
ROSICLERIA DOS SANTOS MARTINS 

TAUT A GUSSO VIANA 

ESTOQUES SOB A OTICA DO IFRS E BRGAAP: UMA ANALISE COMPARATIVA 

I 

Monografia apresentada ao Departamento de 
Contabilidade, do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas da Universidade Federal do Parana, 
como requisito para obtenc;ao do titulo de 
especialista em Controladoria. 

Professor Orientador: MSc. Weslley do 

Nascimento 

CURITIBA 

2010 



DEDICATORIA 

I 

Dedicamos este trabalho a Deus e 
a todas as pessoas que 
acreditaram em n6s e, sobretudo 
aquelas que se fizeram presentes 
nos momentos mais diffceis. 



AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a Deus por ser fonte de inspira<;:ao e coragem. 

Agradecemos ao coordenador do curso, Professor Ademir Clemente, pela oportunidade 

de realizarmos a P6s-Gradua<;:ao em Controladoria, e pelo incentive ao 

desenvolvimento deste trabalho. 

Agradecemos ao nosso Professor orientador, Weslley do Nascimento, pelo apoio 

discussoes para realizarmos este projeto. 

II 



AGRADECIMENTOS 

Eu, Rosich~ria agrade9o: 

Aos meus pais, Concei~ao e Lafaiete, pelo exemplo de vida, pelo amor e apoio 

incondicional e pelo esfor9o dedicado para que eu chegasse ate aqui. 

Ao meu esposo, Gilberto, pelo amor, compreensao e presen9a constante. 

A todos aqueles que de alguma forma contribuiram para que eu pudesse realizar esse 

trabalho. 

Eu, Talita agrade9o: 

A minha mae, Nanci, que com seu amor incondicional sempre me apoiou 

academicamente, profissionalmente e afetivamente. 

Ao meu esposo, Francelino, pelo amor, paciemcia, companheirismo e apoio em todos 

os mementos desta importante etapa em minha vida. 

A minha colega de equipe, Rosich~ria, pelos mementos de aprendizagem constante e 

pela amizade construida ao Iongo deste trabalho. 

As minhas amigas, Jaqueline e Susana, por todos os trabalhos realizados juntas e 

pela amizade construida. 

A todos os que contribuiram com suas reflexoes para que eu e a Rosicleria 

pudessemos desenvolver este trabalho. 

III 



RESUMO 

MARTINS, R.S. VIANA, T.G. ESTOQUES SOB A OTICA DO IFRS E BRGAAP: UMA 

ANALISE COMPARATIVA. 0 processo de globalizac;ao e constante e demanda muitas 

informac;6es para que todos possam acompanhar as mudanc;as ocorridas em varies 

setores da economia. Em meio a essas transformac;6es a contabilidade como ciencia 

que estuda o patrimonio das entidades foi incumbida de uma importante missao: a de 

levar informac;6es confiaveis aos seus usuaries, utilizando uma linguagem clara que 

pudesse ser entendida por eles em qualquer parte do mundo. Surge, entao, o processo 

de harmonizac;ao contabil. Tal processo propos procedimentos contabeis que 

pudessem ser adotados internacionalmente, sem que sua aplicac;ao pudesse 

comprometer a idoneidade das informac;6es. Diante desse cenario, varies instituic;6es e 

estudiosos contabeis no Brasil se mobilizaram para adequar a contabilidade e a 

legislac;ao as diretrizes internacionais. Diante disso, este trabalho tern por escopo 

apresentar as principais diferenc;as e semelhanc;as no ambito internacional e nacional 

para as praticas contabeis adotadas para urn dos principais itens do ativo circulante, o 

estoque. Metodologicamente, classifica-se como uma pesquisa descritiva, qualitativa, 

de cunho bibliografico e documental. No que diz respeito as metodologias aplicadas 

para mensurac;ao de estoque, os resultados encontrados na pesquisa apontam que nao 

existem diferenc;as expressivas entre as normas, ja que tanto o IFRS e o BRGAAP 

aplicam o PEPS e a media ponderada m6vel como tecnicas de avaliac;ao. Urn dos 

aspectos contabeis que mais distancia a norma local da internacional em relac;ao a 

mensurac;ao de estoques e o "Fair Value" ou valor justo, utilizado pela norma 

internacional. No Brasil, os metodos para mensurar os ativos estocados que mais se 

aproximam do "Fair Value" e o valor realizavel lfquido e o valor de mercado. 

Palavras-chave: estoques, IFRS, IAS2, contabilidade, harmonizac;ao. 
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1 INTRODU<;AO 

E amplamente conhecida a importancia da globalizagao para o 

desenvolvimento economico a nivel internacional. Em razao das mudangas ocorridas 

em fungao desse processo, surge a necessidade de determinar alguns procedimentos 

que proporcionem a todos os paises condi<;6es de insergao no mercado de forma que 

eles possam se beneficiar das oportunidades que surgem na economia global, e as 

informa<;6es que atualmente sao transmitidas quase que instantaneamente, alem de 

rapidas devem ser claras e possuir uma linguagem que possa ser entendida 

universalmente, inclusive no mundo dos neg6cios. Diante desse cenario e atribuida a 
contabilidade uma importante missao: a de produzir e fornecer informag6es para 

aqueles que anseiam investir, obter creditos ou tamar decis6es referentes a algum 

neg6cio. 

Atualmente a contabilidade vern ganhando forga no ambiente empresarial, se 

tornado uma "linguagem de neg6cios" e sendo responsavel por informag6es relevantes 

para as tomadas de decis6es. Ela e uma ciencia social aplicada e como afirmam 

Fernandes; Santos e Schmidt (2004) e Niyama (2005) ela esta fortemente 

regionalizada, e fatores como a politica, a economia, a cultura e a legislagao interferem 

diretamente nas praticas contabeis de cada pais. No entanto, a economia globalizada 

requer das empresas, que negociam no mercado externo, demonstrag6es comparaveis 

e confiaveis, surge entao a necessidade da harmonizagao contabil internacional. 

lsto e decorrente da nova contextualizagao da contabilidade como uma ciencia 

globalizada e unificada, voltada a atender tanto o mercado interne quanta o externo. 

Tao forte e a expressividade da contabilidade, que as empresas de Capital Aberto e de 

Grande Porte no Brasil precisarao reportar suas demonstrag6es contabeis I financeiras 

de acordo com as normas internacionais - International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Como consequencia foi precise que a Lei das Sociedades por Ag6es n° 

6.404/76 fosse adequada a este novo momenta do universe contabil, e para tanto foi 
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divulgada no ano de 2008 a Lei n° 11.638 que traz mudan<;as na elabora<;ao e 

divulga<;ao das demonstra<;6es contabeis I financeiras. 

Diante disso, o presente estudo tern como escopo apontar as principais 

semelhan<;as e diferen<;as entre procedimentos contabeis, para mensura<;ao dos 

estoques ao adotar o IFRS em compara<;ao com a legisla<;ao local. Paralelo a esse 

objetivo, intenciona-se tambem verificar a importancia dos principais organismos 

internacionais e nacionais que normatizam a contabilidade bern como identificar os 

objetivos das normas internacionais de contabilidade e tambem descrever as 

metodologias de estoques para o IFRS e BRGAAP. 
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PROBLEMA 

A contabilidade e uma ciemcia social aplicada e por esse motivo suas praticas 

estao muito relacionadas com ambiente em que atua. Fatores como a cultura, estrutura 

politica e ate mesmo o nivel economico de urn pais podem influenciar nas praticas 

contabeis, bern como na sua evolugao. 

A contabilidade e utilizada por varios usuaries com a finalidade de conhecer a 

situagao economico-financeira das empresas. Essa pratica e muito comum, 

principalmente para avaliagao de riscos ao se realizar investimentos, tanto no mercado 

nacional como internacional. No entanto, as praticas contabeis diferem de urn pais para 

outro e isso acaba dificultando a compreensao e analise das demonstrag6es. Para 

facilitar o entendimento e a comparabilidade dos relat6rios contabeis fez-se necessario 

criar urn processo de harmonizagao proposto pelo IASB - International Accounting 

Standards Boards por meio das normas internacionais de contabilidade. 

As praticas contabeis estao fortemente relacionadas as caracteristicas e a 

economia de cada pais, dessa forma, entende-se que a harmonizagao contabil pode 

impactar o resultado das demonstrag6es apresentadas em diferentes paises. Portanto, 

a questao de pesquisa orientativa do presente estudo e a seguinte: quais as principais 

semelhangas e diferengas entre procedimentos contabeis, para mensuragao dos 

estoques, ao adotar o I FRS em comparagao com a legislagao local? 



12 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

A necessidade de harmonizagao foi estabelecida em fungao do processo de 

globalizagao, uma vez que os investidores requerem mercados conhecidos e 

confiaveis. Esse cenario apresenta alguns desafios, nao s6 para estudiosos, 

profissionais e usuaries das demonstrag6es contabeis, como tambem para as 

instituig6es que normatizam a contabilidade, pois possuem importante papel no 

processo de harmonizagao. Diante disso e do problema apresentado, o presente 

trabalho tern o objetivo de apontar as principais semelhangas e diferengas entre 

procedimentos contabeis para mensuragao des estoques, ao adotar o IFRS em 

comparagao com a legislagao local. 

Objetivos Especfficos 

Alinhados ao objetivo geral, tem-se os objetivos especfficos a saber: 

- Verificar a importancia des principais organismos internacionais e nacionais que 

normatizam a contabilidade; 

ldentificar os objetivos das normas internacionais de contabilidade; 

- Descrever as metodologias de estoques para o I FRS e BRGAAP; 

- Apontar as principais semelhangas e diferengas entre as metodologias adotadas; 

- ldentificar as semelhangas e diferengas entre o IFRS x BRGAAP na conta 

estoques. 
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JUSTIFICATIVA 

Conforme observa Trindade (apud CARVALHO; LEMES e COSTA, 2006), ex

presidente da CVM - Comissao de Valores lmobiliarios -, no ambiente em que a 

informac;ao flui rapidamente, com pouco ou nenhum entrave, o fluxo de capitais corre 

em abundancia e irrestrito. Vive-se em urn mundo em que o capital circula com 

liberdade e que combinado com a quantidade de informac;ao disponivel, permitem que 

os s6cios e administradores das empresas tenham acesso as melhores oportunidades 

de investimento. 

E possivel comparar entidades espalhadas por todo o mundo, cuja situac;ao 

economica e financeira e baseada em criterios e regras distintas, com outros 

investimentos em diversos paises, escolher empresas, projetos e instituig6es nas quais 

se pretende investir, das quais se pretende ser credor ou com quem se deseja 

negociar. lsso e viavel desde que se tenham pessoas e I ou profissionais no mercado 

que compreendam cada urn desses criterios e regras, e que os convertam para urn 

padrao inteligivel para aqueles interessados. Contudo, o custo de realizar a conversao 

e a comparagao caso a caso "e totalmente desnecessario" na sociedade global e 

desenvolvida. Os padr6es contabeis especificos para cada pais foram instituidos mais 

por quest6es hist6ricas do que tecnicas (TRINDADE apud CARVALHO; LEMES e 

COSTA, 2006). 

Ainda conforme o mesmo autor, a harmonizagao dos padr6es contabeis 

internacionais nao se limita a preocupagao com os altos custos de realizar convers6es e 

comparag6es contabeis, ja que esse gasto, considerado desnecessario para aquele 

que anseia investir, transferir-se-a para aquele que intenta receber o investimento 

(como assim o mercado faz). A harmonizagao dos padr6es contabeis internacionais faz

se necessaria tambem em virtude de que e cada vez mais embaragoso discutir sobre 

empresas locais, desde multinacionais ate pequenas e medias empresas, todas tern 

seu grau de dependencia com o mercado externo, seja em relagao aos seus fatores de 

produgao, quanto aos seus mercados ou quanto a suas estrategias. 
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De acordo com Farah (2005), a harmoniza<;ao contabil e inevitavel e com 

certeza o Brasil devera tomar uma posi<;ao para adequar-se as mudan<;as que surgirao 

em fun<;ao desse processo. Ainda afirma que o correto entendimento das 

demonstra<;oes contabeis propiciara as entidades maier rapidez na capta<;ao de 

recursos, mais clareza e confiabilidade nas informa<;oes apresentadas, elevam as 

oportunidades para abertura de capital em grandes bolsas de valores, alem disso, 

poupara os profissionais do re-trabalho na convergencia dos relat6rios. 

