76 e um texto legislative que preserva sua essencia atraves 
do tempo, ou seja, desde o ano de 1976, em que foi aprovada pelo 
Congresso Nacional. No entanto, essa essencia pode ser confrontada com 
a realidade contabil e com as informac;oes normativas [ ... ]. Podemos dizer, 
grosso modo, que [ ... ] a Lei n° 6.404/76 ja nao estava avanc;ada no tempo, 
mas adequada aos requisites vi gentes [ ... ]. 

Esta citada simples adequagao da Lei se mostrou quando a legislagao 

societaria brasileira teve alguns de seus dispositivos alterados em 5 de maio de 

1997, quando foi sancionada a lei n° 9.457, e em 31 de outubro de 2001, quando foi 

sancionada a lei n° 10.303, que tambem alterou diversos artigos da lei 6.404/76 e 

incluiu varies outros. 

Conforme julga NIYAMA (2005), considerada a linguagem dos neg6cios, 

provedora de informagoes sabre a performance empresarial e a avaliagao dos riscos 

do neg6cio para a realizagao de investimentos, a relevancia da contabilidade acabou 

por ultrapassar as fronteiras das nagoes. A falta de uniformidade desta linguagem 

contabil entre os diferentes pafses dificulta o processo de entendimento mutua e 

troca de informagoes, ja que cada pafs sempre apresentou suas pr6prias normas, 

criterios e pratjcas contabeis. "A busca de criterios consentaneos e o processo de 
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harmonizac;ao contabil internacional, visando proporcionar uma compreensao dessa 

linguagem e a sua comparabilidade." (NIYAMA, 2005, p. 15). 

Seguindo esta ideologia de harmonizac;ao contabil, no Brasil, fruto de urn 

Projeto de Lei que tramitou durante sete anos no Congresso Brasileiro (o Projeto de 

Lei 3.741/00) a Lei n° 11.638/07 foi sancionada em 28 de dezembro de 2007. 

Conforme ja abordado anteriormente, esta lei modificou a legislac;ao societaria 

brasileira principalmente em suas disposic;oes de natureza contabil. Tambem foram 

inseridos alguns ajustes relatives a tributac;ao e de outras naturezas. Entre os 
' 

principais pontos discutidos da nova legislac;ao estao a adoc;ao pelas SAs e 

empresas de grande porte brasileiras das Normas lnternacionais de Contabilidade 

(IFRS) e as questoes tributarias relacionadas principalmente aos ajustes necessaries 

para atendimento a nova Lei Federal. 

Em 3 de dezembro de 2008, foi sancionada a medida provis6ria n° 449, que 

alterou tanto a legislac;ao tributaria quanta a societaria do Brasil. Urn de seus 

principais objetivos e "neutralizar os impactos dos novas metodos e criterios 

contabeis introduzidos pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, na apurac;ao 

das bases de calculos de tributes federais." (MATARAZZO, 2008). 

0 quadro a seguir apresenta urn comparative dos principais pontos e 

alterac;oes das Leis 6.404/76, 11.638/07 e a MP 449/08. 
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Quadro 1: Comparativo entre as Leis n° 6.404/76, 11.638/07 e a MP 449/08. 

Lei n° 6.404n6 
Elabora<;ao e publica<;ao da Oemonstra<;ao 
das Origens e Aplica<;6es dos Recursos -
DOAR (Art. 176). 
As companhias fechadas com Patrim6nio 
Uquido inferior a R$ 1 milhao estavam 
dispensadas de elaborar e publicar a 
DOAR (Art. 176 -~· 
Demonstra<;ao do Valor Adicionado - OVA 
- opcional (Art. 176). 

Lei n° 11.638/07 
Elabora<;ao e publica<;ao da 
Oemonstra<;ao dos Fluxes de Caixa - OFC 

_{Art. 176, IV). 
As companhias fechadas com Patrim6nio 
Uquido inferior a R$ 2 milhoes sao 
desobrigadas de elaborar e publicar a 
OFC (Art. 176 § 6°). 
OVA - Oemonstra<;ao do Valor Adicionado 
obrigat6ria para as companhias abertas 

lArt. 176, V). 
Tratavam apenas da indica<;ao de itens pontuais obrigat6rios as notas explicativas, 
como os criterios de avalia<;ao dos elementos patrimoniais, investimentos em outras 
sociedades, aumento de elementos do ativo resultante de novas avalia<;6es, taxas de 
juros, ajustes de exercfcios anteriores, eventos subsequentes, entre outros. 

A CVM expedia normas contabeis de 
acordo com os princfpios de contabilidade 
geralmente aceitos, BRGAAP (Art. 177 § 
so). 
Escritura<;ao contabil era efet~ada de 
acordo com disposi<;oes da legisla<;ao 
comercial e dos BRGAAP, podendo ser 
registrado nos livros comerciais ou em 
livros auxiliares os ajustes decorrentes da 
legisla<;ao tributaria ou legisla<;ao 
especffica sabre a atividade da sociedade 
(Art. 177, §2°). 

A CVM expedira normas contabeis em 
consonancia com as Normas 
lnternacionais de Contabilidade (Art. 177, 

_§_50). 
Escritura<;ao contabil passa ser elaborada 
de acordo com os princfpios fundamentais 
de contabilidade e praticas contabeis 
adotados no Brasil e eventuais altera<;6es 
oriundas da legisla<;ao tributaria ou 
legisla<;oes espec1a1s deverao ser 
mantidas em livros auxiliares (Art. 177, 
§20). 

MP 449/08 
Mantido pela MP. 

Mantido pel a M P. 

Mantido pela MP. 

lnclui outras divulga<;oes necessarias as 
notas explicativas sabre a base de 
prepara<;ao das demonstra<;6es 
financeiras e das praticas contabeis 
especfficas aplicadas na elabora<;ao das 
OFs, sabre as informa<;6es exigidas pelas 
praticas contabeis brasileiras que nao 
constem em nenhuma outra parte das OFs 
alem de qualquer outra informa<;ao 
necessaria para a adequada apresenta<;ao 
das OFs que nao tenham sido indicadas 
(Art. 176,~. 
Mantido pela MP. 

·A MP exclui a possibilidade apresentada 
no Art. 177, §2°, da Lei 11.638/07 no 
sentido de ser adotado um "balan<;o 
tributario" como a base da escritura<;ao, 
que posteriormente seria ajustado para 
fins de se apurar a escritura<;ao mercantil. 
Assim, a cia. observara exclusivamente 
em livros ou registros auxiliares as 
disposi<;oes da lei tributaria, sem qualquer 
modifica<;ao da escritura<;ao mercantil e 
das demonstra<;6es reguladas na Lei 
6.404/76 . 



Quadro 1, continua<;ao: 

AJUSTES 
CONTABEIS
NEUTRAL! DADE 
FISCAL 

CONTAS DO 
ATIVO 

CONTAS DO 
PASSIVO 

ATIVO DIFERIDO 

INTANGiVEL 

Lei n° 6.404/76 
Os efeitos de ajustes contabeis eram 
considerados na base de incidencia dos 
impastos, sempre considerando as 
exce96es previstas na legisla9ao tributaria 
(Art. 177 § 7°). A apura9ao do lucre real 
seguia os Principios Contabeis 
Geralmente Aceitos no Pais ate Dezembro 
de 2007. 

Ativo: Ativo Circulante, ativo realizavel a 
Iongo prazo e ativo permanente. Ativo 
Permanente: investimentos, ativo 
imobilizado e ativo diferido (Art. 178, §1 °, 
q. 
Passive: passive circulante, exigivel a 
Iongo prazo, resultados de exercicios 
futures e patrim6nio liquido. PL: capital 
social, reservas de capital , reservas de 
reavalia9ao, reservas de lucros e lucros ou 
prejufzos acumulados (Art. 178, §1 °, d). 
No ativo diferido, eram considerados as 
aplica96es de recursos em despesas que 
contribuiriam para a forma9ao de resultado 
de mais de um exercicio social (Art. 179, 
V). 

0 intangivel nao fazia parte do ativo da 
cia. 

Lei n° 11.638/07 
Os efeitos de ajustes contabeis 
decorrentes de mudar.9as de· .. n0rma · 
contabil, para a harmoniza9ao, nao 
poderao ser considerados na base de 
incid€mcia de impastos e contribui96es 
nem ter qualquer outre efeito tributario 
(Art. 177, §7°). 

Ativo Permanente: investimentos, ativo 
imobilizado, intangivel e ativo diferido (Art. 
178, §1°, c) . 

PL: capital social, reservas de capital, 
ajustes de avalia9ao patrimonial, reservas 
de lucros, a96es em tesouraria e prejuizos 
acumulados (Art. 178, §1°, d). 

No ativo diferido consideram-se as 
despesas pre-operacionais e os gastos de 
reestrutura9ao que contribuirao para o 
aumentos do resultado de mais de um 
exercicio social e que nao configurem 
somente uma redu9ao de custos ou 
acrescimo na eficiencia operacional (Art. 
179, VJ 
lntangivel : direitos que tenham por objeto 
bens incorp6reos destinados a 
manuten9ao da cia. , inclusive o fundo de 
comercio adquirido (goodwill) (Art. 179, 
VI) . 
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MP 449/08 
lnstituiu o Regime Tributario de Transi9ao 
··- RTT de apura9ao · do lucre real, · 
objetivando a neutralidade fiscal frente aos 
ajustes tributaries decorrentes da Lei 
11.638. Quaisquer modifica96es trazidas 
pela nova lei nao poderao influenciar na 
apura9ao do Lucre Real da PJ sujeita ao 
RRT (Art. 16). Em caso de duvida, devera 
prevalecer o criteria contabil para 
apura9ao de tributes vigente em 
Dezembro de 2007 (Art. 15 e 16J 
Ativo: ativo circulante e ativo nao
circulante. Ativo nao-circulante: ativo 
realizavel a Iongo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangivel. 0 ativo diferido e 
excluido. (Art. 178, § 1 °) . 
Passive: passive circulante; passive nao
circulante; e patrim6nio liquido. PL: capital 
social, reservas de capital, ajustes de 
avalia9ao patrimonial, reservas de lucros, 
a96es em tesouraria e prejufzos 
acumulados (Art. 178, § 2°). 
Revogado pel a M P - a conta "ativo 
diferido" e excluida (art. 299-A). 

Mantido pela MP. 



