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RE SUMO

dos negocios financeiros internacionais foram desenvolvidas.
Isso significou desafios professionals da areanovos aos
contabil continuar provendo administradores deem os
instrumentos gerenciais compativeis com as novas
necessidades adaptados as de condugaoformas dose novas
negocios bancarios internacionais.

Tradicionalmente os instrumentos gerenciais de apuragao
financeirasdos resultados instituigdesdas apresentam

tern sido utilizadostecnicasestruturas quecom
e principalmentelargamente. Porem

dia mais complex©do mondial, cadamercado financeiro e
maiorescompetitive, esforgosexigindo cada novezvem

sentido de adequar esses modelos para continuarem oferecendo
condigoes de apoio a decisao.

A administragao de urn banco
serie de complexes sistemas de controle e acompanhamento de

Com a globalizagao dos mercados novas formas de gestao

a dinamica dos mercados

transnacional demanda uma

e metodos
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poisgestao, banco fazendoacaba parte do sistemao
financeiro de cada pais onde mantem uma dependencia externa
e agregando, a cada agenda instalada em urn pais diferente,

proprio conjunto de padroes, ditados pelasseu regras e
autoridades pelos locais.costumes diversidadeEssa dee

procedimentos formam caracteristicas especiaisnormas e as
de funcionamento de uma rede de agendas no exterior, em que

maioresconcentram preocupagoesse corretoas para o
monitoramento das decisdes de gestao.

fungao dasEm caracteristicas especiais de
operacionalizagao das agendas externas, mobilidade dosa
capitals, o nivel de exigencias de risco-cliente,em termos

risco-pais niveis de alavancagem, determinanto e os o
conteudo de contabeis.demonstragoes Muitassuas vezes

Areadescaracterizam conceitos de Responsabilidadedeos
ligados a figura da propria Agenda e significam na verdade

evidenciagao responsabilidades compartilhadas,dea
utilizagaosituagao de qua1querprovocando auma em que

numerosinstrumento avaliagao, utilizado sobrede osse
resulta emgerados pela contabilidade das Agendas externas,

indicadores distorcidos de desempenho.
foi,trabalhoobj etivo deste entao,principal0

identificar a melhor forma de mensuragSo do resultado dessas
0 proposito foidependencies externas. o de propiciar uma
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avaliagao de desempenho justa correta, tanto do gestore
unidade.da Utilizaram-se modelos de avaliagao decomo

desempenho adotados e desenvolvidos para uso na avaliagao da
rede de agendas no pais-sede, formade
atual cultura de avaliagao. propiciaria,Isso tambem, a
verificagao do verdadeiro esforgo de negociagao e de gestao
de cada dos responsabilidadedacomponentesum
compartilhada.

consecugao desses objetivosPara foram comparadas,a
inicialmente, particularidades das AgendasRedes deas
bancarias Pais exterior posteriormente,no e no oe,

de do resultado das Agendasmensuragaoprocesso no
Exterior, incluindo os sistemas de tradugao de demonstragdes

efeitoscontabeis de moeda estrangeira para Reais daose
inflagao, e da taxa cambial nesses resultados.

instrumentosforam identificadosNuma outra etapa, os
avaliagao deutilizagaogerenciais existentes nasuae

exterior,Agendassubsidiariesagendas internas, noe
visando fixar bem o estagio atual de desenvolvimento dessas
avaliagoes.

finalmente,E,
Agendasoperand!" das"modusadaptagao noa sua ao

dai,exterior. Destacou-se,
de balangoelaboragaoconsistedo desempenho umnaque

um modelo proprio de mensuragao

foram avaliados os modelos utilizados e

a nao modificar a
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a partir dos demonstratives contabeis oficiais,gerencial,
das particularidadesajustesagregando-se decorrentesos

operacionais das agendas
e

controlabilidade que devem ser avaliados.
urn resultado compativel com os niveis de responsabilidade

no exterior, para entao se obter
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ABSTRACT

managing internationalThe features of therecent
banking industry were developed with the globalization of
the bringing upmarket, challenges to the accountingnew
professionals who have continue providing theto managers
with management instruments compatible with the new needing
of the market and adapted the makingto ofnew ways
international banking business.

Traditionally, the management instruments of measuring
financial institutions,the of the showresults us

whichtechniques methods have beenwith andstructures
widely used.

ofthe dynamic of the markets and mainly,Nevertheless,
complex anddayday bythe financial world, more

ineffortsthen greatercompetitive, demands ever,more
suitable,former management instrumentsmake theorder to

continue offering support to decision making.and thus,
demandsbankinternationalofThe management aan
managerialandcontrol systemsnumber complexof
financialthetakes part ofthe bankaccompaniment, since

where it has a foreign branch; thus,market of each country
itsadding to each branch installed in a different country,
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rules and standards, imposed by the authorities and byown
the local customs.

This diversity and proceedingsof rules build up
special characteristics of a foreign branch network, causing
a great difficulty to manage the board decision making.

As of the special characteristics ofa consequence
functioning of the banking network, where the flow of
capital, and the strength of demanding in terms of customer
risk, country risk, and leverage potential, determine the

of their accounting statements; times, thismostessence
peculiarity takes away the character of Responsibility Area
concepts which are related to the scope of the branch, and
actually, means Shared Responsibilities.

Thus, the numbersany evaluation instruments based on
jeopardise the resultsof the foreign branches accounting,

of their performance.
to identifyresearch,Then, the main goal of this was

foreignresults of thethe best measuring theofway
with and accurateprovide thembranches in order to

performance evaluation.
according thetomadewould beevaluationSuch

principles and rules stablished by the home office country,
in order to evaluate its domestic branches; thus, preventing
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the present culture of the branches performance measurement
from a significant change.

This fact checkingwould propitiate theout true
efforts of making business and of the managerial services in
charge of each member of the Shared Responsibilities.

order accomplish this goal, firstly,In to the
peculiarities of the domestic and foreign branches network

compared, and then, the of the performancewere process
of the foreign branches, including the systemmeasurement

of conversion accountingof the foreignstatements of
currency to "Reais" and the effects of the inflation and of
the exchange rate over these results.

identified thefurther it presentstep,On wasa
whileusedtheyinstruments and themanagement way were

domestic branches,of theevaluating the performance
in order toforeign branches network,subsidiaries and the

mentionedof thedevelopment stageachieve the present
performance evaluation.

theof presentanalysemadeFinally, it anwas
performance evaluation instruments and their fitting to the

itFrom then on,
was developed an independent model of performance evaluation
of the foreign branches.

"modus operand!" of the foreign network.
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elaboratinginconsistsSuch managementapurpose,
officialbasedbalance accountingaccounting sheet, on

the operationalcheckedthis phase is outstatements. In
tryingpeculiarities foreign branches, adjustof tothe

search to achieveThus,them. we
the standards of
expected to be evaluated.

responsibility and management which area
a compatible result with
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Introdu^ao

O aparecimento recente de varies mercados comuns e o
fortalecimento dos ja existentes comprovam uma tendencia de
entrelagamento universal dos negocios maiorcom uma
participagao multinacionaisde de paisesempresas em
desenvolvimento. As dificuldades naturals de seus mercados
domesticos, sua evolugao, tern funcionadoou mesmo a como
f ator motivador internacionalizagaoda busca da dessas

forma de daprotegeremempresas como armarem ese
importados,concorrencia mercadoprodutoscom noos

ou mesmo de buscarem a expansao de seus negociosdomestic©,
no exterior.

Brasil,exemplo mais aconteceurecente0 quecom o
de importances, vigentemigrou de urn modelo de substituigao

comercialliberalizagaoate Sarney,Governo para ao
iniciada pelas redugoes tarifarias nesse mesmo governo e as
recentes remogbes de barreiras nao-tarifarias e tarifarias.

prestadorasMuitas dessas empresas levaram junto suas
de servigos, que,como

acabaramforgada,expansaodessaconta sepor
pelo aproveitamento do mercado local.multinacionalizando

A W/Brasil (empresa de publicidade), para permitir apoio a
Unidos,Estadosbrasileirosexpansao de clientes nosseus

acabou rendendo-se ao mercado externo.Espanha e Portugal,

caso das do ramo de publicidade,e o
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evolucjao teveatual de basesEsse process© suas em
diferentes fatores, distintas,3 fasesseparados cujoem
periodo de transi^ao partir de meadosfoi iniciado dosa

vindo ate o inicio dos anos 90.80,anos
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figura 1

Improvisa^ao

Exporta <pdes condicionadas 
por vantagens competitivas,

Situafao atuai 
(A partir do inicio dos 90)

Estrategiaintemacional: 
centrada exclusivamente : em 
exportacoes=:;i;r^

A^ao estrategicamente 
 planejada.r;

Forte preocupa^ao com a 
conformidade dos produtos.

Intemacionaliza^ao como 
diretriz estrategica.

Visa© de long© prazo e 
diversifica^ao das
estrategias de 
intemacionaliza^do.

Pouca estrotura^ao interna 
paragerenciar as 
exporta^oes,:

Adapta$5o do produto as 
especificidades de cada 
mercado onde atua muitas 
vezes com produfao local.
Cria^ao de diretoria 
intemacional, com. 
responsabilidade de 

subsidiarias.
Instala^ao de subsidiarias 
que se encarregamdb 
marketing e da assistencia^ 
pos-venda no mercado local, 
Aquisi^ao de plantasno 
exterior por empresas nao- 
exportadoras (no tradeable 
goods) em estrategia de 
tntemacionaliza^ao multi 
domestica;:.;

Exporta^oes derivadas de 
excedentes resultantes de 
vantagens comparativas. . •

Continuidade nas < 
' exportaQoesz:/^-; 

Expansao intemacional 
■'com© estrategiade
crescimentor_________

Numero crescents de
empresas exportadoras de 
bens e services em varies
segmentos. ■. ■ -

Exporta^des diretas ou via ; 
agentes. sem preocupa^oes • 
maiores com services pos- 
venda. -. ■ ■

EvoluySo das empresas brasileiras no mercado intemacional
Decadas Precedentes Trans if do

(A partir de meados dos 
80)

Presen^a-no.mercadoi-ii--^-'- 
international de um numero:; 
restrito de grandes empresas: 
exportadoras de bens?;

“i

AmphaQao da presen^a : 
intemacional corn a 
participa^dode empresas de 
diferentes portes e setores;

Oportunismo: valvula de 
escape para adversidades 
conjunturais intamas:;
Produto de baixa 
conformidade com asi 
exigencies dos mercados 
extemoS;:.-;

CriaQao de gerencias, : 
departamentos e diretorias:  
de comercio exterior, admmistrar rela^oescom

Cria?ao de servi^os de pds- 
venda para atender o 
mercado extemo, a partir da 
base domestica. • 
Estrategias mais complexas: 
de a^ao intemacional, - 
atraves de implantafao dei - 
unidades de produ^ao e/ou 
aquisi^ao de plantas em 
outros paises, formapao de 
alian^as; '

1 RBCE n. 41, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1994
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surgidosmotives,Esses com crescentemesmos a
globalizagao da economia, vem provocando, tambem, profundas

"modus operandi" das instituigdesmudanqas financeirasno
As operaqdes bancarias deixaram

de ser apenas negdeios para o mercado domestico e passaram a
se desenvolver tambem em nivel internacional, acompanhando o
desenvolvimento do comercio.

bancos, naturalmente,Os acompanham essa tendencia de
negdeios, abertura de dependencias em outros paises,

aproveitamento das oportunidades surgidas com
mercados foram estabelecidos,recentesos comuns que como

tambem pela sofisticagao e estreitamento do mercado interno
de credito. Esse estreitamento passou a demandar dos Bancos
intrincadas internacionais continuaroperagbes para
oferecendo pelaclientes deprodutos ponta que,a seus
diversificagao dos negdeios internaareas externa,enas
passaram a ser exigidos.

quandoma is latentetendencia f ica aindaEssa se
noticia Bancosrecente nocompraa

por banqueiros brasileiros. Essa deslocalizagao deexterior
segundo dados do Banconegdeios para o exterior significou,

cif ra de1993,deCentral do somente aanono
chegou aos US$1,1 bilhao,US$1,5 bilhao e, no

US$6,7 bilhdes1992enquanto 1965periodo de apenasno a
foram deslocados para o mercado extern©.

Brasil2

2 SER multi n3o e para qualquer um. EXAME, S3o Paulo, n.572, 07.12.94.

com a

nacionais e internacionais.

de novosabertura ou a

tanto para o

ano de 1994,
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A rede atual de dependencies de bancos
exterior gira em torno de 40 escritorios de representagao e
85 agencias, girando algo torno de US$ 26 bilhdesem em

deOperagoes Credit©, US$ bilhdes27 depositoscom em
captados e um montante de capital de US$ 1,4 bilhao. Esses
dados incluemnao estabelecimentos estrangeiros deos
propriedade de bancos brasileiros.

de banco transnacionalA gestao deve f eitaum ser
dentro internasde conjunto de aexternasum regras, e
organizagao, vinculam sonao funcionamento doque se ao
sistema financeiro do pais-sede dos paisescomo
hospedeiros, estao ligadas seguintesessas que aosregras
aspectos:

I - Responsabilidade:
- perante seus depositantes no Pais Hospedeiro;
- perante seus depositantes no Pais-Sede;
- perante autoridades monetarias no Pais Hospedeiro;
- perante autoridades monetarias no Pais-Sede;
- perante as autoridades fiscais no Pais Hospedeiro;
- perante as autoridades fiscais no Pais-Sede.

em cada um dosII - Seguranga do Sistema Financedro
Paises.

brasileiros no

tambem ao
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III - Regulamentagao:
Institucional;
Economics;
Prudencial.

consubstanciam em dois grandesEssas temas,regras se
relevantes intensamente ligados, deveme que ser
monitorados:

a) decisbes de gestao;
b) exposiqao as autoridades de cada urn dos paises.

com a globalizaqao dos mercados,Por outro lado, novas
internacionaisfinanceirosnegbciosformas de dosgestao
desafiosforam desenvoividas, significando aosnovos

sentido continuarcontabil, deprofissionais areada no
provendo os gestores de instrumentos gerenciais compativeis

formas deadaptados asnecessidades novasecom as novas
conduqao dos negbcios bancarios.

Caracterizagao do Problems

transnacional demandabancoA opqao tornar-se umpor
procedimentosrefinamentosserie de nosuma

cada mercadopela singularidade deadministrativos, a ser
complexes sistemasde denecessidadeexplorado, criando a
pois o bancoacompanhamento de gestao,controle passa ae
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fazer parte tambem do sistema financeiro de cada pais em que
mantem uma dependencia externa.

Diferentemente da rede de agendas no Pais, onde todas
sob conjunto de temestao um mesmo regras e seu

funcionamento dentro de exteriormesmo padrao, cadaum no
agenda instalada pais diferente propriastemem um suas
regras e padrdes, ditadas pelas autoridades e pelos costumes
locals. f az conjunto de informagoesIsso acom que o
disposigao da sede se j a fornecido as autoridadeso mesmo
de consistindocada dos paises, Demonstragbesum em
Contabeis praticas cada pais demaissegundo deas e as
exigencias legais.

decisoesmonitoramento das de gestao,No entanto, no
dos bancosmaiores preocupagbes,concentram-se no casoas

caracteristicas especiais detransnacionais,
funcionamento de suas agencias.

segundo padrdesfuncionandoAgencias pais,As eno
das outrasexigencias diferenciam-seunicas, apenasumas

atuam,pelas caracteristicas da comoem quepraga
etc., detendo autonomia de atuagao.aplicadoras,captadoras,

foramSobre esse conjunto de padrdes de funcionamento,
sistemas resultado dede mensuragao dodesenvolvidos eos

mecanismosdeutilizagaoavaliagao desempenho,de acom
contabeis para se chegar a
area de responsabilidade,

ficam bem caracterizados na agenda internaPor outro lado,
de responsabilidade,areade uma vezconceitos que oos

um lucro liquido atribuivel a uma
que no caso e a propria agenda.

em fungao das
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gerente de cada unidade detem
eventos que sao cursados pela agenda.

Ja filiais exterior, conquanto sejam tratadasas no

agendas, nao tern caracteristicascomo as mesmas
operacionais internas, existindo basicamente doisque as
tipos de operagdes ativas ou passives conduzidas. Existem as
produzidas no pais localizeonde agenda,se a com a sua
participagao efetiva na negociagao, contratagao e condugao.
Ha tambem estruturadasoperagdes agendaoutraas em e

registradas, diversas razdes. E razdes,apenas por essas
planej amento fisco-tributario,estao facilidade deo a

mobilidade dos capitals
niveis exigencias risco-clientedede termose os em e

risco-Pais.
heterogeneidade f azalto deEsse com que agrau

sdemonstagoes contabeis de uma Agenda Externa nao espelhem
os resultados proporcionados pelos
limitando oseus respectivos gestores,

Avaliagao De Desempenho Gerencial.
resultado mensurado pela contabilidade daEm resumo, o

societarios,padroes legaisAgenda Externa, segundo eos
nao guarda correlagao com a Area sob Responsabilidade do seu

instrumento de avaliagao detodoGestor. Isso f az
numeros gerados peladesempenho baseado unicamente osnos

em indicadoresresultecontabilidade das agendas externas
da agenda dodistorcidos tantode desempenho, como seu

gestor,

obtengao de recursos ou ate mesmo a

seu uso para fins de

que acaba sendo responsavel por desempenhos que nao

a situagao patrimonial e

com que

o controle das transagdes ou
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sua participagao direta.

dono.

tiveram a
deixar de creditar o

Esse processo acaba por
esforgo de negociagao ao seu legitimo
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O Objetivo desse Trabalho

Considerando inicialmente abordados,aspectosos a
adequagao dos instrumentos de apoio a gestao na condugao dos
negbcios no exterior e de extrema importancia para permitir

seguranga em
relagao a exposigao as autoridades nacionais e estrangeiras.

respeito, evidencia-seA dasesse como uma
contribuigoes desse trabalho a apresentagao de propostas que
viabilizem da dados contabil,base de montadao uso em
consonancia exigencies legais societarias,com as e no
atendimento das necessidades gerenciais.

base contabil agendasde dados dasA externas
constitui-se instrumento confiavel registroquanto aonum
das transagoes realizadas, sendo auditada pelas autoridades
do pais hospedeiro, pela auditoria interna do prdprio banco

ainda, por empresas de auditoria independente.e,
com relagaocontudo,Nota-se, que

ao registro das transagoes realizadas,
aos criterios de mensuragao e de acumulagao utilizados, que,

societarios, acabam por naoatados criterios legais eaos
dependencia foraneadarefletir contribuigaofielmente a

para o resultado da organizagao.
Matriz, do desempenhopela0 monitoramento correto,

dos respectivosbemdas Agendas exterior, seuscomono
decisoes estrategicasresponsaveis pelas dosgestores,

a redugao dos riscos do negbcio e proporcionar

nao o e com respeito
apesar de confiavel
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enfoque basiconegbcios exterior, da pesquisafoino o
trabalho, maneira mais adequadadeste estudarmos deao a

disponibilizar sistemas gerenciais de apoio a decisao
integrados as demonstragbes contabeis geradas nos diferentes
paises. Estudamos os processes de tradugao de demonstratives
contabeis Coligadasde Controladas Exteriore no
existentes, cuj a utilizagao demonstradotern bastanteser
problematica, sb fungao danao multiplicidade deem
fatores envolvidos, tambem da diversidade decomo

0 objetivo foi validar todostratamentos desses fatores. os
variaveis modelos de avaliagao desens componentes e

Agenda ja pesquisados utilizados interna,Redenae
complexidadebuscando compatibilizagao dosentre aa

negbcios internacionais e a necessidade de recursos tecnicos
de avaliagao.

Contribuigoes do Trabalho

areaTratando-se internacionali zagao umaea
nao existeempresas brasileiras,relativamente nova para as

mercado areadesseliteratura funcionamentosobre nao
sera abordado neste trabalho,bancaria, o que

avaliagao e gestao dos negbcios dessas empresas no contexto
internacional.

problemasdos delevantamentopesquisaA oe
possibilidadeda deexistentesgerencialcontabilidade e

de gestao, de formainstrumentosdesenvolvimento dos a

que tratara a

e os
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dosacompanhar negociosdesenvolvimentosos e a
peculiaridade da operacionalizagao das agendas no exterior,
permitem desenvolvimento demodelosde avaliagao deo
desempenho voltados dosmensuragSo eventospara a e a
identificagao do sen responsavel, compativeis com os niveis
de gestao. A internacionalizagao significa uma abertura, uma
mudanga frente de desenvolvimento dose uma nova
instrumentos gerenciais,
formas de gestao utilizadas nos diversos nichos de mercado.

evidenciagao dessesA jaestudo,aspectos, no caso em
significa contribuigaogrande desenvolvimento dauma ao
contabilidade sintoniamanutengaoe sua em ascom
necessidades gerenciais.

Acredita-se evidenciagao dos aspectosque a
exterior constituaoperacionais Agendasdas umano

propiciacontribuigao importante, oquevezuma
aquelasinclusivepesquisas,desenvolvimento de novas

voltadas para a harmonizagao dos principios contabeis.
tanto em nivel nacionalToda a bibliografia consultada,

avaliagao de Agendasinternacional, abordanao noacomo
demaisdasatividadesasintegradaexterior formade

executando em muitos negocios,agendas do banco, apenas uma
parte do processo conduzido.

grande contribuigao deste trabalho resideNo entanto, a
resultados das Agendasda mensuragao dosapresentagaona

forma justa dentro
resultados hojereagrupando,Responsabilidade, os

na medida em que identifiquemos as

externas de uma do conceito de Area de
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detentoraglutinados segundo doAgendas, controleonas
corrigesobre mo do,operagdes. efeitosDesseas os

apresentados pela contabilidade formal, permitindo a
aplicagao dos modelos existentes de Avaliagao de Desempenho

integragao resultados da Tradugao dee sua com os
Contabeis viabilizandoDemonstragdes avaliagao doe a

desempenho unidades administradores,das dee sens como
tambem avaliagao do desempenho da matriz optara ao por
investir neste ou naquele pais.
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Estrutura do Trabalho

Para de obj etivoconsecucjao de estudara nosso e
validar urn instrument© basico de apoio a decisao voltado aos
negocios geridos pelas agendas internacionais de bancos
brasileiros, linha dostanto modelos de avaliagao dena
desempenho e de resultados, tocante referencialcomo no ao
basico do modelo de gestao, estruturamos trabalhonosso em
oito grandes tbpicos, de forma acomodar a diversidade dea
materias que obrigatoriamente temos que abordar.

No capitulo " A globalizagao1 da economia e os
desafios a contabilidade", efetuamos uma reflexao sobre os

de globalizaqao da economia impacto sobreprocesso e o os
modelos de gestao contemporaneos desafiose os que esses
modelos tern langado aos profissionais da area contabil, na
busca de instrumentos apoio a decisao.de Enfocamos os
negocios bancarios internacionais, visao tradicionala e a

Unidades Estrategicas Negocios,das decontemporanea
incluindo negocios bancariosdosmudanqas condugaoas na
internacionais em razao da globalizagao,

financeirasbarreiras asnao-existencia operatesde em
restrigdes hoje existentesqualquer parte do mundo eme as

blocos econdmicos.razao da formagao dos
Financeiro Internacional","Mercadocapitulo 2No

principals instrumentos de creditoenfocamos e captagaoos

que culminou com a
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utilizados universalmente, bem doum pequenocomo resumo
funcionamento do mercado financeiro internacional.

No capitulo 3 - "Particularidades das Redes de Agendas
Bancarias no Pais e no Exterior", buscamos analisar o modelo
de gestao atualidadeusado pelos bancoscomumente na oe
perfil de cada um dos tipos de rede de Agendas e o seu
perfil mercadologico.

capitulo 4No doMensuragao ResultadoA das
Agendas no Exterior", iniciamos pelo processo de apuragao
de balances Agendasde resultados das Exterior.e no
Repassamos o arcabougo legal de reconhecimento de resultados

consolidagao exigidos pelas autoridadesde balangose
monetarias brasileiras e os enfoques tebricos dos principals
sistemas de tradugao de demonstragoes contabeis utilizadas

relagao a inflagaoinclusive seusecom
elementos basicos para qualquer modeloefeitos na tradugao,

de avaliagao gerencial.
" 0 Problema das FlutuagdesNo capitulo 5

de Cambio", sistematicasabordamos as
modelos deimplicagoesutilizadas diversas nose suas

tradugao de balangos.
ultimos capitulos, buscamosdoisEm especial, nestes

analisar
das politicas cambiais frenteconjunto efeitos aos

hipotese de naoniveis dainflacionarios, dentro que,
longo prazo, qualquerimportando da inflagao,nivel noo

anual pode significar grandes perdas se nao forpercentual

os reflexes da utilizagao dos diferentes metodos em
com os

e politicas cambiais

o mundo,em todo

nas Taxas
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detectado avaliado tempestivamente.corretamentee e M
Mostramos tambem os sistemas de avaliaqaoreflexos denos
desempenho qualquer inconsistencia preparacjao dasque na

demonstrapbes basicas pode acarretar. Dentro desse enfoque
demonstramos realidade americana dos ultimos 10que, na

inflaqao anual dita "desprezivel", finalanos, para uma no
dessa decada foiperda substancial foinaoa e, como
adequadamente considerada, levou certamente prejuizos,a
comprovando tese de crescente queda sistemaa que a no
bancario daquele pais foi motivada, principalmente, pela nao
considerable da infla^ao. Vejamos o aconteceuque com os
bancos americanos relativamente concorrentesa seus no
Japao e Europa:

1970, 19 maiores bancos do mundoEm entre os eram
americanos, 16 eram europeus

Em 1988, somente 5 eram americanos, 17 eram europeus e
24 eram japoneses.

americanos 20existem bancos1990, entreEm nao os

seu livroKanitz,O Prof. em
insucesso dos bancos americanos e naocomenta que a causa do

ter sabido lidar com a infla?ao.
e menos nao saberIRAN SIQUEIRA LIMA,Na visao do Prof.

ter sabido administrarlidar muito naoa inflatjaocom ae

”0 BRASIL QUE DA CERTO"4
maiores"

3 THUROW, Lester, Head to Head - The Coming Economic Bathle among Japan, Europe and America. 
Warnet Books, 1993.
4 KANITZ, Stephen Charles, O Brasil que dd certo: o novo ciclo de crescimento 1994/2005 - S3o Paulo: 
Makron Books, 1994, pag. 15.

e 11 eram japoneses.
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concessao de credit© inclusive,tern gerado, diversaso que
reunifies de comites de supervisao bancaria, tipo Acordo da
Basileia.

tambem,Mostramos, de qualquer atitudeantesque
avaliativa, demonstrativos contabeis devemos merecer
ajustes eliminem vies provocado pela ausencia daque o
corregao monetaria em todas as situagbes a inflagaoem que

manifeste, nao importando tamanho dela, so depoisse o e
receber datratamento conversao. Dentro desse bloco,o
desenvolvemos comprovagao pratica dos efeitos da nao-a
consideragao da inflagao americana ultimos 8nos anos na
avaliagao de uma dependencia de um banco brasileiro.

No Capitulo 6 Gerenciais Existentes",w Intrumentos
gerenciais existentes, incluindoabordamos instrumentosos

tradicionais para Avaliagao de Subsidiariesos metodos de
Exterior,Agendas Bancarias PaisMultinacionais, no e no

utilizadas,tecnicasatraves do levantamento das comumente
visando fixar bem o estado da arte dessas avaliagoes.

Instrumentos Existentes e"Analise dosNo Capitulo 7
de sua aplicabilidade a Avaliagao de Desempenho de Agendas
Bancarias no Exterior",
existentes para

visando aferirbancarias,exterior agendasde suae
eficacia para a avaliagao de agendas bancarias no exterior.

de alguns conceitosAplicagaowcapitulo 8No
eficacia dos modelos decontribuem paragerenciais que a

avaliagao de desempenho de agendas bancarias no exterior",

a avaliagao de desempenho de subsidiaries no
procuramos analisar os instrumentos
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adaptadodesenvolver sistema, dos japrocurou-se um
internacionaisexistentes baseado formas dee nas novas

financeira, problemasgestao atualmenteresolva osque
existentes de resultados das agendasdosmensuragao

de procedencia,acordo dentroexternas, docom a sua
conceito de controlabilidade, criando instrumentoum
gerencial instrumentosde apoio Avaliagaode deaos
Desempenho.