Para o Brasil, assim como para as demais na<;oes que possuem rela<;oes como 

mercado externo, ou ainda aquelas que intentam investir fora do pais, sera essencial a 

adapta<;ao as mudan<;as propostas para a apresenta<;ao dos relat6rios financeiros 

internacionalmente. Considerando que se as demonstra<;oes forem apresentadas 

adequadamente a tendencia para essas empresas sera de maier aceita<;ao, pois a 

facilidade de interpreta<;ao e a credibilidade nas informa<;oes serao maiores. 

Dessa forma, e fundamental que as regras internacionais de contabilidade 

sejam aplicadas no Brasil para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, e 

para possibilitar financiar parcela importante do crescimento das empresas brasileiras 

por meio do mercado de capitais. Diante disso, faz-se necessaria a presen<;a de 

profissionais especializados que conhe<;am profundamente essas normas, e possam 

aplica-las e apresentar aos usuaries relat6rios confiaveis e claros, que demonstrem os 

reflexes da contabilidade internacional sobre a contabilidade local. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho esta estruturado em quatro se<;6es. Na primeira se<;ao, esta 

explicitado o problema de pesquisa, seus objetivos e a justificativa que demonstra a 

relevancia da pesquisa. Na segunda se<;ao, tem-se a defini<;ao dos principais 6rgaos 

regulamentadores de contabilidade no ambito nacional e internacional, ainda nesta 

se<;ao sao apresentados conceitos de estoques, descreve-se tambem as principais 

metodologias adotadas para sua avalia<;ao e como e determinado o seu custo, alem 

disso, discorre sobre a avalia<;ao de estoques em BRGAAP e IFRS. Na terceira se<;ao 

sao apresentadas as similaridades e divergencias para o tratamento dos estoques a luz 

da norma nacional e internacional. Na quarta se<;ao e apresentado um quadro resumo 

apontando as principais semelhan<;as e diferen<;as entre procedimentos contabeis, para 

mensura<;ao dos estoques, ao se adotar o I FRS em compara<;ao com a legisla<;ao local. 
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2 PRINCIPAlS ORGAOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE CONTABILIDADE 

0 cenario globalizado dos neg6cios tern proposto novas desafios aos 

profissionais, especialmente para os da area contabil. Uma das maiores dificuldades 

decorre de que, no mundo todo, as empresas captam recursos em paises que 

oferecem condi96es menos onerosas e aplicam em outros onde as oportunidades de 

investimento sao mais atrativas. Entretanto, para realizar essas opera96es ha a 

necessidade de se obter e apresentar demonstrac;6es compan3veis entre urn pais e 

outre, podendo assim, auxiliar na tomada de decis6es (FERNANDES; SANTOS e 

SCHMIDT, 2004). 

A globalizac;ao tern influencia direta na contabilidade uma vez que sao 

crescentes as operac;6es com empresas de diferentes paises. 0 mercado esta aberto a 

novas neg6cios e oferece aos administradores uma vasta oportunidade de 

investimentos. Porem, urn dos problemas enfrentados e a maneira como irao 

apresentar as informac;6es contabeis aos seus credores ou investidores, ja que 

segundo os mesmos autores, a contabilidade nao apresenta uma linguagem universal e 

ainda esta regionalizada. Diante disso, como afirma Niyama (2005), inicia-se urn 

processo de harmonizac;ao contabil internacional que envolve organismos de nivel 

internacional e algumas entidades regionais. 

2.1 LEI DAS SOCIEDADES POR A<;OES 

A contabilidade sempre foi muito influenciada pela legislac;ao fiscal, tal fato 

embora oferecesse alguns beneficios para a pratica contabil, limitava o avanc;o da 

contabilidade para o progresso e aplicac;ao dos Principios Fundamentais de 

Contabilidade, ja que na maioria das empresas a escriturac;ao era com base na lei 

fiscal. Com o anseio de minimizar esse problema a Lei das S.A. determina em seu 

artigo 177 que a escriturac;ao deve ser realizada de acordo a lei 6.404 de 15 de 
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dezembro de 1976 e observando os "principios de contabilidade geralmente aceitos". 

Se houver outras exigencias que nao estabelecidas na referida lei, estas deverao ser 

apresentadas em registros auxiliares (FIPECAFI, 2003). 

De fate a contabilidade quase sempre foi feita para atender a fiscalizagao, 

fazendo com que a aplicagao dos principios e postulados contabeis fosse deixada a 

margem, e a essencia sobre a forma, o que dava realmente sentido a pratica contabil, 

era faltamente esquecida. No entanto com advento da lei das S.A. esperava-se que a 

situagao tomasse urn direcionamento diferente e mais concreto. 

A criagao dessa lei representou urn grande avango para a contabilidade. E sua 

aplicagao nao impedia a contemplagao dos aspectos legais, contrario a isso, quanto 

mais proximo o fiscal estivesse da contabilidade oficial, melhor. Porem, apesar da 

evolugao que foi a tentativa de harmonizar esses dois lades, a aplicagao da Lei 

6.404/76 ainda era restrita em fungao de algumas posig6es assumidas pelas 

autoridades fiscais (FIPECAFI, 2003). 

Como ja mencionado nesse trabalho, as praticas contabeis estao ainda 

regionalizadas e diferem de urn local para o outre em fungao das praticas do mercado 

local, da politica, da cultura, da economia, de aspectos hist6ricos (como a colonizagao) 

entre outros fatores. lsso, no Brasil, e confirmado pelas exposig6es no paragrafo acima. 

Apesar da proposta de melhoria contabil ele ainda nao consegue abandonar as antigas 

praticas, quase que enraizadas na cultura contabil. 

Segundo Fernandes; Santos e Schmidt (2004), atualmente, conceitos 

econ6micos, de capitais e empresas nacionais de forma segregada nao tern muita 

enfase. A globalizagao trouxe muitas mudangas e com elas a necessidade de 

harmonizagao contabil a nivel mundial, ja que os investidores aplicam nos mercados 

que eles conhecem e confiam. Nesse contexte sao apresentados novos desafios para 

estudiosos, profissionais e entidades responsaveis pela elaboragao de normas 

contabeis. Assim, como afirma Farah (2005), o Brasil deve se posicionar de modo a 

adotar normas contabeis que sejam aceitas e entendidas em outros paises, bern como 
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atualizar sua legislac;ao (Lei 6.404/76), que infelizmente ainda esta mais voltada a 

conceitos fiscais do que tecnicos. 

Farah (2005) e Ernst & Young e Fipecafi (2009), relatam que profissionais, 

estudiosos, 6rgaos reguladores e usuaries das demonstrac;oes contabeis dedicaram-se 

~ -ao Iongo das duas ultimas decadas em estudos para a atualizac;ao da Lei das S.A., com 

objetivo de torna-las adequadas as necessidades de informac;oes locais e globais. Um 

processo moroso que durou sete anos ate ser aprovado o projeto que deu origem a Lei 

11.638 de 28 de dezembro de 2007. As alterac;oes na legislac;ao societaria 

proporcionaram uma aproximac;ao das normas contabeis brasileiras as internacionais, e 

sua aplicabilidade passou a ocorrer a partir de 1° de janeiro de 2008. 

A contabilidade brasileira que ate entao se respaldava mais na legislac;ao fiscal 

do que nas normas e principios contabeis, agora ganha uma nova perspectiva sob a luz 

da atual lei societaria. As autoridades nesse assunto perceberam que a globalizac;ao 

exige inovac;oes para que as empresas eo pais cresc;am e acompanhem o mercado. A 

adequac;ao com a harmonizac;ao contabil e fundamental para que o Brasil, assim como 

outros paises, mantenha boas relac;oes com o resto do mundo, aumentando as 

oportunidades de neg6cios, de angariar recursos e fazer novos e mais atrativos 

investimentos no mercado. 

E provavel que futuramente alguns estudiosos e profissionais da area critiquem 

o advento da Lei 11.638/07 e proponham alterac;oes para o Brasil, novamente, se 

adequar ao modelo economico da epoca, ja que o mundo vive constantes mudanc;as e 

o mercado a cada dia se torna mais dinamico. Porem, enquanto isso nao acontece, 

pode-se afirmar que o Brasil deu um importante passo com a alterac;ao da Lei das S.A. 

almejando alinhar as normas brasileiras aos padroes intemacionais de contabilidade, 

tornando as demonstrac;oes financeiras mais acessiveis e comparaveis para analise de 

investidores externos, proporcionando maior facilidade de negociac;oes para as 

empresas nacionais. 
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2.2 CFC- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 

A profissao contabil foi marcada profundamente no seculo XX, com a crise de 

1929, a quebrada Bolsa de Nova York impulsionou a profissao contabil e foram criados 

varios 6rgaos regulamentadores tendo como objetivo emitir normas contabeis para 

controlar o mercado (CRC-MA, 2009). Ap6s algum tempo, o Conselho Federal de 

Contabilidade e o Conselho Regional de Contabilidade foram criados atraves do 

Decreto-Lei n° 9.295 de 27 de maio de 1946, e atua diretamente no exercfcio da 

profissao contabil de forma orientativa, normativa e fiscalizat6ria (NIYAMA, 2005). 

As novas tecnologias e a globaliza<;ao da economia trouxeram com elas a 

necessidade da regulamenta<;ao da profissao contabil, uma vez que o volume de 

negocia<;6es no mercado aumentou. Agora, muito mais que uma pessoa que 

dominasse calculos matematicos, as empresas necessitarao de outras qualifica<;6es 

mais refinadas dos profissionais contabeis para fins de tomada de decisao. 

Ao Iongo dos anos o CFC foi aprimorando suas atribui<;6es. Em 1972 o 

Conselho Federal de Contabilidade tornou obrigat6ria a observancia dos princfpios 

contabeis pelas empresas de capital aberto, entretanto nao deixa claro quais serao os 

principios que deveriam ser observados. Em 1993, a contabilidade deu urn grande 

passo com a defini<;ao dos sete princfpios (Entidade, Continuidade, Gusto como Base 

de Valor, Prudencia, Competencia, Objetividade e Atualiza<;ao monetaria) estabelecidos 

pelo CFC. 0 CFC tambem criou urn grupo de trabalho para editar normas contabeis 

brasileiras buscando adequar-se as normas internacionais de contabilidade (NIYAMA, 

2005). 

A preocupa<;ao do CFC nao se limitava em coordenar os 6rgaos regionais e 

fiscalizar a profissao contabil. Apesar da barreira fiscal, a contabilidade parece ser vista 

sob urn prisma diferente, ela precisava adequar-se as necessidades do mercado. A 

globaliza<;ao quebrou as fronteiras economicas entre os paises e a contabilidade 

precisa se adaptar a esse novo cenario, ja que estao disponiveis para as empresas 

varias op<;6es de neg6cios. 
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Em 2007 e criado o Comite de Pronunciamentos Contabeis pela Resoluc;ao 

1.066/05 do Conselho Federal de Contabilidade, sendo composto por cinco entidades, 

a saber: APIMEC (Associac;ao dos Analistas e Profissionais de lnvestimento do 

Mercado); ABRASCA (Associac;ao Brasileira de Companhias Abertas); Bovespa (Bolsa 

de Valores de Sao Paulo); FIPECAFI e IBRACON (Institute dos Auditores 

lndependentes do Brasil) e tendo total independencia em seus pronunciamentos 

contabeis. 