Quadro 1, continuagao: 

AJUSTE DE 
AVALIACAO 
PATRIMONIAL 

AVALIACAO DE 
PASSIVOS 

Lei n° 6.404n6 
Reservas de reavaliagao: contrapartidas 
de aumentos de valor atribufdos a 
elementos do ativo em virtude de novas 
avaliagoes com base em laudo (Art. 182, 
§30). 

Passives eram avaliados de acordo com o 
principia do Conservadorismo, acrescidos 
de todos os encargos, juros, multas, 
corregoes e variagoes cambia is (Art. 184 ). 

As operagoes de incorporagao, fusao e 
cisao poderiam ser registrados a valores 

INCORPORACOES, I contabeis (Art. 226). 
FUSQES E CISQES 

Lei n° 11.638/07 
Ajustes de avaliagao patrimonial: 
contrapartidas de aumentos · ou 
diminuigoes de valor atribufdo a elementos 
do ativo e do passive, em decorrencia da 
sua avaliagao a pre<;o de mercado (Art. 
182 ,_~· 
Passives avaliados da mesma forma. 
Passives de Iongo prazo serao ajustados 
ao seu valor presente e para passive 
circulante quando houver efeito relevante 
(Art. 184, Ill). 
As operagoes de incorporagao, fusao e 
cisao devem ser registrados a valores de 
mercado (Art. 226, §3°). Antigamente essa 
opgao era normatizada pelo DNRC -
Departamento Nacional de Registro do 
Comercio. 

SOCIEDADES 
COLI GAD AS 

Consideravam-se coligadas as sociedades quando uma de las participasse com 10% ou 
mais do capital da outra, sem controla-la (Art. 243, § 1 °) . 

RESULTADOS DE 
EXERCfCIOS 
FUTUROS 

Consideravam o grupo as receitas de exercfcios futures como Resultados de Exercfcios 
Futures. 
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MP449/08 
Ajustes de avaliagao patrimonial: 
co~trapartidas de numento3· cu 
diminuigoes de valor atribufdos a 
elementos do ativo e do passive, em 
decorrencia da sua avaliagao a valor justa 
(Art. 182, ~ 
Mantido pela MP. Alterada nomenclatura 
de 'passive de Iongo prazo' para passive 
nao circulante. 

E responsabilidade da CVM o 
estabelecimento de normas especiais de 
avaliagao e contabilizagao aplicaveis as 
operagoes de fusao, incorporagao e cisao 
que envolvam companhia aberta (Art. 226, 
§ 3° e art. 184-A). 
Coligada e a sociedade na qual a 
investidora tenha influencia significative 
sabre a administragao da investida, sem 
controla-la , conforme as Normas 
lnternacionais _@_rt._ 243, § 4° e 5°). 
A conta de resultado de exercfcio futuro 
devera ter seu saldo do final do exercfcio 
de 2008 reclassificado para o passive nao
circulante, em conta representative de 
receita diferida e tendo evidenciado c:A 

receita diferida e o respective custo 
diferido _(art. 299-B). 

Fonte: Adaptado de SANCHES (2008) e MATARAZZO (2008). 
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2.4.3'Considerac;oes a respaito do processo de harmonizac;ao contabil'no Brasil 

Enquanto os 6rgaos competentes publicam suas normas, pronunciamentos, 

instiUc;oes e pareceres, visando regular e elucidar a adaptac;ao a nova legislac;ao e a 

adoc;ao das IFRS no Pafs, os profissionais, estudiosos e demais interessados no 

processo de adoc;ao das Normas lnternacionais preocupam-se em assumir as 

vantagens e contornar as desvantagens previstas na convergencia para o Brasil, 

para as empresas nacionais e usuarios da contabilidade no geral. 

Entre as principais vantagens apontadas estao o aumento do interesse dos 

investidores, o aumento da confiabilidade das informac;oes para usuarios, a reduc;ao 

dos custos na preparac;ao das demonstrac;oes financeiras e a comparabilidade das 

informac;oes financeiras el")tre empresas de diferentes pafses (CPC, 2008; CVM, 

2008; FRANCO, 1999; GRUENFELD, 2007; IBRACOM, 2008; MENDES, 2007; 

NIYAMA, 2005). 

0 citado aumento do interesse dos investidores internacionais, promoveria 

uma inserc;ao ainda maior do Brasil nos mercados globais de capitais, incentivando 

os investimentos estrangeiros no Pafs. 

Outra vantagem que pode ser destacada para as empresas, principalmente 
de paises emergentes que estao a busca de recursos de investidores 
estrangeiros, e a possibilidade de apresentar suas demonstrac;:oes 
contabeis em linguagem inteligivel (normas internacionais). (NIYAMA, 2005, 
p, 39). 

0 beneffcio maior desse processo sera obtido pelos paises com maior 
necessidade e vocac;:ao para a captac;:ao de recursos externos - como o 
Brasil - e aqueles com economias mais fechadas ao capital internacional. 
(CPC, 2008b, p. 2). 

Em um momenta em que o Brasil tem sido internacionalmente reconhecido 
como o principal centro financeiro da America Latina, a Lei n° 11.638 
promovera uma inserc;:ao ainda maior do pais nos mercados globais de 
capitais', na medida em que possibilitara que todas as empresas brasileiras, 
abertas ou nao, preparem suas demonstrac;:oes financeiras exclusivamente 
em IFRS, padroes atualmente adotados nos principais mercados de valores 
mobiliarios. Tais mudanc;:as certamente contribuirao para o fortalecimento do 
mercado de capitais do Brasil e para a obtenc;:ao do desejado "investment 
grade". (MENDES, 2007). 

Com relac;ao a relevancia da convergencia para usuarios internos e externos 

vale citar IUDICIBUS et a/ (2006) que sugerem a importancia fundamental de 

existirem informac;oes contabeis "corretas, oportunas, suficientes e inteligfveis" 
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(IUDiCIBUS et a/, 2006, p. 75), principalmente com a crescente atividade dos 

mercados de capitais e visando suprir a necessidade dos investidores quanta a 
seguranga e retorno de seus investimentos. Afinal, conforme cita o proprio autor 

(2006, p. 49), 

0 objetivo principal da Contabilidade, portanto, e o de permitir, a cada grupo 
principal de usuarios, a avalia<;:ao da situa<;:ao econ6mica e financeira da 
entidade, num sentido estatico, bem como fazer inferencias sobre suas 
tendencias futuras. 

As Normas lnternacionais de Contabilidade, conforme observado durante o 

decorrer do presente trabalho, se mostram fortemente relacionadas ao atendimento 

das necessidades dos usuarios das demonstragoes contabeis. Nota-se esta 

caracteristica inclusive nos objetivos que regem o proprio IASB, que envolvem o 

desenvolvimento e emissao das IFRS, dentro do interesse publico, com qualidade, 

transparencia e comparaveis visando atender aos usuarios (internos e externos) na 

tomada de dedsoes economicas (IASB, 2007). 

0 proprio Comite de Pronunciamentos Contabeis (2008b, p. 2) cita que a 

adogao das Norm as lnternacionais "[ ... ] trara uma maior seguranga para a sociedade 

em geral e, em especial, para os investidores pela maior transparencia e confianga 

nas informagoes, agregando valor para todos." (CPC, 2008b, p. 2). 

A redugao dos custos envolvidos com a publicagao das demonstragoes 

financeiras pode ocorrer dep~is de efetuada a transigao pela primeira vez para as 

IFRS pois, apesar de despender certos custos iniciais, as empresas que 

anteriormente publicavam no padrao contabil brasileiro e tambem nas Normas 

lnternacionais, para suas matrizes ou para participarem de balsas de valores no 

exterior, nao terao mais esta despesa. A intengao e a publicagao de um unico 

conjunto de demonstragoes financeiras que atenda aos requerimentos dos varios 

paises e seus mercados de valores mobiliarios. 

As empresas, ao elaborar suas demonstra<;:oes contabeis usando praticas 
contabeis diferentes das brasileiras ( devido a terem seus papeis listados 
fora do Brasil, ou serem requeridas a informar a Casa Matriz), tem um 
significativo custo adicional, tendo de investir vultosos recursos, despender 
um lapso de tempo importante [ ... ]. (CPC, 2008b, p. 4). 

[ ... ] para as empresas multinacionais uma nftida vantagem proporcionada 
pela harmoniza<;:ao contabil internacional e a redu<;:ao de custos para 
gerenciar sistemas contabeis diferenciados em diferentes pafses. Tambem 
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e facilitada a tarefa de elaborayao de demonstrayoes contabeis 
consolidadas da matriz e de todas as suas subsidiarias no exterior, que 
atualmente requerem ajustes par divergencias de criterios contabeis. 
(NIYAM,A, 2005). 

E, par fim, a comp.arabilidade das informagoes de empresas de diferentes 

palses se torn~ria posslvel, ja que o que se pretende e que estas empresas sigam o 

mesmo padrao de publicagao em suas demonstragoes financeiras, as IFRS, 

independents do pals que estejam sediadas ou do mercado de valores onde atuem. 

Entretanto, a maior preocupagao dos profissionais da area de Contabilidade 

e demais envolvidos com o processo de transigao das normas contabeis no Brasil e 

com relagao as posslveis dificuldades a serem enfrentadas. 

Uma das barreiras e o idioma, ja que as Normas internacionais ainda nao 

foram publicadas no Portugues brasileiro, sendo necessaria urn processo de 

cuidadosa tradugao. 0 curta prazo estipulado para a adaptagao - 2010, com 

comparative 2009 - tambem representa urn empecilho. A escassez de material de 

apoio sabre as Normas lnternacionais de Contabilidade tambem traz dificuldades a 

adogao das IFRS pelas empresas brasileiras. Apesar dos esforgos dos 6rgaos 

envolvidos com a transigao, conforme publicado pelo CPC, "a literatura nacional 

sabre as praticas contabeis internacionais ainda nao atende a demanda necessaria 

para o processo de convergencia." (CPC, 2008b, p. 4). 

Outro ponto a ser abordado e a necessidade que surge de atualizagao do 

ensino da Contabilidade nos palses onde a Norma lnternacional trouxe mudangas. E 
essencial a existencia de profissionais capacitados a ensinar, dentro dos novas 

conceitos trazidos pelas IFRS, para a formagao de profissionais competentes. 

NIYAMA (2005, p. 39) chama atengao para a necessidade de aperfeigoamento e 

adaptagao a nova realidade dos currlculos basicos de curses de Ciencias Contabeis. 

Para esta questao do curricula minima, o autor sugere agoes que podem auxiliar no 

processo: 

Uma questao atrelada ao currfculo mfnimo e o processo de credenciamento 
de contadores e auditores para atuayao em outros pafses, facilitando assim 
um intercambio tecnico-profissional. Porem, a legislayao trabalhista de 
carater protecionista e nacionalista tambem tem dificultado essa integrayao. 