Cabe salientar aqui a dificuldade que se tem ao tentar
qualquer tipo de pesquisa envolva area de negociosaque
internacionais. Tanto e assim que, para que fosse possivel a

autor teve que assumir um cargoconsecugao deste trabalho, o
executive na propria area de forma a ter o acesso facilitado
as informagoes.
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CAPITULO 1
A GLOBALIZAQAO DA ECONOMIA E OS DESAFIOS A CONTABILIDADE

INTRODUQAO1.1

partirgrande desenvolvimento dos 80, peloa anos
crescimento interligaqao das economiesda baseadas em

basicamentemercados. inicio conceitoTeve como urn
estagio da quedachegando atualmenteestrategico, dasao

maiscomerciais existentes, particularmente dasbarreiras
provocando tendencia detarifarias,barreiras uma

uniformizagao das necessidades dos consumidores e, em alguns
mercadosconcentrandonegocio,de poremramos

especializagdes.
necessidadetambem,Essas mudangas tern provocado, uma

dafungaodasinternacionalizagaode empresas, em
produtosentrada dospelacompetitividade interna

E ajustamento para competirimportados. noocorre umque
revelaracabainterne,mercado aqueporqueo

proprio requisite basicoecompetitividade internacional o
proprio mercado.para se manter competitivo no
mudangas tiveram inicio viaessas

transigao do modelo de substituigao de importances para a
redugoes tarifariasliberalizagao comercial iniciada com as

governos subseqiientes,aprofundada nos
nao-tarifarias tarifarias.barreirasdasremogao eacom

O processo de globalizagao da economia mundial teve um

no Governo Sarney e

No caso brasileiro,
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Essa liberalizagao fator motivadorfuncionadotern dacomo
internacionalizagaobusca da nossas empresas,por que

negociosenvoiver mais mercadossepassaram a enos
internacionais forma de daprotegercomo ese armar
concorrencia dos produtos importados no mercado domestico. A
globalizagao possibilitou pelasa procura, empresas
nacionais, mercado de equipamentos, insumosexterno,no e

competitivos de qualidade maiscomponentes a pregos e
atraente.

atividadeimpacto causado economica,emEsse mesmo na
que a competitividade ha muito estava esquecida, deixou para

contabilidade alguns desafios, atraves do acompanhamentoa
instrumentosdesse desenvolvimento via elaboragao de novos

agora voltados ao atendimento de novas formas degerenciais,
gestao.

Na area bancaria,
instituigbes, antesmercados,abertura dosCom queasa

obj etivotinham captar passaram arecursos,apenascomo
comercioapoionegociosdirecionar aooparaseus

internacionalizaram.

a revolugao foi tambem significativa.

internacional brasileiro, principalmente das empresas que se
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OS EFEITOS DA GLOBALIZAQAO NOS NEGOCIOS BANCARIOS1.2
INTERNACIONAIS

Com a queda das barreiras internacionais, a mobilidade
dos capitals ativos e passives passou a nortear os processes
de gestao. Hoj e, trabalha, nivel internacional,se em com
produtos so internaantes exclusivamente existiam,que e

caso das CPR Cedula do Produto Rural, que podem
hoj e descontadas, ganhos de escala, qualquerser com em
bolsa de mercadoria do mundo.

Esse praticamente descaracterizou antigosprocesso
conceitos de estruturagao bancaria. Hoje os negbeios comegam

uma Agenda domestica terminam sendo viabilizadosem e em
Agenda Antigos bancariosExterior. conceitos deuma no

reciprocidade, responsabilidade ficaram globaisetc. e
dificeis de ser mensurados dentro dos antigos criterios. As
responsabilidades podem ser vistas de forma globalizada como

A facilidade de acesso
internacional tern viabilizado isso.

como e o

ao mercadotambem a reciprocidade.
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1.3 DESAFIOS A CONTABILIDADE

Tradicionalmente modelos de apuragao de resultadoos
gerencial das Instituigdes Financeiras apresentam estruturas
com tecnicas e metodos tern sido utilizados largamente.que

a dinamica do mercado ondeNo entanto, atuam, cada dia mais
complexo competitive, exigindo cada maiorese vem vez
esforgos dos profissionais de contabilidade sentido deno
adequagao desses modelos continuem oferecendopara que
condigdes de atendimento requisites basicos dosaos
instrumentos de apoio a decisao.

5Maluf & Orsolini alinham uma serie desses requisites,
dentre os quais separamos alguns que entendemos ser o minimo
indispensavel a consideragao dos sistemas de avaliagao de
desempenho como instrumentos de apoio a decisao. Sao eles:

ALOCAQAO CLARA direcionarRESPONSABILIDADES-DE para

ecor re tamen te decisdes, fundamenta1 fique bemqueas

evidenciada unidade administrative que possui autoridadea

aqoes necessaries sobre determinado aspectotomarpara as

do possibilitando clararesultado banco,do a

responsabilizaqao por resultados aquem ou alem do desejado.

instituigdesatualmenteNos modelos nasusoem
brasileiras para avaliagao do desempenho de suas unidades no

5 MALUF Filho, Jorge Arnaldo. ORSOLINI, Rogerio. GestSo de resultado em instituigdes financeiras: 
Modelo de margem financeira, Revista de Administra<?ao de Empresas . S3o Paulo.
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exterior, resultado apurado para gestoro um nem sempre
reflate inclusivehavendoesforgos,os seus uma
transferencia de agendas,resultados motivadaoentre as
pela propria dinamica do processo gerencial dessas unidades

descrevemos capitulo deficiencia4. Essaque no gera
leituraconstantemente errada do desempenho, podendouma

um direcionamento equivocado das decisdes,provocar
numeros refletem anao

respectivos mercados e podem com isso esconder problemas ou
pelo menos desvirtuar resultados.

VISAO GLOBAL: tratamento do resultado deve abrangero

areasenglobandotoda instituigao,estruturaa as

grande inter-comercial, administrative.financeira Ae

compromissos entrefinanceira, cadeiagerando uma

prestadores e usuarios de servigos prestados internamente,

eficienteadequadamente para possibilitarvalorizadas uma

mecanica de transferencia interna de resultados.

E obvio que, contexto atual dos negocios bancarios,no
sentido devisao fundamentaleglobal que asnoa

Envolveu muitasnegociagdes passaram
chegando-seintrincadas operagdes internas e externas,vezes

uma vez

a um pacote de produtos e servigos viabilizados atraves de
complexas operagdes de engenharia financeira em que cada um

exige que as interagdes sejam identificadas, quantificadas e

relagao entre as unidades administrativas numa instituigao

a ser mais complexas.

realidade do desempenho nosque os
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isoladamentedos lados compromissos que nao fariamassume
sentido ha poucos Em nivel de produtos ou tambem daanos.
negociagao financeira,interna instituigaona com a
introduqao do conceit© de Unidades Estrategicas de Negocios-
UEN voltadas para o tratamento dos produtos e nao mais
foco unidades de distribuiqao Agencias, cadanas ou em
negociaqao desses chamados "pacotes financeiros" mais e mais

que o cliente tenha tambem um atendimento global.

NEGOCIO: objetivo maior dos sistemas deo

de apoiar o negocio do

tornando-se elemento de facilitagao e otimizagao dasbanco,

dos resultadoscorretaclientes.transagbes com

englobando todas suas operagdes com agerados pelo cliente,

adequadamentemaisinstituigao, direcionarpermite a

donivel satisfagao tan tonegociagao, aumentando o

as transagbesrelagaoinstituigaocliente quando da em

realizadas.

FIDELIDADE A REALIDADE: controle gerencial nao podeo

se pautar nos principles contabeis sob o risco de distorcer

constituigao deadministradores. Aseusa

avaliagao dos ativos e passives do bancoprovisoes, a

tratamentn dos resultados entre agencias e empresas do mesmo

grupo economico,

com o

quando realizados de acordo com a pratica

e o

parceiros internes sao agregados nessas montagens de forma

A medida

APOIO AO

realidade para

controle de resultados deve ser o
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contabil, seguindo padronizadas, nao respei tanormas a

realidade do banco e do mercado, gerando portanto resultados

irreais.

fidelidade a realidade, contrariamenteA ao que
defendem MALUF & ORLOSINI, nao existe se nao forem seguidos

padroes estabelecidos pela contabilidade. Os principiosos
de contabilidade foram desenvolvidos justamente em razao da
necessidade produzirde informagoes fidedignas. Sem o
respaldo instrument©de contabil valide todourn que o
esforgo da gestao nao existira apego a realidade. Existira,
isto sim, desinformagao a respeito dos fundamentos teoricos
que existem por tras de toda atitude contabil.

ACEITAQAO: de avaliagao de resultadosum modelopara

ser implantado e utilizado de forma eficaz pela organizagao,

completa aceitagao e perfeito entendimento de

Para que este requisiteseus criterios por parte do banco.

modelo adotado deve ser pouco susceptivel a

inconsistencia o processo decom

decisao da instituigao, que tendem a ser mais acidas quanto

alocagao dosincorporadaformais subjetividade na

resultados.

aceitagao e uma palavraderestam duvidasNao aque
avaliagao.de mensuragaomagica Essetodo ouprocessoem

requer-se uma

criticas centradas em sua

seja atendido, o
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requisite e existirafundamental todoso see o process©
estiver alicergado contabilidade, so assim naoporquena
existirao duvidas quanto a lisura do process©.

APURAQAO DA CONTRIBUIQAO REAL DOS PRODUTOS: objetivando

uma clara identificagao dos produtos que geram contribuigao

positive a instituigao, os controles devem procurar alocar a

apenas os resultados efetivamente gerados pela sua

existencia, evitando de realizandoabsorgao custos e as

transferencias de receitas que permitam obter os valores que

OBJETIVOSATINGIMENTO DOSDIRECIONAR SENTIDO DONO

induzir as agoeso modelo de avaliagao deveCORPORATIVOS:

resultadosmaximizagao dosdos diregaogestores na

unidadecadaresultadomaximizagao doesta meta a

que e a parte que cabe a cada admlnistradoradministrative,

gerenciar no banco.

Os desafios a contabilidade,
acompanhamento daresidentgerencial,contabilidade no

dia maisgestao cadademodelosevolugao dos processes e
niveis de gestao dasageis,dinamicos e

a instituigao perderia no caso de sua descontinuidade.

globais da instituigaor devendo portanto compatibilizar com

principalmente no ramo da

cada nm

visando prover os
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definam claramentede demons tracjoesempresas que os
requisites essenciais a qualquer modelo de apoio a decisao.

Mais especificamente instrumentosrelaqao deaoscom
avaliaqao de agendas localizadas no exterior,
as diferenqas entre as regioes tornam esse processo de busca
de instrumento gerencialrealmente trabalho arduo,urn urn

que tornam quase incompativeis as operaqoes entre elas.

o dinamismo e

pela enorme diversidade de cultures e costumes arraigados,
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CAPITULO 2
MERCADO FINANCEIRO INTERNACIONAL

INTRODUQAO2.1

Brasil, PaisO desenvolvimento, naopor ser um em
dispoe de poupanga interna suficiente para financier
desenvolvimento,atraves do financiamento as exportagdes e
importances proj etos internos. Essaon mesmo para

tern sido suprida
recursos nos principals mercados financeiros internacionais,

Norte-Americano, EurocreditosJapones deo e ocomo o
(eurodolares).

f eitae grandeintermediagao dessesA narecursos
maioria pelos Bancos brasileiros
envolvendo uma serie de instrumentos de captagao de recursos
e de financiamentos.

financeira, cujosintermediagaoAlem dessa recursos
normalmente sao internados dentro de dispositivos conhecidos

63,como Lei 4131n.
grande variedade de produtos e servigos externos.

e Resolugao n°. os Bancos oferecem uma

com a obtengao denecessidade de recursos

com agendas no exterior,

o seu
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2.2 PRODUTOS E SERVIQOS

2.2.1 PESSOA JURIDICA

A primeira opgao oferecida pelas Agendas no exterior,
clientes e colocagao administragao segura dasa sens a e
de caixa das via depdsitos a vista,reservas empresas,

dentro das seguintes formas: conta cheque,
chequeconta especial, f ixocontas remuneradas,a prazo

aplicagdes obrigagoeseuromercado, titulos de caixa,no e
emprestimos e sugestoes de aplicagao.

Como segunda asoferta encontramosempresas os
financiamentos financiamentos geralmenteemprestimos. Ose
sao mais especificos normalmente dirigidose
finalidade. Ja emprestimos contemplam qualqueros

financiamento do capital de giro de uma
que pode utilizar esses emprestimos para melhoriasempresa,

realizagao de investimentos.de estruturas de capitaes Ae
rigor, financiamento, adaptadofeito todo tipo depode ser

creditos deas necessidades e condigdes das empresas, desde
como e o caso do HOT(tres ou quatro dias),curtissimo prazo

financiamento de longo prazoate capital de giroMONEY, e
compra de bensdestinados a construgao,para investimentos,

de capital e ativagao de exportagoes.
tambem creditosadministrambancosgeral,Em emos

adiantamentodescontos;creditos de decorrente;conta
emprestimosadiantamentoscambio;decontrato e a prazo

necessidade para o

a determinada

conta corrente,
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fixo; hipotecas; cau?ao de titulos
credit© documentorio; Leasing e Forfainting.

terceira organizagoesoferta feita asA e o
financiamento e emissao de papeis.

A quarta oferta e gestao de duplicates, impostosa a
pagar e toda sorte de servigos.

quint© servigo oferecidoNo estao transagoesas
cambiais de metais preciosos (ouro, prata, etc.)e com o
credito direto doconta corrente resultado dasem
transagoes.

modalidade e a alocagao e gerencia de capitalsA sexta
nas bolsas de valores internacionais.
Modalidades de Creditos para as Empresas

Existem tambem diversas opgdes disponiveis de garantias
a disposigao deprestadas pelos Bancos,colocadas uma

BID BOND

E o equivalent© a uma garantia de submissao. Na verdade
o banco faz uma promessa de pagamento por conta de eventuais

participagaocliente, duranteprejuizos, emumao seuse
por exemplo,ofertas internacionais para execugao de obras,

o negocio adiante.
retirar a oferta antes da data fixada ou recusar-se a levar

empresa, dentre elas encontramos:

e creditos descontados;
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PERFORMANCE BOND

E tambem garantia de boa execugao, onde Bancouma o
serviqosexecutaragarante que a erapresa os que se

f azer algumacomprometeu quando ganhou licitaqaoa
E,internacional. especieportante, de penalidadeuma

imposta a empresa executora do projeto.

REFUNDMENT BOND

Trata-se de uma garantia de cumprimento de contrato de
viabilizando recebimento pelo exportador, deexportagao, o

pagamento antecipado e garantido ao importador o reebolso do
pagamento efetuado.

efornecimento de bens e services de grande porte,No
pagamento inicial(pagamento antecipado)comum exigir-se um

fornecedor dogarantia de devolugao,tera ocasoque uma
produto/servigo falhe no cumprimento da obrigagao.

2.2.2 PESSOAS FISICAS

As basicamente quatroofertadosfisicas saopessoas
opgoes.

deposito acorrenteA primeira a contarefere-se ou
vista; conta de curto prazo remunerada; conta privada com ou

conta-salario; caderneta deidentificagao pessoal;sem
obrigagoes de caixa;f ixo;deconta prazopoupanga;
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fundo deemprestimos investimentos;fundos de agoes ee
fundo de curto prazo.

creditos podemsegundaA opgao sao que seros
visando a compra de mercadoriasconcedidos pelos bancos , no

em prazos maiores e superiores a vinte anos,
residencia,para a compra de urn imbvel,

transito de aterceira pagamentosrefere-seA eao
administragao do fluxo de caixa de uma pessoa fisica.

aplicagoes realizagao deopgao saoA quarta eas
transagoes com divisas e metais preciosos.

curto prazo ou
armazens, etc.
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CAPITULO 3

PARTICULARIDADES DAS REDES DE AGENCIAS BANCARIAS NO PAIS E
NO EXTERIOR

3.1 Modelo de Gestao

0 Modelo de Gestao e a propria organizagao, formasua
de existir, sens principles, valores, enfim,crengas,
"Modus Operand!" atingir missao. modelo de0para suaa
Gestao determina a propria estrutura da organizagao.

Segundo CRUZ6 , o modelo de gestao
conceitos finalidadeternnormas, e que por

orientar o processo administrative de uma organizagao , para

que este cumpra a missao para a qual foi constituida."

consideraJa "urn modelo de gestaopara a

empreendimentomissao propriascaract er1stleas doe as

sendo influenciado pelas crengas e valores dosempresarial,

dosprincipalmentedagestores as seusempresa,

proprietaries e da alta administragao.

PEREIRA7 ,

6 CRUZ, Rosany Ipaves. Uma contribuipao a defini^do de um modelo conceitual para a gestdo 
econdmica. Dissertato(Mestado em contabilidade) - Faculdade de Economia, Administrate e 
Contabilidade. S3o Paulo: Universidade de S3o Paulo, 1991.
7 PEREIRA, Carlos Alberto. Estudo de um modelo conceitual de avaliapdo de desempenhos para gestao 
econdmica. Dissertate! Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administrate e 
Contabilidade. S3o Paulo: Universidade de S3o Paulo, 1993.

o seu

e um " conj unto de
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Do modelo todo,de gestao da decorrecomoempresa um

serie orientamde diretrizes definigao daauma que

si sterna global,estrutura comportamento doe o como, por

exemplo: estrutura organizacional; delegagao de autoridade e

responsabilidade; instrumentos de gestao (planejamento,

controle); estilo, clima e ambiente de trabalho".

conceitua modelo de gestaoo como
integrante subsistema institucionaldo da empresa,

subsistemasimpactando todos demais organizacionais,os

principles a serem observados que assegurem:

. A redugao do risco do emprendimento no cumprimento da

empresa estara sempre buscandomissao e a garantia de que a

o melhor em todos os sentidos;

de operagaoestabelecimento de estrutura0 uma

asrequeridoadequada possibilite suporte suasoque

atividades ;

. A orientagao geral dos esforgos atraves de um estilo

"filosofia" de trabalho que criem atitudes construtivas;e

engajamento declima motivador. A adogao de e oum

torno dos obj etivostodos, principalmente dos gestores, em

da empresa e das suas atividades ;

GUERREIRO9

8 GUERREIRO, Reinaldo. Modelo conceitual de sistenia de informa^do para gestdo economica: uma 
contribuifdo a teoria da comunicafdo da contabilidade. Tese ( Doutoramento em Contabilidade) - 
Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade. Sdo Paulo: Universidade de Sdo Paulo, 1989. 
p. 230.

um Subsistema Institucional, correspondendo a um conjunto de

quando define que " O Modelo de Gestao e caracterizado como
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empresa

ter si do feito em termos de

produtos, esforgos, foi,nao estarecursos o quee e se,

sendo corrigido ou aperfeigoado;

conhecimento dasO do variaveiscomport amen to

relatives aos ambientes externo e interno e suas tendencies,

do resultado da avaliagao de pianos alternatives de agao e

das transagoes/eventos ocorridos em cada periodo e de onde e

no que as coisas nao correram satisfatoriamente".

analise def inigdes, podemos afirmardessasDa que o
damodelo gestao definede contornos empresa emos que o
similarniveis e em qua1querde gestao macroprocesso em

tipo de organizagao, variando apenas nas definiqbes a niveis
dessasmais assim,detalhados, dependendo seu sucesso,o

definigoes.
deve contemplartodavia,Todo modelo de gestao, os

(estrategicotres pilares principals da gestao: planejamento
execuqao e controle.e operacional),

poderiatambembancaria naoatividadeAssim, serna
dos padrdesgestao dentrodiferente, demodeloficando o
relaqao avariandoatuais de administraqao, apenas em

definiqao interna de cada componente desse processo - como e
cujos padroes devem serda Avaliagao de Desempenho,

dentrogestaode dasdefinidos dodentro eprocesso
bancariaatividade maisdacaracteristicas ou

o caso

esta cumprindo a missao ou

nao, se foi feito o que deveria

. A aferigao se a
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especificamente as diferen^as em termos de crenpas e valores
dos administradores e da propria empresa.
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EXTERIOR

3.2.1 - Agendas no Pais

Caracteristicas

ponto de vista mercadologico,Sob caracteristicao a
principal das Redes de Agendas Bancarias Pais eno suaa
quantidade. Espalhadas por todo o Pais, encontramos milhares

multiplicidadedelas, todas oferecendo de produtos,uma
porem com nomes e enfases publicitariastodos concorrentes,

diferentes.
operacional,vista todosSob de bancosponto oso

Central Brasil,trabalham dosob controle do Banco queo
autorizafuncionamento,define criterios de anormas e

Agendas, normatizandodeabertura fechamento oue o
Central,restringindo tipos de operagao. 0 Banco comoos

utiliza tambemgovernamental,politicadaexecutor a
meios decontrole dossentido maior deregulamentagao no

sustentaculo das politicas econdmicas recentes.pagamento,
conjunto dededentroAs agendas umsempreoperam

do Paisqualquer partediretrizes fazem que emcomque
visuais, pelo conjuntopadrdesencontremos seumesmosos

atendimento,de pelaspadraoarquitetonico, seunoou
de tratamento dos clientes.tecnicas

3.2 - AS CARACTERISTICAS DAS REDES DE AGENCIAS NO PAIS E NO
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voltadasgrande partePossuem estruturas, em para o
atendimento cliente retaguardatendo nucleosao comoe
regionais de apoio prestaqao de serviqos, que englobam,e
inclusive, todo o processamento de dados.

grande das instituiqoes, principalmenteparteuma as
estatais, realizam concursos de seleqao.

onde
maiorefetuadas dassao parte decontrataqaoa compras,

serviqos so economialocaqoes, de escala,nao pore como
tambem para preservar a padronizagao.

Adotam manuals de serviqos em
razao tambem da padronizapao exigida pelo Banco Central do
Brasil.

Com a transformaqao da informatica em urn meio acessivel
informatizaqao passou a fazer partea maioria das pessoas, a
tais como o HOME BANKING, servigosdos servigos oferecidos,

24 horas etc.
continentals, encontramosnaodimensdesdasApesar

servigos oferecidos do Norte ao Sul do Pais;diferengas nos
desenvolvimentodeniveldotambem razaoemapenas, e

alguns produtos tern a sua penetragao comprometidaregional,

risco-de alavancagem,niveisparametros deTodos os

controlados basesBasileia, saodadas Regras emfungao

ou direcionada a pragas mais receptivas.

A contratagao de pessoal obedece a uma diretriz unica e

cliente e outros exigidos pelo Banco Central do Brasil e em

Tern centralizadas todas as atividades de suporte,

e procedimentos unices,
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consolidadas comprometimentopela matriz, osem ou
interferencia dos Administradores das Agendas.

avaliagaoforma,Dessa sistema de podeurn ser
desenvolvido apenas separando as Agendas segundo criterios
mercadologicos, unico nicho nao-padronizado pelo Banco
Central do Brasil.

FORMA DE ATUAQAO

Trabalham urn conjunto de produtos services e podeme
seu direcionamento basicoser bem caracterizadas, quanto ao

aplicadora e deem agenda captadora,em fungao do mercado,
fungao multiple.

negociagao,liberdade deGeralmente de tern certa com
acima dasniveis aprovagao de operagdes,de algada para a

submetidos a Sedequais negocios sao paraapenasos
aprovagao.

Passivesnegocios Ativos saoPraticamente todos eos
por meio da prospeegao de suagerados pela propria unidade,

zona de atuagao.

ESTRUTURA PATRIMONIAL

estabelecidospadroes peloobedececontabilidade aossua
automaticamente das demaisconsolidadasendo com aBACEN,

todasobriga-seporemPais,agendas a as regrasno

Desobrigadas de divulgagao individual de seus numeros,



41

bancos, taiscontabeis estabelecidas ospara como as
instrugdes para contabilizagao de operatesa e

creditosconstituigao provisoes liquidagaode para em
Patrimonio Liquid© existe apenas para efeito deduvidosa. 0

equalizagao da igualdade patrimonial.
contabilidade permite utilizagaoAssim, dea a

instrumentos de gestao como parte da sua rotina,
contabilizagao de juros internes ou pregos de transferencia.

PLANEJAMENTO FISCO-TRIBUTARIO

funcionamPaisagendas sobTodas um mesmonoas
planej amento fisco-Assim,legais.conjunto de onormas

tributario e feito em nivel de desenvolvimento dos produtos
centralizadamente na Sede dos Bancos.

tais como a

ou servigos e

em atraso
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3.2.2 - Agendas no Exterior

Caracteristicas

dos bancos locals,
instaladas fora do Pais fica sujeito as limitagdes das leis
de protegao, que
de deposit© do publico, permitindo decaptagaoapenas a
depositos de nao residentes. A propria caracteristica de ser
um banco estrangeiro, geralmente com uma ou duas agendas no
pais hospedeiro, diminui

geralmente com tradigao e uma boa rede deos bancos locais,
fazendo com que a participagao no mercado sejaatendimento,

turistasatendimento derestringindo-sepequena, ao
publico interessado em negocios combrasileiros ou mesmo ao

o Brasil.
comercioatendimentosendoacabaforte0 aoo

financiamentosinternacional bilateral, onde aseos
exportagdes saoimportagdesservigos asdeprestagdes e

priorizados em fungao da vantagem competitive de cobertura
atendimento ao clienteou seja,das duas pontas do negocio,

brasileiro e ao importador/exportador estrangeiro. A rede de
tendo fungaoisso,Brasil acaba,agendas umaporno

preponderante.

nas mesmas condigdes0 acesso ao mercado de cada pais,

a possibilidade de competigao com

para as agendas de bancos brasileiros

em muitos casos restringem ate a captagao
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Brasil,Similarmente acontece sistemanoao que o
todos os paises do

mundo, maior acordodeem ou menor grau e com as suas
prbprias caracteristicas, em fungao da grande capacidade de
multiplicagao monetaria bancos daque possuem os e sua
influencia sobre o sistema econbmico local.

Assim, encontramos,
de leis, conceitos, politicas derivadoscostumes, dae

£ logico afirmarpropria cultura tradigbes locais.e que,
conjuntotrabalhando de produtosmesmo mesmocom um e

servigos - com a globalizagao dos mercados torndos comuns em
encontrar diferengastodos Paises naos sempre vamosr

condugao de cada negbcio.
determinados paises impoem restrigbesComo mencionado,

visandoa estrangeiros,de bancosoperagao preserver o
proibigao do acolhimentoque variam desde amercado local,

de depbsitos de natives ate
de risco-cliente.

Recentes episbdios de quebras de bancos internacionais
sb fizeram recrudescer esses controles governamentais.

A globalizagao da economia internacionalizou produtos e
A maioria das barreiras antesatitudes.servigos, bem como

restrigbeslugarexistentes ho j e deu ouregrasa
trabalhardeformaalteraramoperacionais, comaque

determinadas operagbes.
capitalsdosmobilidade peloaLimitagbes

estabelecimento de limites de risco-cliente fizeram com que

financeiro e controlado pelo governo em

ao estabelecimento de um nivel

em cada pais, um conjunto diferente
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lugar da movimentagao do capital houvesse a movimentaqaono
da operaqao ativa. Em outras epocas bastava a captaqao de urn

sen repasse a sede do banco no exterior; hoje a
sede e vista cliente suj eita risco-clientecomo urn aoe
(ho j e de 30% do total Ativostorno de podeem que ser

devendo
25%) .

Dentre essas regras estao as mais importantes delas, as
Basileia,de criadasRegras funqao da quebra doque, em

BCCI-Bank of Credit and Commerce International, instituiu um
conjunto exigencies cumpridasde pelos bancosa serem
centrais para supervise© bancaria consolidada.

- PLANEJAMENTO FISCO-TRIBUTARIO3.2.2.1

sistemas fisco-todos paises encontramosEm os
agendasinumerostributaries diferentes aspectos. Asem

tributaqao dediversos desofremexternas ougraus
alguns paises existeexemplo,exigencies fiscais. Por em

tributagao anual sobre o total dos Ativos; sobreem outros,

com diferentespercentuais de tributaqao sobre
abatimentospermissoes detipos de dedugdes para seou

Ou seja, uma infindavel lista dechegar ao lucro tributavel.
regulamentos tributaries, ou

A titulo de ilustraqao,operaqoes das agendas externas. no

deposito e o

emprestado a um unico cliente,

o total do Patrimonio Liquid©. Encontramos,

em breve chegar aos

tambem, diversos
o resultado

que condicionam as aplicaqdes
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indicamos principals regras que vigoramquadro 3.1 as em
diferentes paises.

o planejamentoAssim,
fisco-tributario nas agendas externas e uma pega importante

administragao dos negocios exterior, podendo serna no
feito sob dois enfoques niveis de
tributagao.

Quanto as despesas dedutiveis, o planejamento consiste
permitidoe deduzir, nenhumaotimizagao do semna que

diferenga com o que e feito internamente.
das tributagdes, planej amentonivelJa quanto oao

d&ve ser efetuado pelo uso da rede de agendas e do perfeito
pais.de cada Astributariesconhecimento das regras

considerando custoscontratadasdevemoperagoes osser
tributaries do pais onde sera finalizada a operagao.