Sua criac;ao ja estava prevista no projeto que daria origem a Lei 11.638/07, mas 

varias instituic;oes que trabalhavam em conjunto viram a necessidade de sua 

antecipac;ao e o Comite de Pronunciamentos Contabeis surgiu antes mesmo da lei que 

contemplava sua concepc;ao. A CVM e outras instituic;oes poderao emitir normas 

contabeis que deverao observar os padroes internacionais de contabilidade utilizados 

pelos principais mercados de valores mobiliarios. Tal fato influenciara os 

pronunciamentos emitidos pelo CPC. Ainda, a adoc;ao das normas internacionais exige 

que os profissionais da area contabil conhec;am imediatamente os procedimentos a 

serem adotados para elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras (ERNST & YOUNG e 

FIPECAFI, 2009). 0 CPC deve trabalhar em conjunto como CFC, como objetivo emitir 

pareceres tecnicos sobre procedimentos contabeis na tentativa de uniformizar a criac;ao 

de normas contabeis no Brasil, considerando a necessidade de harmonizac;ao (FARAH, 

2005). 

0 Conselho Federal de Contabilidade passa a ter mais uma importante 

atribuic;ao. A criac;ao do Comite de Pronunciamentos Contabeis, mais uma vez, 

evidencia a preocupac;ao da classe contabil e demais entidades com o processo de 

harmonizar a contabilidade nao s6 a nfvel internacional, ja que nesse processo estao 

envolvidos varies 6rgaos brasileiros, cada urn com suas atribuic;oes, mas com 

prop6sitos parecidos: alinharem-se as praticas impostas pela economia globalizada e 

com isso fomentar o mercado brasileiro no mundo. 
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2.3 CVM- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 

A Comissao de Valores Mobiliarios e uma autarquia vinculada ao Ministerio da 

Fazenda criada pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e tern como objetivo 

disciplinar, normatizar e fiscalizar o funcionamento do mercado de valores mobiliarios 

(CVM, 2009). Relatam Fernandes, Santos e Schmidt (2004) que a CVM tambem 

trabalha de forma conjunta com a Lei das Sociedades por Ac;oes e emite normas 

contabeis a serem adotados pelas companhias de capital aberto. 

A CVM nao tern func;ao fiscalizadot6ria em relac;ao as informac;oes 

apresentadas pelas empresas, no entanto, para manter a qualidade e a regularidade 

ela emite padr5es a serem seguidos pelas companhias. Se eventualmente alguma 

delas cometer irregularidades a CVM tem competencia para apurar, julgar e aplicar 

medidas punitivas que podem ir desde uma simples advertencia ate a inabilitac;ao da 

instituic;ao para atuar no mercado de valores mobiliarios (CVM, 2009). 

A Comissao de Valores Mobiliarios desempenha urn trabalho de grande 

relevancia para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Alem de editar os 

procedimentos a serem adotados pelos integrantes de mercado, trabalha em 

consonancia com a Lei das Sociedades por Ac;oes. 

Segundo Fernandes, Santos e Schmidt (2004), os neg6cios ja nao se limitam 

mais as fronteiras entre os pafses, o mercado se expandiu internacionalmente. Ernst & 

Young e Fipecafi (2009) afirmam que pafses com pouca tradic;ao em mercados de 

capitais tendem a ter mais dificuldade para desenvolver normas contabeis para regular 

a incursao de agencias reguladoras governamentais. 0 Brasil vivenciou essa situac;ao 

ate a criac;ao da Lei 11.638/07, que altera alguns dispositivos da Lei 6.404/76. Ate entao 

organismos como a CVM forc;avam-se a ditar algumas normas para as companhias com 

ac;oes negociadas na Bolsa de valores, ja que nao havia nenhuma outra entidade que o 

fizesse. Com a alterac;ao da Lei das S.A. a CVM emitira normas contabeis que deverao 

atender os padroes internacionais, bem como os pronunciamentos emitidos pelo 

Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). 
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Diante disso, percebe-se o esfon;o conjunto dessas institui96es para manter a 

qualidade e garantir a confiabilidade das informa96es apresentadas pelas empresas. 

Sem duvida, tam bern estao trabalhando com os olhares voltados para o processo de 

harmoniza9ao contabil, ja que o mercado de capitais e de abrangencia internacional. 

2.4 IASB -INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARDS 

0 Colegiado de Padr6es Contabeis lnternacionais (IASB) teve como antecessor 

o IASC - International Accounting Standards Committee, que em portugues e o Comite 

de Padr6es lnternacionais de Contabilidade. 0 IASC foi criado no ano de 1973, em 

fun9ao do Congresso lnternacional de Contadores em Melbourne na Australia 

(NIYAMA, 2005). 0 IASB e uma institui9ao independents e privada que foi criada em 

2000. Suas normas (IFRS - International Financial Report Standards ou Normas 

lnternacionais de Relata Financeiro) nao tern rela9ao com jurisdi9ao de na9ao alguma, 

sendo sua perspectiva inteiramente internacional (CARVALHO; LEMES e COSTA, 

2006). Segundo Niyama (2005), o IASB e formado por urn conselho de membros, no 

qual participam entidades profissionais de diversos paises, inclusive do Brasil, que tern 

como representante o Institute Brasileiro de Contadores (IBRACON) e o Conselho 

Federal de Contabilidade, tendo como objetivos: 

a) Desenvolver, no interesse publico, um unico conjunto de normas 
contabeis globais de alta qualidade, inteligiveis, exeqi.iiveis, que exijam 
informag6es de alta qualidade, transparentes e comparaveis nas 
demonstrag6es contabeis e em outros relat6rios financeiros, para ajudar os 
participantes do mercado de capital e outros usuaries em todo o mundo a tamar 
decis6es economicas; 
b) Promover o usa e aplicayao rigorosa dessas normas; e 
c) Promover a convergemcia entre as normas contabeis locais e as Normas 
lnternacionais de Contabilidade de alta qualidade (NIYAMA, 2005, p. 41 ). 

A economia globalizada derrubou as barreiras entre paises e trouxe com ela a 

necessidade da harmoniza9ao, ja que a contabilida:de local tern suas particularidades e 

essa diferen9a de padr6es contabeis entre paises dificulta a analise por parte dos 

usuaries interessados. As oportunidades de neg6cios internacionais para as empresas 



23 

sao crescentes, sendo assim elas devem apresentar relat6rios claros, confiaveis, de 

facil entendimento e comparaveis com outras sociedades. Com o objetivo de 

proporcionar essa facilidade, o IASB desenvolve normas na sua essencia, inteiramente 

internacionais para que as empresas possam fazer a conversao das demonstrac;6es 

contabeis de modo que elas fiquem apresentaveis em outros parses. 

Niyama (2005) salienta que a aplicac;ao dos pronunciamentos editados pelo 

IASB nao sao de carater obrigat6rio, e sim uma referenda opcional para que as 

demonstrac;6es sejam apresentadas de uma maneira harmonica e facil de entender por 

parte dos investidores e demais interessados. 0 maier objetivo desse 6rgao e que haja 

maier comparabilidade entre as informac;6es financeiras emitidas em diferentes parses. 

A Uniao Europeia determinou que a partir de 2005 todos os parses do bloco deverao 

apresentar suas demonstrac;6es de acordo com as normas internacionais de 

contabilidade. 

No Brasil, a CVM em sua lnstruc;ao Normativa n° 457 de 13 de julho de 2007, 

estabelece que as companhias de capital aberto deverao, a partir de 2010, publicar 

suas demonstrac;6es contabeis de acordo as normas emitidas pelo IASB, sendo 

facultativa a adoc;ao no exercicio findo em 2009. No entanto, para fins comparatives, 

em 2010 o exercicio anterior tam bern devera ser publicado em consonancia com o 

I FRS. 

A aplicac;ao das normas emitidas pelo IASB tern grande importancia para os 

parses que anseiam investir no mercado externo, especialmente aqueles que tern os 

olhos voltados ao mercado de capitais. A apresentac;ao das demonstrac;6es de acordo 

com as normas internacionais de contabilidade, oferece maier transparencia e 

confiabilidade, alem da facilidade de acesso as fontes internacionais de financiamento e 

investimento. 
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2.5 IFAC -INTERNATIONAL FEDERA T/ON OF ACCOUNTANTS 

A IFAC ou Federa<;ao lnternacional de Contadores e uma institui<;ao nao 

governamental, sem fins lucrativos, com sede em Nova York, conta com a participa<;ao 

de 157 membros (no ano de 2005), onde o Brasil e representado pelo IBRACON e 

CFC, foi fundada em 1977 e tern como missao: 

... estreitar o relacionamento da profissao contabil em nivel mundial, atendendo 
a demanda de interesse publico, contribuir para 0 desenvolvimento da 
economia internacional, estabelecendo e promovendo aderencia a elevada 
qualidade tecnica dos padroes profissionais (alem de buscar a convergencia 
desses padroes) e, finalmente, representar a profissao em assuntos de 
interesse publico (NIYAMA, 2005, p 43). 

Sao publicados pelo IFAC guias de recomenda<;6es e padroes profissionais 

atraves de seus comites: 

Comite de padroes de auditoria: normatiza os padroes de auditoria 

contribuindo para uniformizar as praticas profissionais em todo o 

mundo; 

Comite de educa<;ao: realiza programas, estabelece padroes ou 

guias de recomenda<;oes com a finalidade de fomentar a educa<;ao 

a nivel internacional; 

Comite de etica: estabelece o c6digo de etica de modo que cada 

pais possa editar seu c6digo de etica; 

Comite de contadores profissionais para o gerenciamento dos 

neg6cios: orienta como os contadores devem conduzir suas 

atividades gerenciais; 

Comite do setor publico: edita padroes contabeis para o setor 

publico a nivel internacional; e 

Comite de auditores transacionais: identica os problemas de 

auditoria, tern a finalidade de promover a transparencia e a 

qualidade dos atos de auditoria (NIYAMA, 2005). 
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Com o desenvolvimento do mercado e a globaliza<;ao economica, a classe 

contabil se torna mais atuante em fun<;ao das necessidades de comparabilidade dos 

relat6rios contabeis entre urn pais e outro. AIE~m disso, o volume crescente de neg6cios 

a nivel internacional requer clareza e confiabilidade no que refere as demonstra<;6es 

apresentadas. Para atender essa demanda e preciso haver comunica<;ao entre as 

entidades (dos varios paises) que emitem normas e pareceres contabeis com o intuito 

de promover a qualidade tecnica dos padr6es profissionais, bern como buscar a 

convergemcia entre os mesmos. Nesse sentido o IFAC faz urn 6timo trabalho com seus 

Comites, visando prover a educa<;ao, as boas praticas e a integridade das classes 

envolvidas. 

2.6 IOSCO- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSION 

A Organiza<;ao lnternacional das Comiss6es de Valores Mobiliarios (IOSCO) foi 

criada em 1983, atualmente conta com a participa<;ao de 130 (cento e trinta) 6rgaos 

reguladores semelhantes a Comissao de Valores Mobiliarios e abrange quase todo o 

movimento de me rca do de capita is do mundo (CVM, 2009). Segundo Niyama (2005), a 

IOSCO nao e urn 6rgao que normatiza padroes contabeis e dentre seus principais 

objetivos destacam-se os seguintes: 

- trabalhar para garantir o elevado padrao de regulamenta<;ao de 

regulamenta<;ao do mercado de capitais de modo a preservar e 

manter a integridade do mercado; 

promover a troca de informa<;6es sobre as praticas do mercado de 

capitais contribuindo para o desenvolvimento dos mercados 

domesticos; 

- estipular padr6es para monitorar transa<;6es internacionais que 

envolva titulos; e 

- estabelecer padr6es a serem aplicados que promovam a integridade 

do mercado. 
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Diante desses objetivos a IOSCO pode utilizar as demonstrag6es contabeis 

como ferramenta para manter a integridade do mercado de capitais. 0 intercambio, 

entre os pafses, promovido pela IOSCO e os padr6es por ela estabelecidos, alem de 

promover boas praticas do mercado, incentivam a apresentagao de relat6rios mais 

confiaveis, uniformes e comparaveis. 