Outra questao inibidora do processo de harmonizagao e o carater fortemente 

legalista das normas contabeis em varies palses emergentes, inclusive no Brasil. A 
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Contabilidade Brasileira sempre sofreu influencias pela legislagao fiscal. IUDICIBUS 

(2006, p. 28) cita que este ,fato "[ ... ] lim ita a evolugao dos Princfpios Fundamentais 

da Contabilidade ou, ao menos, dificulta a adogao pratica de princfpios contabeis 

adeq~ados [ ... ]". NIYAMA (2005, p. 39) complementa que esta inibigao esta ligada 

ao fato de que, dentro deste conceito legalista, as normas fiscais ditam criterios de 

avaliagao, apropriagao e classificagao contabeis. 0 autor ainda faz uma crftica: 

Como e impossfvel imaginar-se uma harmonizac;ao de normas fiscais (e, 
tambem, como elas sao totalmente diferentes entre si), a t:mica alternativa 
viavel seria a mudanc;a de sistema legal (tirando a autoridade para emitir 
normas contabeis), o que nao e muito razoavel se esperar que acontec;a. 
(NIYAMA, 2005, p. 39). 

Para o caso do Brasil, ainda ha mais uma importante questao com relagao a 

mudanga de conceito trazida pelas IFRS, isto e, as Normas lnternacionais 

privilegiam a essencia sobre a forma exigindo um processo mais cuidadoso de 

interpretagao para sua correta aplicagao. As IFRS tratam-se de normas conceituais, 

orientadas por princfpios e que trazem regras subjetivas nao tao restritas quanta os 

princfpios contabeis geralmente aceitos no Pafs ate entao. 

Na maioria dos pafses Iatinos, como e o case do Brasil, o modele contabil e 
orientado por regras. Assim, em linhas gerais, a mudanc;a do code law para 
o common law representa um significative obstaculo, uma vez que requer 
alterac;oes de natureza cultural na configurac;ao do status quo da ciencia 
contabil. A comodidade de seguir regras cede espac;o a uma postura 
decis6ria ativa (ESPEJO eta/, 2008). 

As normas do IASB podem ser consideradas principles-oriented, por trazer 
definic;oes e regras amplas que se aplicam as mais variadas situac;oes, mas 
sem especificar o tratamento dispensavel a cada uma delas. Porem, pode 
levar a necessidade de interpretac;ao para a aplicac;ao as diversas situac;oes 
e abrir margem a discricionariedade do responsavel pela elaborac;ao da 
informac;ao. 0 Brasil pode enfrentar dificuldades na implementac;ao das 
normas do IASB porque esta acostumado a cultura do rules-oriented. Os 
contadores, familiarizados com a aplicac;ao de regras detalhadas, passarao 
a ter de interpretar a norma contabil para daf derivar um procedimento 
aplicavel a situac;ao em questao ou entao verificar se o case em particular 
se enquadra nos criterios e nas definic;oes estabelecidos pelas normas. 
(CVM, 2008b, p. 896). 

Em um artigo que discorre sobre os principais inibidores a adogao das IFRS 

no Brasil, ESPEJO et a/ (2008) sugerem a estruturagao de procedimentos 

formalizados por uma Polftica Contabil como uma das mais importantes agoes para 

minimizar estes obstaculos. 
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A desejada harmonizac;ao contabil mundial almeja que as informac;oes 

financeiras de uma entidade sejam comparaveis, entre demonstrac;oes da mesma 

entidade de periodos anteriores e entre as demonstrac;oes desta com as de outras 

entidades. Conforme consta no proprio Framework da Norma do IASB, uma 

importante implicac;ao para a plenitude no alcance desta desejada comparabilidade 

e que a politica contabil empregada na preparac;ao das demonstrac;oes financeiras 

seja informada, bern como qualquer alterac;ao nestas politicas e os efeitos gerados 

por esta alterac;ao. E preciso que os usuarios possam identificar diferenc;as entre a 

politica contabil de uma mesma organizac;ao entre urn periodo e outro bern como 

diferenc;as entre as politicas de uma organizac;ao e outra (IASB, Framework, par. 

40). 

Assim, observa-se que e essencial que a entidade possua Politicas 

Contabeis elaboradas por colaboradores entendedores do corebusiness da entidade 

e das normas as quais ela esta sujeita, criando politicas definidas, claras e de facil 

acesso a todos os envolvidos com o processo de elaborac;ao das demonstrac;oes 

financeiras e aos usuarios destas, conhecidas e aprovadas pela alta gerencia e 

atualizadas periodicamente (ou sempre que houver uma alterac;ao). 

A formalizac;:ao dessas polfticas demanda profissionais que conhec;:am as 
entrelinhas da instituic;:ao, sabedores de suas dificuldades e 
particularidades. As notas explicativas deverao canter um sumario das 
politicas contabeis; logo, as instituic;:oes que nao compartilham dessa 
metodologia terao de rever seus procedimentos e considerar que, apesar da 
subjetividade caracterfstica a nova fase contabil, qualquer estimativa tem 
que ter uma base racional de mensurac;:ao (ESPEJO, eta/, 2008). 
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3 METODOLOGIA 

Para a classificagao metodol6gica do presente estudo toma-se como base o 

trabalho de lise Beuren (2003) que, ap6s uma analise das tipologias de 

delineamento de pesquisa abordadas par diversos autores e considerando as 

particularidades da contabilidade, evidencia como podem ser agrupados os tipos de 

pesquisa de uma forma melhor aplicavel a area das Ci€mcias Contabeis. As 

categorias de pesquisa apresentadas pela autora sao: quanta aos objetivos, quanta 

aos procedimentos e quanta a abordagem do problema. A seguir cada uma das 

categorias sao descritas a luz do tema do presente trabalho em questao. 

Segundo Beuren (2003), a categoria objetivos de pesquisa esta relacionada 

ao objetivo estabelecido no trabalho monografico. Nela a pesquisa pode ser definida 

como: explorat6ria, descritiva ou explicativa. 0 trabalho em questao tern objetivos 

descritivos uma vez que se preocupa em observar fatos, identificando e analisando

os, sem qualquer manipulagao do pesquisador. Ou seja, as informagoes relevantes 

para a pesquisa contidas nos relat6rios, demonstragoes contabeis e outros 

documentos publicados em 2006 e 2007 pela Metalurgica Gerdau S.A. serao 

identificadas e analisadas. 

Apesar de tratar-se de urn assunto de grande atualidade a pesquisa nao 

pode caracterizar-se como explorat6ria, pais nao ha pouco conhecimento em relagao 

ao tema, nem mesmo este e pouco explorado. 0 que se observou, como citado 

anteriormente, foi apenas urn excesso de publicagoes atuais em detrimento as 

publicagoes mais antigas, de autores classicos. Tao pouco pode tratar-se esta 

pesquisa como explicativa, uma vez que esta nao objetiva aprofundar 

conhecimentos da realidade sem preocupar-se em justificar a razao dos fenomenos. 

"A pesquisa descritiva configura-se como urn estudo intermediario entre a pesquisa 

explorat6ria e a explicativa, ou seja, nao e tao preliminar como a primeira nem tao 

aprofundada como a segunda." (BEUREN, 2005, p.81). 

Beuren (2005, p.65) diz que "os procedimentos na pesquisa cientffica 

referem-se a ma.neira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtem os dados.". 

Assim, quanta aos procedimentos, pode-se enquadrar o presente estudo como uma 

pesquisa documental uma vez que "[ ... ] baseia-se em materia is que ainda nao 
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receberam um tratamento analitico ou que podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa." (BEUREN, 2005, p.89). 

Na pesquisa em questao, relat6rios e demais publicagoes divulgadas pela 

empresa Metalurgica Gerdau S.A., relacionados a transigao das BRGAAP para as 

IFRS, referentes ao ano de 2006 e 2007 serao organizados e analisados. Outras 

fontes de pesquisa a serern utilizadas sao informag6es contidas em sites oficiais de 

organismos contabeis, artigos e outras publicagoes disponfveis na internet, 

peri6dicos e legislagoes. Tratando-se assim de uma pesquisa documental, sendo em 

sua maioria fontes de segunda mao, ou fontes secundarias, pais, de certa forma, 

estes documentos ja receberam alguma forma de tratamento analitico. A 

Demonstrag6es Financeiras Padronizadas da Metalurgica Gerdau S.A., referente a 

31 de dezembro de 2007, publicadas a CVM, encontram-se em anexo. 

Por se tratar de uma pesquisa documental de um caso particular- o caso da 

transigao para as Normas lnternacionais de Contabilidade da Metalurgica Gerdau 

S.A., em 2007 - a pesquisa a ser desenvolvida pode ser erroneamente confundida 

com um estudo de caso. Entretanto, um estudo de caso tern como premissa o 

estudo aprofundado de um caso que tern os fen6menos a serem pesquisados 

verificados in loco pelo pesquisador (BEUREN, 2005, p.84), o que nao se adequa 

aos procedimentos adotados na pesquisa em questao. 

Ainda confirmando a inviabilidade de enquadrar esta pesquisa como estudo 

de caso, Gilberta de Andrade Martins (2006, p.5) afirma que: 

Dentre outros arranjos metodol6gicos, um Estudo de Caso nao e: 
[ ... ] A realizac;ao de um levantamento de dados secundarios sabre uma 
organizac;ao, geralmente grande empresa, e com esse material, comumente 
extrafdo do site da empresa, ou banco de dados publicos, construir um 
"estudo de caso". 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, um estudo pode ter uma 

abordagem qualitativa ou quantitativa. Entende-se que a pesquisa em questao tern 

carater qualitative uma vez que nao emprega nenhum tipo de instrumento 

estatfstico para coleta e tratamento de dados. Beuren (2005, p.92) caracteriza a 

tipologia qualitativa de forma a confirmar esta como caracterfstica metodol6gica da 

pesquisa em questao: 
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Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em rela9ao 
ao fen6meno que esta sendo estudado. A abordagem qualitativa visa 
destacar caracterfsticas nao observadas par meio de um estudo 
quantitativa, haja vista a superficialidade deste ultimo. [ ... ] Na abordagem 
qualitativa, nao se pretende numerar ou medir unidade ou categorias 
homogemeas. 