: despesas dedutiveis e

com essa diversidade de regras,
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Quadro 3.1
PAIS IMPOSTO DE RENDA

f250.000HOLANDA 40% rendimentos ate
35% rendimentos acima de f250.000

ha acordo de bitributagao com
Brasilo

30% - rendimentos geraisPARAGUAY
fixado para a casa matriz do5%
exterior
sobre os rendimentos totals35%ESPANHA
sobre os rendimentos totais39%BELGICA
sobre os rendimentos totais36%ARGENTINA
sobre os rendimentos totais50%VENEZUELA
sobre os rendimentos das operagoes10%CINGAPURA
consideradas offshore

33% - sobre as operagdes locais
incide17, 18% - Imposto Profissional,ALEMANHA

sobre o lucro bruto do exercicio
icide sobre o lucro, apos46%
deduzido o Imposto Profissional

sobre o total do Patrimonioanual,3%BOLIVIA
Liquido
ate L250.000 de Lucro25%INGLATERRA

25% a 34% de L250.000 a 1.250.000
acima de L 1.250.00034%
sobre os resultadosEstados Unidos 34%
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ITALIA 16,2% - Imposto Locale Sui Redditi
30,17%- Imposto Sul Reddito Delle Persone

Giurideche
URUGUAI 30%
FRANQA 34% (possui acordo de bitributagao c/Brasil

36%PORTUGAL
CHILE 10%
JAPAO 57,86%
AUSTRIA 30%

Paraisos Fiscais

Existe uma grande falta de informagdes, para a maioria
das de funcionam paraisos fiscais. Ospessoas, como os
paraisos fiscais, como o prbprio nome ja diz, sao paises ou

por exemplo)Ilhas Cayman onde(possessdes Nassau, ase
demaisfinanceiras sofrem taxagdes. Asnaooperagdes

restrigoes e controles existem como em qualquer outro local,
damais baixos fungao nao-saocustos emapenas os

paraisos fiscais sao bons instrumentostributagao. Assim, os
de gestao fisco-tributaria das empresas bancarias, porem ha

limites creditodelimitagao demaispelas eregras e
operagdes e pelas regras do pais-sede do banco.
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3.2.2.2 - RESTRIQOES OPERACIONAIS

globalizaqao, maioriaCom das barreiras antesa a
existentes com relagao a mobilidade dos capitals deixaram de
existir, aparecendo lugar regras restriqdesem seu ou ao
mercado financeiro que visam resquardar as economias locals
dos riscos externos.

As principals regras sao as seguintes:
a) risco pais;
b) nivel de concentraqao de risco cliente;

grau de alavancagem sobre o PL;c)
d) taxaqao da Remessa de Juros

a)Risco-Pais

pelasrealizadaclassificagaorisco-pais e0 a
Consiste naprincipals megaempresas de consultoria do mundo.

elaboragao de um ranking dos paises segundo o grau de risco

funcionandoestrangeiros. instrument©Esse comovem
limitador da capacidade de captagao das agendas de bancos
brasileiros apos os episbdios da moratoria da divida externa

das duvidas geradas quanto a instabilidade das regras dee
pagamento dosexterior,

sendo revertido, maiscontraidos,emprestimes vemqueo
recentemente, pelo desempenho do Plano Real.

para os investimentos e serve para orientar os investidores

para oremessa de capitals para o



49

No entanto existem paises como a Holanda que exigem das

agendas de francos brasileiros

risco-pais, onde qualqueroperagoesas com empresa
brasileira sao provisionadas a uma taxa de 75% imediatamente
a assinatura do inviabilizando qualquer tipo decontrato,
operagao com essas empresas ou mesmo
da Sede.

b) Nivel de concentragao de risco cliente

A maioria dos paises orientagao unicasegue uma com
relagao ao nivel de concentragao de risco cliente.

Existe um percentual maximo de aplicagao de Ativos com
um unico cliente. calculado sobre o total dos Ativos.

principalAtualmente sido instrumento detern o
capitals, utilizadoregulagao do movimento sendode em

conjunto risco-pais para restringir movimentagaocom o a
livre de recursos.

A maioria dos paises,
estrangeiro, avaliam apenas

apenas o balango da agenda local, naodo seu pais, ou seja,
do Bancoa posigao consolidadaconsiderando
movimentadas dentro dorisco-cliente operagdessobre as

proprio pais.
incluidaestaconsolidada deA posigao nas regras
dos paises-sedecentral debanco cadacadasupervisao de

a remessa para o caixa

e calculando o

ao analisar os numeros do Banco
as operagoes efetuadas dentro

provisoes de acordo com o
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banco internacional, convencionadoconforme Regras danas
Basileia.

Dessa forma, as transferencias de recursos para a sede
sao consideradas dentro dos percentuais de risco-cliente, ou
sej a, o proprio Banco, e considerado como urn
cliente de sua agenda.

Essa atitude tern provocado a criatividade dos bancos na
mudanga dos dos negocios. lugar de movimentarNorumos o
capital para outro pais, os bancos movimentam as Operagdes
Ativas. Fazendo-as
onde o risco passa a ser avaliado pelas operagdes ativas ou

cliente final da operagao, permite a mobilidade
do capital sem a interveniencia da sede.

Essa atitude acaba descaracterizando a vocagSo da praga
no caso de captadora passa a ser uma agenda

avaliagao tradicional.mista, o que impede qualquer tipo de

c) Grau de alavancagem sobre o Patrimonio Liquid©

Patrimonio Liquido ede alavancagem sobreO ograu
variando apenaspraticamente,utilizado em todos os paises,

limitedecalculo. Trata-secomposigao do urnseua
Patrimonio Liquidototal dooperacional de varias

Ativasoperagdesaplicaragendada eempara
consequentemente se endividar.

classificarponderagaoutilizamAlguns parauma os
docliente, antes calculorisco dadepeloAtivos grau

ou da agenda;,

sej a com o

como um todo,

vezes o

no pais onde esta disponivel o capital,
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alavancagem. calculos simplificadosutilizamOutros de
percentual do Patrimonio Liquido sobre o total de Ativos.

tipoEsse de limita tambem mobilidade dosregra a
capitals, junto risco-cliente, limitauma vez que a
capacidade de de acaptagao capacidade derecursos
alavancagem do Patrimonio Liquido relagao Ativos.em aos
Assim, o valor do Patrimonio Liquido e o principal limitador
das operagoes, ativastanto passives, das agendascomo
externas, risco-cliente e percentual douma vez que o um

tamanho do Ativo esta condicionado
Patrimonio Liquido.

d)Remessa de Juros

exterior,
aliemprestimos contraidosdos depagamento Juros por

varia de acordo com o pais receptor eempresas brasileiras,
seguintese Brasileirotaxada pelo Governo com os

percentuais:

12, 5%Japao
15%Demais paises

tambem eEsse
agendas no exterior,

conjugando-se
alem de ser um fator preponderante no

com o

Ativo e o

um componente restritivo a atuagao das

ao tamanho do

para oA remessa de moeda do Brasil para o

calculo do prego dos emprestimos, uma vez que,
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incidenterendapercentual do imposto de sobrecom o os
lucres no pais, pode alterar significativamente o custo.

ATomemos exemplo operagao Japao.como comurn a o
primeira vista, para o cliente que e quern paga o imposto
sobre remessa) seria tributada 12,5%, ma isa a remessa em
barata do demais paises. Porem Imposto deque para os o
Renda local e 57,86%de sobre Lucro, fazendoo o
custo dos emprestimos juros calculados
considerando a mesma margem de rentabilidade liquida de uma

seriam bem maiores.

3.2.2.3 ESTRUTURA PATRIMONIAL

exterior tratadas sendo, sobAs agendas sao comono
bancaria localdeterminados aspectos, empresa euma

escrituragaodemais,obrigadas, todas manteras acomo
balangos periodicos asapresentar balancetescontabil ee

autoridades fiscalizadoras do sistema financeiro, dentro de
acordovariam deestabelecidos,padroes com asque
Obviamentepais.cadasupervisao denecessidades de que

sendo uma filial de banco estrangeiro devem tambem atender a
demaisdestinadasalem dasespecificas, aosregras

componentes do sistema financeiro.
obrigadasagendas mantersaoAssim, todas a umas

Patrimonio Liquido compativelCapital minimo com oume
nivel das suas atividades.

ou os

operagao em outro pais. Ou seja,

com que
tenham de ser
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contabilBrasil do investimentoNo tratamentoo
efetuado em agenda no exterior foi definido na Lei 6404/76
e em instrugbes da CVM, semelhantemente a tuna subsidiaria no
exterior, exaustivamente capituloo que veremos em
especifico.

Moeda

Enquanto no Brasil a rede de agendas utiliza apenas o
Real, nossa moeda de curso forgado, na Rede Externa

havendoexiste diversidade situagoes, paisesde queuma
normal negodosutilizam duas moedas de nos seus ecurso

contabeis,demonstratives saoinclusive quenos seus
segregados por moeda.

Essa diversidade traz uma serie de situagoes, como:
como e o- moedas nao conversiveis internacionalmente,

caso do Real;
duas moedas oficiais;

- moeda de urn terceiro pais aceita nos negbeios;
- possibilidade de efetivar operagbes em uma

terceira moeda.

que e a
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Volatilidade das moedas

sofrem interferencias diversasAs moedas seu poderem
aquisitivo. inflacionariosniveisInternamente, os

poder decomprometem Externamente, saoo seu compra.
influenciadas pela volatilidade da conversao das moedas em

internacionalrelaqao mercado relagao outrasao e em a
moedas. Agrega mais urn componente ao ja dificil entendimento

E quedas demonstraqoes contabeis das agendas no exterior.
com uma situaqao confortavelpodem ser levadas estandoa,

de rentabilidade se analizada dentro do mercado em que esta
perder toda essa rentabilidade quando transforma-atuando,

da detodo, razaola lucros do banco taxaemem como um
cambio estar desfavoravel.



55

CAPITULO 4

A MENSURAQAO DO RESULTADO DAS AGENCIAS NO EXTERIOR

4.1 Introdugao

fonte principal informa?6esdeA de conjunto deum
dependencies externas de um banco transnacional e o sistema
contabil. Tratando-se de informa?6es oriundas de diferentes
paises, esse conjunto de demonstragoes contabeis agrega uma
infinidade de diferengas de idioma, terminologies, formato

contabeis, denominagao,moeda dedas demonstragoes
detalhamento daorientagao demonstrativos, nivel dedos
contabilidade.informagao, defalarmos 0nas normassem

inumeras pesquisas, efonte degrande desafio, ate hoje a
legaisharmonizagao desse conjunto de heterogeneidades e

culturais, etc., que possamos
utiliza-lo no gerenciamento dos negocios.

gerencial deavaliagaode0 empresasprocesso
transnacionais agrega as variaveis conjunturais de cada pais

consideradasquais devemonde atua ser noasempresa,a
diferentemente da avaliagao efetuada no pais ondeprocesso,

globalizagao dos mercados e de algumas regras de conduta ou
as variaveis sao as proprias do negocio. Apesar da crescente

de usos e costumes, de forma



56

mesmo padroes de qualidade ja internacionalizados,
. caso das Regras de Basileia, ISO 9000, etc., cada pais tern

propria cultura traduz praticasnas normassua eque se
contabeis, formaqao da taxa de cambio, tributesnosna e
assim por diante.

diversidade criticode culturas eEssa pontoo
avaliaqaofundamental do de deprocesso empresas

influenciatransnacionais, sobremaneiravez que ouma
resultado. forma, efetuamos capitulonesteDessa o

variaveis hoje existentesprincipalslevantamento das em
relaqao a mensuragao do resultado das agendas no exterior e

varias formas de tratamento e equacionamento, iniciandosuas
contabil,resultadodopelo de apuraqao seuprocesso
demonstraqoesdastraduqaoBrasilreconhecimento no e a

harmonizaqao dedeaspectoscontabeis abordando ose
de traduqaoformaspraticas contabeis varias seusee as

efeitos na mensuraqao dos resultados das agendas.

como e o
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O PROCESSO DE APURAQAO DO RESULTADO CONTABIL4.2

Apesar de instituiqao,pertencerem a uma mesma as
agendas no exterior possuem contabilidade distinta dasuma

relagaooutras a sede. Essa distingao decorre dase em
exigencies de cada pais onde localizadas as unidades, que as

localtratam sendo tambem, pela naocomo uma empresa e
existencia, de uma globalizagao ou uma homogeneizagaoainda,
das contabeis a ponto de se poder visualizarnormas apenas

conjunto de relatbriosurn piano de contas e para
todas elas.

cada banco central tern o
procedimentos contabeisconjunto deseu e queregras

permitem credito, se j a,moeda do docontrole da ouo e
sistema obviamente as necessidadesfinanceiro, voltado
internas.

encontramos uma grande diversidade de principiosAssim,
impraticaveisutilizados,contabeis sendo tornam asque

na forma primitive.comparagoes entre as demonstragoes,
item 4.4.1,alias, doe assunto,Esse em queo

de Demonstragoestradugaodeanalisamos processesos
Contdbeis internacionalmente aceitos.

urn mesmo

Da mesma forma que no Brasil,
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4.3 O RECONHECIMENTO DO RESULTADO NO BRASIL

agendasAs de bancos brasileiros exterior saono

investimento permanente exterior e contabilizadono que
segundo normatizagao especifica. Apesar de serem tratadas

agendas no Pais com relagao aos procedimentos contabeis.
Todavia, lei societaria demais dispositivosa e os

legais, enquadrarem as Agendas investimento pelaao como
propria constituigao do sen capital, acabam por inclui-las
no processo de consolidagao obrigatoria com
demais agendas no Pais.

proprio Brasil, meiodoCentral das0 Banco por
circulares numeros 2397 29.12.93 04.01.95,2533, dee e

publicagao dasrespectivamente, exige apresentagao e aa
posigaofinanceirasdemonstragoes dos bancos numa

exterior, chegandodependenciesconsolidada nocom as
envio mensal da posigao consolidada,inclusive a requerer o

das dependencies no Exterior, reconhecendo a
coligada,caracteristica de dependencia e nao de apesar de

dosregulamentos paisesleispelasregidas eserem
hospedeiros.

leis societarias brasileiras,Todavia, perante as
resultado das dependencies continua sendo considerado comoo

investimento permanente e regulado pela Lei das Sociedades

com os numeros

como um

os numeros das

como agendas para efeitos operacionais, nao se equiparam as

consideradas na contabilidade dos Bancos no Brasil
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Agdes (Lei determinagoes6.404/76) pelas dapor CVM-e
Comissao de Valores Mobiliarios.

Especificamente quanto a avaliagao de investimentos em
coligadas controladas, artigo 248 da Lei dase S.A.o
define, em linhas gerais, ser dado
qualquer investimento:

"No balango patrimonial da companhia investimentosos

relevantes (art. 247 , paragrafo unico) sociedadesem

coligadas sobre cuja administragao tenha influencia,

que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital

social, sociedades controladas, serao avaliados peloe em

valor de patrimbnio liquido, de acordo seguintescom as

normas:

do patrimbnio Liquido da coligadavalor daI- o OU

controlada sera determinado com base em balango patrimonial

ou ate 60 (sessenta) dias,data,mesma

antes da data do balango da companhia; valorno maximo, no

do patrimbnio liquido nao serao computados os resultados nao

realizados decorrentes de negbeios ou com

companhia,a el acoligadassociedadesoutras ou por

controladas;

II

a aplicagao, sobre o valor do patrimbnio Liquido referido no

da porcentagem de participagao no capitalnumero anterior,

da coligada ou controlada;

o valor do investimento sera determinado mediante

ou balancete de verificagao levantado,

com a companhia,

a todo e

com observancia das

o tratamento a

ou de

normas desta lei, na



60

III diferenga entre do investimento,valor dea o

acordo numero de aquisigao corrigidoII, e custocom o o

monetariamente, sera registradasomente resultado docomo

exercicio:

a) decorrer lucro ou prejuizo apuradodese na

coligada ou controlada;

b) se corresponder , comprovadamente, a ganhos ou

perdas efetivos;

c) de companhia aberta, observanciano caso com

das normas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios. "

A Comissao de Valores Mobiliarios, pela Deliberagao CVM
28, de 05.02.86, aprovou e tornou obrigatoria a adogao den.

pronunciamento Brasileirodo Institute de Contadores
criteriosIBRACON, estabelecendo adotadosa serem no
investimentos exteriorcontabil detratamento no e na

Financeiras Moedasdas deConversao OutrasDemonstragbes
para Cruzeiros:

agendas , sucursaisfiliais,7 "AsItem ou

caracterlzamdependencies, nao como empresasseque

mantldasjurldicamente independentes, por empresas

devem normalmente ter seus ativos,brasileiras no exterior,

passives e resultados, integrados a contabilidade da matriz

agenda,qualquer outra filial, sucursalno Brasil oucomo

dependencia mantida no proprio Pais".
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8 tais filiais, Agendas,todavia,Item "Quando,

sucursais dependencies caracterizarem, essentia,ou nase

coligada registros contabeis prbprios,como uma e com a

ma triz no Brasil, deve reconhecer os resultados apurados nas

filiais, agendas, dependencies ou sucursais pela aplicagao

criterios contabeis de conversao previstos presenteno

pronunciamento. Essa forma de registro contabil e aceitavel

conceitonecessaria, baseada de essentiae no que a se

a ativos,sobrepbe forma, passivessempre que os e os

filiais, agendas,tais sucursaisresultados de ou

motivo,tiverem algum sendodependencies nao por

reconhecidos na matriz na forma do item 7."

" O ajuste decorrente da comparagao do valoritem 21

final em relagao ao valor contabil do investimento corrigido

conta de investimentos, tendo comorepresentara urn ajuste a

na medidado exercicio,conta de resultadocontrapartida,

efetivos ,perdasganhoscorresponds ouaem que

a participagao da investidora no resultadorelativamente (1)

nos acrescimoscoligada ou controladado exercicio da oue

coligadarealizadosdiminuigoes na ou

corregao monetariaa diferenga entre(2)controlada aou

paridade cambialinvestimentoderegistrada conta aena

perdas devem ser apresentadosutilizada. em

fungaocontabeis, dedemonstragbes emdestaque suanas

resultado da equivalbncia patrimonialsendoorigem, que o

do metodo de equivalencia patrimonial e inclui-las nas suas

demonstragbes consolidadas, quando for o caso, observando os

Tais ganhos ou
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aplicavel ao item representa resultado operacional(1)

aplicavel ao item (2), resultado nao operacional (ganhos e

perdas de capital)".

51Item \x explicativas de investimentoNas notas

deverao tambem, dados de coligadaconstar, cadaos ou

controlada exterior, conforme pratica Pais.no em nosso

Deverao ser mencionados, no sumario das praticas contabeis,

criterios dasde demonstragbesapuragao contabeisos e

dessas investidas exterior criterios de conversaono e os

para cruzeiros."

e o
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O PROCESSO DE TRADUQAO DE DEMONSTRATES CONTABEIS4.4 E
SEUS EFEITOS NA MENSURAQAO DOS RESULTADOS DAS AGENCIAS
NO EXTERIOR

0 processo de traduqao nao envolve somente a mudanpa na
monetariaexpressao das demonstraqdes contabeis com a

utilizaqao das taxas de cambio. Inclui tambem procedimentos
de harmonizaqao praticas contabeis utilizadasentre as no
pais hospedeiro do pais-sede, de forma torna-lose as a
coerentes com o destine a ser dado a esses demonstratives.

principals obj etivos da tradupaoOs estao assim
resumidos:

contabeisdotar demonstrates dosa) mesmosas
principios de contabilidade geralmente aceitos e utilizados
pela controladora;

expressar na moeda da controladora o conteudo dessasb)
sua posiqaodemonstrates contabeis,

patrimonial e financeira e os resultados de suas operates e
contabilizaqao daconsolidatepermitir ou asuaa

criterios adotadosdosequivalents patrimonial dentro no
Brasil.

refletir ade forma a
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figura 4.1

SISTEMA DE TRADU£AO DE BALAN^OS

conversAo para moeda funcional. ,

BALANQO DA DEPENDfiNCIA NOS PADROES 
DO PAtS HOSPEDEIRO.

HOMOGENEIZAQAO DE PRATICAS 
contAbeis.

HOMOGENEIZAQAo DA NOMENCLATURA : 
PARA OS PADRpES DO PAtS SEDE; ' ' ' 
BALANQO NOS PADR^ES DA SEDE. ■ ■ •.

NO FORMATOE COM OS PRINCfPIOS 
CONTABEIS- ADOTADOS E EXIGIDOS NO 
PAtS HOSPEDEIRO. _______________ _
COMPARAQAO E ADAPTAQAO DOS PADR&ES 
DO PAtS HOSPEDEIRO AOS PADRdES DA 
SEDE. _____ - _____ _
ADOqAo DE UM DOS MflTODOS DE 
CONVERSAO; DE ACORDO COM A ECONOMI A 
DO PAtS HOSPEDEIRO. : 
IDENTIFICAQAo DO CONTEtJDO DE CADA - 
CONTA." ’- " " ....... -
ESTABELECER A CONTA CORRESPONDENTS^ 
NO PADRAO DA SEDE /
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HOMOGENEIZAQAO DE PRATICAS CONTABEIS4.4.1

A homogeneizagao de praticas contabeis, notadamente nos
ultimos tem-se mostrado fator criticoanos, um no process©
de Tradugao de demonstragbes contabeis. Isso ocorre

baixoprincipalmente pelo indice de uniformidade de
principles praticas contabeis encontramos entree que os

dificilpaises, ja demostrou equacionamentoo seque
em fungao da velocidade com queatualmente, se desenvolve a

globalizagao de mercados a presenga marcante dase empresas
descentralizagaomultinacionais dasAnesse processo.

utilizagao de tecnicasdecisoes empresas, com anessas
visandodiferenciadas de administrate, comportamentoum
culturas,diferentesmais asadequado provocou o

necessidade de uma verificagao mais amiudeaparecimento da
das praticas contabeis utilizadas.

comportamento ternradical demudangaEssa o seu
cuja harmonizagaopraticas contabeis,primeiro reflexo nas

diversas entidadesbuscadasidotodo mundo tern porem o
InternationalIASCelasinternacionais, dentre o

desde 1973, vem sendoAccounting Standards Committee, que,
associagao profissional especificaformado paracomo uma

de praticasharmonizagaodede assuntos etratar normas
IASC e rr formularprincipal doobjetivocontabeis. 0 e

divulgar, no interesse publico, normas a serem observadas na
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apresentaqao de financeirasdemonstrates auditadas e
promover a aceitaqao e observancia mundiais de tais normas".

funciona deO IASC similarmaneira bem FASB-uma ao
Financial Accounting Board americano,Standard porem
emitindo padrdes especificos contabilidadeapara
internacional. Falta, no entanto, IASC a autoridade legalao

faze-las cumprir, dependendopara prescrever essas regras e
basicamente do esforqo de membros tentarsens em a sua
adoqao nos respectivos paises.

iniimeros pronunciamentosDentre produzidos peloos
destacamos 30,IASC, especificamente deIAS tratao que

"Disclosure in the Financial Statement of Banks Similaran
Financial Institutions", publicado em Agosto de 1990.

tambemA de trabalhoONU tern urn grupo
(Intergovernamentai Working ofGroup Experts on

International Standards of Accounting and Reporting IS AR)

especificamente para harmonizaqao praticasvoItado dasa
com aplicato especificacontabeis de paises membros,seus

as companhias transnacionais.
entidadesvariasesforqos,Complementando esses

sentido. Apesar disso,regionais tern trabalhado o
nivel de harmonizaqao das praticas contabeis ainda e baixo e

causados fatoresexistentes saoproblemas ainda poros
Ainda encontramos problemas decorrentesexternos a empresa.

a palavra "corrente"Por exemplo,de diferenqas de idioma.
seria algo comotraduzida para o Japones, o que,

proximo, dentrobasicosignificado dodeapesar urn
"presente",

no mesmo
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ativo teria significado distinto. Um representa valor de
mercado, caixa descontado.enquanto deoutro, f luxo Nemo

onde o nivel de desenvolvimento
contabil e grande, fleam fora desse problema de
harmonizagao, uma vez que existem diferengas substanciais na
interpretagao de determinados principles internacionais de
contabilidade nas duas linguas oficiais do pais, o ingles e

frances. problemaEsse encontraremoso mesmo na
terminologia contabil em geral.

diferengas deAs forma dosapresentagaona
demonstratives, significativas.tambem sao Enquanto nos
demonstratives e brasileirosamericanos ativo doo aparece
lado esquerdo e o passive do lado direito, na Gra-bretanha e

invertida.paises do apresentagao eCommonwealth Anos a
ordem decrescente de apresentagao dos Ativos utilizada pelos
americanos nao e seguida pelos paises europeus.

harmonizagao.Existem muitos 0contraargumentos a
Rivera3 , socio-diferengasprincipal, esegundo que as

f azempaiseseconomicas culturais entre que oscomose
se j am,paisesdessescontabeisobj etivos sistemasdos ou
Assim,diferentes.potencialmente venham aser,a
diferentesharmonizagao dos principios de contabilidade em
opiniao dedepaises nao muitas chancestern sucesso, na

importantes autores.

9 RIVERA, Juan M. The Internationalization of Accounting Standards: Past Problems and Current 
Prospect, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, Illinois: 1989.

vocabulario contabil usado no estabelecimento de valor de urn

mesmo paises como o Canada,
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Outro geralmente,ponto estacritico que,em quern
controla estabelec intent o dede padrdeso process©
internacionais de contabilidade sao os paises desenvolvidos,
Os paises desenvolvimento concordant entao, ficaraoent ou,
fora do processo. por exentplo,0 IASC, tent o seu processo de
desenvolvimento de padroes de contabilidade influenciado
pelas praticas em paises desenvolvidos, particularmente nos
Estados Unidos.

Diferentes tern influenciadofatores desenvolvimentoo
da contabilidade internacional e direcionado as pesquisas no
campo da harmonizagao de praticas contabeis, principalmente
quanto aos aspectos culturais de cada pais que, na verdade,
determinam a montagem de todo o arcabougo hoje existente. A

todos aquelesrefere-secultura, dentro desse contexto, a
influenciamsociais, politicosfatores outros que oou

comportamento dos individuos.
to "numerosos fatores jaCraig e ClarkeConforme Hamid,

di ferentes perfis dos deidentificados:foram gruposos

dasprofissao; naturezausuarios; daestrutura aa

vicissitudesnativas ;comerciaisorganizagoes ase

inflagao; dede taxataiseconomicas locais, taxaacomo

crescimento econdmico; situagao do balango de pagamentos do

estabilidadecomercial; daspais; da balangasaldo ao

taxas de cambio; nivel da participagao do estado no controle

ni vei ssi sternae propriedade das eoempresas;

10 HAMID, Shaari, CRAIG , Russel e CLARKE Frank. Religion: A Confounding Cultural Element in the 
International Harmonization of Accounting?. ABACUS, vol 29, n.2. 1993 p. 131.
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influenciada

nas atividades negociais".

Outro aspecto importante que aparece como dificultador
do processo de harmonizagao das praticas contabeis reside na
religiao de forma, determina culturecerta dosque, a
paises e o comportamento das pessoas. paisesEncontramos
onde filosofias judaico-cristas sao estrangeiras, taisas

India e Cingapura,como
comerciais anglicizadas, tambem paises, Japaoou como e

americanizadasforam onde praticasque as e
conceitos contabeis angloamericanos tern obtido aceitagao.

Porem paises
significativos sobreeticos proprios, cujos efeitos sao a

por exemplo,financeira. 0 Paquistao,
obrigou os bancos, em 1992,

instituigbestambem,islamicas.tradigdes Encontramos,
bancarias Inglaterra e atuamquena
dentro dessas tradigoes.

entendimentodificultamproblemasTodos oesses
dificuldades encontramosprincipalsinicial. As aoque

residem,paisesdemonstratives de outrosutilizer no
demonstrativesquais os saoentanto,

nas diferengasprofundidade das informagbesemitidos, ena
objetivos podem variar desdeprincipios contabeis. Osde

demonstratives com finalidades especificas para atendimento
analistasatendam dodemonstrativesf isco ate aosqueao

informagbes estaA profundidade dasmercado de capitals.

mas que tiveram as suas comunidades

a negociarem somente dentro das
estrutura comercial e

nos objetivos para os

com tradigao islamica tern comportamentos

o nivelpoliticas educacionais e

na Europa Continental

do governo
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intimamente ligada Quandoobj etivos. objetivooaos
especifico e informagao para fiscal,efeito obviamentea

seriam incluidas nos balancetes
com finalidades de mercado, tais como notas de rodape com os
principios, politicas procedimentos contabeis, nao saoe
encontradas.