Na reuniao anual em 1995, a IOSCO tornou obrigat6ria, a todas as empresas 

que realizam operag6es do mercado de capitais, a adogao das normas internacionais 

de contabilidade, emitidas pelo IASB. Essa medida facilitou a entrada de algumas 

empresas que intencionavam participar do mercado norte-americana, cujas Bolsas 

exigiam demonstrag6es nos padr6es USGAAP (NIYAMA, 2005). lsso demonstra, mais 

uma vez a abrangencia da contabilidade nas operag6es do mercado mobiliario e 

enfatiza a importfmcia da ado<;ao de procedimentos aplicaveis internacionalmente, 

tornando possfvel manter a integridade dos organismos reguladores do mercado de 

capitais e a transparencia nas demonstra<;6es apresentadas nas negocia<;6es nacionais 

e internacionais. 
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3 ESTOQUES 

Segundo Araujo (1980) a palavra estoques tern origem inglesa: Stocks que 

compreende algo reservado para ser utilizado quando necessario. De acordo com a 

maioria dos dicionarios, estoques compreendem mercadorias direcionadas a venda. No 

entanto, para o autor o verdadeiro significado de estoques esta relacionado a utilidade 

que ele tern para cada usuario, ou ainda, de acordo com as vantagens e desvantagens 

que sua manuten<;ao oferece a cada empresa. 

Os estoques compreendem urn dos bens mais importantes do ativo circulante e 

sao classificados como ativos tangiveis ou intangiveis. Podem ser destinados a venda 

ou ao proprio consume da empresa (no processo de prodw;ao), estando, portanto, 

relacionado diretamente a atividade operacional da organiza<;ao. Envolve ainda 

problemas de controle, administra<;ao, contabiliza<;ao e avalia<;ao. (FIPECAFI, 2009) 

Estes estoques sao ativos e podem ser representados de diversas formas, 

conforme afirmam Ernest & Younge Fipecafi (2009 p.61): 

"os estoques sao ativos: (a) destinados a venda no decurso normal dos 
neg6cios da entidade; (b) no processo de produc;ao para venda; ou (c) na forma 
de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produc;:ao ou 
na prestac;ao de servic;:os." 

Davis et al (2001) complementa ainda que os estoques representam a 

quantidade dos itens ou recursos utilizados na empresa. Existe urn conjunto de normas 

e controles que verificam os niveis de estoques e estabelecem quais devem ser 

mantidos, bern como em qual memento deve ser reposto e mensura o volume dos 

pedidos, esse fluxo e denominado sistema de estoque [grifo nosso]. 

Os estoques, um dos principais itens que comp6e a estrutura do ativo circulante, 

podem ser dispostos de acordo com sua finalidade em tangiveis e intangiveis. Sua 

caracteristica esta relacionada diretamente ao ciclo operacional da empresa, pois sao 
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itens que sao destinados a venda au consumidos no processo produtivo da propria 

organizac;ao. 

Ha dais mementos que configuram a movimentac;ao dos estoques, o primeiro se 

da pelas entradas de recursos e o segundo ocorre par meio das saidas. Segundo Davis 

et al (2001) as entradas podem ser representadas par itens humanos, financeiros, 

equipamentos e fisicos como, par exemplo, a materia-prima, enquanto as safdas sao 

compostas par itens como pec;as, produtos em elaborac;ao, produtos semi-acabados e 

produtos acabados. Esses recursos que formarao as estoques estao atrelados a 
operac;ao da empresa, au seja, se ela opera no ramo de tecnologia as seus estoques 

serao formados par capital humane (ativos intangfveis), ja no case de uma industria e 

seu estoque sera constituido, em sua maioria, par elementos ffsicos como materia

prima (ativos tangfveis). 

Em uma empresa industrial o ciclo produtivo e formado par varias etapas onde 

as estoques sao classificados de acordo com cada fase desse processo. Geralmente 

sao divididos em estoques de materia-prima, estoques de produtos em fabricac;ao, 

estoques de produtos semi-acabados e estoques de produtos acabados. 

Estoques de materias-primas sao as insumos basicos e necessaries para o 

processo produtivo da empresa e a quantidade utilizada esta diretamente relacionada 

ao volume de produc;ao. Materia-prima compreende todos as materiais utilizados para 

composic;ao do produto acabado, e ela nao corresponde necessariamente a materia 

bruta, pais em alguns casas, cujos produtos possuem varies componentes ela pede vir 

acabada de outros departamentos au ainda, a empresa pede encomenda-la Ua 

processada) de fornecedores externos (DIAS, 2008). Chiavenato (2005) afirma ainda 

que para garantir a sequencia e continuidade da produc;ao e indispensavel o ingresso 

da materia-prima no processo produtivo. Dias (2008) salienta que o estoque de materia

prima e comum em todas industrias e seu nfvel de estocagem e determinado em func;ao 

da frequemcia do usa, investimento aplicado e das caracterfsticas fisicas do material 

(tamanho e durabilidade). 
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0 estoque de materia-prima e componente indispensavel ao processo de 

produ9ao e sem ele talvez, dificilmente a organiza9ao conseguisse dar sequencia ao 

fluxo produtivo e chegar ao produto acabado. Mesmo que a palavra materia-prima 

remeta a ideia de material brute e sem acabamento, em muitos cases, em determinada 

fase do processo produtivo ela pede ser recebida de.., outre departamento ou 

fornecedores na forma de material acabado, para ser incorporada ao produto final. Tal 

fate e decorrente da complexidade do processo de fabrica980 de alguns produtos. 

Araujo (1980) descreve os estoques de produtos em fabrica9ao como sendo 

aqueles que estao no estagio intermediario do processo de produ9ao, corresponde a 
fase em que a materia-prima esta sendo transformada em produto semi-acabado. 

Chiavenato (2005) complementa que nesta etapa estes estoques nao se encontram no 

almoxarifado (per nao serem materias-primas) e tambem nao fazem parte do estoque 

de produtos acabados (per ainda estarem em processamento) dessa forma Martins et al 

(2006, p. 170) afirma que "Muitas pessoas usam a expressao "produtos que estao no 

meio da fabrica" para designa-los". 

Conforme Dias (2008) a dura9ao e complexidade do processo produtivo e o 

volume de estoques de produtos em fabrica9ao estao diretamente relacionados, pois 

quanto mais extenso o ciclo de produ9ao maier sera a quantidade demandada de 

estoques de produtos em elabora9ao, tendo, per conseqOencia, elevados custos para 

mante-los. Complementa ainda que o fluxo de produ9ao vai desde a aquisi9ao de 

materia-prima ate a comercializa9ao do produto acabado, e o ideal e que a organiza9ao 

mantenha uma quantidade mfnima de estoques afim de acelerar a produ9ao e a 

rotatividade des mesmos e ainda gerar caixa, tendo em vista, que o estoque sem 

movimenta9ao pede representar recursos imobilizados. 

Nesta etapa a materia-prima ja sofreu algumas transforma96es, mas ainda 

requer retoques ate obter as caracterfsticas desejadas para chegar ao produto 

acabado. Esses estoques estao na fase intermediaria da cadeia produtiva, dessa forma 

nao estao contemplados no almoxarifado e tao pouco nos estoques de produtos 

acabados. Alem disso, existe uma rela9ao direta entre a quantidade de estoques em 
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fabrica<;ao e a dura<;ao do processo produtivo, por este motive e muito importante saber 

administrar o fluxo dos estoques, pois a rna administra<;ao destes pode gerar custos 

elevados e desnecessarios para a empresa. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 70), estoques de materiais semi-acabados: 

" ... referem-se aos materia is parcial mente acabados, cujo processamento esta 
em algum estagio intermediario de acabamento e que se encontram tambem ao 
Iongo das diversas se96es que compoem o processo produtivo. Diferem dos 
materiais em processamento pelo seu estagio mais avan9ado, pois se 
encontram quase acabados, faltando apenas mais algumas etapas do processo 
produtivo para se transformarem em materiais acabados ou PAs". 

Estoques de produtos semi-acabados sao os produtos parcialmente acabados 

que ja sofreram algumas transforma<;6es e se encontram na fase final, ou seja, ainda 

necessitam sofrer pequenos ajustes (acabamentos) para se tornarem produtos 

acabados. 

Chiavenato (2005) define que estoques de produtos acabados referem-se aos 

produtos inteiramente acabados e prontos para serem entregues aos consumidores, 

tendo passado por todas as etapas do processo produtivo. Dias et al (2008) relata que 

o estoque de produtos acabados corresponde aos itens totalmente produzidos que 

estao prontos para serem comercializados. As previs6es de vendas, o fluxo produtivo e 

o investimento exigido determinam o nfvel de estoques de produtos acabados, por isso 

geralmente as empresas que produzem por encomenda mant€~m quantidades mfnimas, 

diferentemente daquelas que produzem com base nas previs6es de vendas. 0 autor 

salienta ainda que uma das caracterfsticas dos estoques de produtos acabados e seu 

grau de liquidez, o qual esta relacionado ao produto comercializado pela empresa, por 

exemplo, urn produto mais especffico pode ter menor liquidez ao contrario daqueles que 

possuem safdas maiores. No entanto, deve-se observar que quanto mais vulneravel 

estiver o produto acabado a obsolescencia, maier o risco de perda. 

A figura 1 mostra o fluxo produtivo, o qual demonstra as etapas de estocagem 

que vao desde a entrada de materia-prima ate a transforma<;ao em produto acabado: 
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Fonte: CHIAVENATO (2005, p. 71) 

Figura 1 -As quatro classes de estoques de materia is. 

Todas essas fases de estocagem requerem atenc;ao por parte da empresa em 

relac;ao a administrac;ao dos estoques, pais uma ma gestae em todas as etapas leva a 

custos e estoques elevados. Sendo que o ideal e manter niveis de estoques que sejam 

suficientes para suprir as demandas de vendas e desta forma levando a gerac;ao de 

caixa para instituic;ao, contribuindo diretamente para o ciclo operacional, financeiro e 

economico, lembrando que os estoques e um dos componentes do capital circulante 

mais relevantes. Por esta razao, e imprescindivel o controle dos estoques para que haja 

o equilibria entre a aquisic;ao e a parcela que sera consumida, pais se houver excesso 

podera ocorrer uma paralisac;ao de capital e se for insuficiente, a organizac;ao nao tera 

a quantia demandada, ocasionado prejuizos. 

Martins et al. (2006) salienta que os estoques sao vistas pelas organizac;oes sob 

a 6tica gerencial, pais de alguma maneira eles proporcionam vantagens competitivas 

em relac;ao aos seus concorrentes, uma vez que a empresa consiga atender 

imediatamente seus clientes nas quantidades e no periodo solicitado. Para que isto 

ocorra e necessaria que a empresa apresente no seu quadro administrative uma equipe 

eficiente e que desempenhe uma gestae eficaz desses processes de estocagem. 
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Para controlar a quantidade de itens estocados, normalmente e utilizado 

inventario fisico que nada mais e que a contagem fisica dos estoques. Segundo Martins 

et. al (2006), se houver divergencia entre o inventario fisico e os controles de estoques 

a empresa deve realizar urn ajuste de acordo com as regras contabeis e tributarias. 

Afirma ainda que ha a necessidade desses procedimentos, pois ajudam a minimizar 

desperdicios, contribuindo para que o produto a ser vendido tenha urn custo final 

menor. Ha duas maneiras de controlar os estoques, a saber: 

- 0 inventario permanente, tambem conhecido como perpetuo, e mais utilizado 

por empresas com grandes movimenta96es de materiais em estoque ou em que 

os produtos tenham maier valor e proporciona urn controle mais eficaz, pois 

registra todas as opera96es com estoque que ocorrem na organiza9ao e; 

0 inventario peri6dico nao registra todas as opera96es com estoques e e 

comumente utilizado pelas pequenas institui96es que nao necessitam de uma 

apura9ao mais precisa dos valores investidos em estoques e realizam opera96es 

de valores menos expressivos (SILVA e TRISTAO, 2000). 

E evidente a importancia de se ter uma boa gestae de estoques, pois e por meio 

dela que se identificam os gargalos ou as carencias que o sistema da empresa possui e 

criam-se oportunidades como o estabelecimento de estoques minimos com redu9ao de 

custos (inclusive na forma9ao do custo final do produto), bern como atendimento aos 

consumidores nas quantidades e especifica96es requeridas e esse conjunto reflete no 

ciclo financeiro, econ6mico e operacional da empresa. 