E importante enfatizar que a coletanea das Normas lnternacionais de 

Contabilidade (lAS - International Accounting Standards, e IFRS - International 

Financial Reporting Standards), publicada pelo International Accounting Standards 

Committee (IASC), utilizada durante a preparac;:ao do referendal te6rico e 

elaborac;:ao das analises constantes nesta monografia, se refere a publicac;:ao do ano 

de 2007. 
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4 ANALISE DE DADOS 

Conforme discorrido anteriormente, existem barreiras que provavelmente 

dificultarao o processo de convergencia as Normas lnternacionais pelas SAs e 

empresas de grande porte brasileiras. 0 tempo para adaptagao as novas normas, a 

lingua da publicagao oficial das normas, instrugoes e interpretagoes do IASB, a falta 

de referencias bibliograticas no Brasil, a mudanga para uma Norma orientada par 

princfpios (de caracterfstica mais subjetiva) que caracteriza as Normas 

lnternacionais, a falta de profissionais capacitados, entre outras sao algumas das 

dificuldades apontadas. 

0 prazo estabelecido pela CVM (lnstrugao 457/07) para publicagao das 

demonstragoes financeiras em IFRS termina em 2010. Assim, a partir do exercfcio 

encerrado em 31 de Dezembro de 2010, e com comparative referente ao exercfcio 

findo em 31 de Dezembro de 2009, as empresas brasileiras deverao se adaptar a 

Lei 11.638/07, a MP 449/08 e aos Pronunciamentos do CPC e, desta forma, adotar 

as IFRS. Vista a aproximagao deste prazo, as empresas elegfveis aos dispositivos 

da legislagao n° 11.638/07 ja deveriam ter um plano estabelecido para esta transigao 

das normas ate entao seguidas para as Normas lnternacionais. 

Para facilitar esta transigao as empresas podem utilizar como um modelo, 

num processo de benchmarking, a experiencia das empresas que ja se adaptaram 

as IFRS no Brasil. Assim, esta segao do trabalho e dedicada a uma breve analise do 

processo de transigao BRGAAP- I FRS vivenciado pela Metalurgica Gerdau S.A. em 

2007. 

0 material analisado se restringe as pr6prias Demonstragoes Financeiras 

Padronizadas (DFP) disponibilizadas no site oficial da Comissao de Valores 

Mobiliarios, referentes aos perfodos data-base 31 de dezembro de 2007 (ana em 

que a Metalurgica Gerdau S.A. passou a reportar em IFRS) e 31 de dezembro de 

2006 (utilizado como comparative); e a materiais resumidos preparados pela propria 

Gerdau para utilizagao em apresentagoes em Congresses e outros eventos 

disponibilizados ao publico. Desta maneira, existe uma limitagao das analises que 

ficam restringidas a veracidade e integridade das informagoes publicadas. 

Primeiramente, sera tratado sabre o processo de implementagao das IFRS 

pela Metalurgica Gerdau S.A. Em seguida, sera apresentada uma breve analise das 
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DFP objetivando destacar alguns ajustes efetuados e os pontes mais relevantes. As 

consideragoes finais a respeito deste processo incluem as dificuldades encontradas 

durante a conversao para as IFRS, os beneffcios reconhecidos e as expectativas 

futuras conforme divulgado pela Metalurgica Gerdau S.A. 

4.1 0 PROCESSO DE IMPLEMENTA<;AO DAS IFRS NA METALURGICA GERDAU 

S.A. 

A industria Metalurgica Gerdau S.A. e uma sociedade anonima de capital 

aberto, sediada no municipio de Porto Alegre, Rio Grande do Sui, Brasil. Como 

holding, e uma das tres companhias abertas que fazem parte do Grupe Gerdau, 

produtor de ago presente em 13 pafses (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Mexico, 

Peru, Republica Dominici:ma, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos, Canada, 

Espanha e india). 

0 Grupe Gerdau produz ago a partir de sucata, ferro-gusa e minerio de ferro, 

alem de agos especiais. Atende principalmente ao setor industrial de bens de 

consume, como as industrias de autom6veis e eletrodomesticos. Em seguida estao 

os setores da construgao civil e da agropecuaria. 

As agoes do Grupe Gerdau sao comercializadas nas balsas de valores de 

Sao Paulo, Nova York, Toronto e Madri. Na BOVESPA, as agoes da Metalurgica 

Gerdau S.A. movimentaram em 2007 R$ 6,5 milhoes (em 194.382 neg6cios 

realizados, com 114 milhoes de tftulos) (Metalurgica Gerdau S.A., DFP, 2007). 

Ate 2006 a Metalurgica Gerdau S.A., tambem denominada Gerdau no 

decorrer do texto, publicava suas demonstragoes contabeis consolidadas de acordo 

com as praticas contabeis adotadas no Brasil (BRGAAP), baseadas nas disposigoes 

da Lei 6.404/76 (reguladora das Sociedade por Agoes) e normas expedidas pela 

CVM. Com as alteragoes trazidas pela nova Lei 11.638/07 e a consequente adogao 

das Normas lnternacionais de Contabilidade ocorreu uma diferenciagao destas 

praticas ate entao adotadas. 

No exercfcio de 2007, pela adogao das IFRS, a Gerdau publicou as 

informagoes que seguem a respeito da apresentagao das suas demonstragoes 

contabeis em nota explicativa (Metalurgica Gerdau S.A., DFP, 2007): 
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[ ... ] b)· Demonstra~oes Contabeis Consolidadas - as Demonstra<;6es 
Contabeis Consolidadas da Companhia foram preparadas para as 
exercfcios findos em 31/12/2007 e de 2006 e estao de acordo com 
International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). 
[ ... ]Na elabora<;ao das Demonstra<;6es Contabeis Consolidadas do exercfcio 
de 2007, a Companhia ajustou alguns metodos de contabiliza<;ao, avalia<;ao 
e consolida<;ao, aplicados em BRGAAP, no intuito de cumprir as praticas 
adotadas no IFRS. Os dados comparatives referentes a 2006 foram refeitos 
para refletir estes ajustes, a exce<;ao daqueles descritos na isen<;ao das 
praticas contabeis opcionais e obrigat6rias. Estas Demonstra<;6es Contabeis 
Consolidadas estao sendo apresentadas em IFRS em substitui<;ao as 
Demonstra<;6es Contabeis Consolidadas segundo o BRGAAP, conforme 
faculta a lnstru<;ao CVM no 457 de 13/07/2007 e Offcio
Circular/CVM/SEP/N0004/2007 de 06/11/2007 [ ... ]. 

Vale lembrar que a Norma requer que as primeiras demonstrac;oes contabeis 

em I FRS contenham afirmagao explicita e sem reservas da adoc;ao do I FRS (I FRS 1, 

par. 3), conforme publicado pela Gerdau em sua 2a Nota Explicativa supra citada. 

Geraldo Toffanello, Diretor Corporativo Contabil da Gerdau, e membra do 

CPC, representante da ABRASCA, em apresentac;ao realizada no Congresso do 

CFC em Agosto de 2008, descreve sucintamente o processo de conversao 

vivenciado pela empresa. 0 Projeto de conversao na Gerdau teve durac;ao de 6 

meses e envolveu uma equipe de 4 membros, especialistas em USGAAP no Brasil 

com experi€mcia em Contabilidade norte-americana desde 2000, envolvidos com 

dedicac;ao integral ao projeto. Alem destes, a empresa contou com o auxflio de uma 

equipe tecnica de USGAAP da controlada norte-americana e um suporte de 

consultoria externa contratada para auxflio nas normas mais complexas. 

De acordo com a I FRS 1, par. 36, para atender a lAS 1, a primeira 

demonstrac;ao financeira de uma entidade em IFRS deve incluir pelo menos um ano 

de informac;ao comparativa tambem em IFRS. No caso da Gerdau, para a 

elaborac;ao das primeiras demonstrac;oes contabeis em I FRS se fazia necessaria a 

aplicac;ao retrospectiva de todas as IFRS em vigor na data do balanc;o patrimonial 

referente ao ultimo exercfcio apresentado, ou seja, o ano de 2006. 

Assim, a primeira demonstrac;ao financeira da Gerdau foi referente ao 

perfodo findo em Dezembro de 2007, com comparativo a 2006, conforme apresenta 

a figura a seguir: 
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Figura 3: Datas da transi~ao e reporte em IFRS da Metalurgica Gerdau S.A. 

Balanco de Abertura do IFRS 

2006 2007 

01 .01 .2006 31 .12.2006 31 .12.2007 

t t 
Data de I Data de reporte I 

transic;ao 
para o IFRS l 

Primeiro IFRS 
com dados 

comparatives a 
2006 

Fonte: TOFFANELLO, 2008. 

Para preparar as demonstrac;oes financeiras em IFRS referentes ao perfodo 

finalizado em 31 de Deze~bro de 2007, conforrne exemplo constante na I FRS 1 

(aplicac;ao consistente da LJitima versao da IFRS), a entidade deve, adaptando as 

datas do exemplo feito pelo IASB ao caso em estudo, (a) preparar seu balanc;o de 

abertura em I FRS de 1° de Janeiro de 2006; e (b) preparar e apresentar seu balanc;o 

para 31 de Dezembro de 2007 (incluindo os montantes comparatives de 2006) , 

demonstrac;ao do resultado, demonstrac;ao das mutac;oes do patrimonio lfquido, e 

demonstrac;ao dos fluxes de caixa para o ano findo em 31 de dezembro de 2007 

(incluindo os montantes comparatives de 2006) e divulgagoes. Este foi o formate 

seguido pela Gerdau. 

A I FRS 1, em seu paragrafo IN3, requer que no balanc;o de abertura em 

IFRS a entidade siga todos os item a seguir como um ponte inicial para sua 

contabilidade em IFRS. Os itens sao: 

Reconhecer todos os ativos e passives dos quais o reconhecimento e 
exigido em I FRS; 

Nao reconhecer itens como ativos e passives G)OS quais a norma nao 

permite o reconhecimento; . 

Reclassificar os itens que no antigo GAAP eram considerados como um 

tipo de ativo, passive ou componente do patrimonio lfquido, mas que 

passam a ser reconhecidos como um tipo diferente de ativo, passive ou 

patrimonio lfquido em IFRS; 
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Aplicar IFRS na mensura<;ao de todos os ativos e passivos 

reconhecidos. 

Entretanto, como uma caracterfstica das Normas do IASB, isen<;6es a estes 

itens sao concedidas em areas especfficas quando o custo de aplica-la exceder os 

beneffcios aos usuarios das demonstra<;6es financeiras (I FRS 1, par. IN4). Assim, na 

IFRS 1 sao citados 4 pontos nos quais a aplica<;ao retroativa (referente ao balan<;o 

de abertura e os montantes comparatives) e obrigat6ria e outros 14 pontos onde 

esta aplica<;ao e opcional. 