A geral de traduq3o deregra nos processes
demonstraqdes contabeis, solucionar divergenciespara as
existentes praticas contabeisentre utilizadasas nos
diversos paises, e homogeneizar procedimentos contabeisos
utilizados nos diversos paises aos praticados no pais sede,

do valoresantes de dosconversao moedaprocess© para a
nacional, se j a, demonstratives contabeisou reescrever os
oriundos incluamde paises de forma todosoutros que os
principios e praticas contabeis adotados pela controladora.

inumerasatualmentehomogeneizaqao envolveEssa
criteriossituaqdes ainda permanecem divergentes dosque

adotados no Brasil, tais como:

Imposto de Renda,. inexistencia de provisoes para
gratificaqoes,ferias, etc. ;

. estoques avaliados por criterios diferentes;

. diferentes taxas de depreciaqao dos bens;

. nao adoqao completa do regime de competencia de exer-
cicios;

. utilizagao de nomenclature e classificaqao de contas
diferentes;

aquelas caracteristicas que
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. diferentes formas de reconhecimento da inflagao ou
ate o nao-reconhecimento.

efeitosOs dessas divergencies, nao se j amcaso
harmonizadas, dependem logicamente do grau de influencia das

Yamamoto11 , ao estudarinformagbes na tomada de decisoes. as

relaciona algumas consequencias, aquelas consideradas as
mais provaveis:

. diferengas indevidas nos pregos das agbes das
companhias nas Bolsas de Valores;

. inibigao dos investimentos estrangeiros em virtude da
inseguranga gerada pela falta de informagbes
adequadas;

investimento na
empresa A em detrimento da empresa B, por apresentar

. criagao ou retirada de subsidiaries e filiais;

. investimentos em setores economicos nao-adequados ou

" YAMAMOTO. Marina Mitiyo. Capta^o de Recursos para o Mercosul - Algumas considerables sobre 
harmonizadlo das informa<;des financeiras. Seminario Intemacional sobre realidades e Perpectivas do 
Mercosul - Buenos Aires - Out./1992.

os efeitos inflacionarios nos resultados;

. decisdes de investimentos erradas, por bases nao-
adequadas; ou seja, por exemplo,

nao tao atraentes, como aparentemente se mostravam.

diferengas contabeis entre os diversos paises do MERCOSUL,

maiores taxas de retorno, sem entretanto considerar
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TRADUQAO DE DEMONSTRATES CONTABEIS EM MOEDA4.4.2
ESTRANGEIRA

Definiqao:

Segundo ABDEL-MAGID traduqao e& urn processo
contabil medidosmontantes escala saoem que os em uma
convertidos montantes outra escala, aplicando-sea em as

de transformaqao. e similar a conversaoIsso deregras um
de inglesamontante escala escala metricauma para a

(polegadas por centimetros grama). escalaAonqas por
usada transformaqao e conhecidaexecutarpara essa por
"escala proporcional". Similarmente, ativos liquidos medidos
em moeda estrangeira sao transformados em montante de moeda
local meio proporcional.escala dade Apor regrauma
transformaqao e simples e requer somente a multiplicaqao dos

(isto e:montantes estrangeiros pelo fator de conversao a
obter o montante equivalente em moedataxa de cambio) para

local.

significative de metodos devariedadeExiste uma
tern como principioporem todos elesconversao de balangos,

todas elas,das duas grandes abordagens existentes, nouma
cambio utilizadasdeasvinculadas taxasentanto, na

conversao.
12 ABDEL-MAG ID, Moustafa F., CHEUNG, Joseph K. “Ratio Scales, Foreing Exchange Rates, and the 
Problem of Foreing Currency Translation : An Analytical-Empirical Perspective. THE INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ACCOUNTING. 22(1) Fall, 1986.

CHEUNG12
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UnicaA abordagem da de conversao,Taxa em que os
balangos sao refeitos partindo-se dos
moeda estrangeira para seu equivalente em moeda nacional
abordagem da Taxa multiple, em que sao empregadas taxas de
cambio histbricas e correntes.

utilizaqaoNa de abordagemoutra sidoternuma ou
recomendada a analise dos seguintes aspectos:

inflagao dos paises;
. os niveis inflacionarios dos paises envolvidos.

ABORDAGEM DA TAXA UNICA

A abordagem da taxa unica parte do principio de que as
dependencies vistas totalmenteestrangeiras sao como

ou seja, todas as operatesindependentes da empresa matriz,
propriadasendorealizadas consideradassao como

utilizadaprinciples contabeis moedae a
demonstratives financeiros sao considerados adequados emnos

termos de medigao.
o metodo da TAXA CORRENTE e oDentro dessa abordagem,

Sua metodologia consisteprincipal e mais utilizado deles.
demonstragao,da excetoitenstodosconverter oosem

Patrimonio Liquido, pela taxa de cambio do dia do balango.
Os itens da Demonstragao do Resultado sao tambem convertidos

e a
seus saldos finals em

se, de uma forma geral, as taxas de cambio refletem a

dependencia e os
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usando-se cambio da data do balanqo.a 0
Patrimonio Liquid© e encontrado por diferenqa entre o Ativo
e o Passive.

metodoEste e pelorecomendado FASB FINANCIALo
ACCOUNTING STANDARD BOARD em seu FAS 52, para traduqao de
demonstrates contabeis provenientes de paises sem inflaqao
ou cuja inflaqao nao alcanqe o patamar de 100% acumulado em
3 anos, tido como hiperinflaqao.

traduqao de demonstraqdesNa oriundas de paises com
inflaqao adotarnnao contabilidade nenhumque em sua

e o caso do Brasil,mecanismo de ajuste, que atraves dacomo
9249/95Lei eliminou correqao monetaria dea nossa

contabilidade, utilizaqao do metodo da Taxa Correntea
produziria demonstraqoes com elevado nivel de distorqao. Nao
e utilizagao,recomendada, portanto, naoa sua quea ser
exista um adequado sistema de corre^ao monetaria que elimine

efeitos da inflaqao de forma que produzaos
Liquido e resultados dentro dos padroes adotados no Brasile
para efeito do calculo da Equivalencia Patrimonial.

utilizaqao deconversaoConsidera-se nasuaque
cenario ditosob nao-levantadasdemonstra?6es um

peqa contabil perfeita, poisresultainflacionario,
componentes das Demonstraqoes em moeda estrangeiratodos os

do Patrimonioprincipalmentedia,dovaloresestao osa
consolidaqaoinviabilizaLiquido. f ato suaEsse a com
elevadapaises taxadecontabeis decomdemonstraqdes

sistema dealgumnSotenham eles correqaoinflaqao, ou

n°

em uma

um Patrimonio

taxa corrente de
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monetaria, pelo fato de estas demonstragbes conterem itens
avaliados valores histbricos, dea estaremque, apesar
contabilizados dentro principio contabildo do custo
historic© como base de valor, nao estao ao mesmo denominador
comum monetario,. ou seja, nao significam a mesma coisa num e
noutro cenario, em virtude da perda de poder aquisitivo da
moeda, o que nao acontece num pais sem inflagao.

restrigao existeEssa nao quando finalidade daa
calculo da Equivalenciaforconversao Patrimonial,o

utilizados valoressao constantes do Patrimonioapenas os
Liquido.

deixa existirTodo deproblemaesse ase empresa
sediada em pais de alta inflagao corrigir suas demonstragbes
financeiras pelo metodo da corregao integral.

As vantagens do metodo da taxa corrente sao:

. facil entendimento;

. custo baixo pela desnecessaria adogao de controles
adicionais

As desvantagens do metodo da taxa corrente sao:

aplicado sobre demonstragbes provenientes de pais,se
de corsistemacom inflagao mas sem

uma diminuigao doocasionaramonetaria,regao
da sociedade investida,Patrimonio Liquido, em reais,
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na mesma proporgao da relagao inflagao interna/ex-
terna embutida na taxa de conversao alem do efeito da
politica economica adotada pelo Brasil;

. sofre os efeitos
taxa de cambio, sempre vinculados a paridade donem
poder de compra das duas moedas.

ABORDAGEM DA TAXA MULTIPLA

taxa multipleA abordagem da cambiotaxas deemprega
historicas demonstragoes contabeis.tradugao daspara a

a moeda local nao econsidera-seDentro desse enfoque, que
partindo da premissa de queadequada para medir os eventos,

dependencia saoefetuadas pelatodas operagoes merasas
independentes.ou seja,extensdes das da matriz, nao sao

Seus objetivos sao:
usada pela matriz,moedamedir osnaexpressar,e

posigao financeira das operagoesresultados financeiros e a
usada pela dependencia enaomoedae,istoexternas, a

considerada apropriada como mensuragao;
. obter no processo da conversao mudangas na unidade de

como a epoca demedida sem afetar tanto as bases de medigao,
reconhecimento das receitas e despesas.

Nesta abordagem o metodo mais utilizado universalmente
desenvolvido LeonardInicialmente pore TEMPORAL.o

da politica econbmica, em relagao a
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publicadoLorensen, recomendado pelo AICPA-Americane
Institute of Certified Public Accountants, 1972, esteem
metodo reconhece principios contabeis utilizadosque os
para mensurar todos os Ativos Passives sao validos naoe e
podem ser alterados no processo de tradugao. Assim,
estoques forem registrados por urn valor corrente de mercado,
atendendo principio do mercado, doisdoscustoao ou o

de cambio vigentetaxa data do balango seramenor, a na
usada tradugao dessa Porem,conta. forpara a se
contabilizado de sera utilizadacusto, detaxaa prego a
cambio da data da contabilizagao.

demonstragao do resultado e traduzidaA taxaa uma
media do periodo, com excegao de itens relacionados a ativos
e passives especificos, que sao traduzidos a mesma taxa dos
itens respectivos.

utilizagaoe recomendadaabordagemEssa napara
paises altooriundas detradugao demonstragbesde com

indice inflacionario.
Esse metodo e o unico que retem os principios contabeis

geralmente aceitos adotados pela dependencia e e flexivel o
mudangasacomodarsuficiente nesses mesmosaspara

principios.

se os



78

CONSIDERAQOES GERAIS

Inicialmente esses metodos foram desenvolvidos para ser
utilizados sediadas em paises sem inflagaopor empresas e
detentoras de negocios em paises sem inflaqao ,com ou como
e americano, havendo FASB-FINANCIAL ACCOUNTINGo caso o
STANDARD BOARD regulamentado essa pratica pelo do FAS N o 8 e
52. Obviamente, utilizaqao desses metodos em paisesa com
inflaqao cuidados, especialmente relagaomerece com ao
tratamento dado a inflagao nos dois paises envolvidos,
demonstratives a serem convertidos forem oriundos de paises

se pretendecom alta taxa inflacionaria e o pais para onde
traduzi-los tambem tiver alta taxa inflacionaria.

e homogeneoa inflagaodadotratamento0 semprenem
parametrospaises, tambementre para seoscomoos
questionaveis.considerar uma inflaqao relevante sao

pronunciamento de JaneiroNo Brasil, o
de 1986,

moedascontabeis outrasde demonstraqbesde conversao em
odeliberagao n 28,para cruzeiros",

recomendou a adoqao,de 05 de fevereiro de 1986, para o caso
do metodo da taxa corrente e da taxa historica,brasileiro,

dentro das seguintes caracteristicas:
corrente e tambem aplicavel parao metodo daXX taxa

de alta inflaqao, tenhampaises de moeda fraca mas quee

adotado pela CVM na sua

se os

ser adotado para investimentos em coligadas e controladas em

"Investimentos societarios no exterior e criterios
IBRACON em seu
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si sternaadequado de monetariacorreqao de a juste dose

reflexes da inflaqao demonstragoes contabeisnas que, no

final, produzam patrimonio liquido resultadose

representatives e prdximos do sistema adotado no Brasil";

o metodo da taxa histdrica baseia-se no principio de

das demonstraqdesconversao contabeis fei taeque a

interpretando-se as transaqoes se tivessem ocorridocomo na

moeda para a qual se pretende converter".
"esse metodoComenta si doIBRACON terno que

casos de empresas

investidoras sediadas em paises de "moeda forte" que tenham

investimentos em paises adotam

sistemas de correqao monetaria. De fato,

demonstraqbes contabeis convertidas para forte, de

pois eliminarepresentative,realistsforma bem mais e

inflaqao, atravesefeitos dadasubstancial dosparcels

tecnica de conversao. "

IBRACON pondera,Nesse mesmo pronunciamento, em seuo

Paisvista tern"tendoparagrafo 42, que nossoemque

Histdrica,adoqao da Taxaelevada inflaqao, pura ecom a

tender-se-adescrito,simplesmente apurarem-seacomo

demonstrates contabeis convertidas com elevadas distorqdes.

convertidos representaraoativos permanentesfato,De os

valores de custo historico em reais,

efeitos de correqao monetaria.os

terem validade e representatividade,Desta forma, para

e

particularmente util e representativo nos

frente aos

ou seja, sem considerar

esse metodo apura

principios de contabilidade vigentes no Pais,

a moeda

e naocom elevada inflaqao
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necessario que, apos o processo de conversao explicado, se

aplique uma correqao monetaria nas demonstraqoes contabeis,

similarmente e feito pel a Brasil,ao que empresa no

atualmente baseada variaqao da criterioUFIR, estena que

poderiamos denominar Metodode da HistoricaTaxa com

Correqao Monetaria."

metodo foi indicadoEsse utilizadopara ser para
investimentos em coligadas e controladas sediadas em paises
de moeda f raca de alta inflaqao tenhamnaoe que o
reconhecimento da inflagao nas demonstragdes contabeis.

esse metodo fundamentam-se no fato de que
cenario evidenciado pelas demonstraqoes apos corregaoo a

nao e aquele onde o investimento foi efetuado.

PRATICAS INTERNACIONAIS

disponivel enfocaliteratureNormalmente a
verdadeamericanas,praticasessencialmente que naas

as regras gerais deinfluenciam as praticas mundiais. Assim,
traduqao descritas no Metodo Temporal e da Taxa Corrente sao

verificado algum diferenciamentoAtualmente tem-se em
algunspela adoqao,52,as dorelaqao FASB porregras

datratamentodiferenciadaspaises, de opararegras
inflagao.

americanasadotadasFranqa sao regrasmesmasNa as
Metodo Temporal e da Taxa Corrente - apenas uqe nos casos de

As criticas a

as mesmas em outros paises.
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paises hiperinflagao, franceses reelaboramcom os as
demonstratjoes apos a tradugao, efeitos da
inflagao.

No Reino Unido, foi emitido oem 1983, "Statement of
Standard Accounting Practice n.20 (SSAP 20) Foreign

Translation", permitindoCurrency dos doiso uso
tradicionais metodos, porem recomendando tambem o ajuste das
demonstragbes niveis decorrentes daantesaos prego,
tradugao para a Libra a taxa corrente.

Canada tambem consistentespraticas saoNo as com as
americanas.

lASC-International Accounting Standards CommitteeJa o
emitiu economiesseparado para asparecer

Financial Reporting inhiperinflacionarias 29"IAS
recomendandoEconomies",Hyperinf1ationary que as

de paises altaoriundasfinanceirasdemonstragbes com
inflagao sejam ajustadas pelos efeitos inflacionarios antes

metodo da Corrente.Taxapeloda tradugaosua

para eliminar os
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CORREQAO MONETARIA4.5

A correqao monetaria surgiu da necessidade especifica
de eliminar, de certa forma efeitos daou mensurar, os
inflagao sobre poder de da moeda doso correntecompra
paises.

Segundo Endo13 "urn dos primeiros exemplos de utilizagao

de corregao monetaria, fazer a perdaface do poderpara

aquisi tivo da moeda, ocorrido 1742,terparece em em

Massachusetts, quando foi baixada leiuma que passou a

permitir eqiii tativamenteaumentar pagaveismontantesos

sobre os titulos de credito na medida em que se depreciassem

relativamente as moedas de prata inglesas(Fisher,1913)"

respeito considera "AA corregaoesse que
monetaria obj etivo, totalmentenaotern como mesmo que

atingido, algotransformer moedaa em que possa ser

assim ser utilizadaconsiderado como uma medida padrao e em

uma de suas f ungoes basicas que e a de troca".

considera que "quando, tambem citado por Santos,
caracteristica deperdeha inflagao, moeda suaa

tarefa dehomogeneidade que e exigida agregarna

todas as transagbes ocorridas durante o ciclo operacional. A

13 ENDO, Seiti Kaneko. Contribuifdo ao Estudo da Corregao Monetaria. Sao Paulo: Editora da USP, 
1988, pag.12.
14 SANTOS, Ariovaldo dos. Alguns efeitos da Utilizagao de indices inadequados na corregdo dos 
balangos de empresas estrangeiras no Brasil. Tcsc (Doutoramento em Contabilidadc) - Faculdade de 
Economia, Administrate e Contabilidadc. Sao Paulo: Universidadc de Sao Paulo, 1993, p.20.
15 FAMA, Rubens. Analise do Desempenho Operacional das Empresas com a Utilizagdo de ntimeros 
Indices: Um estudo num conglomerado empresarial, Tesc(Doutoramento) Faculdade de Economia, 
Administrate e Contabilidadc. Sao Paulo: Univcrsidade de Sao Paulo, 1986, p.62.

Fama15

Santos14

somar ou
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oposipao ao nominal".

O IASC, editado em 1989,

que a que
100%
uma taxa altissima.

A maioria dos autores consultados conceitua e analisa a
infla?ao visao deextrema curto taxasprazo com
altissimas. independentementeNo entanto, do daporte
inflagao, entendemos que uma inflagao extremamente baixa,no
curto prazo, pode se transformar numa defasagem consideravel

longo inflagao ditaexemplo,Tome-se,no prazo. por uma
desprezivel de 2% ao ano. Ao final de urn periodo de 10 anos,
qualquer capital aplicado perderia cerca de 22%.

Se visualizarmos a contabilidade tambem com a otica do
seja ela de quee nao considerarmos a inflagao,curto prazo,

estaremos apresentando demonstragbes com poucotamanho for,
que sb sera detectado no longo prazo.conteudo informative,

Obviamente que,
inflagao por um consideravel periodo,

Passivas contenhamtransagbes Ativastodas ecom que as
algum tipo de indexagao vinculada a inflagao.

considerada baixa, nao einflagao epaises cujaNos
Passives. Assim,Ativospr&tica indexarcorrente e a
moeda existeda edesvalorizagaoprotegao contra masa

em seu pronunciamento IAS 29,

nosso entendimento com relagao aos efeitos da inflagao fazem

no Brasil, por estarmos convivendo com
nosso comportamento e

descreve o ambiente inflacionario como sendo aquele pais em

presenpa da inflapao dificulta ou ofusca a perceppao real em

com uma

ser consideradono periodo de 3 anos,
taxa cumulative de inflagao seja igual ou maior

o que chegou a
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invariavelmente embutida no custo financeiro, mascarando de
forma ecerta realmente ecustoo que protepaoe o que

contra a desvalorizaqao da moeda.

4.5.1 - Inflagao Relativa x Inflaqao Absoluta

Paises como o Japao e Suiqa, que convivem com uma taxa
absoluta de inflaqao de quase zero e disparam para patamares
entre 2 reagem com preocupaqao igual ou maior
do que a de cidadaos de outros paises que convivem com taxas
inflacionarias f az2 4%entre Issoe com que, ao

inflaqao de outros paises, tracem urn paralelo
inflaqdes interpretando-as pela propria.entre Ouas sua

sej a, inflaqao absoluta dentro depermanecerse a
fazer parte dos parametrosdeterminados patamares, passa a

de comparaqao normals do pais,
interpretara essaparametros de inflaqao diferentes mesma

propriastirandoinflaqao comparada suassua,com a
nao necessariamente iguais as do outro pais.conclusoes,

chegouBrasil, patamaresdoInflaqao aquecomo a
altosparalelamenteconviviamosaltissimos enquanto com

relativamente normalexcedentes comerciais,indices de era
dia-a-dia, porem essa nao seria a interpretaqao de

um empresario suipo convivendo
zero.

inflacionarios saoniveisAssim, sempreos
interpretados segundo uma visao propria do analista e de seu

no nosso
com uma inflaqao prbxima de

analisarem a

ao ano,

enquanto que outro pais com

e 4%

ao mes.
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conjunto de parametros, visao desempree quase com uma
curto prazo; porem, no longo prazo, mesmo os menores indices
inflacionarios podem significar uma grande perda.

4.5.2 Reflexes na Atividade Bancaria

atividadeNa bancaria desenvolvida paisesem com
inflagao baixa, encontraremos uma situaqao extrema,

atividade e basicamente decomposta transagdesque essa
envolvendo moeda. receitaCusto sao decompostose uma
parcela consideravel de inflaqao, nao identificada como tai,

exerciciodistorcendo assim lucro do doproporqaonao
atividades operacionaiscapital proprio que financiou as e

mantido, distribuigaofoi provocandodevidamentenao uma
como se fosse lucro.indevida de Capital,

4.5.3 - Efeitos na Avaliagao de Desempenho

Os efeitos da inflagao sem o devido tratamento contabil
exterior esta nadesempenho de agendas nona avaliagao de

liquido dolucrodistorgao causadadaproporgao aomesma
liquido assim.e taoverdade naoexercicio, naque

o balango,inflagao sobreDependendo do efeito liquido da
significandogeralmente e devedor,bancosdosque no caso

teremos urn efeito
calculobase de2. dolucro;superestimagao doduplo: 1.

subestimado.Liquido Gera-sePatrimonioretorno sobre o

uma despesa nao deduzida do lucro liquido,

uma vez
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assim, uma contagem dupla no calculo de qualquer indice que
envolva resultados.

4.5.4
Paises de baixo indice inflacionario

A inflaqao provoca a deterioraqao de uma caracteristica
principal da moeda, transaqdesas
ocorridas, dificultando a percepqao do que e real que e
nominal.

A introduqao da correqao monetaria teve a finalidade de
atenuar os efeitos da inflaqao sobre a moeda.

"arespeito, comenta corregaoA queesse
do ponto de vista conceitual, nada mais e do quemonetaria,

segunda moeda no sistema econdmico para

moeda.de algumas das fungdes da Desuprir a deficiencia

a moeda legal nao efato,

de defungdesadequada para desempenharmais reservaas

conta para pagamentos diferidos, eunidade devalor dee

da indexagaoartificionatural como ournque

para suprir tais fungdes".

e consideradainflagaopaisesPorem, aqueemnos
nao sao utilizados mecanismos de corregao monetaria,baixa,

16 ENDO, Seiti Kaneko. Contribui^do ao estudo da corregao monetdria. Sao Paulo: Editora da 
Universidade de SSo Paulo, 1988.

Os efeitos da Inflagao sem Corregao Monetaria nos

Endo16

e o

a introdugao de uma

como num contexto inflacionario,

a de homogeneizar

se buscasse

que e
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em fungao da percepgao menos do que seja inflagao absoluta e
mais do seja inflagao relativa.

procedimento instintivamenteEsse provoca o

aparecimento de mecanismos, nao-explicitos, decertos

protegao contra a inflagao, fazendo com que, pelo menos nos
negocios, nao se esquega da inflagao.

que invariavelmenteUm caso

agrega a inflagao aos juros reais.

daefetuada comportamentoentrecomparagaoEm o

jurostaxa Libor deinflagao americana comprovou-se o
ficaramde juros,inflagaoembutimento da taxas quenas

sempre acima das taxas de inflagao.

tipico e a taxa de juros,

e a
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quadro 4.1

TAXA DE JUROS - INFLAQAO JUROS REAIS

O CASO AMERICANO

INFLAQAOANO LIBOR JUROS REAIS

1984 11,21 4, 30 6, 91

1985 3, 50 5, 158, 65

1986 1,90 4,926, 82

1987 3, 70 3, 617, 31

4,031988 4, 108, 13

4, 474,801989 9, 27

2, 925,408,321990

1,884,201991 6, 08

0, 933, 003, 931992

0, 433, 003, 431993

2,702, 375, 071994

fevereiro/95fonte:Boletim do BACEN

OCDE-Economic Outlook - Junho/94
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Nos balances anuais. baixasrazao das detaxasem
inflagao, os efeitos passam despercebidos. Porem,
longo prazos, obviamente, as conseqiiencias muitasaparecem,

devido tempo para determinadas posigbesvezes rever
gerenciais.

inflagoes mensais,Pequenas ajustes balango,sem no
deterioram da forma inflagao alta,mesma que a com o

de inflagaoagravante altaque a preocupa e aguga o
sentimento do administrador. Ja inflagao baixa consolidaa

seus efeitos no longo prazo sem que o administrador tomeos
consciencia efeitosdos danosos, nao saoseus que
devidamente considerados nas avaliagbes gerenciais.

A conseqiiencia mais bbvia, termos de Demonstragbesem
lucroContabeis, distribuigao de valorese comoa

capital valoresnecessaries a domanutengao em seus
originais de poder de compra. Essa distribuigao provoca um

avaliagao gerencial,sistemas dedesvio todos aoosem
tambem,mensurar rentabilidade acima do normal. Provoca, a

a devolugaodescapitalizagao da empresa e, conseqiientemente,
do capital mascarado como lucro.

fungaoefeito ternbancariaatividadeNa umaesse
restrigoes a alavancagemmultiplicadora, tendo em conta as

impostas pelas autoridades reguladoras dos paises, proibindo
valor do12,5niveis de emprestimos superiores vezes oa

bancos centralstodosprocedimento adotado porCapital, os
colocarnaoprudencia financeira. Parado emmundo como

dirigentes dosmundial,financeirorisco sistema oso

no medio e

sem o
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principals bancos centrais, reunidos Basileia, Suiga,em
resolveram estimular adogao mundial de conjunto dea urn

denominadas ''Regras da Basileia", visamregras, que
sobretudo limitar dos negbcios financeiros,expansaoa
dentro de uma economia globalizada, que o pais Sede desem
qualquer conglomerado financeiro tenha sob controleo e
supervisee.

Sendo Capital base de calculo limitesdos deo a
alavancagem, diminuigao redugaoa sua provoca uma na
capacidade multiplicadora atividade bancaria.ternque a
Reduz tambem capacidade de de receitas,geragaoa sua

superdimensionamentomascarada avaliagbes pelo donas

resultado com a diminuigao consequente do capital, sugerindo
aplicagao instrumentosdos dedobradacontagemuma na

utilizam capitalrentabilidadeavaliagao de o e osque
inflagaoOu seja,seu calculo. sem corregaoresultados no
mantem Passives nao-atividademonetaria semprequenuma

monetarios maiores do que os Ativos nao-monetarios, provoca
diminuigao no Patrimonioresultadosaumento umaeurn nos

indicestambem deprocedimentoLiquido. Esse osmascara
realidadequandoaumentandoacabamrentabilidade, naque

houve uma diminuigao nos resultados relatives.
ausenciada deefeitoscomentar os, ao
americanos,balangos dos bancosmecanismos de corregao nos

organ!zapdes acabam sendodessasOs lucrosenfatiza que
enaorealidade sao,maiores vez quedo umanaque

17 KANITZ, Stephen C. Op. Cit. p. 15/16.

Kanitz17
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descontada inflaqao. disso, imposto de rendaAl ema o

americano de tern emetade 1ucros; metadedesses outraa a

tomada pelos acionistas Muitasdividendos.forma dena

empresas americanas nao apresentam resultados positives, ja

o lucro contabil e superior ao lucro real descontadaque a

inflaqao. "

Afirma tambem que
Americanosfoi interrompido dospela Bancos emrecusa

razao de qualquercontinuar emprestando Brasil, nao emao
sim pela proibiqaooutro problema que tenha acontecido, mas

das autoridades americanas de os bancos emprestarem mais do
reduzidoalturaseu capital, j a10 emessaaque vezes o

acionistadodo costumeinflaqoes acumuladasfungao das e
lucrestotalidade dospagamento dade exigiramericano o

depelo Impostoabsorvidoedividendo. restante0como

Renda.

o processo de crescimento brasileiro
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4.5.4.1 Exemplo dos efeitos da corregao monetaria sobre
demonstratives de paises com baixa inflagao

Tomemos por base demonstrativos de uma dependenciaos
bancaria localizada pais baixos indicesem urn com
inflacionarios, isso, nao adota mecanismos deque, por
corregao monetaria. A dependencia foi formada em 31.12.1983,

Capital inicial de ME$ 120.000,00 investimentoscom e
permanentes nao depreciaveis de ME$ 90.000,00.
Simultaneamente a abertura, obtem uma linha de credit©sua

Interbancario local, valor de ME$ 200.000,00,no no e
Depbsitos Voluntaries, ME$valor de 800.000,00,no
totalmente aplicados.

norma geral efetuarO Banco tern como suas captagoes a
uma taxa de no maximo a LIBOR e efetuar suas aplicaqoes
minimo a taxa LIBOR mais 2%.

de RendaAdmitiremos tambem Impost© e osque o

sej a, no ultimodia do balanqo,dividendos sao pages ouno
diminuiqao das aplicagoesdia do exercicio,util nocom a

interbancario em valores correspondentes.