3.1 CRITERIOS DE AVALIACAO DE ESTOQUES 

Para determinar o custo unitario final utiliza-se a contagem fisica dos estoques, a 

qual e aplicada no inventario permanente e no peri6dico, e para apurar o montante do 

custo dos itens estocados multiplica-se o total da contagem fisica pelo valor unitario do 

produto (SILVA e TRISTAO, 2000). Para essa mensura9ao de valor do estoque pode se 
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utilizar tres metodos: primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS); ultimo a entrar, primeiro 

a sair (UEPS) e media ponderada m6vel. 

3.1.1 PEPS- Primeiro que entra primeiro que sai 

Neste criteria, de acordo com FIPECAFI (2009, p.109) "( ... ) daremos baixa pelo 

custo de aquisic;ao, da seguinte maneira: o Primeiro que Entra e o Primeiro que Sai". 

lsso quer dizer que as saidas ocorrem em ordem cronol6gica das entradas. No entanto, 

Araujo (1980) destaca que essa metodologia e satisfat6ria quando o giro do estoque e 

rapido ou quando o prec;o do produto puder ser absorvido nos custos dos materiais. 

Apesar disso o autor (p.216) ressalta que: "nao obstante, a observac;ao pratica dessa 

politica nao e essencial para a aplicac;ao do metoda contabil". 
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Figura 2- Ficha de controle de estoques segundo o PEPS 

A figura 2 representa uma ficha de estoque avaliado pelo metoda PEPS. Ao 

analisar a ficha percebe-se a seguinte movimentac;ao: no dia 01105 havia em estoque a 

quantidade de 15 unidades ao custo unitario de R$ 98,00 totalizando R$ 1.470,00 de 
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mercadorias. No 05/05 foram vendidas 5 unidades ao mesmo custo unitario no total de 

R$ 490,00 de saidas, restaram em estoque 10 unidades pelo custo unitario de R$ 98,00 

e urn montante estocado de R$ 980,00. No dia 10/05 foram compradas 24 unidades no 

valor de R$ 100,00 cada. Cinco dias depois ocorreu a venda de 16 unidades, baixando 

10 unidades respectivas ao saldo inicial no valor unitario de R$ 98,00 e mais 6 unidades 

referente a ultima aquisi<;ao a R$ 100,00 cada, restando o saldo de R$ 1.800,00 relative 

a 18 unidades de R$ 100,00 cada. Em 18/05 houve a segunda aquisi<;ao de 

mercadorias pelo valor de R$ 3.672,00 correspondente a 36 unidades a valor unitario 

de R$ 102,00. No dia 30/05 foram vendidas 44 unidades, sendo que 18 unidades ao 

custo unitario de R$ 100,00 e 26 unidades ao custo de R$ 100,00, restando em estoque 

R$ 1.020,00 composto de 10 unidades ao valor de R$ 102,00. Ao final do periodo o 

custo das mercadorias vendidas totalizou em R$ 6.522,00. 

Nota-se que na ficha de estoque, na coluna de saldos, repete-se sempre a 

quantidade anterior e acrescenta aquela adquirida posteriormente de forma separada e 

ao baixar as mercadorias vendidas, a prioridade e sempre da primeira que entrou no 

estoque e assim sucessivamente, isto reafirma o conceito do metodo PEPS (primeiro a 

entrar, primeiro a sair). 

3.1.2 UEPS - Ultimo que entra primeiro que sai 

A sigla UEPS significa: ultimo a entrar, o primeiro a sair e em ingiE~s e conhecido 

como last in, first out (LIFO), sendo assim, o estoque e calculado pelo valor do ultimo 

produto adquirido que geralmente e o mais elevado, provocando supervaloriza<;ao do 

material (CHIAVENATO, 2005). Esse metodo e o mais apropriado em periodos 

inflacionarios, pois mantem constantes os pre<;os dos estoques para venda ao 

mercado. Araujo (1980) afirma que este metodo e muito vantajoso sob a 6tica tributaria, 

pois a margem de lucros aumenta a medida que os pre<;os decrescem e diminui quando 

os pre<;os aumentam. 
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Fonte: SILVA e TRISTAO (2000, p. 195) 

Figura 3- Ficha de controle de estoques segundo o UEPS 

A figura 3 representa uma ficha de estoque avaliado pelo metodo UEPS. Ao 

analisar a ficha percebe-se a seguinte movimentagao: no dia 01/05 havia em estoque a 

quantidade de 15 unidades ao custo unitario de R$ 98,00 totalizando R$ 1.470,00 de 

mercadorias. No 05/05 foram vendidas 5 unidades ao mesmo custo unitario no total de 

R$ 490,00 de saldas, restaram em estoque 10 unidades pelo custo unitario de R$ 98,00 

e um montante estocado de R$ 980,00. No dia 10/05 foram compradas 24 unidades no 

valor de R$ 100,00 cad a. Cinco dias depois ocorreu a vend a de 16 unidades ao custo 

unitario de R$ 100,00, totalizando R$ 1.600,00 de saldas, o sal do de estoque ficou 

composto da seguinte maneira 10 unidades ao custo unitario de R$ 98,00 e 8 unidades 

ao custo de R$ 100,00 sumarizando R$ 980,00. Em 18/05 houve a segunda aquisigao 

de mercadorias pelo valor de R$ 3.672,00 correspondente a 36 unidades a valor 

unitario de R$ 102,00. No dia 30/05 foram vendidas 44 unidades, sendo que 36 

unidades ao custo unitario de R$ 102,00 e 8 unidades ao custo de R$ 100,00, restando 

em estoque R$ 980,00 composto de 10 unidades ao valor de R$ 98,00. Ao final do 

perlodo o custo das mercadorias vendidas totalizou em R$ 6.562,00. 
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Observa-se que na ficha de estoque, na coluna de saldos, repete-se sempre a 

quantidade anterior e acrescenta aquela adquirida posteriormente de forma separada e 

ao baixar as mercadorias vendidas, a prioridade e sempre da ultima que entrou no 

estoque e assim sucessivamente, isto reafirma o conceito do metoda UEPS (ultimo a 

entrar, primeiro a sair). 

3.1 .3 Media Ponderada M6vel 

Este metoda de avalia9ao de estoques e o mais utilizado pelas organiza96es e 

baseia-se na avalia9ao de pre9os de todas as retiradas par meio do pre9o media. 

Segundo CHIAVENATO (2005, p.89) "a saida do estoque e calculada pelo custo 

media", e ainda diz o que o saldo con stante no estoque, bern como o custo dos 

materiais utilizados no processo produtivo e avaliado pelo custo media. Os autores, 

Chiavenato (2005) e Araujo (1980) , observam que no Iongo prazo a aplica9ao deste 

metoda mantem o equilibria entre os pre9os proporcionando um efeito estabilizante e 

os custos reais sao refletidos nas opera96es de compras. 
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Figura 4- Ficha de controle de estoques segundo a media ponderada 
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A figura 4 representa uma ficha de estoque avaliado pelo metodo Media 

Ponderada M6vel. Ao analisar a ficha percebe-se a seguinte movimenta<;ao: no dia 

01/05 havia em estoque a quantidade de 15 unidades ao custo unitario de R$ 98,00 

totalizando R$ 1.470,00 de mercadorias. No ·05/05 foram vendidas 5 unidades ao 

mesmo custo unitario no total de R$ 490,00 de safdas, restaram em estoque 10 

unidades pelo custo unitario de R$ 98,00 e urn montante estocado de R$ 980,00. No 

dia 10/05 foram compradas 24 unidades no valor de R$ 100,00 cada. Cinco dias depois 

ocorreu a venda de 16 unidades ao custo unitario de R$ 99,41 (media ponderada), 

totalizando R$ 1590,59 de safdas, o saldo de estoque ficou em 18 unidades ao custo de 

R$ 99,41 totalizando 1.789,41. Em 18/05 houve a segunda aquisi<;ao de mercadorias 

pelo valor de R$ 3.672,00 correspondente a 36 unidades a valor unitario de R$ 102,00. 

No dia 30/05 foram vendidas 44 unidades ao custo unitario de R$ 101,14 (media 

ponderada) restando em estoque R$ 1.011 ,37 composto de 10 unidades ao valor de R$ 

101,14. Ao final do perfodo o custo das mercadorias vendidas totalizou em R$ 6.530,63. 

Observa-se que na ficha de estoque, na coluna de saldos, o custo unitario e 

obtido pela media ponderada que consiste na divisao do valor total do estoque pela 

quantidade total de itens, reafirmando o conceito do metodo Media Ponderada M6vel. 

3.2 CUSTOS DOS ESTOQUES 

Segundo Horngren (2004, p. 26) "Contadores definem custos como urn recurso 

sacrificado ou renunciado para conseguir urn objetivo especifico." Clemente e Souza 

(2007) complementa ainda que custo representa o esfor<;o realizado para atingir 

determinado objetivo na organiza<;ao e pode ser entendido como todos os bens e 

servi<;os gastos e I ou realizados no processo de produ<;ao para obten<;ao de outros 

produtos e servi<;os. 

0 Principia da Prudencia determina que (ao mensurar algum item que cause 

varia<;ao patrimonial) para as contas do Ativo deve-se utilizar o menor valor enquanto 

que para as contas passivas adota-se o maior valor (FIPECAFI, 2009). Nao obstante, 

Ernst & Young e Fipecafi (2009) afirmam que a mensura<;ao do custo dos estoques 
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ocorre pelo valor de custo ou pelo valor realizavel lfquido, dos dois opta-se pelo menor. 

0 valor de custo e composto por todos os custos incorridos para transformar os 

estoques e deixa-los na posic;ao e condic;ao que estes se encontram ao fim de 

determinado periodo. Aplica-se o valor realizavel liquido quando os estoques sofrem 

alguma perda irrecuperavel e seus custos nao podem ser totalmente realizados, nestas 

condic;oes, reduzem-se os estoques ao seu valor realizavelliquido. 

0 processo de transformac;ao da materia-prima em produto acabado 

compreende varios niveis de agregac;ao de custos e seu controle permite mensurar e 

comparar o consumo de recursos ao Iongo do fluxo de produc;ao. 

De acordo com Clemente e Souza (2007, p. 46) 

"0 custo de transforma~ao representa os esforc;os da empresa, medidos em 
valores monetarios, para transformar a materia-prima em produto acabado. E 
constituido pelos custos de mao-de-obra direta (MOD) e pelos custos indiretos 
de fabricayao (CIFs) e mede o valor agregado no processo de produc;ao." 

Quadro 1 - Custo de Transformac;ao 

}~~lil&'lO!J«S:rtT'l&~JlliiN$.EQRMA,AEil~?~:l~l~%$ 
Mao-de-Obra Direta (MOD) 

+ 
Custos lndiretos de Fabricayao (CIFs) 

Fonte: Adaptado de Clemente e Souza (2007) 

Os custos de transformac;ao (ver quadro 1) dos estoques sao formados pel a 

mao-de-obra direta e pelos custos indiretos de fabricac;ao. Os custos indiretos podem 

ser divididos em fixos ou variaveis. Sao fixos aqueles custos que nao variam de acordo 

com o volume produzido, tais como aluguel do barracao de fabrica, salario do gerente 

de produc;ao depreciac;ao dos maquinarios e outros. Custos variaveis oscilam de acordo 

com a quantidade produzida em um determinado periodo, como, por exemplo, custo de 

materia-prima, agua, energia, mao-de-obra indireta, etc. Estes gastos estao diretamente 

relacionados as unidades de produc;ao e compoem o custo final do produto acabado. 
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0 consumo dos bens e servic;os no processo de transformac;ao da materia-prima, 

em determinado periodo representa os custos de produc;ao e quando confrontado com 

o prec;o de venda possibilita conhecer a margem-fabrica, ou seja, seu lucro antes de 

considerar as despesas administrativas, comerciais, financeiras e impastos. Essa 

analise entre custos de produc;ao e prec;o de venda permite avaliar a capacidade do 

ciclo produtivo na gerac;ao de lucro (CLEMENTE e SOUZA, 2007). lsto pode ser 

representado pelo esquema abaixo: 

Quadro 2 - Custo de Produc;ao 

~-~~*fft~l;U~I·Ii,li~lU~il);~C~Qiti~vJf~fll1 
Materia-Prima 

+ 
Mao-de-Obra Direta (MOD) 

+ 
Custos lndiretos de Fabricayao (CIFs) 

Fonte: Adaptado de Clemente e Souza (2007) 

Quadro 3- Margem Fabrica 

Pre9o de Venda 

Custo Unitario de Produ9ao 

Fonte: Adaptado de Clemente e Souza (2007) 

Dessa forma pode-se entender que os custos de produc;ao (ver quadro 2) sao 

compostos pela materia-prima que sera consumida ou transformada ao Iongo do ciclo, 

somada com mao-de-obra direta utilizada em um periodo especifico e mais os custos 

indiretos de fabricac;ao incorridos no mesmo periodo e utilizados, tambem, na produc;ao. 