TOFFANELLO (2008) cita alguns dos quais considera como os pontos mais 

importantes da Norma que rege a aplica<;ao das IFRS pela primeira vez. Entre os 

itens de aplica<;ao obrigat6ria: baixa de ativos e passivos financeiros (lAS 39), ativos 

mantidos para a venda (IFRS 5), contabiliza<;ao do hedge (lAS 39) e estimativas 

contabeis (lAS 8); com aplica<;ao de carater opcional o diretor cita: combina<;ao de 

empresas (IFRS 3), ativo imobilizado (lAS 40), beneffcios a empregados (lAS 19), 

ajustes de conversao de moedas (lAS 21), instrumentos financeiros compostos (lAS 

32), ativos e passivos de subsidiarias (I FRS 1 ), designa<;ao de ativos e passivos 

financeiros (lAS 39) e pagamentos baseados em a<;6es (IFRS 2). 

Quando trata da adapta<;ao da empresa a Lei 11.638/07, a Gerdau faz 

men<;ao ao fato de que algumas normas ainda dependiam (ao final de 2007, anode 

reporte) de normatiza<;ao nacional por parte dos 6rgaos reguladores. A empresa 

menciona ainda que nem todos os ajustes necessaries para a completa adapta<;ao 

as I FRS foram avaliados e justifica o fato conforme segue: 

Em razao dessas altera<;6es terem sido recentemente promulgadas e, 
algumas ainda dependerem de normatiza<;ao dos 6rgaos reguladores para 
serem aplicadas, a Administra<;ao da Companhia ainda nao conseguiu 
avaliar todos os efeitos que referidas altera<;6es poderiam resultar em suas 
Demonstra<;oes Contabeis e nos resultados dos exercicios seguintes 
(Metalurgica Gerdau SA, DFP, 2007). 

Para melhor compreensao do processo de transi<;ao do BRGAAP para as 

IFRS vivenciado pela Gerdau em 2007 faz-se necessaria entender principalmente os 

ajustes identificados durante este. A se<_;ao a seguir e dedicada a identifica<;ao de 

alguns ajustes ocorridos e vincula<;ao dos mesmos a Norma. 
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4.2 ALGUNS AJUSTES IDENTIFICADOS DURANTE A TRANSI<;AO BRGAAP -

I FRS 

A Norma lnternacional estabelece que e necessaria que sejam divulgadas 

explicagoes sabre como a transigao do GAAP anterior para as IFRS afeta a posigao 

financeira, a performance financeira e os fluxos de caixa da entidade anteriormente 

reportados (I FRS 1, IN5). 

Conforme descrito na Nota explicativa n° 2 de suas DFP referentes a 
31/12/2007, e em cumprimento a lnstrugao 457/07 da CVM, a Gerdau apresentou 

uma reconciliagao do Patrim6nio Uquido e do Luera Uquido da empresa apurado 

em BRGAAP e em IFRS, referentes ao ana de 2006 e 2007. As tabelas a seguir 

demonstram esta reconciliagao, ou seja, demonstram como a conversao afetou o 

Patrim6nio Uquido e o Luera Uquido da controladora Metalurgica Gerdau S.A., em 

31 de dezembro de 2007: 

Tabela 1: Reconcilia~ao do Patrimonio Liquido da Gerdau em I FRS, em 31/12/2007 

EFEITOS DA CONVERSAO SOBRE 0 PATRIMONIO LiQUIDO 

R$ MilhOes 

Patrimonio Liquido da controladora em BRGAAP 

Ajustes em /FRS 
Ajuste de juros capitalizados s/imobilizado, lfquido 
Ajuste reversao do ati\AJ diferido, lfquido 
Ajuste beneffcios a empregados, lfquido 
Ajuste efeitos amortizac;ao!impairment de agios, lfquido 
Ajuste opr;ao de compra e/ou venda de ar;oes, lfquido 
Ajuste dividendos nao deliberados 
Outros ajustes, lfquido 

Patrimonio Liquido da controladora em IFRS 

Participar;oes dos Minoritarios em IFRS 

Patrimonio Liquido incluindo Minoritarios em I FRS 

2007 
5.429 

34 
(16) 
90 
63 

554 
84 
22 

830 

6.260 

10.556 

16.815 

2006 
4.753 

40 
(17) 
58 
28 

265 
33 
8 

414 

5.167 

9.116 

14.283 

Norma Relacionada 

lAS 32 
lAS 38 I CPC 13 
lAS 19 
/FRS 3 I CPC 13 
lAS 32 I lAS 39 
lAS 32 

Fonte: Adaptado de Metalurgica Gerdau S.A., DFP, 2007. 
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Tabela 2: _Reconcilia~ao do Lucre Uquido da Gerdau em IFRS, em 31/12/2007 

EFEITOS DA CONVERSAO SOBRE 0 LUCRO LiQUIDO 

R$ MilhOes 
2007 2006 Norma Relacionada 

Lucre Liquido da controladora em BRGAAP 1.062 1.345 

Ajustes em /FRS 
Ajuste de juros capitalizados s/imobilizado, lfquido (5) 5 /AS 23 
Ajuste reversao do ati'vO diferido, lfquido 1 (2) CPC 13 I /AS 38 
Ajuste beneffcios a empregados, liquido 32 34 lAS 19 
Ajuste efeitos amortizayao!impairment de agios, lfquido 76 38 CPC 131 /FRS 3 
Ajuste op9ao de compra e/ou venda de a96es, lfquido 266 272 /AS 32 I /AS 39 
Ajuste reclassificayao efeito conversao moeda estrangeira 374 121 CPC 02 I /AS 21 
Ajuste provisao para manuten9ao de alto-forno, lfquido (16) 
Ajuste valor presente sabre impasto de renda diferido (40) 
Outros ajustes, lfquido 19 (6) 

762 405 

Lucre Liquido da controladora em IFRS 1.825 1.751 

Participa96es dos Minoritarios em IFRS 2.501 2.541 

Lucro Liquido incluindo Minoritiuios em I FRS 4.325 4.291 

Fonte: Adaptado de Metalurgica Gerdau S.A., DFP,2007. 

Segundo TOFFANELLO (2008), cerca de 60 ajustes foram identificados no 

processo de conversao. Entre estes ajustes destacados pelo diretor estao: a 

utilizagao do metodo de equivaiE~ncia patrimonial em substituigao ao metodo de 

consolidagao proporcional para joint ventures, devido a inclusao das empresas 

controladas na consolidagao; o tratamento cambial sobre os investimentos no 

exterior, classificado no BRGAAP na linha de equivalencia patrimonial, reconhecido 

em resultado, que passa a ser registrado diretamente no patrimonio lfquido; a 

reclassificagao dos fretes sobre vendas para CUSto; e, por ultimo, OS agios pagos 

vinculados a perspectivas de lucros futuros das controladas que deixam de ser 

amortizados. 

Quanto ao primeiro item destacado por Geraldo Taffanello, com a utilizagao 

do metodo de equivalencia patrimonial para reconhecimento de uma joint venture, 

ou seja, uma sociedade controlada de forma conjunta, e reconhecido um 

consideravel ajuste pela substituigao do metodo de consolidagao proporcional ate 
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entao empregado no GAAP local. Deixando de reconhecer as sociedades 

controladas na proporc;ao da participac;ao da investida no capital, passando a 

reconhece-las pelo metoda da equivalencia patrimonial. 

Neste caso, o investimento numa associada e inicialmente reconhecido pelo 

custo e o montante escriturado e aumentado ou diminufdo para reconhecer a parte 

da investidora nos Iueras ou prejufzos da investida depois da data da aquisic;ao (lAS 

28, par. 11). 0 que representou um aumento dos ativos da Gerdau durante a 

conversao devido a inclusao das empresas controladas na consolidac;ao. Desta 

forma, a Gerdau sofreu um reflexo no seu balanc;o do exercfcio pela transic;ao para o 

metoda de equivalencia patrimonial, pais incluiu neste perfodo as empresas 

controladas na consolidac;ao e registrou o efeito acumulado desta diferenc;a. 

TOFFANELLO (2008) ainda ressalta que, as mudanc;as ate o momenta 

regulamentadas no Brasil permitem: 

[ ... ] os metod as de Equivalencia Patrimonial ou Consolidagao Proporcional 
para o registro de investimentos em joint ventures. Em virtude de existir um 
indicativa de que a norma internacional passara a aceitar apenas o metoda 
de Equivalencia Patrimonial no futuro, a Gerdau optou par utilizar este 
criteria desde a data de transigao para o I FRS. 

Os efeitos cambiais sabre os investimentos no exterior nitidamente geraram 

um ajuste direto no patrim6nio lfquido da empresa. Em 2007 o Patrim6nio Uquido da 

Gerdau em IFRS teve um aumento significative de mais de 35% em relac;ao ao 

apresentado em BRGAAP apenas relacionado a ajustes de reclassificac;ao de efeito 

de conversao de moeda estrangeira. Com as novas normas os efeitos cambiais, 

antes classificados na linha de equivalencia patrimonial, nao transitam mais pelo 

resultado e passam a ser registrados no patrim6nio lfquido. Este tratamento contabil, 

explicitado na Norma lAS 21, passa a fazer parte da norma brasileira com a emissao 

do Pronunciamento CPC 02. 

Par fim Toffanello cita o ajuste referente a agios pagos vinculados a 

perspectivas de Iueras futures das controladas. Estes efeitos de impairment de 

agios, quando efetuados os ajustes em IFRS na Gerdau, geraram uma diferenc;a de 

1,16% no Patrim6nio Uquido da empresa e 7,13% no Luera Uquido da mesma. 0 

diretor contabil da Metalurgica Gerdau, declara a forma de avaliac;ao seguida para 

ajuste dos agios da empresa, consoante com a norma I FRS: 
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Os agic,s nao sao mais amortizados e passam a ser testados anualmente 
para se assegurar que os ativos nao estejam registrados acima do seu valor 
recuperavel. Se existirem evidencias de deteriorac;ao durante o ano, o teste 
deve s~r antecipado. 

As IFRS tratam este valor de agio ou desagio como goodwill, definido no 

glossario da propria Norma como o beneffcio econ6mico futuro gerado por ativos 

que nao podem ser individualmente identificados e reconhecidos separadamente 

(IASB, 2007). 