PASSIVO
$ 800.000Depositos Voluntaries

$ 200.000InterbancarioInterbancario
$ 120.000Capital10.000Outros

90.000Permanente
$ 1.120.000total$ 1.120.000total

Operafoes de Credit© $ 220.000
800.000

BalanQO em 31.12.1983
ATTVO

a no
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O desenvolveuBanco atividades Exercicio desuas no
1984, tendo apresentado seguintes movimentosos e
respectivas avaliagoes:
DEMONSTRAQOES CONTABETS
AT IVO 31.12.1983 31.12.1984

Operaqoes de Credito 220.000,00 249.062,00
Interbancario 800.000,00 881.717,00
Outros 10.000,00 11.321,00
Permanente 90.000,00 90.000,00

total 1.120.000,00 1.232.100,00

PASS IVO

Depositos Voluntaries 800.000,00 889.680,00
Interbancario 200.000,00 222.420,00

120.000,00 120.000,00Capital

1.232.100,001.120.000,00total

D R E

136.063,00Receitas Operacionais
112.100,00Despesas Operacionais
23.963,00Lucro Antes do Imposto de Renda
11.981,50Provisao para o Imposto de Renda
11.981,50Lucro Liquid©

ROI
ROA
Alavancagem maxima
Margem Utxlizada 
Margem p/Aplicayao

Taxa LIBOR 11,21%
Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%
Inflagao no periodo 3,5 %

10%
1,05%

$1,200,000,00
$1,030,000,00
$ 170.000,00
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Aplicando-se demonstratives metodologiaa esses a
tradicional de corregao monetaria utilizada no Brasil, ter-
se-a a seguinte nova situagao,

lembrando-se que o calculo de Impost© de Renda continueano,
da mesma forma, tendo em conta a nao dedutibilidade do Saldo
da Corregao Monetaria.

DEMONSTRATES CONTABEIS
AT IVO 31.12.1983 31.12.1984
Operagoes de Credito 220.000,00 249.062,00
Interbancario 800.000,00 882.767,00

10.000,00 11.321,00Outros
90.000,00 93.150,00Permanente

1.236.300,001.120.000,00total

PASSIVO
889.680,00800.000,00Depositos Voluntaries
222.420,00200.000,00Interbancario
120.000,00120.000,00Capital
4.200,00Reserva de Capital

1.236.300,001.120.000,00total

para uma inflagao de 3,5% ao
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DRE
Receitas Operacionais 136.063,00
Despesas Operacionais 112.100,00
Lucro Liquido Operacional 23.963,00
Resultado da Corregao Monetaria ( 1.050,00)
Lucro Liquido antes do Imposto de Renda 22.913,00
Provisao para o Imposto de Renda 11.981,50
Lucro Liquido 10.931,50

11,21%Taxa LIBOR8,8%ROI

Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%0,96%ROA

Inflagao no periodo 3,5 %$1,242,000,00Alavancagem maxima

$1,030,000,00Margem Utilizada

Margem p/Aplicagao $ 212.000,00

Principals Alteragoes:
. Diminuigao das taxas de retorno
. Aumento dos niveis de Alavancagem
. Diminuigao do Lucro Distribuivel
. Manutengao do Capital Monetario



96

Para de 1985, inflagao de 3,8 3%o ano com uma e uma
taxa de juros LIBOR de 8,65%, o Banco apresentou a seguinte
situagao patrimonial, demonstragdes elaboradas dacom as
forma tradicional, sem corregao monetaria:

DEMONSTRATES CONTABEIS

ATIVO 31.12.1984 31.12.1985

Opera?6es de Credito 249.062,00 275.587,10
Interbancario 881.717,00 950.182,86
Outros 11.321,00 12.526,69
Permanente 90.000,00 90.000,00
total 1.232.100,00 1.328.296,65

PASS IVO
996.637,32Depositos Voluntaries 889.680,00

241.659,33222.420,00Interbancario

120.000,00120.000,00Capital

1.328.296,651.232.100,00total

D RE/

121.633,65Receitas Operacionais

96.196,65Despesas Operacionais
25.437,00Lucro Antes do Imposto de Renda
12.718,50Provisao para o Imposto de Renda

12.718,50Lucro Liquid©

10,6%
1,03%

$1,200,000,00
$1,251,206,00

51.206,00)

ROI 
ROA 
Alavancagem maxima 
Margem Utilizada 
Margem p/Aplicagao ($

Taxa LIBOR 8,65%
Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%
Inflagao no periodo 3,83%
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Aplicando-se demonstrativos metodologiaa esses a
tradicional de monetariacorregao utilizada Brasil,no
teremos a seguinte nova situagao, para uma inflagao de 3,83%

DEMONSTRATES CONTABEIS

AT IVO 31.12.1984 31.12.1985
Operagdes de Credito 249.062,00 275.587,10

Interbancario 882.767,00 952.422,08

Outros 11.321,00 12.526,69

93.150,00 96.717,64Permanente

1.337.253,51total 1.236.300,00

PASS IVO

966.637,32889.680,00Depositos Voluntaries

241.659,33222.420,00Interbancario

120.000,00120.000,00Capital

8.956,864.200,00"•iserva de Capital
1.337.253,511.236.300,00total

ao ano, com o calculo de Imposto de Renda nao contemplando o
resultado da corregao monetaria, por nao ser dedutivel.
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DRE
Receitas Operacionais 121.745,47
Despesas Operacionais 96.196,65
Lucro Liquido Operacional 25.548,82
Resultado da Correqao Monetaria ( 1.189,22)
Lucro Liquido antes do Imposto de Renda 24.359,60
Provisao para o Imposto de Renda 12.774,41
Lucro Liquido 11.585,19

8,65%Taxa LIBOR9,0%ROI

Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%0,93%ROA

Inflagao no periodo 3,83%$1,289,568,60Alavancagem maxima

$1,240,535,87Margein Utilizada

49.032,73Margem p/Aplicagao $

Principals Alteragoes:
. Diminuigao das taxas de retorno
. Aumento dos niveis de Alavancagem
. Diminuigao do Lucro Distribuivel
. Manutengao do Capital Monetario
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Pelo resultado apresentado no comparative dos periodos,
forma apurada conforme exigencias localsna e com o novo

podemos observar os
efeitos de nao se aplicar corregao monetaria, mesmo quando a

dos periodoscaso
analisados, em que a inflagao ficou em torno de 3,5% ao ano.

Em ambos os periodos tivemos urn acrescimo limite deno
alavancagem calculo foi feitoquando sobreo as

corrigidas, obviamente acrescimopelo daDemonstragdes
que possibilitacorregao monetaria o uma

consequentemente resulta
aumento nos lucros.

fato ficam todos superavaliados. Decorregao monetaria, de
indice1984,10%deinvestimentosobreretorno oemum o

Com relagao aa inflagao.considerando-se8, 8%,
Manutengao do Capital Monetario, nao restou duvidas, tambem,

necessaria qualqueremonetariade corregao emque a
distribuigaoevitando-seinflagao,situagao comode a

dividendo de parcelas do Capital.

comparagao do dividendo distribuidoSe
11.981,50,de ME$ compararmos com ovalor1984, eem no

verificaremosrecalculo desse lucro considerando a inflagao,
quandoque

na realidade esse valor pertencia ao capital necessario para
a manutengao dos mesmos niveis de atividade.

sem a

em ummaior margem de aplicagao e

Os novos indices de rentabilidade mostraram que,

caiu para

foram pagos ME$ 1.050,00 como sendo dividendos,

calculo baseado na corregao monetaria,

inflagao e extremamente baixa, como foi o

observarmos na

sobre o capital,
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4.5.4.2 Analise Critica da Situagao Americana

A economia americana nos ultimos 10 conviveu comanos
urn nivel de inflagao baixissimo, 4% ao

Por isso, sua legislagao nao preve nenhum mecanismo deano.
corregao monetaria que ajuste o patrimbnio pelos efeitos da
deterioragao inflagao.causada pela deApesar ser urn
fenomeno brasileiros, sistema financeirocomum para os o
americano nao admite nenhuma clausula de corregao monetaria

leiscontratos, consequentementenos nas e nos seus
Demonstratives Contabeis.

comenta que "as distorgbes dai decorrentes sao

aconteceriafacilmente Imaginedetectadas. que com oo
capital inicial de

que nao sofre nenhuma atualizagao monetariafundado em 1776,
Contabilmenteinflagao americana.dede 200 anos

esse valor estaria dizimado no final desse periodo.”
inflagaosomentecriterios americanos,Segundo os uma

tres anos poderia ser considerada uma alta

durante 10 anos,inflagao; porem

produziria uma inflagao acumulada de 62%. Isso comprova que

pode apresentarlongoinflagao baixa, prazo,uma no
defasagens significativas nos resultados da empresa.

ha doaumentodevida corregao, umverdade,Na
acabamverdadeamericanas,resultado nadas queempresas

Kanitz18

uma inflagao de 5% ao ano,

18 KANITZ, Stephen C. Op. Cit. p. 15.

acima de 100% em

o Banco de Boston,uma instituigao como

em mais

sem a

sempre ao redor de
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distribuindo parte do seu capital fosse resultado,como se

iniciando urn processo lento de descapitalizaqao, que no dia-
a-dia do mercado financeiro e compensado pela inclusao na
taxa de juros do diferencial inflacionario previsto para o
periodo.

Esse procedimento afeta inclusive calculo do Lucroo
Distribuivel e, os niveis de manutenqao doconsequent entente,
Capital Monetario necessario a continuidade da empresa nos
mesmos niveis produtivos.

Dentro dessa filosofia, foram desenvolvidos os metodos

de traduqao de ContabeisDemonstragdes Moedasem
Estrangeiras, Financial Accounting Standardtendo o FASB

Board determinado utilizaqao do metodo corrente para aa

economiesprovenientes dedemonstrativosdeconversao
temporalmetodofortes, hiperinflaqao, para aoesem
e com inflagao.conversao de demonstratives em moeda fraca

foram desenvolvidosde conversaometodosTodos esses
pressuposiqao eladecambialancorados taxa quenana

propriainflacionarios, pelaefeitosregularizaria suaos
PPP-Purchaseteriateoricamentecomposigao, asempreque

considerariandoseja,Parity como parametro, asPower ou
duas inflagbes.

dentro dosOs niveis da inflaqao americana sao baixos,
parametros para utilizaqao do metodo da taxa corrente; dessa

ficandonao sera considerada no processo de traduqao,forma,
valores da mesma forma que apresentados no proprio pais.os

medidadesubstituiqao da unidade paraAcontece aapenas



102

outra moeda. Alem disso,
aos principals mercados. ficaram longe da

PPP-Paridade do Poder de da moeda, inclusiveCompra no
Brasil, na conversao para as diversas moeda que tivemos
Real.

Assim, padrdes atuais, convertidos naonos ou para

moeda,outra demonstrativos americanos continuamos

apresentando defasagens areferentes desconsideraqao da
inflagao, ainda baixa. Essas defasagens balanqos,que nos
proprias inflacionarias,de economias dosesocorrem em
homeopaticas e quase imperceptiveis no curto prazo.

Para validar essa premissa, pesquisamos a composiqao da
Comparativamenteinflaqao americana 10ultimos anos.nos

RealDolarparidade dodemontamos taxa e acom oa
praticadacambiodeanalisamos afrente taxa no mesmo

finalidade de comprovar que a taxa de cambioperiodo,
nao e o instrumento adequado para equalizar preqos.

com a

as taxas cambiais praticadas para o

e o

dolar em relaqao
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ANO

Quadro 4.1

INFLA^AO, TAXA DE CAMBIO EFETIVA E PARITARIA 
ESTADOS UNIDOS E BRASIL

% INFLACAO 
AMERICANA

% INFLACAO 
BRASILEIRA

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

% VARIACAO
NOMINAL USS
X RS_________

97,71
289,44
223,58
229,46

42,41
383,64
959,22

1,384,12
1,397,27

528,48
1,059,01
2,532,53

6,10
3,20
4,30
3,50 
1,90 
3,70
4,10
4,80
5,40
4,20 
3,00 
3,00

% VARIACAO 
PARITARIA RS 
X USS_________

86,40 
134,60 
284,70 
215,85 
140,63 
217,94 
651,49

1,223,47
2.782,16 
418,32 
879,32

2,629,66

97,80
142,10
197,00
226,90
145,20
229,70
682,30

1,287,00
2,937,80
440,09

1.008,70
____________________________ 2,708,55
Fonte: OCDE - "Economic Outlook" - Desembro/90, Juno/93, Junho/94. 
CAMBIO - Series Histdricas - AND IMA - Outubro/94.
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CAPITULO 5
O PROBLEMA DAS FLUTUAQOES DAS TAXAS CAMBIAIS

Alem dos problemas contabeis, aspecto cambial e deo
extrema relevancia estabelecimento das demonstrancesno
contabeis integrarao instrumentos de deque gestaoos
negbcios no exterior, pois cada pais adota urn tipo de cambio
e tern sua moeda conversivel ou nao, surgindo assim problemas
de paridade no estabelecimento de sen valor.

cambial nada mais e do que
nacional, que e pago por uma moeda estrangeira.

a moeda estrangeira e uma mercadoria e,
como tai, esta sujeita as forqas da oferta e procure.

o valor
de uma moeda em relagao a outra e o valor pago em numeros da

determinado pelo mercado.outra,
ideal devalorPorem pode-se obter corretoou umao

moeda sem utilizar
adquirirnecessariaquantidade de moeda a mesmapara se

paises. metodo ediferentes Esseprodutosdecesta em
chamado de PPP - Purchase Power Parity.

cesta deque equalize os pregosEsse processo,
do is paisesentresimilaresprodutos servigos ee

paridade do poder de compra entre duas moedas,determina a
19 PERI A Junior, Milve Antonio, Cambio: Conhecimentos Gerais. Sao Paulo: Aduaneiras, 1986, p. 61.

Segundo Peria13

a validagao do mercado,

de uma

em moedaA taxa

Esse e o tratamento dado pelo mercado, ou seja,

o prego,

calculando-se a
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sof re diferentes influencias fatoresdostanto insumose
doscomponentes dos produtos da qualidadepregos como

desses produtos. taisFatores tributagbescomo
diferenciadas, qualidade da mao de obra e outros componentes
do prego, provocariam distorgbes e comprometeriam a paridade
desej ada.

A propria taxa de inflagao, componente do calculo da
paridade das emoedas, muitas considerada,naovezes em
fungao do seu percentual considerado baixo, embora,ser ao
longo de essa perda possa ser relevante.certo periodo,

ha dois conjuntos de fatores que afetam
Primeiro,de cambio moeda.de estaotaxasas osuma

fatores do ladoisto e, real dadenominados "fundamentos",
do perfilcrescimentoeconomia, de PIB,taxa ocomo a

situagao do balango de pagamentos neste,tecnolbgico, e,a
critica chamada "contaparticularmente de contauma

das contas de comercio, de servigos(que e acorrente" soma
Segundo,e doagoes unilaterais).

avaliagao dade longo prazos,de juros de curto e
perspectiva para os proximospolitica monetaria recente, sua

projegao de inflagao. 0 jogo dessas forgas resultameses
taxa de cambio verificada no mercado.na

simples consideragao da taxaa
obtenha taxaaindacada pais,inflagao ade sede que

20ZINI, Alvaro Antonio Junior. Estudos Economicos . Institute de Pesquisas Econdmicas - USP, Volume 
18, n. 1, Jan/Abril-1988.

Segundo ZINI2u

e a

Isso significa que com

as taxas
vem os fatores monetarios:
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paritaria da conversao da moeda, nao se obtem o preqo dessa
moeda em termos de mercado.

5.1 Formagao da Taxa Cambial

A de cambiotaxa e relaqao existente duasentrea
moedas, determinado pelo mercado, da moedaem que
de um pais e medido em quantidades de outra moeda, podendo
variar funqao tipo mercadodo de de cambio eem que
praticado. Esses tipos de mercado de cambio sao divididos em
duas categories: com taxa livre(flutuante) e com taxa fixa.

a)Mercado de Cambio com Taxa Livre

O cambio ou
pela forqa dadetermina taxa,se j a, e mercado aquerno

nao existindo qualquer regulamentaqaooferta
oficial.

do mercado quandointervem nascentraisbancosOs as
taxes ficam acima ou abaixo do nivel desejado pelo govern©,
comprando ou vendendo moedas em niveis que possam equilibrar

b)Mercado de Cambio de Taxa Fixa

os preqos dentro do patamar desejado.

o preqo,

com Taxa Livre e conduzido pelo mercado,

e da procura,
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Neste mercado, taxes de cambio fixadas pelassaoas
autoridades, dentro dos parametros necessaries ao
cumprimento da politica governamental. Ate bem pouco tempo

a pratica adotada no Brasil, quando o Banco Central
fixava a taxa cambial de todas as moedas, visando equacionar
problemas internos de inflagao, disponibilidade de divisas,

Atualmente,etc. Brasil e livremercadono o para
estabelecer o prego das moedas.

A fixagao das moedas, feita geralmente pelo
pelos bancos centrais, seguintescompreendegovern© ou os

fatores,
a)inflagao interna e externa;

exportagoes ou coibirb)interesse em incentivar asas
importances;

maior f luxo de externos,c) comrecursosmenorou
vistas a tomada de emprestimos.

Formagao Teorica da Taxa Cambial5.2

qualquer mercadoria posta a venda,de que, como
oferta dalei dasujeitas aestaoestrangeiras tambem e

procura.
para explicarusadoscomumenteartificios apelos mesmos

21 PERIA Junior. Milve Antonio - Op. Cit. pag.

segundo Peria'1

essa era

A formagao teorica da Taxa Cambial deriva do conceito

Assim, o prego das moedas estrangeiras e explicado

do prego

as moedas
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formagao dos pregos em geral. Ou seja, pela intersecgao das
curvas da Oferta e da Procura.
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5.3 Paridade do Poder de Compra

A taxa de paridade, tambem chamada de Taxa Real, teve o
desenvolvimento partir do trabalhoseu do Prof. Gustava

Cassel, em 1919, que correlacionou, dentro de sua teoria, as
variances relatives de doisentre paises. Essaprepos
paridade, segundo eSantos resultado do calculo dao
expressao:

PI (Ml)
PI (MO)

TC(ml) TC(MO) x
PE (Ml)
PE (MO)

onde ,

PI(MO)
PE(Ml)
PE(MO)

Economia, Administra^o e Contabilidade. S5o Paulo: Universidade de S2o Paulo. 1993. p.32.

TC(Ml)
TC(MO)
PI(Ml)

22 /

22 SANTOS, Ariovaldo dos. Alguns Efeitos da Utiliza<?ao de indices inadequados na correqao dos 
balances de empresas estrangeiras no Brasil. Tese ( Doutoramento em Contabilidade) - Faculdade de

= Taxa de cambio no momento 1
= Taxa de cambio no momento 0
= Indice geral que mega a variaqao dos preqos inter- 

nos no momento 1
= indice geral que mega a variagao dos preqos inter- 

nos no momento 0
= indice geral que mega a inflaqao dos pregos Exter- 

nos no momento 1
= indice geral que mega a inflaqao dos preqos Exter- 

nos no momento 0
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, quando indica o calculo da
varia?ao cambial para se manter a paridade cambial:

1 + inflagao interna
1

1 + inflagao externa

Dentro taxa cambial seria estabelecida
meio da ponderagao modif icagdesdas depor pre?os

acontecidas dois paises. teoriaNo entanto, ternnos essa
2-1recebido criticas segundo Rattique,

itens:

a) criticas quanto a possibilidade de aplicagao da formula:
. haveria dificuldades na escolha do indice de pregos a
ser utilizado;

falhas
b) criticas quanto a validade cientifica da teoria:

. considera apenas os niveis gerais de pregos, despre-
zando outros elementos que afetam o volume da procura,

etc.

calculocriticas, dadasentanto, oNo apesare
basicoreferencialsidoparidade paratern oo

Ou como expresso por MARTINS"3

23 MARTINS, Eliseu. Investimentos societirios no exterior. lOB-Cademo Tematica Contabil. S5o Paulo: 
n° 17, 2°decendio. Jun. 1982.
24 RATTI, Bruno. Comercio Intemacional e Cambio. 6. Ed. S3o Paulo: Aduaneiras. 1985, p.124.

e criterios de ponderagoes diversos.
o calculo desses indices ainda estaria sujeito a

se agrupam em dois

dessa teoria a

tais como os rendimentos, motivos psicologicos,
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estabelecimento da cambial.taxa A esse

"e interessante mencionarcomenta nSo obstanteque que, as
criticas apontadas, inumeros economistas sao' Concordes em
afirmar variances niveis gerais deque as nos preqos
constituent o fator mais importante
cambial. Em casos de inflaqao generalizada pode-se comprovar
a validade das ideias de Cassel".

tambem meritosdestaca utilidade daos e a
Teoria quando afirma que em " situaqdes em que haja inflaqao
elevada fendmenos advindos de perturbaqao eminentementeou

situaqao de hiperinflaqao vivemos.monetaria, quecomo a
criterio e util na corregao da taxaPara essas situaqdes, o

de cambio".

Os efeitos da desvalorizaqao/valoriza<pao cambial5.4

0 processo de desvalorizaqao e medido a partir da linha
da Paridade do Poder de Compra. Entao,de equilibrio aou

doselevaqaocambialdesvalorizaqao preqos emprovoca a
dosdosreduqaobens importados preqosmoeda local dos e

mantermoeda estrangeira, mesmaabens exportados paraem
composiqao de custos e lucros.

do IENE,encontramos situagdes como a ementanto,No
necessaries 360 lENs para adquirir urnha 25 anos, eramque,

So nosDOLAR e em abril de 1995,

ZINI26

“RATH, Bruno. Op. Cit. p. 126.
26 ZINI Junior, Alvaro Antonio. Op. Cit. p. 20.

respeito Ratti25

urn dolar valia 84,30 ienes.

na determinaqao da taxa



112

ultimos 4 0 % ma i s fraco,
em outubro/96, 114,15 ienes, sem

que se registrassem igual performance na inflagao local. Ou
se j a, isso vem comprovar que nao se pode substituir qualquer
medida de inflagao pela variagao do Dblar,

cotagao internacional,mercado de longe, naosua no
representa composigao inflacionaria do Japao dos EUA,a e
conforme teoria Paridadeencontramos da do Poder dena
Compra (PPP) .

IENES para adquirir um Dblar,Atualmente bastam 111,50
e verdadeira pechincha compararmos osse como que uma

economiastratando de duasde 25 atras,pregos anos
estaveis.

nada se compara a composigao da taxaEssa situagao em
de cambio ideal ou real, determinada pela paridade.

5.5 BIG MACCURRENCIES

Inumeros outros metodos foram idealizados para medir o

indiceinclusiveexistindomoeda, umideal de umaprego
aquele sanduicheancorado na variagao do prego do "BIG MAC",

queij o, molhoalface,dois hamburgueres,feitofamoso, com
alegria dasfazgergelim, aespecial, quepao comno

criangas e o horror dos pais.
revistapelaanualmenteeditadoMAC,indice BIGO

inglesa "The Economist", foi criado em 1986 para ser um guia

em se

chegando o Dolar a valer,
IENE ja ficou cerca de

em razao de que

18 meses o
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a moeda estava dentro de um nivel cambial
correto. Nao precise indicador de moeda sim,um mas, uma

teoria da taxa de cambio um pouco
mais digerivel. 0 chamado Burgernomics foi baseado num dos
mais antigos conceitos em economia internacional: A Teoria
da Paridade do Poder de Compra da Moeda (PPP), que diz que a
taxa de cambio duas moedasentre taxamove-se para a que
equalizaria os cesta identica de produtospregos e
servigos em cada pais.

indiceNo do e prbprioBIG MAC, cestacaso a o
sanduiche, que e produzido com os mesmos ingredientes em 7 9

paises.

A BIG MAC PPP e uma taxa de cambio que equaliza o prego

Exterior. Comparando-sedo hamburguer America ae nona
teremos o indicativoatual taxa de cambio com o BIG MAC PPP,

moeda de cada pais esta over ou under avaliada.
da formadaTeoria PPPdaaplicagaoComo na

convencional,
taxas e barreiras alfandegarias que fazem com que a Paridade

em indicador. Ade Compra seja considerada apenasdo Poder
indice verificavel do custo deacaba sendoBIG MAC PPP um

guiavida nao seguro para opaises,dos ummas
estabelecimento da taxa de cambio.

diferentesApesar das variagbes
valor dascalculo dotern muitopaises, ocomveraque

real poder aquisitivo das moedas por meiomoedas, mostra o
da compra de um sanduiche,

se a

que no caso representa uma cesta

a BIG MAC PPP agrega as mesmas distorgbes de

que indicaria se

ferramenta para

de uma

na sua composigao nos

fazer a
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em qualquerde produtos identicos

indices de damedi<;ao daquele conjunto de pre^osenorme
FIPE.

que pode ser encontrado
parte do mundo. Essa missao e praticamente impossivel com a
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quadro 5.1

Paridade 
implicita do 
poder de 
compra do 
dolar

Taxa de 
cambio real 
em 5/4/94

Desvaioriza^ao 
ou super 
valoriza^ao da 
moeda local 
sobre o dolar 
(%)___________

O padrao hamburger
________________Preyos do Big Mac______  

Na moeda Em dolares 
local

S2,3O
3,60
1.72
2,84
3,10
1,58
2,65 
2,06 
2,28
1,03
1.71
3,85
3,17
2,69
2,47
2,85
1,19
1,66
2,77
3,77 „
1,40
2,41
1,40
2,53
1,66
1,90
2,84
2,50
3,20
3,96
2,35
1,90

1,57 
1,07 
14,8 
47,39 
652 
1,27 
1,24 
412 
3,91 
21.7 
1U 
8,04 
2.00 
270 
2,37 
4.00 
73,48 
1,978 
170 
1,64 
3,52 
13.478 
191 
1.261 
1,30
I. 000 
150
II, 1 
2,48 
26,96 
20,87

1,00
1,42 
12,0 
35,2 
949
1,46
1,39 
414
8,70
29,7
6,69
5,83
1,71 
251
1,91
7,73 
103 
1,641 
104
2,69 
336 
22,433 
174
1.775
1.57 
810 
138 
7,97
1,44
26,4 
25,3

+57
-25
+23
+35
-31
+15
-10

Estadog Unidoa
Argentina_____
Australia_____
Austri_______
Bdgica_______
Brasil________
Inglaterra
Canada______
Chile________
China:_______
Czech Rep
Dinamarca
Franca______
Alemanha
Grecia_______
Holanda:_____
Hong Kong
Hungria :
ItAlia
Jap3o________
MalAsia
Mexico
Poldnia:
Portugal______
Russia
Singapura
S.Korea _____
Espanha<
Suecia _____ _
Saiga_______
Taiwan:
Tailflndia
Fonte: McDonald's

-55
-27
+67
+38
+17
+8__
+24
-48
-29
+21
+64
-39
+5__
-40
+10
-29

+24
+9
+39
+72
+2. .

$230_______
Peso 3,60_____
A$2,45_______
Sch34,00 
BFr 109 
Cr 1.500
LI,81________
C$2,86_______
Peso 948 
Yuan 9,00 
Ckr50________
DKr25,75
FFr18,5______
DM4,60
Dr620
F15.45________
HKS9.20 
Fount 169 
Lira4,550 
¥391 
M$3,77 
Peso 8,10 
Zloty 31.000
Esc 440______
Rubio 2.900 
$2,98________
Won 2,300 
Ptas345 
Skr25,5 
Sfr5,70 
NT$62 
Baht48
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quadro 5.2

Paridade 
implicita do 
poder de 
compra do 
dolar

Taxa de 
cambio real 
em 07/04/95

Desvaloriza^ao 
ou super 
valoriza^ao da 
moeda local 
sobre o dolar 
(%)____________

O padrSo hamburger____________
________________Preyos do Big Mac________ 

Na moeda Em dolares 
local

1,29 
1,06 
16,8 
47,0 
1,04 
1,33
I, 19 
409 
3,88 
21,6
II. 5 
7,97
2,07 
2,35 
4,09 
82,3 
1.681 
3,84
1.940 
169 
1,62 
4,70 
1,27 
1.47 
3,291
I, 27 
991 
153
II. 2 
2,54 
28,0
20,7

Peso 3,00 
A$2,45 
Sch39.0 
BFr 109 
Real 2,42 
LI,74 
C$2,77 
Peso 950
Yuan 9,00 
Ckr50,0 
DKr26,75 
FFr18,5 
DM4,80 
F15,45 
HK$9,50 
Fonnt191
Rupia 3.900 
Shekel8,9O 
Lira4.500 
¥391 
M$3,76
Peso 10,9 
NZ$2,95 
Zloty 3,40
Rubio 8.100 

$2,95 
Won 2.300 
Ptas355 
Skr26,0 
Sfr5,90 
NT$65 
Baht48,0

1,00
1,35
9,72
28,4 
,90
1,61
1,39 
395
8,54
26,2
5,43
4,80
1,38
1,55
7,73 
121 
2.231
2,95 
1.702 
84,2
2,49
6,37
1,51
2,34 
4.985 
1,40
769
124
7,34
1,13
25,7
24,6

4-29 
-22 
4-73 
4-66 
4-16 
4-21
-14 
4-4 
-55 
-18 
+112
+66 
+50 
+52 
-47 
-32
-25 
+30 
+14 
+100 
-35 
-26 
-16 
-37 
-30
-9____
+29 
+23 
+53 
+124 
+9 
-16

Estados Unidos $2,32 
Argentina 
Australia 
Austri ______
Belgica______
Brasil______
Inglaterra 
Canada_____
Chile 
China 
Czech Rep 
Dinamarca 
Franca_____
Alemanha 
Holanda 
Hong Kong. 
Hungria 
Indonesia 
Israel 
ItAlia ______
JapSo 
Malasia 
Mexico 
Nova Zelandia 
Polonia 
Russia _____
Singapura 
S.Korea_____
Espanha 
Suecia _____
Suiya ______
Taiwan 
Tailandia :
Fonte: McDonald's

$2,32 
3.00 
1,82
4,01
3,84
2,69
2,80
1,99
2,40
1,05
1,91
4,92
3,85
3,48

____
1,23
1,58
1.75
3,01
2,64
4,65
1,51
1,71
1,96
1,45
1,62
2,10
2,99
2,86
3,54
5,20
2,53 
1,95
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5.6 A inflagao e seus efeitos no estabelecimento da Taxa de

Cambio

vimosComo anteriormente, detaxa cambioa agrega
inflacionarioscomponentes estabelecidoao prego para a

da moeda do pais de origem pela dotroca pais em que se
pretende demonstragbes.converter calculadaSe pelaas
Paridade do Poder de Compra PPP, de cambiotaxaa
indicaria a correlagao que deveria exigtir entre o prego de
troca das duas moedas e a inflagao dos dois paises.