Logo a margem-fabrica (ver quadro 3) e obtida pelo prec;o de venda deduzindo-se os 

custos de produc;ao (materia-prima, MOD e CIFs). 

Segundo Clemente e Souza (2007) o custo dos produtos fabricados 

corresponds ao custo de produc;ao dos bens definitivamente acabados em certo 

periodo. Martins (2000) complementa ainda que estes custos podem ser de periodos 

anteriores, pois estao relacionados a produtos que tiveram sua produgao iniciada no 
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periodo anterior e finalizada no periodo presente. 0 quadro 4 representa a composic;ao 

dos custos de produtos acabados: 

Quadro 4 - Custo do Produto F abricado 

Sendo assim, os custos dos produtos fabricados sao formados pelo custo de 

produc;ao mais o inventario inicial de produtos em elaborac;ao e deduzidos do inventario 

final dos produtos em elaborac;ao. 

Os custos dos produtos vendidos (CPV) correspondem aos custos dos bens 

efetivamente vendidos em certo periodo, sendo que as vendas podem ser a vista ou a 

prazo. Estes custos sao confrontados com a receita operacional, tendo-se como 

resultado o Iuera operacional bruto (CLEMENTE e SOUZA, 2007). Assim como os 

custos dos produtos fabricados, Martins (2000) afirma que na composic;ao do custo dos 

produtos vendidos tambem pode haver custos relatives a produtos acabados em 

periodos anteriores que tiveram sua venda efetuada no periodo corrente. 

Quadro 5 - Custo do Produto Vendido 

Custo Unitario de Produc;ao 
X 

Quantidade Vendida no Perfodo 

Fonte: Adaptado de Clemente e Souza (2007) 

0 custo do produto vendido (ver quadro 5) e calculado pelo custo unitario de 

produc;ao multiplicado pela quantidade vendida no periodo, lembrando que esse custo 

unitario de produc;ao pode canter custos de periodos anteriores e presente. Diante do 
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exposto ate o memento, pode-se entender que a composi9ao do CPV se da pela 

agrega9ao dos custos de transforma9ao, custos de produ9ao, custo dos produtos 

fabricados e demais custos incorridos no processo, ja ao final do fluxo todos esses 

-custos serao absorvidos pelo produto com o objetivo de formar seu custo. 
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4 METODOLOGIA 

Pesquisa pode ser definida de acordo com Gil (1996, p.19) "como um 

procedimento racional e sistematico que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que sao propostos". Para tanto, faz-se necessaria utilizar metodos, tecnicas 

e outros conhecimentos cientfficos para construc;ao da pesquisa e para se alcan9ar o 

resultado esperado. A pesquisa em questao tem uma abordagem qualitativa e tem por 

objetivo ser uma pesquisa descritiva e como procedimentos metodol6gicos utilizara a 

pesquisa bibliografica e documental. A vantagem dessa pesquisa e que ao consultar 

varias fontes que abordam o assunto o trabalho pode apresentar maior qualidade se 

elaborado apenas com o conhecimento do autor que o fez. 

Abordagem qualitativa segundo Silva (2006) consiste em nao utilizar dados 

estatfsticos para resolu9ao de problemas e esta abordagem leva em considera9ao 

aspectos sociais como cren9as, valores, motiva9ao e etc. lsto quer dizer que esta 

abordagem faz uso de dados reais. 0 presente trabalho tem a inten9ao de analisar os 

diferentes (ou nao) resultados das demonstra96es apresentadas em normas distintas. 

Uma pesquisa descritiva, segundo Cervo e Bervian (2002, p.66) "observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fen6menos (variaveis) sem manipula-los". 

Serao estudadas e analisadas informa96es diferentes com a finalidade de comparar os 

resultados. Pesquisa bibliografica, de acordo com Marconi e Lakatos (1990) e aquela 

que se utiliza de divulga96es ja publicadas, isto e, quando ja ocorreu um estudo sobre 

determinado assunto. Segundo as autoras a pesquisa bibliogratica proporciona chegar 

a um novo ponto de vista sobre determinado tema utilizando materiais que ja foram 

publicados sem se caracterizar como uma mera repeti9ao do assunto. Esse estudo 

bibliografico tera como base materiais como livros e artigos que tratem de temas como 

de contabilidade, globalizayao, contabilidade internacional, estoques e afins. Para Silva 

(2006, p.55) a pesquisa documental "difere da pesquisa bibliogratica por utilizar material 

que ainda nao recebeu tratamento analftico ou que pode ser reelaborado; suas fontes 

sao as mais diversificadas e dispersas". Em conformidade com o autor, a pesquisa 
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documental faz uso de documentos conservados no interior de 6rgaos publicos e 

privados como, por exemplo, dados do IBGE, IPEA DATA, LEISe outros. Oeste modo, 

a pesquisa documental neste trabalho sera por meio da Legislac;ao Brasileira, mais 

precisamente a Lei das Sociedades Anonimas por Ac;6es. 
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5 COMPARACAO ENTRE AS NORMAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

A contabilidade vern sofrendo diversas mudan9as nos seus metodos de 

contabiliza9ao, emissao de relat6rios, reportes de demonstra96es contabeis e outros. 

Esse fato decorre da necessidade de uma harmoniza9ao de informa96es contabeis, 

segundo Weffort (2005, p.21) "a hamorniza9ao pode ser entendida como urn processo 

por meio do qual as diferen9as nas pn3ticas contabeis entre os paises sao reduzidas". E 

ainda a autora salienta que a harmoniza9ao nao trata de elimina96es das diferen9as, e 

sim de redu9ao porque em cada pais as normas contabeis possuem aplicabilidades 

diferentes. 

Esta e uma tendencia mundial, tanto que diversos organismos no Brasil se 

organizaram para re-elaborar a Lei das Sociedades por A96es (Lei 6.404/76) para estar 

em consonancia com as normas internacionais de contabilidade. Desta maneira no final 

do ano de 2007 foi publicada a Lei 11.638/2007, a qual possibilitou que o Brasil se 

adequasse com mais facilidade aos parametres internacionais, tornando-se urn fato 

marcante para a contabilidade brasileira, pois com estas mudan9as a contabilidade que 

normalmente era feita para atender o fisco, passou a ter urn enfoque gerencial, e 

tambem enfatizando a importancia da contabilidade como geradora de informa96es 

para a tomada de decisao. 

A Uniao Europeia e um bloco economico, no qual os paises-membros se inter

relacionam economicamente, sendo assim surgiu a necessidade de harmoniza9ao 

contabil entre eles com a finalidade de proporcionar maier comparabilidade entre as 

demonstra96es para facilitar as negocia96es. De acordo com Ernst & Young e Fipecafi 

(2009, p.xxi) 

a Comissao Europeia decidiu, em 2001, adotar as normas internacionais de 
contabilidade (lAS) emitidas ate entao pelo International Accounting Standards 
Committee (IASC) como a base para a preparagao das demonstrag6es 
financeiras das empresas abertas da Comunidade Europeia. Essa decisao 
coincidiu com a reestruturagaodo IASC e a criagao do International Accounting 
tandards Board (IASB). 
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Apesar da ideia de harmoniza<;ao surgir na Europa, tal necessidade nao era 

singular a esses paises, pois com o advento da globaliza<;ao empresas do mundo 

inteiro realizam neg6cios com o mercado externo e se valem das demonstra<;6es 

financeiras como importante instrumento para tomada de decis6es de investimentos. 

Assim como os neg6cios se internacionalizaram, conseqOentemente a contabilidade se 

viu obrigada adequar-se a esse processo, criando as normas internacionais de 

contabilidade - International Financial Reporting Standards (IFRS) - propostas pelo 

International Accounting Standards Committee. E o Brasil, nao obstante dos outros 

paises sentiu a necessidade de se preparar para alinhar suas praticas contabeis a 
essas normas. Esse processo atingiu varies itens contabeis, dentre eles os estoques. 

Como ja mencionado anteriormente, nesta obra, o estoque e urn dos Ativos mais 

relevantes da empresa por dinamizar o ciclo operacional da mesma, e tao importante e 

sua aplicabilidade que o Comite de Pronunciamentos Contabeis emitiu urn 

pronunciamento exclusive para tratar de estoques (CPC 16) o qual edita as normas 

brasileiras de forma a ajusta-las as normas internacionais de contabilidade. Tal 

pronunciamento foi elaborado para atender as especifica<;6es do lAS 2 (International 

Accounting Standard) que e a norma internacional que preceitua o tratamento contabil a 

ser dado aos estoques nas organiza<;6es. 

5.1 COMPARA<;AO ENTRE CONCEITO DE ESTOQUES- IFRS X BRGAAP 

Os estoques sao ativos destinados a venda ou ao consume no proprio processo 

produtivo, sendo no Brasil tratados pelas seguintes normas: CPC 16; NPC 2 (Normas e 

Procedimentos de Contabilidade), NBC T 4 (Normas Brasileiras de Contabilidade -

Tecnicas), RIR/99 e a Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07. 0 instrumento que 

normatiza o tratamento dos estoques no ambito internacional e a lAS 2. Estas duas 

normas nao apontam diferen<;as em rela<;ao ao conceito de estoques, relembrando que 

estes sao compostos por ativos tangiveis e intangiveis. 

Todavia, quando o assunto e propriedade de bens ha algumas divergencias 

entre as normas: a lAS 2 nao faz alusao ao conceito de posse do bern, porem define 
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que estoques sao todos os ativos cujos beneficios e riscos oferecidos sao de direito e 

responsabilidade da empresa. Ja a NPC 2 delibera que as estoques representam as 

bens e direitos da entidade, sendo alocados no estoque proprio ou em poder de 

terceiros, contudo nao ha especificac;6es claras na norma em relac;ao ao registro do 

estoque quando este nao esta em poder da instituic;ao. 

Com relac;ao aos bens em consignac;ao a norma brasileira regulamenta que 

todos os ativos oriundos dessa operac;ao nao devem ser reconhecidos no estoque, 

quando a organizac;ao nao detem responsabilidade ou compromisso algum de 

aquisic;ao desses bens. Ao passe que a norma internacional determina que se realize 

uma analise "caso-a-caso" dos contratos de consignac;ao, par exemplo, em urn contrato 

de consignac;ao que preve a emissao de uma nota fiscal de venda para retorno das 

mercadorias nao consumidas, a consignataria em determinado periodo, e considerada 

pela lAS 2 urn contrato de compra e venda, portanto deve ser reconhecida como tal 

desde o inicio e nao como consignac;ao. 

5.2 COMPARA<;AO ENTRE MENSURA<;AO DE ESTOQUES- IFRS X BRGAAP 

No que diz respeito a mensurac;ao de estoques a norma internacional e a 

nacional possuem a mesma postura. Dessa forma os estoques podem ser avaliados 

pelo custo de aquisic;ao (ou de fabricac;ao) e pelo valor liquido realizavel (ou valor de 

mercado), dos dais opta-se pelo menor, alem disso, e necessaria incorporar todos os 

custos gerados no processo produtivo aos estoques levando-os a sua condic;ao atual. 

No lAS 2 ha uma singularidade com relac;ao mensurac;ao de estoque, pais aceita que 

seja aplicado o valor justa (fair value), ou seja, o valor que urn ativo pode ser negociado 

no mercado par duas partes sem que haja vantagem para alguma delas. No Brasil, o 

valor realizavelliquido eo valor de mercado sao os conceitos de mensurac;ao que mais 

se aproximam ao valor justa, mas nao se igualam. 0 valor realizavel liquido e o prec;o 

de venda deduzido de todos os custos necessaries para finalizar a produc;ao e efetivar 

a venda, enquanto que o valor de mercado, de acordo com a NBCT 4 e a Lei 6.404/76, 
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corresponde ao pre<;o Hquido de venda, deduzidas as despesas e a margem de lucre 

ou o valor lfquido realizavel menos a margem de lucre. Nesse aspecto a margem de 

lucre e responsavel per outra diferen<;a entre a lAS 2 e a norma local. 