A Norma lnternacional requer que o goodwill adquirido em uma combinagao 

de neg6cios seja mensurado ap6s reconhecimento inicial ao custo menos qualquer 

perda acumulada por impairment. Desta forma, o goodwill nao deve sofrer 

amortizagao e sim deve ser retestado por impairment, ou desvalorizagao, 

anualmente, ou mais frequentemente se necessaria. Urn perda por impairment se 

trata do montante pelo qual o valor contabilizado de urn ativo e excedido pelo seu 

montante recuperavel. Entendendo que o montante recuperavel de urn ativo e o 

mais alto entre seu justa valor (fair value) menos os custos de sua venda e o seu 

valor de uso (IASB, 2007). 

Tambem e notado urn ajuste relativo ao tratamento contabil de ativos 

diferidos. No Artigo 179, item V, da Lei n° 6.404/76, eram considerados no ativo 

diferido as aplicagoes de recursos em despesas que contribuiriam para a formagao 

de resultado de mais de urn exercfcio social. Entretanto, ap6s nova estruturagao 

dada ao item pela Lei 11.638/07 a MP 449/08 revoga o item, excluindo a conta do 

Ativo Diferido, como forma de melhor se aproximar aos requisitos das Normas I FRS. 

A lAS 38 requer que gastos relacionados a pesquisa e outros ativos intangiveis no 

escopo da Norma nao sejam reconhecidos, apenas os gastos relativos a estes itens 

(como uma pesquisa ou projeto interno) devem ser reconhecidos diretamente nos 

resultados (lAS 38, par. 54). 

Adicionalmente, alguns outros ajustes foram abordados por Geraldo 

Toffanello em sua apresentagao no Congresso do CFC, em 2008. Entre estes 

ajustes estao: o registro de dividendos nao deliberados, a opgao de compra e/ou 

venda de agoes e os beneffcios a empregados. 

A Norma lnternacional nao permite o registro de dividendos a pagar no final 

do ano. Somente pode ser mantido o percentual de dividendo pendente de 

distribuigao quando o estatuto social da empresa prever a distribuigao de urn 
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dividendo mfnimo. As op<;oes de compra e/ou venda de a<;oes que concedem a uma 

entidade o direito de vender uma participa<;ao em uma empresa e o dever 

incondicional da Gerdau em adquirir esta participa<;ao devem ser registrados nas 

demonstra<;oes financeiras. Este registro de op<;ao de compra e/ou venda de a<;oes 

gerou urn ajuste de 10,20% no Patrimonio Lfquido e consideraveis 25,02% no Lucre 

Lfquido da Gerdau ap6s os ajustes de IFRS em 2007. Quanta aos beneffcios pages 

aos trabalhadores, a Gerdau registrou os ganhos e perdas atuariais nao 

reconhecidos, de acordo com laude atuarial preparado em conformidade com as 

regras do I FRS, o que gerou urn ajuste de 1,65% no Patrimonio Lfquido e 3,02% no 

Lucre Lfquido da Gerdau ap6s os ajustes de IFRS em 2007. 

4.3 CONSIDERA<;OES A RESPEITO DA CONVERGENCIA NA METALURGICA 

GERDAU S.A. 

A experiencia vivida pela Metalurgica Gerdau S.A. no processo de 

elabora<;ao das demonstra<;oes contabeis referentes ao perfodo de 2007, em 

conformidade com a Lei 11.638/07 e com as IFRS, pode ser considerada como urn 

modele facilitador para as outras empresas que desejam, ou ainda, que deverao 

seguir o mesmo caminho. Os erros e acertos, as dificuldades encontradas e os 

beneffcios reconhecidos pela Gerdau sao fatores importantes a serem analisados 

por outras empresas, num processo conhecido como benchmarking. 

E justamente a falta de referencias (benchmarking) no mercado nacional 

uma das dificuldades encontradas durante o processo de convergencia da Gerdau, 

conforme cita Geraldo Toffanello (2008). As dificuldades vivenciadas pela empresa 

em questao neste estudo acerca de interpreta<;ao, julgamento e consenso sabre a 

aplica<;ao das normas, principalmente devido ao seu carater subjetivo, poderiam ser 

minimizadas pela analise de tratativas anteriormente dadas a casas semelhantes por 

outras empresas. A utiliza<;ao da base em BRGAAP e a convivencia com 2 

empresas de auditoria externa em fun<;ao do rodfzio de auditores impasto pela CVM, 

tambem configuraram dificuldades enfrentadas pela empresa segundo 

TOFFANELLO (2008). 

Apesar das dificuldades encontradas durante o processo de conversao, a 

Gerdau afirma que muitos beneffcios foram alcan<;ados para a empresa. Entre eles 
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Toffanello (2008) cita que a Metalurgica Gerdau passa a ser benchmarking para os 

mercados onde o Grupe Gerdau atua. (Controladora: Bovespa, NYSE e Latibex; 

Subsidiarias: NYSE, Canada e Peru). Como promessa de resultado a ser atingido a 

medida que a harmonizagao mundial da contabilidade toma corpo, a Gerdau 

tambem visualiza uma maier facilidade na captagao de recursos financeiros devido a 

utilizagao do IFRS em suas demonstragoes contabeis. Inclusive, a empresa identifica 

que havera "[ ... ] melhor entendimento das demonstragoes contabeis pelos 

investidores estrangeiros em virtude do IFRS ser uma norma contabil presente em 

mais de 100 pafses." (TOFFANELLO, 2008). A remuneragao de dividendos em 

bases iguais tambem e identificada como uma vantagem para a empresa. 

Como atua no mercado norte americana a Gerdau identifica fatores 

facilitadores ao processo de adogao das IFRS. Entre eles Toffanello (2008) cita: a 

previa utilizagao na empresa de urn sistema de consolidagao com complemento de 

dados em planilhas eletronicas; a similaridade entre o IFRS eo USGAAP, ja utilizado 

pela empresa que inclusive detem profissionais conhecedores da Norma Americana; 

e a utilizagao ja existents de urn check-list de captura de ajustes contabeis em 

subsidiarias para fins de USGAAP/SOX, o que se mostrou muito util na identificagao 

dos posteriores ajustes em IFRS. 

0 processo de conversao para as IFRS na Metalurgica Gerdau S.A. apenas 

deu seu primeiro passe. Expectativas de desafios futures ainda permeiam os 

envolvidos com o tema dentro da empresa. Entre os pontes desafiadores a serem 

atingidos pela Gerdau Toffanello (2008) elenca: a utilizagao do IFRS tambem na 

estrutura gerencial para a tomada de decisoes; a adogao da SOX para as 

demonstragoes contabeis em IFRS; a adaptagao do sistema mundial utilizado na 

Gerdau, o GBS (Gerdau Business System), as praticas contabeis do IFRS para a 

uniformizagao de normas em todas as subsidiarias do Grupe no mundo; e a 

substituigao do USGAAP pelo IFRS nos reportes efetuados a SEC. 
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5 CONSIDERA<;OES FINAlS 

Desde a abertura dos Mercados de Capitais mundiais empresas e usuarios 

de informagoes contabeis atuam para que a comunicagao das informagoes 

contabeis dentro destes mercados seja efetivada da melhor forma possfvel. Atraves 

da agao dos 6rgaos de representagao da classe contabil e dos agentes 

regulamentadores, os pafses apontam a utilizagao de urn padrao contabil mundial 

unico como o melhor caminho para se chegar a uma maior clareza, a 

comparabilidade e a confiabilidade das informagoes contabeis publicadas pelas 

empresas globalmente. 

Os interesses economicos das nagoes, das Sociedades Anonimas e das 

organizac;oes de grande porte tambem podem afetar esta decisao pela adogao de 

urn padrao contabil unico, vista que o aumento da captac;ao de recursos e a redugao 

dos custos com as publicagoes contabeis estao entre as consequencias prevista a 

partir desta adogao. 

No Brasil, o reconhecimento desta necessidade de harmonizagao contabil 

tomou forma em dezembro de 2008, quando foi sancionada a Lei Federal n° 11.638 

que fez profundas alteragoes a Lei 6.404/76, regulamentadora das Sociedades par 

Agoes Brasileiras. 0 CPC, 6rgao criado especificamente para atender as novas 

exigencias desta legislagao, vern emitindo Pronunciamentos e outros documentos a 

fim de regulamentar e facilitar a adaptagao das empresas brasileiras as novas regras 

contabeis. Durante este processo o CPC recebe apoio da CVM, do Banco Central e 

da SUSEP. 

Conforme estabelecido pela CVM, o prazo para as empresas se adaptarem 

a nova legislagao e, consequentemente as I FRS, term ina em 2010, sendo 

necessaria a elaboragao de urn balango de abertura e de dados comparatives ja 

para o ano de 2009. lnfelizmente, poucas empresas parecem estar agindo a favor do 

processo de conversao. Este processo pode ser penoso dependendo do nfvel de 

organizagao e detalhamento das Polfticas Contabeis adotas pela empresa, dos 

sistemas e controles de ajustes empregados e do conhecimento tecnico/te6rico e 

capacidade de efetuar analises subjetivas dos profissionais que nela atuam. 

Entre as poucas empresas que ja deram o primeiro passo rumo a conversao 

destaca-se no presente trabalho a realizagao da Metalurgica Gerdau S.A., que 
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publicou sua primeira Demonstragao Financeira Padronizada em IFRS, e de acordo 

com a atual legislagao brasileira, junto a CVM, ja em 31 de dezembro de 2007. 0 

pioneirismo da Metalurgica Gerdau e louvavel a medida em que traz beneffcios a 

propria empresa e as demais organizagoes brasileiras que tambem deverao se 

adaptar a Lei 11.638/07. 

A Metalurgica Gerdau S.A. reconhece que a conversao permitiu a publicagao 

de demonstragoes financeiras mais compreensfveis no mercado internacional e par 

isto mais receptfveis, o que auxiliara no processo de captagao de recursos para a 

empresa. A Gerdau passa a ser vista com maior credibilidade pelos usuaries de 

suas DFP no geral, vista que as caracteristicas e princfpios das IFRS tern se tornado 

cada vez mais difundidos e aceitos nacional e internacionalmente. 

E fato que o carater subjetivo das Normas lnternacionais de Contabilidade, 

que sao orientadas par princfpios, pode levar a dificuldades par parte das empresas 

acerca de interpretagao, julgamento e consenso sabre a aplicagao das novas 

normas. As Sociedades par A<;ao brasileiras e demais organizagoes de grande 

porte, elegfveis a adogao da Lei 11.638/07, podem encontrar algumas orientagoes 

durante a analise do processo de conversao vivenciado pela Metalurgica Gerdau a 

fim de sanar estas dificuldades. E o aprender com erros e acertos do outro que 

ocorre dentro de urn processo de benchmarking. 