A maioria dos paises com moeda forte convive com algum
grau de inflagao, taxa de
cambio, se esta fosse calculada dentro da paridade do poder

de compra - PPP.
inflagoes envolvidas,seIndependente do tamanho das a

calculada pela paridade do poder decambiode fortaxa
na verdade a variagao da taxa de cambio refletiria acompra,

ponderagao das duas inflagoes, podendo ficar acima ou abaixo

que pretendemos trocar.

Exemplo: considerando que a inflagao interna de urn pais

outro pais,se j a 12%de ano, e
seja decuja paridade de poder de compra desejamos calcular,

variagao da taxa de cambio sera de 7%a
virtude da perda de poder aquisitivo da[(1,12:1,05)-l] em

outra moeda.

5% no corrente ano,

que deveria ser repassado para a

da inflagao local, em fungao do tamanho da inflagao na moeda

no corrente a inflagao no
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/(1 + ii 1 + ie ) 1 = PPP

(1 + 0, 12 / 1 + 0,05) 1 = 0,07 ou 7%

Nesse exemplo, digamos que de inflagaotaxamesmo a

externa seja teriamos a variagao da taxa de cambio dezero,
igual12%, a variagao inflagaoda do pais. Assim, o

di stand ament o da variagao da de cambio da propriataxa

inflagao local e proporcional aos niveis de inflagao externa
utilizados no calculo.

Porem, vimos anteriormente, cambiodetaxacomo a
dificilmente e calculada levando-se variagao daem conta a

e/ouinflagao de da moeda.da paridade do poder compra

oferta e procura pela moeda.

utilizamosExemplificando o que foi dito anteriormente,
a diferengasituagao do dolar americano para ilustrar bema

deveriapraticaentre serqueoeocorre naqueo
teoricamente.

Normalmente e o mercado que determine o prego em fungao da
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ANO

Quadro 5.3

%
INFLAQAO 
AMERICANA

INFLAQAO X TAXA DE CAMBIO EFETIVA E 
PA RITA RIA

%
INFLAQAO
BRASIL

%
INFLAQAO
JAPAO

%
VARIAQAO 
NOMINAL
US$ X R$

%
VARIAQAO 
PARITARIA
IENE X US$

%
VARIAQAO 
PARITARIA
R$ X US$

97,80
142,10
197,00
226,90
145,20
229,70
682,30 
1,287,00 
2,937,80
440,09
1,008,70 
2,708,55

2,70 
1,90 
2,20 
2,00 
0,60 
0,10 
0,70
2,30 
3,10 
3,30 
1,70 
1.30

%
VARIAQAO 
NOMINAL 
IENE X 
US$_______

12,92 
(4.66) 
(0.04) 
(0.42) 
(29,38) 
(14,18) 
(11-34) 
7,64 
4.93 
(7,11) 
(5,80) 
(12.23)

97,71
289,44
223.58
229,46
42,41
383,64
959,22
1,384,12
1,397,27
528,48
1059,01
2.532.53

(0.03)
(0,01)
(0,02)
(0.01)
(0,01)
(0,03)
(0.03)
(0.02)
(0.02) 
0,00
(0.01)
(0,01)

6,10
3,20
4,30
3,50
1,90
3,70
4,10
4,80
5,40
4,20 
3,00 
3,00

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993___________________________________
Fonte: OCDE - “Economic Outlook" - Dezembro/90, Junho/93, JunhO’ 94.
CAMBIO - Series Histdricas - ANDIMA - Outubro/94

86,40
134.60
284,70
215,85
140,63
217,94
651,49
1.223,47
2.782,16
418.32
879,32
2.629.66
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seu valor,

utilizadacambio, indexador contabil, provocarase como

serias distorqbes funqao incluirdo calculoem seu a

alterando, assim, efeitoinflaqao verdadeiroexterna o
inflacionario deve confer o balango da investida, sobque
inflaqao, pela exata proporgao do efeito da inflaqao externa
no calculo da taxa de cambio.

Em apenas uma hipotese a taxa de cambio pode apresentar
composiqao refletirreais: quandonumeros apenas osuaa

indice inflacionario ou a perda de poder de compra da moeda
sem inflaqao externa.ou seja,local,

Independente de como se chegou ao a taxa de
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TAXA DE CAMBIO E A AVALIAQAO DE DESEMPENHO5.7 A

Moeda e instrument© facilitador de troca e sujeitourn
tambem as leis do mercado, que na verdade determine seuo
valor em unidades de uma outra moeda.

Sendo assim, taxa de cambio e formadanao somentea

pela combinagao das inflagbes paises envolvidos,nos mas

agrega tambem componentes mercadologicos que transformama
numa mercadoria.

No moeda e instrument©entanto de detrocaa urn e
Assim, investimentos exteriorpagamento. devemnoos

refletir seus resultados na moeda que servira de instrumento

de resgate desses investimentos.

feitoinvestimento determinadoSe emcompararmos urn
desempenho sera medidopais, local,moeda nossoem sua

calculado a moeda do"RO I"logicamente pela comparagao do

formadessaeliminando-seinvestimento alternative, as
disfungoes da taxa cambial como meio de corregao.

constatagbes que podemos alinharserie de reflexoes comoe
segue:

paritaria dataxadebuscaimpraticavela) e umaa
todos os instrumentos idealizadosmoeda, tendo em conta que

nao chegaram a um lugar comum;
moedafezmercadosglobalizagao dos com que ab) a

item de negbcio, sendomais seufosse oincluida umcomo

Esse relato do comportamento das moedas nos levou a uma
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determinado pela oferta e procura e nao pelo seu realprego
valor de poder de compra;

tornando-se comercio internacional,c) urn. produto de
sua fungao interna de moeda de troca permanece vinculada aos

troca por outra moeda;
apenas influencia os setores vinculados a Importagaod)

e Exportagao;
moeda e um agregadoe)

de desempenho verificavel sob o ponto de vista do tomador da
decisao em mante-la em sens investimentos.

o seu valor de troca por outra

indices inflacionarios, pouco importando o seu real valor de
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OS EFEITOS DA INFLAQAO E DA TAXA DE CAMBIO NOS5.8

RESULTADOS DA TRADUQAO

Os metodos de tradugao foram desenvolvidos ein ambientes

nao-inflacionarios prevendo situagbes de baixa ou

hiperinflagao nos paises de origem das demonstragoes

convertidas, depressuposto demonstragoesno que as
domesticas estivessem sempre a valores correntes.

As premissas basicas dois enfoquesque regem os

principals Tradugao de Demonstragoes de Empresasna

Estrangeiras estao , do enfoque da Taxa Corrente,
usando-se

cambio pelo simplesentao de fato detaxa corrente,a a
interpretagao inflacionarios considerardos niveis nao
indices baixos.

enfoque da Taxa Historica ou o Metodo Temporal eJa o
recomendado para aplicagao em Demonstragoes provenientes de

100% de inflagao acumuladapaises hiperinflacionarios em
pela variagao dasolugao,tres uso pressupbeSeu aanos.

corregaoinflagaodaproblemaTaxa Cambio, dode sem
corregao monetaria,algum sistema demonetaria. Existindo

implies sua nao aceitagao.

pela composigao,item anterior que,Verificamos no a
instrument© deconsiderada umtaxa de

Sem falarmos nos valores atribuidos pelo mercado,corregao.
taxas de cambio fossem todas encontradas

aindaPPP,Poder de Comprapelo cdlculo da Paridade do

a serem

e assumindo que as

valores estejam a pregos correntes,
no caso

que todos os

cambio nao pode ser



124

assim teriamos equalizadorataxaapenas entre duasuma
inflaqdes.

Observamos tambem, dentre diversos metodos deque os
obter taxa ideal de cambio, todosa tinham alguma
inconsistencia e verificavel,e doapenas urn o preqo
mercado.

Se considerarmos o cenario foram concebidosem que os
metodos de conversao, paises sem nenhuma inflaqao, a logica
seria a taxa de cambio refletir apenas a inflaqao interna do
pais de origem das demonstraqbes que serao convertidas.

0 reflexo dessas inconsistencias e mais visivel
da aplicaqao dos traduqaometodos de economiasem
inflacionarias. em paises de economiaPorem, forte,mesmo
algum grau de inflaqao sempre vai existir e, por menor que

significanciase j a reflexo curto suao prazo, noseu no
longo prazo sera bem mais danosa.

Na conversao de Demonstratives originarios de paises de
do enfoque daalta inflaqao, e permitido taxanao usoo

metodoutilizado Temporalsendoconversao,corrente ona
faz8. Issoprevisto originalmente no FASB os

identidade original: os valores
monetarios sao convertidos pelas taxas de cambio correntes,

itens nao monetarios sao convertidos pela taxaenquanto os
historica.

consisteexistenteconversaodeforma emOutra
efetuarposteriormente,converter pela taxa historica ae,

integral pelos parametros utilizadoscorreqao monetaria ou

n°

no caso

demonstratives percam a sua
com que
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no Brasil. Esse metodo descaracteriza a propria formagao do
lucro trazer demonstragbespor realidadeas para uma

nao propriamente do pais
de gera^ao do resultado, distorcendo qualquer tipo de

avaliagao que se faga com a utilizaqao desses numeros.
Exemplificando situagao, teriamos conversaoa que a

pela taxa historica signifies substituirmos a moeda original

por outra que teoricamente agregaria em seu valor a inflagao

da moeda original. No entanto, na composigao de

cambio, inclui-se a inflagao da propria moeda.
determinado item nao-monetario do balangoDigamos que

31.12.X0 fosse de ME$100.000,00
real fosse de R$de cambiotaxa opara a

R$1.000,00Teriamos entao100,00 cada ME$ 1,00. nopara
balango convertido de 31.12.X0. Durante o exercicio de XI, a

inflagao interna foi de 3% a.a., enquanto a inflagao externa

Pela Paridade do Poder de Compra , a taxafoi de 6% ao ano.
de cambio deveria sofrer uma variagao de:

-0,0283(1 + 0, 03) / (1 + 0, 06) - 1 =(1 + ii)/ (1 + ie) 1 ou

R$ 97,17,cambio dedetaxateriamosAssim, uma
-0,0283anteriorda taxa porda multiplicagaoresultado

(-2,83%) .

valor desse item nao-monetario pelaSe
taxa histbrica e posteriormente

em moeda estrangeira em

o corrigirmos pela inflagao

sua taxa de

e a

economico-financeira brasileira e

convertermos o

conversao para
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eexterna, basicopontoque do Metodoo Temporal com
Correqao Monetaria, teremos o seguinte numero:

ME$ 100.000,00 / R$ 100,00 = R$ 1.000,00

Aplicando-se numero correqao monetaria pelaa esse a
inflaqao brasileira foi de 6% teriamosque ao ano,
R$1.060,00.

Pelo metodo da Taxa recomendado peloCorrente, FASB,

item seria convertido pela aplicaqao da taxa de cambioesse

corrente sobre o saldo do balancete em 31.12.xl, obtendo-se

o seguinte numero:

ME$ 100.000,00/R$ 97,17(Taxa paritaria)=R$ 1.029,12

pronunciamento dedeconclusbesO IBRACON, seunas
societarios exteriorjaneiro de "Investimentos1986, no e

criterios de conversao de demonstraqbes contabeis em outras

adotado pela CVM na sua deliberaqaomoedas para cruzeiros",

28,

eCorrentemetodo da Taxax\ parao
coligadas e controladas em paises de moeda

forte e estavel;

Taxa Corrente e tambem aplicavel paradaO metodo

coligadas e controladas em paises de moeda

tenham adequado si st emafrac a de alta inflaqao,e

de ajuste dos reflexos da inflagaode corregao monetaria e

n°

investimentos em

investimentos em

mas que

de 05 de fevereiro de 1986, observa que:
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demonstraqbes contabeis, final,nas produzamque, no

patrimdnio liquido e prbximos

do sistema adotado no Brasil.

. O metodo da taxa historica baseia-se no principle de

conversao das demonstraqoes contabeis e fei taque a

interpretando-se as

moeda para a qual se pretende converter."

aindaComenta IBRACON " Esse metodo sidoterno que

particularmente util e representative nos casos de empresas

investimentos em paises adotam

sistemas de correqao monetaria. De fato,

demonstraqdes contabeis convertidas para de

pois eliminarepresentative,forma bem mais realista e

inflaqao, atraves dadaefeitossubstancialparcela dos

tecnica de conversao(grifo nosso).
utilizagao do metodo decorrente,A conversao,

economia fortedemonstragao proveniente de uma e serauma
deixaprimeiro mementoinflagao significativa, anum
contabilseriaresultadoimpressao pegade umaoque

perfeita. Acontece que, pelos criterios geralmente adotados,
significativa quando atingeuma inflagao so e considerada o

ou seja,Numa visao oportunista,patamar de 100% em 3 anos.

Porem, dentronada teriamos
do postulado da continuidade, devemos analisar hoje com uma
visao de longo prazo.

transaqbes como se tivessem ocorrido na

de curto prazo,

com a

a acrescentar.

a moeda forte,

este metodo apura

e resultados representativos

investidoras sediadas em paises de "moeda forte" que tenham

com elevada inflaqao e nao
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0 grande problema reside, entao, na eliminagao dessas
inconsistencias existentes de conversao denos processes
demonstrates contabeis.

5.8.1 - Exemplo dos efeitos da inflagao na conversao de
demonstratives de paises com baixa inflagao

Utilizando-se demonstrativos do exemploos mesmos

anterior, tinhamos dependencia bancariaem que uma

localizada urn pais baixos indices inflacionarios,em com
por isso, nao adotava mecanismos de correqao monetaria.que,

A dependencia foi formada em 31.12.1983, com Capital inicial
de ME$ 120.000,00 investimentos permanentes nao-e
depreciaveis ME$ Simultaneamentede 90.000,00. a sua

obtem uma linha de credito no Interbancario localabertura,
valor de ME$ 200.000,00 e Depbsitos Voluntaries no valorno

de ME$ 800.000,00, totalmente aplicados.
geral efetuar suas captaqoes a

taxa de no maximo a LIBOR e efetuar suas aplicaqdesuma
taxa LIBOR mais 2%.minimo a

de RendaImpostotambem,Admitiremos, e osque o
ou seja, no ultimodia do balanqo,

diminuiqao das aplicaqbesdia util do exercicio, no
interbancario em valores correspondentes.

a no

dividendos sao pagos no
com a

O Banco tern como norma
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Balanqo em 31.12.1983
AT IVO PASS IVO

Depositos Voluntaries $ 800.000Operates de Credito $ 220.000

Interbancario $ 200.000Interbancario800.000
$ 120.000Outros Capital10.000

Permanente 90.000
$ 1.120.000 $ 1.120.000total total

atividades Exercicio dedesenvolveu0 Banco suas no
seguintes movimentos1984, tendo apresentado eos

respectivas avaliagoes:
DEMONSTRATES CONTABEIS

31.12.198431.12.1983AT IVO

249.062,00220.000,00Operates de Credito
881.717,00800.000,00Interbancario
11.321,0010.000,00Outros
90.000,0090.000,00Permanente

1.232.100,001.120.000,00total
PASS IVO

889.680,00800.000,00Depositos Voluntaries
222.420,00200.000,00Interbancario
120.000,00120.000,00Capital

1.232.100,001.120.000,00total
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DRE
Receitas Operacionais 136.063,00
Despesas Operacionais 112.100,00
Lucro Antes do Impost© de Renda 23.963,00
Provisao para o Impost© de Renda 11.981,50
Lucro Liquid© 11.981,50

Exemplo com a utilizapao do Metodo da Taxa Corrente5.8.2

utilizando,exemplodesenvolveremosInicialmente, o
emitidesdemonstrativesdessesconversaopara a

metodo daamericanos, Taxadolaresoriginalmente oem
AccountingFinancialpelo FASBrecomendadoCorrente,

den.52/81, conversaoFASBoard,Standard para aseuem
baixaeconomies taxadeprovenientesdemonstratives com

inflacionaria e adotado no Brasil,
assumimos taxa1984,deexercicio que aDurante o

enquanto que ainflacionaria americana foi de 3,5%
gerando assim umainflaqao brasileira foi de 197,0% ano,ao

taxa de paridade de:

1 = 1,8696 ou 186,96% de reajuste.(1 + 1,97)/ (1 + 0, 035)

ROI
ROA
Alavancagem maxima
Margem Utilizada
Margem p/Aplicagao

Taxa LIBOR 11,21%
Taxa de Aplicagao LIBOR 4- 2%
Inflagao no periodo 3,5 %

10%
1,05%

$1,200,000,00
$1,030,000,00
$ 170.000,00

para a mesma finalidade.

ao ano,



131

Assim,
em 31.12.1983,
US$1,00 em 31.12.1984.
DEMONSTRATES CONTABEIS

US$ATIVO TAXA REAIS
Operates de Credit© 249.062,00 280,39 69.834.494,18
Interbancario 881.717,00 280,39 247.224.629,60
Outros 11.321,00 280,39 3.174.295,19
Permanente 90.000,00 280,39 25.235.100,00

total 1.232.100,00 280,39 345.468.519,00

PASS IVO

Depositos Voluntaries 280,39 249.457.375,20889.680,00
280,39 62.364.343,80Interbancario 222.420,00
280,39 33.646.800,00120.000,00Capital

345.468.519,00280,391.232.100,00total

US$ REAISTAXADRE
38.150.704,57136.063,00 280,39Receitas Operacionais
31.431.719,00112.100,00 280,39Despesas Operacionais

G/P de conversao
6.718.985,5723.963,00 280,39Lucro AIR
3.359.492,7911.981,50 280,39Provisao p/IR
3.359.492,7811.981,50 280,39Lucro Liquido
3.359.492,7811.981,50 280,39Dividend© Distribuido

teremos uma taxa paritaria de R$ 280, 39 por
para uma taxa de cambio de R$97,71 por US$ 1,00
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5.8.3

Aplicam-se demonstratives metodo daa Taxaesses o
Historica ou Temporal, em que todos itens nao monetariosos
sao convertidos a utilizaqao da taxa de cambio vigentecom

data da formagao de cada metodoEsse tambem ena um.
recomendado Brasil deconversao Demonstratives deno para
economies inflagao. desse metodo,Dentro teremoscom a
seguinte nova situagao, inflagao de 3,5%para uma ao ano,
lembrando calculo de Impost© de continuaRenda daque o
mesma forma, tendo em conta a nao-dedutibilidade do Saldo da
Corregao Monetaria.
DEMONSTRATES CONTABEIS

31.12.1984 REAISTAXAAT IVO
69.834.494,18280,39Operagoes de Credit© 249.062,00

247.224.629,60280,39Interbancario 881.717,00
3.174.295,19280,3911.321,00Outros
8.793.900,0097,7190.000,00Permanent©

329.027.319,001.232.100,00total

PASS IVO
249.457.375,20280,39Depositos Voluntaries 889.680,00

62.364.343,80280,39222.420,00Interbancario
11,725.200,0097,71120.000,00Capital
5.480.400,00Lucres Acumulados

329.027.319,001.232.100,00total

Exemplo com a utilizagao do Metodo da Taxa Historica ou Temporal
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DRE

Receitas Operacionais 136.063,00 280,39 38.150.704,57

Despesas Operacionais 112.100,00 280,39 (31.431.719,00)
G/P de conversao 5.480.400,00
Lucro Liquido AIR 23.963,00 6.718.985,57
Provisao p/IR 11.981,50 280,39 3.359.492,79
Lucro Liquido 11.981,50 8.839.892,78
Dividend© Distribuido 11.981,50 3.359.492,79
Variaqao em L.Acumulados 5.480.400,00

11,21%Taxa LIBOR51%ROI

Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%2,8%ROA

Inflagao no periodo 3,5 %$1,200,000,00Alavancagem maxima

$1,142,100,00Margem Utilizada

$Margem p/Aplicagao 57.900,00

Ganhos de Conversao:
Correqao Cambial s/Ativos
Correqao Cambial s/Passivos
Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Provisao p/IR
Dividend© distribuido
Ganhos de Conversao

219.592.119,00
214.111.719,00
38.150.704,57
31.431.719,00
3.359.492,79
3.359.492,79
5.480.400,00

(-) 
(-) 
( + ) 
( + ) 
( + )

j

Id

: i
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5.8.4

A metodologia de calculo desse metodo envolve a
taxa historica de cambio itens naopara os

monetarios e a posterior corregao monetaria nos moldes

taxas tradicionalmente utilizados internamente no Brasil.

primeiro0 efetivagao da conversedpasso para a
consiste tradugao das Demonstragbes utilizando-sena as

historicastaxas itens nao-monetarios taxapara os e a
corrente para os itens monetarios.
DEMONSTRATES CONTABEIS
AT IVO 31.12.1984 TAXA REAIS
Operates de Credit© 69.834.494,18249.062,00 280,39

280,39 247.224.629,60Interbancario 881.717,00
3.174.295,19280,3911.321,00Outros
8.793.900,0097,7190.000,00Permanente

329.027.319,001.232.100,00total
PASS IVO

249.457.375,20280,39Depositos Voluntaries 889.680,00

62.364.343,80280,39222.420,00Interbancario
11.725.200,0097,71120.000,00Capital
23.101.644,00Reservas de Capital
5.480.400,00Lucres Acumulados

329.027.319,001.232.100,00total

Exemplo com a utilizagao do Metodo da Taxa Historica 
com Corregao Monetaria

e nas

conversao com a
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DRE

Receitas Operacionais 136.063,00 280,39 38.150.704,57
Despesas Operacionais 112.100,00 280,39 (31.431.719,00)
G/P de conversao 5.480.400,00
Lucro Liquido AIR 23.963,00 6.718.985,57
Provisao p/IR 11.981,50 280,39 3.359.492,79
Lucro Liquido 11.981,50 8.839.892,78
Dividendo Distribuido 11.981,50 3.359.492,79
Variaqao em L.Acumulados 5.480.400,00

11,21%51%ROI Taxa LIBOR

Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%2,8%ROA

Inflagao no periodo 3,5 %$1,200,000,00Alavancagem maxima

$1,142,100,00Margem Utilizada

Margem p/Aplicagao $ 57.900,00

Ganhos de Conversao:
Correqao Cambial s/Ativos
Correqao Cambial s/Passivos
Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Provisao p/IR
Dividendo distribuido
Ganhos de Conversao

219.592.119,00
214.111.719,00
• 38.150.704,57
31.431.719,00
3.359.492,79
3.359.492,79
5.480.400,00

(-) 
(-) 
( + ) 
( + ) 
( + )
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O seguinte consists corregao dos itenspasso naona
monetarios.

Apos a conversao, aplica-se a Corregao Monetaria, nos
moldes utilizados no Brasil, sobre os numeros convertidos e
a taxa de inflagao do Brasil.

DEMONSTRAQOES CONTABEIS
ATIVO 31.12.1984 TAXA REAIS

Operagoes de Credit© 249.062,00 280,39 69.834.494,18
Interbancario 881.717,00 280,39 247.224.629,60

11.321,00 280,39Outros 3.174.295,19
97,71 26.117.883,0090.000,00Permanent©

1.232.100,00 346.351.302,00total

PASSIVO
249.457.375,20280,39Depositos Voluntaries 889.680,00

62.364.343,80280,39222.420,00Interbancario
11,725.200,0097,71120.000,00Capital
23.098.644,00Reserva de Capital

294.261,00)(Lucres Acumulados
346.351.302,001.232.100,00total
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DRE

Receitas Operacionais 136.063,00 280,39 38.150.704,57

Despesas Operacionais 112.100,00 280,39 (31.431.719,00)
G/P de conversao 5.480.400,00
Correqao Monetaria 5.774.661,00
Lucro Liquido AIR 23.963,00 6.424.724,57
Provisao p/IR 11.981,50 280,39 3.359.492,79
Lucro Liquido 11.981,50 3.065.231.78
Dividend© Distribuido 11.981,50 3.359.492,79
Variagao em L.Acumulados ( 294.261,00)

11,21%8,8% Taxa LIBORROI

Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%0,95%ROA

Inflagao no periodo 3,5 %$1,200,000,00Alavancagem maxima

$1,142,100,00Margem Utilizada

Margem p/Aplicagao $ 57.900,00

Ganhos de Conversao:
219.592.119,00
214.111.719,00
38.150.704,57
31.431.719,00
3.359.492,79
3.359.492,79
5.480.400,00

(-) 
(-) 
( + ) 
( + ) 
( + )

Correqao Cambial s/Ativos
Correqao Cambial s/Passivos
Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Provisao p/IR
Dividend© distribuido
Ganhos de Conversao
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CAPITULO 6
INSTRUMENTOS GERENCIAIS EXISTENTES

Nesta trabalho, buscamosdo identificarparte os

instrumentos gerenciais de avaliagao de desempenho

existentes, no

atividades similaresentre variasas

bancaria pesquisamosAssim, modelos deexterior. osno

avaliagaoavaliagao deexistentes,de desempenho para
agencias bancarias no pais e para avaliagao de subsidiaries

alem dos modelos para avaliagao de agencias nono exterior,
visando formar uma base tebrica de comparagao ouexterior,

mesmo adaptagao para a situagao em estudo.

em termos de agenda
sentido de procurar uma base de comparagao
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No process© de avaliaqao de desempenho de subsidiaries
no exterior existe urn alto grau de similaridade em termos de
conceitos basicos, com metodos empregados no pais, em razao
da igualdade existente em termos de condigoes negociais. Mao
obstante essas similaridades, muitas empresas multinacionais

area de Contabilidade Gerencial,enfrentam problemas
em razao do estagio de desenvolvimento de cada pais.

pesquisa efetuadabaseado 14emem

americanas, alinhoueuropeias 6 empresas osempresas e

sistema de avaliagao de desempenho,passos seguidos urnem
antes dos procedimentos tradicionais de controle:

planejamento estrategico de longo prazo;1.
pianos operacionais;2 .
estabelecimento de rotinas de elaboragao de3 .

informagdes financeiras e gerenciais;

avaliagao dos resultados da subsidiaria pela sede,4 .
junto com o administrador.

27 HOLZER, H.P. , SCHOENFELD, H.M., Managerial Accounting and Analysis in Multinational 
Enterprises, Nova lorque, 1986. p.221

6.1 - AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE SUBSIDIARIAS NO EXTERIOR

Schoenfeld27 ,

com a
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Planejamento Estrategico e Operacional

0 Planejamento Estrategico consistiria , tambem segundo
Schoenfeld, de varias partes distintas todas visando a urn
diagnostico, analise e proposigao de pianos para o future.

-formulagao de objetivos estrategicos,

-analise Ambiental

-analise de produtos e mercados

-analise concorrencial

-analise dos pontos fortes e fracos da empresa

-formulagao da Estrategia, pianos individuals e

orgamentos.

Relatorios de Gestao

contabeisrelatoriosmaioriaA das osempresas usam
avaliagaorelatorios de gestaobase eecomo ospara
matriz.damoeda Osbasenormalmente fazem nacomo

principals instrumentos sao:

Demonstratives financeiros;

Demonstratives de Resultado;

Fluxo de caixa na moeda local;

- Relatorios Contabeis Gerenciais mostrando detalhes

por produtos e areas funcionais.
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Padroes de Avaliapao

Os procedimentos de avaliagao consistent basicamente na
comparagao de:

l.resultados atuais com periodos passados(+ de 3 anos);
2.resultados atuais com orgamentos originais ou
ajustados;.