Enquanto a NPC 2 declara que os criterios e tecnicas de mensura<;ao de 

estoques nao se aplicam a ativos estocados nas empresas em processo de 

descontinuidade a lAS 2 nao se manifesta com rela<;ao ao assunto. Contudo, para 

todos os efeitos as normas internacionais e brasileiras determinam que as empresas 

em processo de descontinuidade devam mensurar e registrar os bens mantidos no 

estoque pelo valor lfquido de realiza<;ao, fazendo ainda com que a aplica<;ao desse 

metodo seja efetivada na essencia e na forma. 

As normas locais e internacionais determinam que as empresas em processo de 

descontinuidade fa<;am a mensura<;ao e o registro des seus estoques pelo valor lfquido 

realizavel, pois dessa forma as demonstra<;oes financeiras poderao representar com 

maier clareza e fidedignidade a situa<;ao des ativos estocados da institui<;ao em 

determinada data. 

0 custo de aquisi<;ao composto pelo pre<;o de venda, os impostos irrecuperaveis 

para a organiza<;ao, seguros, custos de transportes como os fretes e outros custos 

diretamente relacionados na aquisi<;ao de bens (materia-prima) e urn des custos que 

devem ser incorporados ao estoque. No entanto, demais custos como abatimentos e 

descontos comerciais nao devem ser considerados no custo de aquisi<;ao e e este urn 

des conceitos que distingue a norma internacional da nacional, pois a lAS 2 e clara nas 

suas defini<;oes sobre estes outros custos e suas dedu<;oes no custo de aquisi<;ao de 

estoque. Enquanto que na norma nacional nao existe defini<;ao sobre essas redu<;oes 

no custo de aquisi<;ao, em contrapartida fala-se claramente sobre o tratamento des 

impostos incidentes nas compras de materiais e sua rela<;ao com a incorpora<;ao ou nao 

no custo de aquisi<;ao. A NPC 2 menciona que estes impostos (ICMS, IPI, COFINS e 

PIS) que sao recuperaveis devem ser excluldos do custo de aquisi<;ao. 

Ao ser realizada uma compra a prazo de material podem haver custos 

financeiros embutidos no pre<;o, diante de tal fate a lAS 2 estabelece que esses 
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elementos financeiros sejam considerados como despesa financeira do perfodo. Na 

norma local nao ha nenhuma recomendagao que trate desse assunto, ou seja, 

nao existe nenhuma regra especifica, a (mica ressalva diz respeito aos juros, os quais 

sao considerados necessaries para possibilitar que o estoque esteja em suas condig6es 

e localizagao atual. 

Para transformar os insumos e materiais em produtos acabados ha a demanda 

de custos de transformagao como, por exemplo, mao-de-obra direta. Alem disso, existe 

a alocagao de gastos gerais de fabricagao, os quais podem ser classificados em fixes 

ou variaveis, o primeiro compreende os custos indiretos e independe do volume de 

produgao, o segundo tambem contempla os custos indiretos, mas sua oscilagao esta 

diretamente relacionada a quantidade produzida. Tanto os custos de transformagao 

quanto os gastos gerais relatives a produgao devem ser incorporados ao custo do 

estoque e sua aplicagao e harmonica entre as duas normas: nacional e internacional. 

Todavia aqueles gastos gerais que nao sao oriundos do processo produtivo possuem 

regras distintas em cada norma, enquanto a lAS 2 aceita que estes gastos sejam 

alocados ao custo dos produtos acabados, na norma brasileira esta pratica nao e 

ace ita. 

5.3 COMPARA<;AO ENTRE TECNICAS DE CUSTEIO- IFRS X BRGMP 

Tao importante e a gestae de estoques, que conforme o artigo 286 do 

Regulamento do lmposto de Renda de 1999 e possfvel a verificagao de omissao de 

receitas por meio de urn levantamento, por especie, de materias-primas e produtos 

intermediaries utilizados no fluxo de produgao da organizagao. Segundo o RIR/99 ha 

omissao de receita quando ha diferenga entre a soma dos estoques no inicio do 

periodo com a quantidade de itens produzidos, as materias-primas e produtos 

intermediaries aplicados durante o perfodo e a soma da quantidade de produtos 

comercializados, cuja venda esteja registrada no Livre Registro de lnventario. 
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A diferenc;:a monetaria au receita omitida e apurada multiplicando-se as 

quantidades de itens produzidos, materias-primas e produtos intermediaries pelo valor 

media das vendas au compras (dependendo da situac;:ao) relativas aos perfodos 

contemplados. Contempla ainda a elisao de receita as quantias creditadas em conta 

corrente au conta de investimentos da instituic;:ao que nao tenham sua origem 
~ ~...-;:,. ... 

comprovada, e sabre esses valores incidirao as tributes que ainda nao foram 

computados, calculados de acordo com a competencia em que ocorreram as creditos. 

Dessa forma, Araujo (1980) afirma que e indispensavel o controle de estoques 

para alcanc;:ar as objetivos da organizac;:ao e destaca algumas func;:oes que auxiliam 

nesse controle, dentre elas ha a elaborac;:ao mais completa possfvel e atualizac;:ao da 

ficha de estoques, calcular o estoque minima a ser mantido para atender a demanda 

produtiva e de venda e manutenc;:ao das quantidades de suprimentos e consume de 

materias. 

Normalmente as controles mais simples de estoques sao feitos com a finalidade 

de monitorar as quantidades, no entanto ha a necessidade de urn acompanhamento 

mais complete que avalie o prec;:o e gere informac;:oes financeiras atualizadas que sao 

almejadas par varios motives, como par exemplo, as citados nos paragrafos acima. 

Para tanto se utilizam fichas de controle de estoques, que podem ser apresentadas 

pelo metoda PEPS, UEPS e media ponderada m6vel. 

De acordo com CPC 16 as metodologias utilizadas para avaliac;:ao de estoques 

sao o PEPS e a media ponderada m6vel que estao em consonancia com o 

Regulamento do Impasto de Renda de 1999, onde se prescreve, no artigo 295, que 

esses sao as dais metodos passfveis de serem aplicados nas organizac;:oes que 

possuem controle de estoques. 0 CPC ainda recomenda que para produtos de usa 

semelhantes deve-se adotar uma unica metodologia, contudo, quando a organizac;:ao 

trabalhar com estoques de produtos diferentes que requerem tratamento diferenciado e 
justificavel e passive! o usa de metodologias distintas. 

Na metodologia do PEPS, a safda de materiais ocorre de forma cronol6gica, au 

seja, as itens adquiridos mais recentemente serao vendidos par primeiro. A aplicac;:ao 
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desse metodo e interessante quando a organiza<;ao disp6e de urn giro de estoque 

rapido. Ja a media ponderada m6vel determina o custo de cada item baseando-se na 

media des custos des produtos no fim de cada periodo. Nota-se que em memento 

algum o CPC 16 e o RlR/99 mencionam a utiliza<;ao do UEPS para avalia<;ao de 

estoques, isto porque, a aplica<;ao dessa metodologia implica em custos mais elevados, 

conseqOentemente resultando em urn menor lucre, reduzindo a base de calculo para o 

lmposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e da Contribui<;ao Social Sobre o Lucre 

Uquido (CSLL), desta forma tornando-se vantajoso para a empresa do ponte de vista 

tributario. 

Quante a mensura<;ao de custo Ernst & Younge Fipecafi (2009, p.63) relata que 

A norma define o valor realizavel liquido como sendo "o valor liquido que uma 
entidade espera realizar com a venda do estoque no decurso normal dos 
neg6cios" e valor justo e definido como "aquele pelo qual um ativo pode ser 
trocado ou um passivo pode ser liquidado entre partes cientes do neg6cio e 
voluntariamente participantes de uma transac;:ao entre partes independentes". 
Dessa forma, o valor realizavel liquido nao e necessariamente equivalente ao 
valor justo, menos custos de vender, uma vez que, diferentemente o valor justo, 
o valor realizavelliquido e especifico da entidade. 

0 valor realizavel liquido representa o valor ajustado do bern case ele tenha se 

desvalorizado como obsolescencia, queda de pre<;o de venda ou danos. 0 valor justo 

corresponde ao valor de mercado ou ao prec;o de negociac;ao entre as partes 

relacionadas. 

0 IFRS, como ja citado neste estudo, trata-se de importantes normas 

internacionais divulgadas com o intuito de auxiliar no processo de harmonizac;ao das 

demonstra<;6es contabeis. Per se tratar de divulgac;6es recentes, o lFRS nao disp6e de 

normas para todos os aspectos contabeis, e devido a isso, utilizam as lAS, que sao 

normas europeias que complementam a estrutura do lFRS, sendo o estoque urn des 

itens mais relevantes do ativo circulante, a ponte de existir publicada uma lAS 

especifica para o tratamento deles que e o lAS 2 - Estoques. 

De acordo com Ernst & Young e Fipecafi (2009), a lAS 2 e aplicada a grande 

maioria des estoques com excec;ao daqueles que estao relacionados com instrumentos 
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financeiros, ativos bio16gicos e de prodU<;ao em elaborac;ao, oriundos de contratos de 

construc;ao. Esta norma tern o objetivo de orientar as organizac;oes para os pontos 

relacionados ao cu-sto dos estoques, valor realizavel lfquido, metodo de avaliac;ao de 

estoques e as divulgac;oes necessarias. 0 custo de estoque deve ser apurado pelo 

valor de mercado ou valor realizavellfquido, optando-se pelo menor custo dentre eles, e 

a norma preceitua que custos sao aqueles que abrangem todos os custos de aquisic;ao, 

transformac;oes e outros que sejam utilizados no processo de produc;ao. 

Os autores supracitados ainda afirmam que para os metodos de mensurac;ao dos 

estoques, pode-se utilizar a media ponderada m6vel ou PEPS, sendo estes tambem os 

metodos permitidos pela Legislac;ao do lmposto de Renda - RIR/1999. Antigamente a 

lAS 2 permitia o uso do UEPS para avaliac;ao de estoque, mas a partir de 2003 ap6s 

uma revisao da norma passou a nao permitir que essa metodologia fosse aplicada 

pelas empresas. Em relac;ao a norma praticada no Brasil, a lAS 2 traz uma 

particularidade porque aceita que sejam usados dois metodos distintos quando a 

organizac;ao atua em segmentos de neg6cios diferentes. 

Com a relac;ao a avaliac;ao de estoques, esta pode ser mensurada de acordo 

com o valor realizavel liquido. Segundo a lAS 2, para obter o valor realizavel liquido da 

materia-prima e possivel utilizar varios metodos ja que ela nao especifica qual deve ser 

utilizado. Ao contrario da norma brasileira, a qual estabelece a aplicac;ao do custo de 

reposic;ao, mediante compra no mercado, para avaliac;ao do valor liquido de realizac;ao. 

Contudo, as normas se equivalem quando, na organizac;ao, ocorre a seguinte situac;ao: 

quando o prec;o do produto final se mantem igual ou superior ao seu custo nao ha 

necessidade de ajustar os custos dos produtos que serao agregados ao produto final. 

Caso o prec;o do produto seja inferior ao seu custo e recomendada a aplicac;ao do custo 

de reposic;ao para chegar ao valor realizavel liquido (ERNST & YOUNG E FIPECAFI, 

2009). 

De modo geral, a norma brasileira que trata de estoques e semelhante a norma 

internacional (lAS 2), porem diferem em relac;ao a avaliac;ao da necessidade de 

provisao para desvalorizac;ao de estoques de materia-prima e produto acabado. No que 
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diz respeito a materia-prima, no Brasil e possivel que seu valor realizavel liquido seja 

obtido somente pelo custo de reposic;ao, ja internacionalmente a norma e omissa 

quanto ao metodo a ser utilizado para avaliar o valor liquido de realizac;ao, dessa forma, 

pode-se chegar ao valor por meio de varies metodos. Com relac;ao aos custos dos 

produtos destinados a venda, na legislac;ao brasileira e possivel mensura-los atraves do 

valor de mercado, inclusive podendo aplicar a margem de lucro para chegar a esse 

valor. 