Nas publicagoes a respeito da nova legislagao brasileira e da adogao de urn 

mesmo padrao contabil mundial muitas sao as criticas e pontos identificados como 

barreiras contra este fato. Entre estas criticas e dificuldades apontadas estao: as 

diferengas politicas, economicas e sociais, alem das diferengas de linguagem, de 

moeda e de divergencias existentes entre as princfpios contabeis adotados em 

diversos pafses, e tantas outras peculiaridades de cada pals que dificultariam o 

processo de harmonizagao, au ainda impediriam a completa padronizagao contabil. 

Entretanto e preciso frisar que o que se deseja e harmonizar e convergir ao 

maximo possfvel as normas de contabilidade, aproximando-se de urn padrao 

unificado. NIYAMA (2005) relembra que o conceito de harmonizagao da 

contabilidade esta relacionado ao processo que busca preservar as peculiaridades 

de cada pais, permitindo uma maior comparabilidade e troca de informagoes entre 

estes. Diferente do conceito de padronizagao, que visa uniformizar sem flexibilidade. 

Esta propria confusao de conceitos pode caracterizar-se como uma dificuldade a ser 

superada para facilitar a adaptagao as novas legislagoes brasileiras. 
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Uma das grandes alteragoes trazidas pela adogao das Normas 

lnternacionais de Contabilidade e conceitual. Ela esta relacionada a transigao de 

uma norma orientada par regras (ate entao empregada no Brasil) para uma norma 

orientada par princfpios (que e o caso das IFRS). 0 carater subjetivo das IFRS, que 

requer urn processo cuidadoso de interpretagao, pode representar uma barreira a 

adaptagao dos profissionais as novas regras. 

Neste sentido, uma necessidade de reformulagao da educagao contabil nas 

academias brasileiras e identificada. Nao apenas as novas regras contabeis devem 

ser tecnicamente introduzidas nos currfculos academicos e estudos continuados dos 

profissionais da area, mas uma formagao de profissionais bern instrufdos 

teoricamente, voltados a pensamentos crfticos e capazes de tamar decisoes 

responsaveis embasadas em princfpios e necessaria. 

Constata-se que a euforia pelo engajamento brasileiro nesta tentativa de 

harmonizagao mundial da contabilidade, que provavelmente trara muitos beneffcios 

as empresas brasileiras e ao Pals como urn todo, nao pode desviar a atengao que 

deve ser dada as provaveis barreiras que serao enfrentadas durante este processo. 

As empresas, organismos contabeis, profissionais da area e academias devem unir 

esforgos para que esta adogao de urn padrao contabil harmonica seja atingida 

plenamente dentro de seus objetivos. 
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ANEXOS 

Os anexos apresentados a seguir foram retirados das Demonstrac;oes 

Financeiras Padronizadas da Metalurgica Gerdau S.A., conforme publicadas a CVM, 

referentes ao periodo findo em 31 de dezembro de 2007: 

ANEXO 1.1dentificac;ao da empresa: 

01.01 -IDENTIFICA<;:AO 

I - OODliGO CVM 

00865-6 

- C>ENOhtNAyAo SOCiAL 

METAUJRGlCA GERDAU SA 
3 -CNPJ 

92.690.78310001-09 

ANEXO 2. Balanc;o Patrimonial ATIVO (valores expresses em Milhares de 

Rea is): 

11-CODIBO 4- 3l{12J200G 5- 31112!.2!){}5 

AtivoTotal 5.648.007 4.994.214 4.082.01B 

Afwo Cirw.lanle 229.750 181.257 137 .. 625 

'1.01.01 115 

1.o-!.02 Credrtos 228.172 179.3'14 135J34£ 

1.01.02.01 Clienies 0 

1.01.02.02 228 .. '172 179.314 

1.!H.02.02.01 Dividendoa a Receber 83.072 HJ>0.196 B0 . .163 

l.GUll:.lJ2JJ2 Creditos Tribu!arios 24.300 19.002 6581 

1.0'1.02.02.03 Titu4os e Velores Mobilifuios 59.3"16 49..302 

·t.01.1Y.LG2.C4 Emp!"egados 0 

1.01.03 D 

1.0"1.04 Outros. 1.938 

1.01.04.01 Oulras Contas a Receber "1.483 1.938 1.969 

1.01.04.01: !mp. de Rernd!l e Ccnlr. Social Diferidos 

1.0'1.04.0.:3 Despesas Antecipadas 0 

1.02 Ativo N5o Circttante 5.41-8.337 4:E-12.&57 3.844.393 

.Atrvo Rea!izilvel a Longo PraZJ;) 2:5.341 17.544 

Cr.§ct':tos Divemos 0 c D 

Cred'tos rom Pessoas Ligadas 

tD2.01.C2.il1 0 

Com C ontrc.laaas 2.5&9 [) 

1.02.-J·l :J2.D3 () [) 

l.J.2.1l1.C.3 OtilfOS 25.341 :7.544 

·t.J2.G1.G3.G1 Cred;:tos Tributtlr!os 11.252 19.919 0 

Cep6s:los JudieJais 690 

tmp. de Renda e Contr. Social Diferidoe 13.5.£4 14.3-34 14.61£< 

t .G2.G1.G3.04 Outras Comas a Receber 
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1.02. 01.ns.ns Dep. p/ Fut. lnvast.Particio. Soci-etiina 0 

Despesas Antecipcd.as D 0 

1.02.02 5.:1&2.995 4.774.007 2•.826.MS• 

lnvestimentos 5.38:1.13-32 4.772.7114 3.925.401 

·1.C2.D2 .01.Gi'l Partidpagoe.s ColigadasfEquiparndas 0 

1.02..02.fd .0'1 () 

1.02.02.01.03 Participa9aes em Con!rolad;l8 5.381.179 4.77:.427 3.925_124 

1.02.02.0·1.04 Pmti-cipa,;:&es ern Controladas - A.glo 0 

1.C2 .. :::2.G1.·G5 Outros ln·,..·esti:tnentos 277 277 

1.02.02.02 lrnobiiizado 1.164 1.303 1.448 

1.02.02.03 lntangivel D 0 

1.02.G2.D4 Difelido () 0 

ANEXO 3. Balanc;o Patrimonial PASSIVO (Valores expresses em Milhares 

de Reais): 

~ -COOiGO ~- 31i12;2GC7 4- 31i"12!20D6 

Passiva Total S.54S.U87 4.&94 . .214 4.0B2.Dl& 

Pa.ssivo Circu~ante 105.754 1JS .. J11 89.277 

E.mpresttmm1 e Fin-anc:iamentoo S.683 8.973 

,2.G1.:l:! Debentures 0 

2.J1.G3· Fo:rnece.do,""es 9S 

lmpostos. Taxas e Con\ribtf~oes 400 SJ3 4t4 

2JT1.G5 Dividendos a Pagar 00.1£1! 11C.4G'J 135.[12.2 

2.G'I.GS 0 

Divid:as cern Pessoas Ugadas 36 0 l37 

2.01.08 Outms 4.636 4..294 4.608 

Outms Con1as a Pagar 2. ![)9 

2.01.08.02 lmp. de Renda e Contr. S<Oc~,fti1 Diferidos 

2.01.G8.03 0 

Sal8Aos a Pagar 7£8 712 2.500 

Passive Nilo C irCllfumte 112.'&3J 11S.882 123. t73 

2.GJ.01 112SSO 123.173 

J.iJ:2.01.C1 Emon?.sttrnos. e Finarr1:iamentos 20.£32 35.880 

2.iJ:23J.'1.D2 Debenturlls 0 

2.(}2.01.03 Prm.·:~sOes 0 

2.G:Z.ll1.G4 0 

Adfantllimento pllira FLrt.uro /•.umen!o Capital G [) 

2.C2.C1.C6 82.3411 87.2P.3 

2.ZJ.J-1.fr8.fr1 1.215 1S5 

2.C2.01.GS.02 Imp. ce Rendtl e Contr. Socia' Di!eridos &1.133 %.51& BS.619 

Outras Ccnias .a Pagar 

Beneffcios a Empregados 0 

Rest.t.tasdos de Exerdcios Futuros. 0 

P:atrimOnio Uquido ~.429.353 3.B58.566 

J.04.!Jt Capftal Social Reafiz:adc 3.744.DGO 3.744-.U;.}J 2486 DC•O 

2.04.C~ Res-ervil:& de Capita! tfi.842 10.&42 

2.04.02.01 Coregao M>Jnetiilia do Capital 0 

2.04.02.02 0 

2.04.07.{]3 0 

Outras 2.-15E 2:. lS& 

0 

'2.04.G3.:H 

0 

Reservas de Lucro 1.£73.&51 1.:352.1136 

2.04.04.C1 Legal 75.-346 243.573 

2.Q4.D4.fr: 
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2-DESCR.y.4o 

2.G4.04.Q3 Pam Contingencias 0 0 D 
2.04.04.04 [}e Lucms a Realizar 0 

Retengao· de Lucroo 0 
2.04.04.0'6 Esp:ech pi Oividendos Nao Distribuklos 0 0 0 

2.04.04.07 Outras ReseiYas de Lucm 0 0 [) 

2.04.% Lucros/Prej;uizos A.cumu!ados 560 
2.04.06· .Adiantamento para Futuro .A.ument.o Capita I 0 

ANEXO 4. Demonstra<;ao do Resultado (valores expressos em Milhares de 

Rea is): 

l-COD!GO 

3.!1'1 Rece\ta Bruta de Vendas ei<YJ :S ervifOO G 0 0 

Dedu~oes de R.eceita Bru\a G n 0 

{} 0 

3.04 D 0 

3.05 Resuitado Bruto ~ 0 0 

3.05 1.o.tvns ·1.34&.G74 L27£.7t5 

3.!J€.G1 Gom '.fendas c {) 0 

3JJS.C2 (27.316) (25]83t. (11.885) 

7.483 1:}570 2.467 

Rece::t::~s FinClnce rras 10.771 14.246 7.360 

[',espesas Financeiras (3288) (3.676) (4.-39-3) 