3.resultados atuais com os resultados:
.da concorrencia no mesmo pais;
.das subsidiaries em outros paises;
.da empresa.

seguinte:
. relatorios contabeis tradicionais;
. indicadores financeiros tais como:

Return on InvestmentROI

ROA- Return on Assets

ROS - Return on Sales

Turnover — Giro dos Estogues ou Giro de Contas

a Receber.

a avaliagao e feita usando-se oEm todos esses casos,
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Ja Choi alinhavam criterios multiples)

baseados duas criterios financeirosvertentes: nao-em e
financeiros.

Segundo avaliagaoautores, do desempenho deos a
subsidiaries no exterior tern sido efetuada segundo criterios
multiples base demonstratives ja convertidos.e noscom
Porem, dentre os varies existentes, os criterios financeiros

tendem a dominar sistemas de avaliagao. 0 criterio maisos
avaliar desempenhousado unidadescomumente depara no

exterior tern sido o orgamento comparado com o real, seguido
pelos indicadores de retorno.

enfatizamempresas americanas geralmenteContudo, as
a importancia da geragao de fluxo de caixa para a matriz. Ja

criterios denao-americanas preferem utilizaras empresas
demonstrandofluxo unidade externa,de caixa umapara a

perspective mais local para a avaliagao.

28 CHOI, Frederick D.S. & CZECHOWICZ, I. James. Assessing Forcing Subsidiary Performance: A 
Multinational Comparison. New York, 1983.

& Czechowicz ("d
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Quadro I

Criterios financeiros usados para desempenho de

subsidiaries no Exterior e o seu Gerente.

Retorno sobre o investimento
Retorno sobre o patrimbnio liquido
Retorno sobre os Ativos

Retorno sobre as vendas
Fluxo de Caixa para a Sede
Fluxo de Caixa para a subsidiaria
Orgamento comparado com as vendas reais
Orqamento comparado com o lucro
Orgamento comparado com o retorno sobre os ativos

Quadro II

Avaliar o DesempenhoCriterios nao-financeiros usados para

das Unidades no Exterior e do Gerente

Participagao no Mercado
Controle de qualidade
Cooperaqao com a Matriz e com outras subsidiaries
Relagoes com o governo do pais hospedeiro
Desenvolvimento do Pessoal
Rotatividade da Mao-de-Obra
Pesquisa & Desenvolvimento

Melhoria de produtividade

fonte: Choi & Czechowicz(

29CHOI, Frederick D.S. & CZECHOWICZ, I. James. Op.Cit.

29 )

avaliar o
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produziram pesquisa para identificar
principals medidas de desempenho utilizadasas pelas

empresas multinacionais na avaliagao de suas subsidiaries e
de gerentes. Seu trabalho foi baseadoseus estudosem
conduzidos pesquisadores americanos, incluiupor que
multinacionais americanas, japonesas inglesas. dosUme
aspectos mais curiosos citados pelos autores e a afirmagao
das a principal,
medida de desempenho continue sendo
Investimento. Tambem com relagao aspecto dos ganhosao e
perdas de tradugao, haveria uma predominancia da utilizagao

das Demonstragbes depois de

pais-sede.

numeros contabeisdemonstragbesreais apresentados nas
traduzidas.

O TRATAMENTO DOS GANHOS E PERDAS DE TRADUQAO6.1.1

resultado dosaotradugaodeperdasganhosOs oe
moeda do paisdademonstragbestradugao dasdeprocesso

Traduzem os ganhoshospedeiro para a moeda do pais sede. ou
perdas verificados pela manutengao do investimento em moeda
diferente daquela utilizada pela sede. Ou seja, significam o

30 GRAY, Sidney J. & RADEBAUGH, Lee H„ International Accounting and Multinational Enterprises. 
Brisbane: John Wiley & Sons. Inc., 1993.

Gray & Radebaugh30

Em segundo piano aparece o orgamento comparado com os

o ROI
senao a mais importante,

Retorno Sobre

a moeda do

empresas de que

sua tradugao para
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desempenho da decisao da manutengao do investimento em outra
moeda.

Assim, os investimentos no exterior podem ser avaliados
termos de moeda estrangeira ou moeda do pais-sede.em Essas

duas perspectivas produzem medidas de desempenho logicas e

coincidentes, quando existe estabilidade taxas denas
cambio.

Existindo volatilidade das taxas de cambio, o impacto
da avaliagao usando moeda do pais-sede moedaa ou a
estrangeira pode ser significative na avaliagao da unidade

ou de seu gerente.

Tradicionalmente, americanas adotamempresasas a
refletindo metodo deperspective matriz,da moeda da o

moedarelatorios, bemempregadoconversao acomonos
todos denominados emutilizada nos relatorios estatisticos,

dolares americanos.

nao-americanas preferemmultinacionaisJa aas
utilizagao da moeda local para avaliar tanto a unidade como

independentemente da formado pais hospedeiro,originals
como foi efetuada a tradugao dos demonstratives para a moeda

do pais da matriz da companhia, bem como os seus efeitos.

tratamento do resultado dosEssa diferenga repousa no

empresas americanas incluemajustes de tradugao,

os ganhos ou perdas de tradugao

tambem incluemunidade Algumas empresasexterior. osno

na medigao do desempenho da

ou seja,

em que as

o seu gerente, utilizam os relatorios oficiais ou
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ajustes de traduqao responsabilidade do dagerentecomo
unidade.

Ja nao-americanas unidadeas empresas e o
gerente da responsabilidade pela volatilidade da moeda,seu

responsabilizando escalao de mais alto nivelo na
corporagao.

A postura americana de responsabilizar unidadesas e

respective volatilidadegerente pela da moeda buscaseu
gerentes dos efeitos das taxas cambiais em

fungao da moeda foi investida eque
multiplicada,
unidade Obviamentedo conglomerado.resultadono que, ao
cobrar unidade precisacambial,pelo ganho perda aou

responsabilidade pelo hedge doreceber maior deurn grau
visando minimizar os efeitos cambiais.capital investido,
avaliagao da unidade podeEm sintese, a

quando seriatradugao,duas daperspectives: a) antes e
area dedegerente dentroavaliado desempenho do suao

responsabilidade; b) apos a tradugao, dentro de uma visao de
quandoglobal investidos,dos orecursos

subsidiariadesempenho seria analisado pela capacidade da

visao global da empresa.

concientizar os

ser feita sob

em otimizar os recursos a sua disposigao, mas dentro de uma

como tambem do efeito global dos negbeios da
que a matriz quer ver

absolvem a
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Outro definigao do desempenho dos
negocios exterior e risco-pais. Muitasno questoes terno
sido levantadas respeito, razao dea riscoesse em o
determinar a taxa de retorno esperada. Ou seja, quanto maior

risco, maior sera retorno esperado,o fungao dao em
diminuigao do tempo de retorno do investimento feito. Quanto
menor for o tempo de exposigao ao risco-pais, melhor para a
empresa.

A principal discussao em torno desse assunto deve-se ao
f ato de risco-pais e fator politico enaoque o um que
controlavel pelo gestor da unidade estabelecida pais.no
Justo seria maior unidadecobrar da naoretorno masum
avaliar gestor pela cobranga,o
desincentiva-lo,
maior determinado outroalcangar patamar, enquantopara
gerente
despender um esforgo extra para alcangar esse mesmo nivel de
rentabilidade.

tratamento dadoBasicamente, o
ganhosdo estabelecido paradiferente osser

cobrar do gerentetradugao, seja, apenasou
aqueles fatores que tenham controlabilidade influenciados.

ou da unidade

6.1.2 - O RISCO-PAIS

fator importante na

sem ou comem um pais

que deveria

ao risco-pais nao deve

fazer um esforgo bem

e perdas de

uma vez

menor risco nao teria que

mesmo porque isso poderia
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Existem basicamente dois modelos desenvolvidos para
avaliagao de desempenho agendasde pais. 0 modelono

tabela de pesos o modelo baseadoe
fundos. Todos eles foco central deseu

ajustamento ou mensuragao do resultado das dependencies.

6.2.1 MODELO BASEADO NA TABELA DE PESOS

"Tabela de Pesos" foi inicialmente0 modelo baseado na

de cada agenda,de todas receitas despesasas e

remunerando-as pela aplicagao e captagao de recursos atraves
diferenciados para cadade taxas predeterminadas ou pesos,

enfase definida pelaproduto acordoservigo, deou
Sede.

desenvolvido por SILVA31 e consiste na apropriagao pela sede

6.2 - AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE AGENCIAS NO PAIS

31 SILVA Geraldo Vasconcelos, “ContnbuiQdo a Avalia?3o de Agendas Bancarias”. DissertatdMestrado 
em Contabilidade) Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade. Sdo Paulo. Universidade de 
S2o Paulo, 1983.

tern o

baseado na

no processo

com a

no fluxo de
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FIGURA 6.1- Modelo Baseado na Tabela de Pesos

Pesos Pesos * I Agenda "B"

Mercado Finance!™ - Ciientes

■ Receitas J 
[ Despesas
\ J

I

Captagoes
Apiicagdes

Captagdes
Apiicagoes

Agdncia "A" | <
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analiseDa desse modelo, conclui-se pela
descaracterizagao complete do resultado efetivo
proporcionado pela unidade, variando para um resultado em
termos de "receitas", apuradas atraves da atribuigao de
"pesos" a produgao efetivada, sej a, tanto captagdesou as

aplicagdes gerariam receitas mensurariamcomo as que o
resultado das atividades desenvolvidas, independentemente do

seria uma tabela deseu efeito financeiro. No caso,
atribuida cada tipo depela sedeprego para remunerar

utilizagao de todosadogao provocariaevento. Sua osa
instrumentos gerenciais, tais metas, etc.orgamento,como
nas mesmas bases conceituais.

6.2.2 MODELO BASEADO NO FLUXO DE FUNDOS

"Fluxo de Fundos" parte do mesmoO modelo baseado no
principle conceitual em termos de identificagao de uma base

avaliar desempenhoconfiavelde mensuragao umpara se
Porem nesse modelo existiria um "Caixa Central" ouesperado.

venderiaque compraria todos"Central de Fundos", ou os
Ou seja,recursos.

remuneragao peloscobrariada sede, uma recursosque

o "peso"

todos os recursos teriam a intermediagao



151

captados da pagariaCentral pelasremuneragaoumae
aplicagbes efetuadas na Central, pelas Agendas, sob a forma

receita/despesa interna;de paralelamente, as agendasuma
continuariam recebidasreceitas despesas oucom as e
contabilizadas de fontes externas.

desempenho das agendas seria avaliado peloAssim, o
mercadospread obtido custo das captagbesentre ano eo

"Central" pelapelareceita obtida prego pagoocom
receita obtidaaplicagao entredos nasaerecursos
prego cobrado pelaterceirosaplicagdes efetuadas oecom

pelos recursos obtidos para essa aplicagao."Central"
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Figure 6.2- Modelo baseado no Fluxo de Fundos
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6.2.3 - PREQO DE TRANSFERENCIA

Todo o desenvolvimento recente com relagao a avaliagao
de desempenho de agendas bancarias teve o seu foco centrado
na melhor forma de se estabelecer para equalizer
os resultados das Agendas. Essa equalizagao e extremanente
necessaria todos modelos de decisao estaouma vez que os
montados sobre a equagao:

RECEITA DESPESA = RESULTADO.
A maioria dos metodos estabelece forma de calculouma

do prego de transferencia para recursos aplicadostodos os
"Central deagendas juntocaptados pelasou umaa

Ativos ou Passives, devem serRecursos". Todos os recursos,

intermediados por essa Central.
defendemalguns autoresentanto,No apenas a

Central deexcedentestransferencia dos para arecursos
Recursos. A Agenda que aplicasse todos os recursos captados

resultado formado apenas peloem operagdes proprias teria o
spread obtido nas operagdes, sem interferencia da Central.

um "prego"



154

6.2.4 PESO X FLUXO DE FUNDOS

Apesar de adotarem formas diferentes de estabelecer a
remuneragao das agendas pelo seu desempenho, finalidadea
dos dois metodos ou o que levou ao seu desenvolvimento foi a
necessidade de estabelecer forma de avaliaruma o
desempenho e prover os gestores de informagbes confiaveis e
relevantes para a tomada de decisao.

0 metodo do Fluxo de Fundos tern sido o mais pesquisado

e desenvolvido, enquanto que o metodo de Pesos foi estudado

t sob a motivagao de que "

ao se imputar as Agendas as receitas efetivas geradas pelas

comercializam seriaservigos necessariooperaqdes e que

identificar total dosprecisao custo recursoscom o

imputando-sefinanceiros modalidade,cadaaplicados em

em contrapartida,filiais,

de

que seria necessario identificar-se,

diversos fluxos financeiros".

Essas dificuldades atualmente estao superadas em fungao

do desenvolvimento crescente dos recursos computacionais, o
desenvolvimento desseinteressejustifica noque poucoo

metodo.

32 SILVA, Geraldo Vasconcelos, Op. Cit.

e desenvolvido apenas por SILVA32

tambem as

complicando-se sobremaneira o sistema ja

os custos especificos

a nivel de Agenda, os

tais recursos,
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6.3 - AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE AGENCIAS NO EXTERIOR

Da mesma forma que na avaliagao de agendas domesticas,
e pouco conhecido o tratamento dado pelos bancos brasileiros
a avaliagao das dependencies no exterior.

aplicagbesAs praticas conhecidas indicam urn
uso dos indicesao

de utilizagao tambem interna, em modelos apenas financeiros,

utilizagao de recursos ja desenvolvidosentanto,sem, no a
internamente, tais Central de Fundos, deacomo pregos
transfer end a, etc.

brasileiraarea academica nenhumanaoNa encontramos
mengao ao desenvolvimento de modelos ou pesquisas voltadas
especificamente a avaliagao de agendas no exterior.

principalmente porarea,As pesquisas efetuadas nessa
riqueza detratamMuccilo come

detalhes e sofisticagao da avaliagao das agendas internas,
agendasdado astratamentonao mencionando serao
de que otalvez,na pressuposigao,localizadas no exterior,

que todas fazem partetratamento deva ser identico,
mercado, hojebancariados "tentaculos" da noempresa

globalizado.

e que a preocupagao principaltodavia,O mais provavel,
tenha sido,domesticaareados pesquisadores nacom a

internemercadodorelevanciaocasiao, fungao da nosem

33
I

33 MUCCILO NETTO. Jo3o. Op. Cit.
34 SILVA Geraldo Vasconcelos. Op. Cit.
35 BARBOZA Valter da Silva, Op. Cit.

Barboza35Silva34

uma vez

desenvolvimento discreto voltado apenas
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negdcios dos Bancos
brasileiros, hoj edos bancosexternas operagbesnas

imprescindiveis em fungao da globalizagao.

ou da manor participagao das Agencias
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CAPITULO 7

ANALISE DOS INSTRUMENTOS EXISTENTES E DE SUA APLICABILIDADE
A AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE AGENCIAS BANCARIAS NO EXTERIOR

7.1 Introdugao

Capitulo,Neste analisadosserao instrumentosos
existentes para a avaliagao de desempenho de subsidiarias no

exterior bancarias,de agencias conforms descritose

anteriormente. A analise centra-se nas bases conceituais que
sustentam tais instrumentos, sua eficacia

avaliagao de desempenhos de agencias bancariaspara a no
exterior.

explicitar a conceituagao basica sobreMuccillo ao
Responsabilidade,deavaliagao desempenho de Centresde

requisites basicos dos modelos de avaliagaodefiniu como
devem ser dotados de criterios de avaliagaomesmos

eficientes e eficazes".

Definiu tambem que "eficiencia sign!flea a capacidade

Centres de Responsabilidadecontribuigoes dosde medir as

propdsitos basicos da empresa; eficacia, por outro lado,aos

signifies capacidade de induzir ao comportamento desejado."

36 
f

36 MUCCILO Netto, Jo3o . Contribute) a Andlise de Problemas de Utiliza^do de Modelos de Avaliafdo 
de Desempenho e de Resultados ern Institutes Financeiras. Tese ( Doutoramento em Admnustrato) - 
Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade. Sao Paulo: Universidade de S3o Paulo. 1989, 
p.115.

visando aferir a

"que os
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Ao definir, sob o angulo da efidencia, os requisites

de de avaliaqao de desempenho de resultados,e
MUCCILLO alinhou,

utilizar como parametros de avalia?ao, somente as reais

atribuiqdes dos de respon sabilidadeCentres face aos

objetivos fixados para a empresa como urn todo;

. atribuir as contribuiqoes dos Centros de Responsabilidade

valores consentaneos com seus efeitos sobre os objetivos da

empresa;

base de comparaqao valida como padrao que

magnitudea doobjetivaspossibilite quantoconclusdes

desempenho verificado. "

Com base nesses requisites,
de situar a nossa analise nas bases conceituais dos modelos

neste Capitulo, uma avaliagao da
tais requisites,capacidade desses modelos

agendasdasoperacional noambienteconsiderando o
exterior.

e dentro do nosso proposito

de atenderem a

ainda, os seguintes itens:
urn modelo

ja existentes, efetuaremos,

. dispor de uma
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NO EXTERIOR

complexidadeA atual do ambiente de dasatuagSo
instituigoes financeiras vein provocando uma mudanga radical

A diversidade de sistemas legais trabalhistase e as
dificuldades ou regras para a mobilidade dos capitals fazem

agendas de bancos brasileiros atuamcom que as que no
exterior tenham completamente diferenteatuagao dauma
condugao dos negbcios no Pais.

atuandoas Agendas,lado,Por outro
certa autonomia, principalmentebastante diversificado, tern

contratagao do pessoal,sob daaspectos vez queumaos
encontramos em cada pais uma legislagao diferente.

salariais,custostributagao,tambem,Encontramos,
nivel tecnico dos profissionais

paises entreentrediferentesdisponiveis totalmente ou
traduzido em diferentes niveiscontinentes,

de desempenho.
Com relagao as contratagbes de servigos e aquisigao de

apesar de o banco ser omaterials,

existindo,naopais,cadaexigencias diferentessao em
tipocentralizar deesseescalaassim, deganho seem

suporte da forma como e feito no Brasil, pois nao existe uma
agenda igual a outra.

no processo de gestao das dependencies fora do pais.

mesmo as necessidades ou

7.2 - CARACTERISTICAS OPERACIONAIS ESPECIFICAS DAS AGENCIAS

o que pode ser

niveis de informatizagao e

em um universe
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Operacionalmente, negociosdosparte esta sobuma
controle do Administrador, e delequando esforgoo em
efetuar determinada operagao. Outra parte e compulsoria em
alguns paises e o restante esta sob o controle ou de outra

sede. Em muitos casos,
fluxo de fundos e de operagoes,
virtude do seu porte, e ela que detem o poder de autorizar a
contratagao e de definir qual agenda devera concretizar a
operagao.

circunstanciasvaries f azemSao que comas que a
agenda externa seja diferente daoperacionalizagao de uma

condugao dos negocios no Pais:
administragao fisco-globais depoliticasa) as

ficam transparentestributaria, nao para osque
administradores das agendas,

tern a visao do conjunto;

b)
de recursos;

c)
d)
e)

estrangeiros em muitos paises.

a mobilidade de capitals;
o custo operacional;

as proprias restrigoes impostas aos bancos

uma vez que so a Sede

fazendo as contratagdes. Em
unidade ou da a sede administra o

os criterios de administragao do Caixa ou do fluxo
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7.3 - OS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SOCIETARIOS

OS
demonstratives financeiros unidadede externa,uma
elaborados de acordo com os padrdes
refletindo desempenho realizado, pois que englobamo seu

alem de nao resultantes de seus esforgos, fogemeventos que,

do controle do seu respective gestor.

Algumas titulodessas situagdes, de exemplo,apenas a

seriam:

situagao 1

Agenda no Pais recebe proposta de um diente seu para

operagao junto aviabilizafinanciamento ex terno umaae

agenda externa.

que viabilizouConduida a operagao, a Agenda externa

negdcio acabou apenas prestando um servigo de viabilizagaoo

esforgonenhumdespendidotendo nada naooperagao,

resultado da operagao.

prospeegao da praga, do cliente etc. r mas ficando com todo o

Sob as circunstancias expostas no topico anterior,

societarios, acabam nao



162

situagao 2

Agenda Externa recebe proposta de cllente localum

determinado tipo de operagao.para Nao tendo fundingo

correspondente, viabiliza juntooperagaoa outraa uma

agenda externa que detem os recursos correspondentes.
agendaA viabilizou negocio despendeunaoque o

esforgos na busca clientedo e

cadastro demals documentos. Apenas detlnhae

precisava utillza-los obteve recelta e acabou ficando com o

resultado da operagao.

situagao 3

sede recebe proposta deA

razoavel.estruturada de montanteoperagao umpara uma

logicamente,Dentro do da operagao constou,estudo o

viabilizador defisco-tributario taxaparametro umacow

tendo sldo escolhida determlnada agendamals competitive,

escolhidaagendaAviabilizagao operagao.dapara a

funding correspondente e ficou

Ou seja, apenas emprestou o balango paratotal do spread. o

esforgosempregandoregistro naoda operagao, na

contratagao.

verificamos todassituagdes,Analisando que emessas

fica com apenasadministrador da agenda externaelas o a

recebeu a operagao e o com o

um grande cliente do banco

os recursos,

tampouco na preparagao de



163

responsabilidade pela condugao dos negdcios perante as
autoridades locals. Ele e legitimo darepresentanteo
Empresa, mas nao detem o controle da totalidade dos negdcios
girados Agenda, verdade poderao estarna que na em uma
infinidade de lugares.

efetivar operagao, agenda potencialmenteao se a uma
captadora transforma-se numa agenda captadora e aplicadora
de ficando spread total da operagao,recursos, com o

melhorando os Enquanto isso a

Agenda despendeu grande do esforgoparteque na
concretizagao da operagao junto ao cliente, nao tera em seus
registros aquela aplicagao e consequentemente o resultado.

A atitude dos administradores das agendas foi correta
em termos negociais e de maximizagao do resultado da Empresa
e dentro de padroes internacionais.

efungao principalcujasocietaria,contabilidadeA

evolugao patrimonial das agendas e reporta-la as
retrata a posigao de responsabilidade daautoridades locais,

outrospais hospedeiro casos aperante emeempresa o

situagao desejada pela administragao do banco em termos de
planejamento fisco-tributario, mobilidade de recursos, etc.,

administradorresponsabilidade dodelimitando, tambem, a
local perante essas autoridades.

atribuidodevedefinem sernao oquernauma vez que
resultado registrado pela agenda.

mensurar a

Na situagao 2 a contabilidade societaria mostraria que

a situagao desejavel em termos de avaliagao do desempenho,
Nao retratam, entretanto,

seus indicadores de retorno.
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do resultado da unidade naoforma,Dessa a mensuraqao
atende dos requisites basicos avaliaqao deparaa um

utilizaqao reaisdesempenhos, a dasrefereque se
atribuiejoes dos centros de responsabilidade como parametro
de avaliaqao.
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A mensuratjao dos resultados planejados realizadose
constitui base fundamental avaliagao dea para a
desempenhos. A comparacjao entre os
realizados deve produzir informagoes adequadas para
avaliagao e controle desses desempenhos,
eficacia da empresa.

criterios devemdeOs mensura?ao portanto,ser,

capazes de permitir

contexto das agencias externas,No os
objetos de avaliagao podem corresponder:

agencias, areas sobdasdesempenho comoao
responsabilidade dos seus respectivos gestores;

alternativas deagencias,dasresultados comoaos

determinado nivel deinvestimento na expectativa de

retorno;

atraves dasservigos,• aos produtos suas -expressese

"mix")do(oucontribuigbesrespectivas para os

resultados das agencias;

materializam pelaseconomicos,eventos sequeaos
formagaotransagoes realizadas,

dos resultados.

visando assegurar a

7.4 - PROBLEMAS RELACIONADOS A MENSURAQAO DE DESEMPENHOS

a evidenciagao dos reais atributos dos

objetos de avaliagao, conforme as necessidades gerenciais.

contribuindo para a

resultados planejados e

entendemos que
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Sob essa otica, e dadas as peculiaridades das agendas
exterior, observamos modelos existentesno que os para a

avaliagao de desempenhos dessas unidades, conforme descritos
capitulo anterior, incorporam alguns criterios deno

mensuragao deficientes para as finalidades gerenciais.

principals problemas deOs mensuragao encontrados

relacionam-se a base conceitual que sustentam esses modelos,
dentre as quais destacamos:

medem adequadamentea) conceitos evolugaonaoque a
patrimonial

efetiva esforgosdoscontribuigaoevidenciamnao a
unidades.despendidos pelos gestores na gestao de Assuas

emprego do custodistorgdes sao causadas por
valorespelhanaovalor,histbrico debase oquecomo
naorecebervaloresativo;economico de pagarou aaurn

ajustados a valor presente; aplicagao dos metodos legalmente

que nao correspondem aaceitos para depreciagao de ativos,

servigos; naodepotencialdoperda efetiva seu
reconhecimento do resultado proporcionado pelas atividades

formagao docontribuaminternas, aelas paraembora

resultado global da empresa.

b) parametros fisico-operacionais

fatores como:

Os resultados apurados conforme os padroes societarios
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Alguns dos modelos de avaliagao estudados sustentam-se
em medidas nao-financeiras de desempenho, tais como volumes
de captagao/aplicagao, potencial e participagao de mercado,
eficiencia, etc. Apesar de frequentemente utilizadas,
entendemos que medidas fisicas ou operacionais nao garantem

do ponto de vista dosempresa,
resultados economicos. Nao discordamos da importanciaseus

dessas medidas Apenas ressaltamospara a empresa. que,

isoladamente, permitem avaliagaonao da eficacia daa

evidenciarem contribuigbesnao dasempresa, aspor

atividades Exemplificando:resultados.aos numseus
determinado periodo, uma agenda bancaria pode ter aumentado

sua participagao no volume total de captagao ou aplicagaoa
do contudo,sem garantir,mercado, seusnos
niveis de resultado.

c) dissociagao do processo de gestao

existedesempenhos naodeavaliagaode0 processo

garantircontrole, que osrequisite procuraquepara o
resultados planejados sejam efetivamente alcangados.

a maior parte dasComo visto nos capitulos anteriores,
desempenhode deavaliagaodesistemasexperiencias com

agendas bancarias esta voltada a mensuragao doempresas ou
resultado realizado.

como urn

as melhores decisbes para a

uma melhoria

isoladamente. Ele integra-se ao processo de gestao,
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Entendemos de desempenhosmensuragao podeque a
envoiver tanto resultados planej ados quantoos os
realizados. Mais ainda, entendemos dosmensuragaoque a
resultados planej ados, consiste quantif icagao dosque na
pianos, expresses na forma de orgamentos ou padrdes, e base

avaliagao dos resultados realizados. Osa
resultados realizados planej ados devem, portanto,e ser
mensurados sob a mesma base conceitual, de forma a garantir

a comparabilidade entre ambos.

d) desempenhos planejadosnao-comparabilidade entre e
realizados

observamos a utilizagao de orgamentosEm alguns casos,
Entretanto,como base para nem

constituem basesplanejadosdesempenhossempre esses
consistentes para a comparagao com o desempenho realizado.

as agoescorrespondeplanej amento empresaaO que
cenariosconsiderandofuturo,realizardesej a osno

0 processodelineados para determinado horizonte de tempo.
produto os pianos aprovados, que

alterarem as condigoesajustados sempre quedevem seser

realistas.mo dodeconsideradas,inicialmente

garante-se a comparabilidade entre o desempenhoDessa forma,
ascorrespondem basesrealizado,planej ado quee o

informativas para a avaliagao de desempenhos.

fundamental para

de planej amento tern como

a avaliagao de desempenhos.

a mante-los
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e) multiplicidade de criterios

Observamos que diferentes formas de mensuraqao produzem
avaliaqoes decisoes diferentes parte dose por
administraderes das agendas. Entendemos deeventosque
mesma natureza devem ser mensurados pelos mesmos criterios,
independentemente do context© onde ocorram.

A uniformidade de criterios procura garantir tambem que
alternatives de aqao avaliadasas possam ser

comparativamente, suportando a escolha (decisao) com base na
otimizaqao de resultados, tanto no momento do planejamento
quanto da execuqao dos pianos, garantindo que "as regras nao

criterios devem justos,jogo".mudem durante Esses sero

induzirinteligiveis delogicos, racionais, oscapazese

desde a fasegestores as melhores decisoes para a empresa,
de planejamento de suas atividades.

f) parametros historicos de desempenho

determinado periodo nao constituemDados historicos de
desempenhodoavaliaqaodefinsvalidosparametros para
referemvistoperiodos,realizado se aqueoutrosem

repetindoestarpodem nao se nosituagoes passadas que
considerardevemavaliaqaode asparametrosmomento. Os

condigoes inerentes aos pianos aprovados para o periodo.
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g) atribuigao do risco cambial

O de avaliagao gerencial de agendasprocesso no
exterior a Tradugao de Demonstragbes Contabeisrequer em
Moeda Estrangeira, consiste transformagao dasque na
Demonstragbes Contabeis originais (com padroes e na moeda do
pais hospedeiro) em urn demonstrative com padrao de moeda do
pais-sede, de garantir condigbes demo do avaliara se o
acerto ou nao da sede em investir em determinada praga.