Com relac;ao aos custos nao recuperaveis, a NBCT 4 define que quando alguns 

itens dos estoques se tornam obsoletes (deteriorados em func;ao do tempo, dos 

avanc;os tecnol6gicos entre outros fatores) ou nao estao mais em condic;6es de uso por 

algum outro motive, eles devem ser avaliados pelo seu valor liquido de realizac;ao, a 

norma estabelece ainda que para aqueles bens que nao podem mais ser colocados a 
venda e necessario realizar a baixa dos mesmos. 

De acordo com a lAS 2, custos nao recuperaveis ocorrem quando: os estoques 

se tornam obsoletes, danificados, perdem valor no seu prec;o de venda, ou ainda 

quando a soma dos custos incorridos na produc;ao e dos custos de venda aumentam de 

tal forma que nao se consiga recupera-los, sendo assim, e precise levar estes estoques 

ao seu valor que de fato valem, avaliando-os pelo valor liquido de realizac;ao. Para 

tanto, e recomendado que tal avaliac;ao seja aplicada item a item do estoque, porem e 

possivel a aplicac;ao a itens agrupados. 

E importante salientar ainda que, ao mensurar o valor liquido dos bens e 

imprescindivel analisar a finalidade de cada bem estocado. Por exemplo, se os 

produtos sao destinados a venda, deve-se levar em considerac;ao o prec;o contratado 

para se obter uma estimativa da valorac;ao do estoque. 

Segundo Ernst & Young e Fipecafi (2009), a norma internacional estabelece que 

as demonstrac;6es financeiras devem center: as praticas contabeis e metodos utilizados 

para valorac;ao dos estoques; o valor total dos estoques e a sua abertura por item; a 

soma dos estoques reconhecidos pelo valor justo menos os custos incorridos com 

vendas; o montante dos estoques registrados como despesas no periodo; o total das 
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perdas nos estoques incorridas no perfodo; os fatores que levaram a reversao das 

baixas de perfodos anteriores e; o total de estoques oferecidos como garantia de 

obrigag6es para com terceiros. 

Ja para as divulga<;6es das demonstrag6es financeiras no Brasil, devem ser 

divulgadas as seguintes informag6es: disposigao do estoque no ativo circulante; o valor 

total de todos os itens estocados, inclusive os itens destinados a importa<;ao e os 

adiantados a fornecedores; os ajustes ao valor de mercado e ao valor realizavel lfquido 

que comp6em o custo do produto vendido; informa<;6es adicionais das movimentag6es 

do estoque devem ser divulgadas por meio das notas explicativas e os itens que sao 

mencionados, referem-se a base de avalia<;ao e metodo de custeio dos estoques, as 

altera<;6es nos metodos contabeis que foram relevantes no perfodo corrente e possa 

ser no perfodo seguinte, vinculag6es e restri<;6es que a movimentagao do estoque 

possa estar submetida (ERNST & YOUNG E FIPECAFI 2009). 

Conforme o estabelecido nas normas lAS 2 e NPC 2 sao semelhantes as 

informa<;6es que devem divulgadas nas demonstra<;6es financeiras, divergindo apenas 

nos seguintes aspectos: exposi<;ao dos valores de estoques baixados como perdas no 

perfodo; o total de reversao de perdas e os fatores que ocasionaram (definido na norma 

internacional e nao mencionado na nacional) e registro dos estoques que nao sao de 

posse jurfdica da organiza<;ao. 
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6 ANALISE COMPARATIVA 

De acordo com exposto no capitulo anterior existem semelhan<;as e divergencias 

entre as normas internacionais e nacionais com rela<;ao ao item Estoque. 0 quadro 6 

apresentado o comparative apontando de forma resumida essas diferen<;as e 

similaridades entre as normas. 

Quadro 6- Compara<;ao BRGAAP X I FRS 

sao ativos destinados a venda ou ao consume no proprio 
Conceitos de Estoques processo produtivo Normas· CPC 16 I NPC 2 I NBC T4 I Lei sao ativos destinados a venda ou ao consumo no pr6plio processo 

6.404/79 alterada p~la 11 .63~12007 . produtivo. Norma: lAS 2 

NPC 2 delibera que os estoques representam os bens e direitos lAS 2 nao faz alus1'1o ao conceito de posse do bem , paem define 

da entidadesao alocados no estoque pr6plio ou de terceiros; 
Propliedades de Bens · . • --~---- que estoques sao todos os ativos cuJ·os beneficios e riscos 

Nao M especifica¢es claras na norma em rela9ao ao registro do 

estoque quando nao esta em pod erda institui91'1o o~recidos sao de direito e responsabil idade ~ empresa:_ _ 
- Regulanenta que todos os ativos oriundos dessa opera91'1o nao 

devem ser reconhecidos no estoque, quando a organiza9ao nao Deterrnina que se realize uma anal ise "caso-a-caso" dos contratos 
Bens em Consigna9ao detem responsabilidade ou compromisso algum de aquisi9ao de consigna9ao 

ldesses bens 

1 
Avali91'1o pelo custo de aquisi91'1o e pelo valor liquido realizavel , Avali91'1o pelo custo de aquisi9ao e pelo valor liquido realizavel , 

Mensura9ao de Estoques t-d_o_s_d_oi_s_o_m_ en_o_r. _________________ 
1 

dos dois o menor. Aplicado do valor justo (fair value) 

Os criterios e tecnicas de mEr1sura9ao de estoques nao se 
aplicam a ativos estocados nas empresas em processo de Nao M regra especiflca com rela91'1o a mensura9ao 

EmpresasemProcesso ~d~e~~~o~n~ti~nu=i~da=d~e~---------~~-~~~~~~~-------------~~--~~~~ 
de descontinuidade Daerrninam que as empresas em processo de descootinuidade Deterrninam que as empresas em processo de descontinuidade 

Custo de aquisi91'1o 

Compras a prazo 

Custo de Transform a91'1o 

Tecnicas de Custeio 

Custos nao recuperaveis 

Divulga9oes das 
demon stra¢ es 

financeiras 

devam mEJlsurar e registrar os bens mantidos no estoque pelo devam mErlsurar e registrar os bens mantidos no estoque pelo 

valor liquido de realiza9ao. valor liquido de realiza9ao. 
Custos relacionados a produ9ao devem ser incorporados ao Custos relacionados a produ9ao devem ser incorporados ao 

estoq ues. estoq ues. 
Nao ha regra especifica em rela9ao a abatimentos e de~ontos lAS 2 estabelece que esses elementos financeiros sejan 

.~D~.~~~.ir.IJ.~:.. . ................. ......... ... ...... .... ......... . . .... ....... ...... . .... c:.c'.~.S..~d..l:!@.d.g~.C::?.~c:>. d.f:!~.S.~ .. ~~.~.~.i@. .d..c:J.P~r_igd.<>. ... . ... .. . ... .. .. 
Os gastos gerais nao relacionados a produ9ao nao podem ser Os gastos gerais nao relacionados a produ91'1o podem ser 
alocados ao custo dos estoques. alocados ao custo dos estoques. 

PEPS , Media Ponderada M6vel e UEPS (aceito contabilmente, PEPS e Media Ponderada M6vel 
mas nao pelo fisco). 
Estoques obsoletes ou sem condi90es de uso devem ser Custos nao recuperaveis - os estoques obsoletes, danificados , 

redu91'1o no pre9o de venda sao avaliandos pelo valor liqu ido de 
avaliados pelo seu valorliquido de realiza91'1o realiza9ao 
As praticas contabeis e metodos utilizados para valora91'1o dos Disposi91'1o do estoque no ativo circulante; ; ; inforrna9Ces 

adicionais das movimenta9oes do estoque por meio das 

o valor total dos estoques e a sua abertura por item 
ov ara:····iaiai .... ci'e "i'()d'O·;;·-·as .... l!ens ... es.io<:aaas: .. Tnciu.sive ..... os .... ii'ens 
destinados a importa9ao e os adiantados a fomecedores 

a soma dos estoques reconhecidos pelo valor justo menos os os ajustes ao valor de mercado e ao valor realizavel liquido que 

custos incorlidos com vend as compaem o custo do produto vendido 
notas explicativas : base de avalia9ao e metodo de custeio dos 

estoques, as altera9oes nos metodos contabeis que foran 

I 

o montante dos estoques registrados como despesas no periodo relevantes no periodo corrente e possa ser no periodo seguinte, 

vincula¢es e restli¢es que a movimenta91'1o do estoque possa 

estar submetidos. 

o total das perdas nos estoques incorridas no perlodo 

'os fatoresq ue levaram a reversao das baixas de periodos 

anteriores 
o total de estoques o~recidos cano garantia de obriga90es para 

com terceiros 
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Com rela<;ao ao quadro apresentado, nota-se que entre as normas ha mais 

similaridades do que diferen<;as no tratamento dos estoques. Em alguns cases, 

enquanto uma prescreve claramente determinado procedimento para aplicar em certas 

situa<;6es, a outra nao faz men<;ao ou nao e especifica na sua reda<;ao. Dentre as 

diferen<;as analisadas a mais expressiva e com rela<;ao a mensura<;ao de estoques, 

onde o valor de mercado e o valor realizavel liquido sao aceitos por ambas, contudo a 

norma internacional preve ainda o valor justo como forma de valorar os itens estocados 

e no Brasil nao ha nenhum metodo equivalente. Ao tratar as semelhan<;as destaca-se a 

aceita<;ao do PEPS e da media ponderada m6vel como tecnicas para mensurar o custo 

dos estoques. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

0 mundo encontra-se em constants mudanc;a em func;ao do fen6meno da 

globalizac;ao fazendo com que as informac;6es sejam processadas quase que 

instantaneamente. Diante desse cenario, a contabilidade e uma das principais 

ferramentas que retrata a saude econ6mica-financeira atraves de informac;6es que 

devem ser claras e confiaveis, auxiliando os gestores, investidores e demais usuaries 

na tomada de decisao. 

Em func;ao da internacionalizac;ao de capitais, houve a necessidade de que tais 

informac;6es, alem de id6neas, fossem comparaveis com as divulgadas por outras 

empresas em qualquer Iugar do mundo. 0 processo de harmonizac;ao das 

demonstrac;6es contabeis repercutiu de forma significativa em varies paises, inclusive 

no Brasil que para se adequar instituiu o CPC, e alterou a Lei das S.A atraves da Lei 

11.638/07. No Brasil, assim como em outros paises, foi necessaria a intervenc;ao de 

6rgaos regulamentadores para realinhar os procedimentos contabeis, a fim de atender 

as especificac;6es das normas internacionais de contabilidade propostas pelo IASB 

atraves dos IFRS's e das lAS's. 

Com a atualizac;ao da legislac;ao societaria e a criac;ao do Comite de 

Pronunciamentos Contabeis, as praticas contabeis brasileiras sofreram algumas 

mudanc;as, dentre as quais esta o tratamento dado aos estoques. Em relac;ao as 

tecnicas de mensurac;ao, e aceito legalmente no Brasil o PEPS e media ponderavel 

m6vel, sendo o UEPS aceito apenas contabilmente, ja de acordo as normas 

internacionais, a partir de 2003, o UEPS passa a nao mais ser adotado, e assim como 

no Brasil adota-se PEPS e media ponderavel m6vel. 

Neste panorama de mudanc;as e atualizac;6es de procedimentos que 

contabilidade vern sofrendo, destaca-se como umas das principais diferenc;as entre a 

contabilidade brasileira e a internacional a aplicac;ao do valor justo para avaliac;ao dos 

estoques. Este procedimento e utilizado pela lAS 2, no entanto, no Brasil nao ha nada 
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que se iguale a esse procedimento. A tecnica que mais se aproxima na contabilidade 

brasileira com relac;ao ao valor justo aplicado pelo lAS 2 e o valor realizavel liquido e o 

valor de mercado. 
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