3;C5:C4 Outras Receitas Oper:acionais 2.C55 2S.S4f!< 4.6&4 

0 0 0 

3.00.00 Resu!tedo de Equivelencia ?:atrimonia 1.Ge5.4B4 1.33.5.4:3:9 126'1.5"19 

3.07 Rest~!tad-o Operacion:a! 1.C4B.7{;S ·t.349.074 1.27£.775 

3.08 24.524 r: C• 

3.fr8.D1 Receitas 24.524 0 0 

3.!J>?,.G2 c D 0 

1.073.330 ·f.3,:!.SJJ74 1.276.775 

3.1: (2.543) (809} (2.:0!.92) 

3."1"1 I R. D1ferido (5.254) {515} 4.036 

3.12 Parti-cipa~&es1Contribui~5es Estatuiarias i3.095} {2276) (2.247) 

(3.095} {2.276) (2.247) 

3.12.02 Contribui;Bes ~ 0 0 

3.13 Re•.'emiio dos ,luros sobre Capit31 Proprio 0 D 0 

3.15 1.G-62..433 1 . .345.474 1275.584 

NUMERO A90ES, EX-TESOU'tARl!l. (Mil) 184.001 ·1.e4.:rJ1 ·l23.3D6 

LUCRO POR A.QAO iReals) s.ln4os -;~"~31232 Hl,344&7 

PREJUiZO POR A.:;.i'.O (Reais) 
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ANEXO 5. Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa para os exercfcios findos em 

31 de dezembro de 2007 (valores expressos em milhares de Reais): 

hK:ro liquido do exerdcw 
Eqmvalencia patrimoni3l 
G~nhoJJJ. aJienaciio de iuvestimento 
Vari~,:&s monetiria;. e cambiais 
Depreciat;Oe:;. e mncrt~za~O.eo; 
Im)J.[}lto de renda e ~onn1bui~iio social diferidc·s 
Juros so brec a dlvida. 
Contingeuciaddep6si!os judiciais 
Varia~iio de fcrnecedores 
Outrnl collta~ da arividade op~mcional 

Cai:mliquido da atiYidnde op!'rado<!ml 

Aquisi;;~o-·ahena~.ao de in·re·;tilnen.tos 
R.ecebimeuto de diYide-ILio>;JL1XtS robre o capital pr6pric

Cai:m liquid a rla atividatle de im'estiment<:!s 

P...J.u~r:iza;ao de fiuandamentos 
Pagamento de juros de, financiat:leJJ:to> 
Mitt!ICls com empre:;a; ltgadas 
Atuue11~0 de ea_pitaVa~:C.eS: en1 tf.is.otrrarin 
Pagarrc.mro d~. div:deJ:kios/juro; wbre o c~pital proprio e pankipa.~;oes 

Cah.a liquiM da atividade fin~m:eira. 

\" aril'l~ iio no saldo do e.aixa 

:'>~Ide de Caixa 
No inicic do exerdc.to 
No finial do exerdcio 

Compo;i:;tlc do cmxa final 
Disponibi!id.'d~> 

Tinilos e vabre1 mobili.imM 

uota 

nota 

nota 4 
nota.l 

2007 

1.062.~33 

(1.066.4&4) 
(1i,.616l 

"'I ~ -;-; .... ;..-, 

140 
5.~54 

179 
&02 
(89) 

1~:.839 

(9.375) 

3-6.441 
45 t.410 
.rs1.ssz 

(9.992) 

2.4-91 

(409.449) 
(416.949) 

61.528 

59.;21 
110.&49 

115 
120.734 

2006 

:.345.474 
{:.335.4].9) 

3..228 
145 
51.5 ,, 
=-~ 

(3.56) 
S3 

(49.827) 
(36.1+5) 

468.104 
468.104 

(9.334) 
(32) 

(2.706) 
(35.382) 

{374.4961 
(421.950) 

1().009 

49.312 
59.321 

5 
59316 
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ANEXO 6. Demonstragao do Valor Adicionado para os exercicios findos em 

31 de dezembro de 2007 (valores expresses em milhares de Reais): 

E?\TRADAS 

SAID AS 

Ben; d~ eom:mno 

Sen:i<;os de ten:eims 

VALOR ADICIO?\ADO BRl'TO 

{-) DEPRECIA('..\Oi.-\..c\IORTIZACAO 

VALOR ADICIONADO LIQriDO 

\'ALOR ADICIO:\'ADO DECORRD'TE DE TRA.'\SFERE:\'CI.4.S 

VALOR ADICIONADO .\ DISTRIBUR 

DISTRIBlXAO DO VALOR ADICION.IDO 

Ga.vemos 

Impoctos e contribui_.,Je.; federai~ 

(' ontrilnri~5e; wciRi; fedeni> ;obre iblh.1 &e. paglh"llento 

Colabc-radores 

Sab.rios 

Treinameuto 

Parriclpa~ao llt~s .remltadcs 

ReillV€5rirnento d.e lur.:ras 

TOTAL 

2{1Q'i 

(891.} 

(437} 

25.303 

(140) 

25.163 

i.G66AB4 

10.771 

l.l02.41S 

18.895 

23.758 

1.015 

4.122 

7.802 

3.85~ 

4~ 

3.90£ 

3.2:8& 

3£6.401 

576.03.:! 

L101.4Hi 

1006 

20.674 

(7.,•"'>\ ,,f·v, 

(644) 

19.260 

(14.!) 

19.116 

fJ35.4J9 

22.419 

100% 1.376.974 100~;~ 

~ 
1 1..363 ~ -,.,. .. 

""'·~- '(i 17.096 L2~:n 

0,1% 792 OJ% 

0,4% 3.:+75 0)% 

0~7~--~ 6.461 OJ~:~ 

I)J.~'G. 1.92£ 0~2~-~ 

O.O~··o 4~ 0.0'% 

o.o•·, 0.0~-~ 

1),4':-, 3.485 0~3~-·a 

0)'":'0. 3.<576 03~-!l 

35~1~-(i 416.339 30~2~!J 

6L3~;~ 929.135 6'" J,..i_.-13 

U76.9H 
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ANEXO 7. Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos (valores 

expresses em milhares de Reais): 

4.0i.D1 

139 14: 14-5 

0 

0::.0 1 Di 02.C<4 

J 

.:.en :2.01 

4?6.627 

&..Di CHl1 

415.542 Je2.777 

Q 

4JJLO~:L04 

0 

a 

44.1e7 

4J5.1€5 

&..02.81 : 

&..02Jl4 

4JJ2.CS 

&..o::tca 
0 

43.J9.3 

4.1J4D1 "i-31.257 23U;55 

Y25.011 175.799 

155.754 
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ANEXO 8. Demon~tragao das Mutag6es do Patrim6nio 

01/01/2007 a 31/12/2007 (expresso em Milhares de Reais): 

Uquido de 

'-COOiGO 2 • DESCRI9/..o 3- CAPITAl SOClAL 4 • RESER'VAS DE 5- RE5ERVAS OE ~ - RE:SERVA.S DE- ? -lUCROS~':?REJU(ZOS 8- TOTAL PA1'RH>!6N~ 
CJ:.P!lTAl REAVAliA9AO UJCRO A-CfJMULAOOS lfQUIDO 

5.01 Saldo fnickd 3.744;000 10.842 0 997.9:19 560 4.751321 

5.02 Ajustes de Exercidos Anteliores G i) () D 

s.m AumentolRectu;:-ffio do Capiml Socre:l a D G D Q 

5.04 ReaHza.y:5o de Resent~ 0 0 0 Q 

5.05 A~Oes em Tesoumria 0 0 D () 0 D 

5.06 lucrolPtejufz.o de ?erb:b) 0 a 0 () 1.002.433 l.fll>2.433 

5.07 DH.tina~Oes 0 f.l7SJJ32 (1.062.433) (386.401\ 

5.07.(.11 Reserva Legltl a 0 53.122 (53.122) Q 

5.0:7.02 R$eNa ptl1u.e~timent-o -e ca.~. de Giro 0 622.910 (1.522.910} Q 

S.G7.G-3 DivmndooiJ-""" !11 Capllal Proprlo c 0 () (386.401) (386.401) 

5.{}8 Outros G 0 0 0 0 

5.G9 Saldo Rna~ 3.744.000 10.MZ 1.673.951 56(} 5.429.353 

ANEXO 9. Demonstragao das Mutag6es do Patrom6nio 

01/01/2006 a 31/12/2006 (expresso em Milhares de Reais) 

Uquido de 

i -C::J~GO 2- DESCR!oy~D 

5JJ1 Saldo ln§ci:a~ 

5B7 DestinayOe~ 

S.ct7.0t R-eservJ) legal 

5.0? .03 Dt,.l·dendo~J Jiltoo sl Cnp. Pr6prb 

Outre a 

5.00 Saldo F\r:at 

3- ::APFJ,;_ SCS~AL 4- i:'i:ESERVAS DE 
CA.~\T.t..L 

2.496,003 

1.24S.~)J 

3.744:0!)['; 

0 

0 

5 - ~ESERVAS DE 
REt..VAi..IA9AO 

.: · RESE:R.VA£ C~ 
UJC~O 

~.3.52.168 

(1.24800:) 

929.135 

67274 

'! • LUZ~.OSf?RSJUit:Q~. e- ~TAl. PATRMCYD 
ACIJt.i'.;LACGS tJQ·;..qiJ(1 

560 3.85~1.568 

D 

u D 

u !'35.182) 

L345.474 1.345.47~ 

(1.345.474) (41G.3Y3) 

~67.274! 

(661 &Sl) 

(41.1?·.3~%J {4')8.3~9) 

0 

560 4.753.321 

ANEXO 10. Demonstragao das Mutag6es do Patrim6nio Liquido de 

01/01/2005 a 31/12/2005 (expresso em Milhares de Reais) 

3 ·CAP! AL SOCLA.:... 4 • ~:ESERVAS DE 
C.A.?lTt..L 

5.01 L6G4.DOO 

5.02 

5.03 

5.04 

Ag0eE1.em Teoourara 

LucroiP~ejuCo do Ex~cido 

5.07 

5.07 .Oi Resma Legru 

5 • RES~R'iAS [<E 
REA\1.-\UA).AO 

E. R!::?EP.~.;A:3 DE 
Lti-C::iO 

~.285.532 

(832.000) 

{12.991) 

911.525 

63.?78 

247.747 

7 -U..:C::;;OSfF"REJUiZC<S 8- 7!)T,>\LPATRH/0N·C· 
.:.::·vM,...<LAOOs. LIO'Jiwo 

560 

G 

(> 

1.275.584 

(1.'275584) 

t364.o:;J (364.0:59) 

{) 

560 ?-.559 568 