O processo de tradugao gera sempre urn ganho ou perda de
tradugao, que e o resultado cambial, pela transformagao dos
valores em moeda local para a moeda da sede.

de inflagao interna eUma vez resolvidos os problemas
contabilidade valoresefetuada tradugao aumaa para

determinadodeescolhasedeeficacia damedida de nauma

vistadesob pontomoeda estrangeira,investimento oem
cambial.

transcendedesempenhodeavaliagaode o0 processo
visto estedemonstratives,dos quede tradugaoprocesso

atividades,dasmensuragaodeIntegra processoo
evidenciando o risco inerente a decisao de investimento numa

cuja responsabilidade sera discutidamoeda estrangeira, no
proposta de ajustamento defendida peloCapitulo 8,

autor.
como uma

presentes, os ganhos e perdas cambiais significam na verdade
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7.5 - A RESPONSABILIDADE DOS GESTORES

sistemasOs tradicionais de avaliagao de desempenho,
tanto de agendas bancarias no pais como de subsidiaries no
exterior, nao foram desenvolvidos para uma situagao definida

termos de controlabilidade dos eventos.em No caso
especifico das agendas bancarias no pais,
padrao desejavel de atuagao, sistemas de avaliagao deos
desempenho contendo mecanismos equalizadores de resultados,

tern ajustar resultados apurados pelospapel deque o os
sistemas de informagdes.

internas avaliadasNormalmente agendas sao poras

resultados alcangados, pois existe uma participagao ativa da

obtengao dessesunidade administradoresde nae seus
caracteristicas dediversasresultados. existemComo

de acordo com o mercado em que atuam - captadoras,agendas,
prestadoras de servigos -, alguns sistemas deaplicadoras,

equalizer oavaliagao de desempenho procuram, primeiramente,

resultado deresultado de uma
saomensuragao,demodeloPeloagenda aplicadora.

aplicados alguns criterios visando ajustar os demonstratives

delas nao fique apenas com associetarios, de modo que uma
despesas e a outra com as receitas.

do ponto de vistaAlgumas deficiencias desses modelos,

dosarbitrariedade criteriosareferem-seeconomico,

utilizados para a apuragao dos resultados das unidades. Essa

considera-se urn

uma agenda captadora com o
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arbitrariedade principalmente,surge, aplicagao decom a
criterios qualquer fundamento economico,sem para a
mensuragao avaliagao dos resultados das unidades,e tais

como:

• divisao igual proporcional do lucro "spread"ou ou
das operagdes entre agendas, nao espelhandoas a

verdadeira contribuigao (resultado economico) de cada

unidade;

• utilizagao de parametros subjetivos para definir a

participagao de cada agenda no resultado obtido com

a captagao ou aplicagao dos recursos;

• atribuigao de "pesos" conforme o interesse da sede em

determinadasaplicarcaptar emrecursosou
denao correspondem customodalidades, seuaoque

oportunidade;
unidades,entre• transferencia de noasrecursos

com base emmodelo de fluxo de fundos,

incorporam algum nivel de eficiencia ou ineficiencia,

responsavel,atribuido semdeveria seuaoserque
afetar o resultado dos consumidores desses recursos.

subsidiaries dedeavaliagaodesistemasOs

foram desenvolvidos dentro demultinacionais, vez,por sua
uma situagao em que nao existe uma interagao grande entre a

desta outrassubsidiaria comecontroladora ae

subsidiaries. Normalmente as subsidiaries possuem autonomia

de atuagao,

"pregos" que

tendo que cumprir apenas os objetivos para os
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quais foram constituidas

naoadministragao controladora.da Nessealta processo,
encontramos nenhum dispositive de ajuste das demonstraqdes

indicadores deaplicagao doscontabeis, mesmosapenas a

resultado comumente empregados para avaliagoes no pais.

orgamentos negociados com ae os
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- APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTS EXISTENTES A AVALIAQAO7.6
DE DESEMPENHO DE AGENCIAS BANCARIAS NO EXTERIOR

Conforme estudado nas segdes anteriores deste capitulo,
modelos existentes incorporam alguns problemas deos

mensuragao de desempenhos, em virtude de:

a evolugao patrimonial da agenda;
• considerarem apenas parametros fisico-operacionais;
• dissociarem o processo de mensuragao do processo de

desempenhos, deavaliagao de este o processoe

gestao;

comparabilidade entre desempenhos• nao permitirem a
planejados e realizados;

• adotarem uma multiplicidade de criterios;
• fixarem suas bases em dados historicos; e
• nao clarificarem a atribuigao do risco cambial.

dos gestores,responsabilidade osdaanguloSob o

tradicionais apresentam tambem serias deficiencies,modelos
principalmente por:

eventos,controlabilidade dos como
base fundamental para a identificagao e acumulagao dos
resultados das unidades;

• basearem-se em conceitos que nao medem adequadamente

• nao considerarem a
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• adotarem criterios arbitrarios subjetivose para
associa?ao dos resultados das operaqoes aos seus
respectivos responsaveis, distorcendo tanto os
resultados dessas operagbes quanto das unidadeso
envolvidas.

Diante dos problemas elencados, concluimos doque,
ponto de vista eficiencia,da modelos tradicionais deos
mensuragao avaliagaosustentam de desempenhos deque a
unidades exterior nao tern capacidade de medirno a

adequadamente contribuigbes dos deCentresas

Responsabilidade aos propbsitos basicos da empresa.
esse motive, do ponto de vista daPor entendemos que,

eficacia, de induzir os

a eficacia daou seja,gestores ao comportamento desejado,

empresa.
avaliagao desustentamodelo de mensuragao0 a
decisbrio dosdesempenhos integrar processoopore,
de eficacia daimpacta significativamente o nivelgestores,

conduzir aDiante da responsabilidade dos gestoresgestao.

nivel demissao,cumprimento daempresa suaao

eficacianegativamenteimpactaeficacia ados gestores

empresarial.
pela impropriedade dos instrumentosassim,Concluimos,

gerencial, naoservir porexistentes processoaopara
atenderem aos requisites basicos que determinam a eficiencia

esses modelos sao tambem incapazes

um menor
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eficacia de modelo de mensura?ao avaliaqao dee urn e

desempenhos.
escopo deste trabalho

reside, portanto, identif icacjao de mecanismosna que

possibilitem a mensuragao correta dos eventos, de acordo com
criterios adequados, permitam vinculagao dose que a
desempenhos aos seus verdadeiros responsaveis.

Nesse ponto reside uma das grandes contribuigoes deste
trabalho, que sera apresentada no Capitulo seguinte.

analisesituarmos basesJustamente nossaa naspor
existentes,atualmenteconceituais dos instrumentos

conclusbes aqui extraidas sejam validasacreditamos

nao somente

tambemdesempenho de agendas bancarias como

para outras finalidades gerenciais.

Essas premissas nortearam as nossas pesquisas, levando-

gerenciais,conceitosalgunsdeproposiqaoanos

contribuem paraCapitulo seguinte, aapresentados queno

visandoelencados, suaaproblemassoluqao dos

avaliagao de desempenhos de agendas noaplicabilidade a

exterior.

escopo deste trabalho,

O grande desafio relacionado ao

para o na avaliaqao de
que as

no exterior,
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CAPITULO 8

8.1 - INTRODUQAO

A avaliagao de desempenho e resultados de uma empresa e
parte integrante do processo de gestao
importante instrument© de controle, que procure conhecer a

verdadeira contribuigao da dependencia para a formagao dos

resultados do grupo.

A propria condigao de operagao das dependencies no
exterior, sendodescentrelizegeo extremementecom e
necessaria em razao da diversidade de paises onde se atua, e

tratamento e avaliagao que se deve fazer dessas unidades.
A condugao dos negocios no exterior normalmente e feita

obedecendocaracteristicas de cada pais,dentro das
diretriz geral da sede, manifestada por meio dos pianos de
metas e orgamentos.

No capitulo anterior analisamos
sistemas deadequagao deexterioragendas seuse ano

dos sistemas de avaliagao de desempenhoinformagao usoao
resultadorealmenteexistentes omensurassem equee

propiciasse a administragao a verificagao do atingimento das

APLICAQAO DE ALGUNS CONCEITOS GERENCIAIS QUE CONTRIBUEM PARA 
A EFICACIA DOS MODELOS DE AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE 
AGENCIAS BANCARIAS NO EXTERIOR

a forma de atuagao das

proprio modelo de gestao utilizado condicionam o

a uma

tambem o

e se constitui num
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metas estabelecidas. 0 principal problema detectado foi a

impossibilidade de utilizagao das Demonstragbes Contabeis
Societarias para mensuratjao do desempenho da agenda, era
razao de seu conteudo significar a mensuragao de um Centro
de Responsabilidade forma de atuagaoque,
das agendas, e de responsabilidades de diversosa soma
gestores, portanto enviesada sob deponto vista deo
avaliagao de desempenho, verificagao de congruencia de metas
etc., porque nao possibilita a identificagao dos resultados
com o seu gestor.

a impossibilidade de utilizagao
da contabilidade das agendas, nos moldes societarios, para
fins gerenciais, internamente,feito

oficial, dedeprocedimentos piano contasnos noe

central de recursos,
da necessidade da agenda reportar aosetc., razao seem

orgaos supervisores locais.

apresentamosconstatagbes,baseCom umanessas
agendasdesempenho dasdealternativa avaliagaode no

utilizando os modelos de avaliagao de desempenhoexterior,
deinstrumentosadicionandointernamente,empregados

demonstratives contabeisajustamento aos

formaresultados de
identificada,responsabilidadeseja, comogestor, aou

padrao de avaliagao,

Esse instrument© gerencialdemonstratives oficiais.atuais
seria um Demonstrative paralelo aos Oficiais e

com a adogao,

teria como

Constatou-se, portanto,

mecanismos de prego de transferencia,

comparado com a

e nao a responsabilidade medida pelos

a controlabilidade peloa considerar
e remensurando os

como e
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fungao basica equalizagao de todosa problemas deos
mensura<;ao do resultado das agendas externas, ligados ao
modelo de gestao. Seria desvinculado do resultado, conforme

medido pela contabilidade para fins externos e vinculado a

controlabilidade. Propiciaria, assim, a preparagao de todos
instrumentos gerenciais comparativos, como piano de metasos

compativeisorgamento, negocios viabilizadose com os

segundo as areas de controlabilidade permitiria compara-los
com o real.

Em relagao aos objetivos de um sistema de avaliagao de

desempenho citamosde resultados, seguintese as
encontrada literaturebasicas, conformepreocupagoes na

existente.
objetivo buscado"devePara ser naesse

resposta a. seguinte pergunta: Por que medir o desempenho? Ao

questao seria: Paratudo resposta essaaque

deCentroscongruencia de ent reviabilizar metas osa

Responsabilidade e a Empresa como um todo".

avaliagao da contribuigao de cadaa

nada maisdependencia externa, dentro de um sentido global,

e do que avaliar a Congruencia de Metas.

) ,respaldo queencontra emcolocagaoEssa
avaliaqao de desempenho nao comportaconsidera . . aque

Se nao for concebida de molde a promover aoutro tratamento.

congruencia de metas, acabara por fomentar a incongruencia,

37 MUCCILO Netto, Jo2o . Op. Cit. p. 111.
38 SILVA, Geraldo Vasconcelos. Op. Cit.

Silva (38

Sob esse aspecto,

indica , a

Muccilo37 ,
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ainda que o criterio de medigao seja mantido sob sigilo. Os

dirigentes das divisbes acabarao por inferir os parametros

pelos quais estao sendo avaliados

afa de maximizarem parametros,no poderaoesses tomar

decisoes contraries aos interesses da

face a premissa."

lado dasAo consideragoes feitas acima, citamos, a

seguir extraida de sustenta naopassagem que

haver maior para avaliar desempenhorazao em organizagoes

empresariais do que a necessidade de uma gestao eficaz desse
desempenho, de modo a otimizar suas contribuigdes para a
eficacia organizacional. Continuando:

"Essa pressuposigao valida medidae desempenhoa que o

global de uma empresa pode ser caracterizado pela realizagao

conjunto de atividades operacionais,de queurn

areasdiversas sobmodo descentralizado aeem

quaisrespectivos gestores,responsabilidade dos osseus

devem atuar sobre as mesmas de tai modo que a empresa atinja

desempenhos dosavaliagao dosenfoque,Sob aesse

uma formaareas faz-se necessaria como

a eficaciacontribuigbesde dasacompanhamento suas

empresarial.

A partir de uma abordagem sistemica sobre a empresa, o

atendimento darelaciona-seeficacia ao suaconceito de

PEREIRA39 ,

39 PEREIRA, Carlos Alberto. Estudo de Um Modelo Conceitual de Avaliafdo de Desempenhos para 
Gestdo Econdmica. Disserta^o ( Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administrate e 
Contabilidade. S3o Paulo: Universidade de S3o Paulo, 1993 Pagina 3.

a sua missao.

empresa como urn todo,

e, a partir desse momento,

gestores e das suas

ocorrem de
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missao, condicionada a continuidade, vez,

depends dos resultados econdmicos obtidos.

proposigao de alguns autores de que, se

corretamente mensurados, tais resultados constituem medidas

conceito deve orientar decisdes tomadas pel osas seus

Todas as estrategias, pianos, programas, politicasgestores.

ultima instancia ,em a

otimizagao do seu resultado global."

Considerando-se cada dependencia no exterior como sendo

Area Responsabilidade, subdivididade deCentrosuma em

Resultado, deveriasistema avaliagao verificardeo a

existencia da Congruencia de Metas e a

vistacontrolabilidade, tendoEmpresa, segundo em aa

necessidade de otimizagao do

basico para o estabelecimento0 sistema orgamentario,todo.

do relacionamento das dependencies com a

fundamental desse process© de gestao e deveria ser formulado

sendo que o gerentedentro do principio da controlabilidade,

e responsavel pelos eventoscomo alguemseria visto que
sobre os quais detem controle.

formulador dosaqui process©entraremosNao no

instrumentos orgamentarios. Nosso enfoque esta justamente em
alguns dos aspectos de mensuragao que validarao o processo.

iniciais estaocomparatives nainstrumentosOs
contabilidade,

concluimos que o

Confirmando a

Empresa, e a pega

entre os gestores

de alta qualidade da eficacia da empresa,

resultado da empresa como urn

a qual, por sua

e agoes implementadas devem visar,

em que se encontra evidenciada a situagao de
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cada dependencia, de acordo exigencies legaiscom as e

societarias

objetivo principal0 de sistema de avaliaqao deum

desempenho e assegurar o cumprimento da missao pela empresa,
eficacia, respeitando-se parametrosa sua deos

continuidade. Nesse sentido a lucratividade adequada para os

capitals investidos aparece indicador de desempenho

mais adequado. Ocorre que o atingimento dessa lucratividade

passa pelos objetivos estrategicos definidos pela empresa,

refletindo a congruencia de todos os eventos acontecidos na

Todo sistema de avaliaqao deve, por consequencia,empresa.
possiveisidentificar problemassuficienteser para

atingimento dessa lucratividade e facilitar(desvios) asno

decisdes.

distingao do metododesempenho,medigao doA sem

comparada que poder-se-ia chamar de desempenho esperado.

Assim,

ficando a avaliagao por contadesempenhos esperado e real,

da interpretagao dos indicadores desse relacionamento.

obviamente,demonstragoes contabeis permitirao, aAs
desempenhoorgamentos ocomdas metascomparagao ou

verificado, com um maior ou menor grau de confiabilidade, em

realdesempenho damedircapacidade de odarazao sua

empresa.

exaustivamenteexterior, comodoagendasNas

existem fatoresanteriores,capitulosverificamos nos

e com o conceito de responsabilidade legal.

a avaliagao do desempenho faz a comparagao entre

como o

utilizado, pressupbe a existencia de uma medida previa a ser
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diversos que dificultam a aplicagao dos modelos de avaliagao

ate hoje desenvolvidos, principalmente pela incapacidade dos

instrumentos contabeis

das dependencies, segundo areas de controlabilidadeas

existentes,
gestores apenas os resultados que estao sob seu controleaos

efetivo e cobrar-lhes a congruencia de metas.

ajustados,fatores pela propriaDentre os a serein

maior "responsabilidadechamadaproblema encontra-se na

existe a atuagao de varias areas nacompartilhada", em que
desafio0 maiorrealizaqao de operagdes na
areas dedefinigao dasestamodelodeconcepgao naurn

controlabilidade dessas operagoes.
onde existe umconversao dos balangos,

equacionado que e o referente a volatilidade daser
Perdas de Conversao que devem sermoeda que gera Ganhos ou

desegundomatriz,a grauatribuidos unidade oa ou
responsabilidade pelo risco que foi assumido.

propriadaresultadoeimportantefatorOutro o
aplicaqao de qualquerde partidatraduqao, ponto apara

sistema de avaliaqao, que deve ser apurado com a utilizagao

da correqao integral.

Problemas com a

que e o

em mensurar com exatidao o resultado

fator a

seu meio de atuagao, de forma a imputar

com clientes.

concepqao do trabalho desenvolvido nas agendas externas, o
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8.2 - CONTROLABILIDADE VERSUS RESPONSABILIDADE

sistemaTodo de avaliagao de desempenho implica a

definigao clara do que ou quern esta sendo avaliado. A partir
dessa premissa, encontramos definigoes que precisam ser mais

bem trabalhadas no sentido de proporcionar os parametros ou

divisores de agua dentro da avaliagao de agendas no

Exterior.

Segundo GLAUTIER Controle0 estae

relacionado ao planejamento, pela sua definigao como sendo o

conformidade com o planejado".
afetando todosatividade siportanto mesma, osuma em

aspectos da organizagao.

dedocontrolepadrdesOs processosurgempara

UNDERDOWN41 ,ainda, GLAUTIERplanej amento. Conforme, e

" (esses padrdes) sao usados como indicadores, pelos quais, a

resultados das atividades organizacionais saoeficacia

bases pelas quais o desempenho

planejado sao comparados. Mais ainda, desde que asreal

deoriginam-seorganizacionais processoatividades no

si mesmos constituem-se padrdesplanejamento, os pianos em

de desempenho."

41 GLAUTIER, M.W.E. e UNDERDOWN, B. Op. Cit. p. 581.

‘,0 GLAUTIER, M.W.E. e UNDERDOWN, B. Accounting Theory and Practice. 4. ed. Great Britain: 
Pitman, 1991. p. 581.

UNDERDOWN40

e o

avaliados , pois fornecem as

e os

Controle, nessa visao, seria

de "assegurar que as atividades organizacionais estejam em



185

Os autores citados argumentam que existe uma distingao
entre planej amento controle, pois piano refletee um as
expectativas meios de atingir objetivos pre-e os
estabelecidos em determinado periodo de tempo. Do ponto de
vista da utilidade para controle, tai piano deve refletir
adequadamente extensao qual tais expectativas estaoa na
sujeitas ao controle da organizagao, dessa forma fornecendo

bases sistema de contabilidadeas para um por
responsabilidade, exigequal clara definigao doso uma
elementos controlaveis em todos os niveis.

8.2.1 Controlabilidade

Controlabilidade significa a possibilidade ou liberdade
de o gestor agir e reagir naquilo que esteja administrando.

seu deferimentoExemplificando,

unidade razoesoutraefetivado pela sede pore,porou
outra determinada unidade,foi registrada emoperacionais,

sobrecontrolepoder denenhum anao terngestoro seu
a administragaolimitadaresponsabilidade eoperagao. Sua

locais.autoridades Ouinformagoes asdos registros ase
sobreingerencianenhuma osse j a, ternnaogerenteo

resultados que serao obtidos com aquela operagao.

se uma operagao tern o



186

organizacional defina responsabilidadeque peloa
cumprimento das tarefas individuals. Obtem-se isso pela
definiqao de Areas de Responsabilidade na organizaqao, com

conseqiiente definigao das responsabilidades dos gestoresa
dessas areas de acordo atividades sobre qua iscom as as
terao poder de decisao.

Area de Responsabilidade sido definidatern como uma
unidade qual foram atribuidas atividades, fungoes,para a
responsabilidades e tambem autoridade, gerando urn quadro de
responsabilidade que sera cobrada.

responsabilidade\x aPara correspondea

autoridadeexecupao de algo decorre da delegada...que

corresponde a obrigapao da pessoa indicada para a funpao ou

eficiente e eficazmente.cargo de desempenha-la Portanto a

essencia da responsabilidade e a obrigapao".

responsabilidade possui uma serie dea
deobrigagaoa reporterfacetas, inclusive quanto os

conforme pode(accountability),desempenhos efetuados ser
"Primeiramente as obrigapoes de cada umaobservado a seguir:

delineadasdevemorganizapaodas da serpessoas

NAKAGAWA42

42 NAKAGAWA Masayuki, Estudo de alguns aspestos de controladoria que contribuem para a ejicacia 
gerencial. Tese ( Doutoramento em Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administrate e

Contabilidade. S3o Paulo: Universidade de Sao Paulo, 1987.
43 PELEIAS, Ivan Ricardo, Avaliafdo de Desempenho: um enfoque de gestdo econdmica. Dissertate 
(Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade. S3o Paulo: FEA- 
Universidade de SSo Paulo, 1992.

8.2.2 - Area de responsabilidade

Para PELEIAS43

A fungao controle implica a existencia de uma estrutura
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cuidadosamente quanto a

devepessoa prestar decontas atos. Segundo,seus a

obrigagao de prestagao de decontas de gestaoatos deve

estar sempre combinada autoridade correspondente, ou

seja, uma pessoa sb tem

el a for delegado, dentro de raio de agao. Terceiro,seu

partindo-se do mais al toponto de estruturauma

organizacional,

e responsavel perante seus superiores,

prbprio trabalho,

abaixo, ate o ultimo nlvel de execugao existente. Destaca-se

assim o conceito de area de responsabilidade".
44Ja MOURA et alii , citado por PELEIAS, asseveram que

"a area de responsabilidade e uma unidade administrative com

atividades estabelecidas e com urn responsavel, ao qual foram

autoridadedefinidas responsabilidadesfungoes, e

partir do primeiro nlvel decompativel. . . sumarizadae a

de acordogeral dagerencia nlvelate com oempresa,o

analise dedaelaboragaoVisa propiciarorganograma. a

ativose despesas,incluindo receitas,desempenho, custos

gerenciados e retorno sobre os investimentos respectivos".

poderaagendabancaria,areaAssim, serumana
pois agrega todosconsiderada uma area de responsabilidade,

Eidentificagao:basicos umapressupostos essaparaos

qual foramurn gestor,administrativeunidade oparacom

44 MOURA, Carlos Alberto et alii, “Gestio Operational, Financeira e Economica Identifica^o, 
Mensura^do e Informa^do” Trabalho apresentado na disciplina Analise de Custos - Curso de Mestrado em 
Contabilidade e Controladoria na FEA/USP - 1988 .

responsabilidade sobre aquilo que a

nao somente por seu

com a

a quern cada

cada urn dos patamares/niveis de organizagao

sua extensao, bem como

mas tambem pelo trabalho dos nlveis mais
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atribuidas responsabilidadesas definidasmesmas e as
fungoes de gerencia daquela unidade autoridadee a
correspondente.

exteriorNo segmentagao fica ainda mais patenteessa
quando verificamos que o gestor de uma dependencia assume o

papel de representante da responsavel pelosempresa e
negocios pais, autoridadeperante local. seja,Ouno a
existe clara definigao de gestoruma ternque o
responsabilidade por todo o processo ou pelas atividades da
agenda.

Apesar de bem caracterizadas as premissas basicas para
Areaconsiderar agenda externa dese uma como uma

Responsabilidade e assim promovermos a aplicagao de modelos

de avaliagao de desempenho tradicionalmente e feito,como

usando esse conceito como limite de agao, constatou-se que,
para as agenda externas, o enfoque do sistema de gestao e o

que atualmente vem sendo utilizadocliente ou os produtos, o
na definigao de uma UEN-Unidade Estrategica de Negocio.

caracterizadaarea de responsabilidade,Dentro de uma

diversas areas deencontraremosagenda externa,como uma
sobentao,definidasque precisamresultado oparaser

deparametroscontrolabilidade,enfoque da osapurarmos
avaliagao.

responsabilidade maiordadentroindicaIsso que,
encontraremosexterna,unidadedagerenteatribuida ao

atribuidas outroscontrolabilidade,de aniveisoutros
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segmentos do negocio. Estes, sim, devem ser os parametros de
mensuragao e avaliagao.

8.3 UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS

45Segundo Ernest & Whinney( ) Unidades de negocios devem
definidas de produtosser como urn grupo que possam ser

vistos uma unidade auto suficiente. Ela
pode tambem ser definida uma porgao de uma instituigaocomo

em razao de sua fungao ou da geografia, e classificadaque,
como uma unidade separada.

8.3.1 A visao tradicional

debancaria, redevisao dadaDentro aempresa
agendas sempre foi considerada como uma Unidade Estrategica
de Negocios - UEN e como tai eram avaliadas, dentro da visao

que todas faziam parte de uma unidade cuja fungao era ode
tambem esteveconceitocliente.atendimento Esseao

vinculado a visao de Centres de responsabilidade.
conceitos de "Centro deassociar osao

ideias deasResultado"de"CentroResponsabilidade" e
de"os centresdefineNegocio","Unidades de que

responsabilidade podem ser centros de lucros( ou centres de

45 ERNEST & WHINNEY, Profitability Measurements for Financial Institutions - A Management 
Information Approuch, New York, 1987
46 MUCCILO NETTO, JoSo, Op. Cit. p.

MUCCILO46 ,

como um negocio ou
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resultados) decentres dependendoou custos, de serein

responsaveis receitas despesaspor e somenteou por

despesas. No das instituigdes financeiras,caso podemos

entao associar ao conceito de centros de lucro (centros de

resultados) o conceito de "unidades de negocios"... //

MUCCILO47Ao centre de responsabilidade, apresenta

definigao de como:

". . .unidades administrativas atividadescom

estabelecidas e com urn responsavel, ao qual foram atribuidas

funqdes, responsabilidades e autoridades"

E, cita definiqao do Professorcentre de lucres,para

Sergio de ludicibus que,

as divisao,constituido eempresa, vezes por uma que

responsavel decustos (centro custo),nao masapenas por

tambem por receitas e, portanto, por resultados

agendasconsiderava-sevisao,dessaDentro que as
propriosaplicartinham missao captar seusemecome

Os produtos e serviqos eramdomicilios, gerando resultados.
nao taopadrdesindicativesvistos eoumeroscomo

Toda publicidade era voltada a vendaenfaticamente vendidos.

produtodirecionadanao a umdo da eempresanome

especifico.

RIBEIRO et alii48

47 MUCCILO NETTO, loSo. Op. Cit. p. 101. ,
48 RIBEIRO Maisa de S.: NOGUEIRA. Jo3o B. e FERNANDEZ. lose D. - Sistema integrado de 
informa<?des orcamento^usto-contabilidade. Trabalho apresentado na cadeira de "Analise de Custos” do 
curso de mestrado em Contabilidade e Controladoria. Departamento de Contabihdade e Atuaria,
FEA/USP. SSo Paulo. 1988. p. 22 -

"Centro de Lucro e um segmento da
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8.3.2 Segmentagao voltada aos produtos e servigos

Com advento do Planejamento Estrategico,o buscou-se
f azer das UEN's ferramenta facilitadora da formulagaourn a

estrategica pela fragmentagao do negbcio das empresas em

unidades constituidas segundo criterios especificos, fazendo

empresa passasse a ser administrada segundo cadacom que a
unidade estrategica.

Essa mudanga decorre do analisarmosfato que, ao a
todo, diversos fatores relacionadossaoempresa como urn a

necessitando de urn tratamento diferenciado.
quanto mais diversificado forem os negdcios daAssim,

fragmenta-lostera deelanecessidademaior emempresa,
Unidades independentes.

similaridadeexisteDentro da atividade bancaria, uma
grande de atuagao das agendas

servigos e produtos oferecidos. A pratica atual consiste em
duas categoriasnegocios bancarios quefragmentar emos

doporteservigosprodutosidentificam oUEN's: eeas
ponto de venda dosficando as Agendas apenascliente, como

produtos e servigos.
vista sobebancaria aconcepgao atualNa empresaa

Assim,vendem.servigos aotica produtos quedos ou

Unidadesconceito: asobedecetambemsegmentagao essea

e uma diversidade grande nos

dentre as varias onde a empresa atua,uma area especifica,
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Estrategicas de Negdcios sao montadas segundo os produtos e

sao vistas hoje como unidades executoras ou pontos de venda,
segundo suas prdprias caracteristicas.

8.4

Todas as atividades da organizagao devem estar apoiadas

controle, podendo tambem dispor, "de urn

estabelecimento de provisoes de volumes. Assim, o sistema de

apuragao e avaliagdes de resultado e de desempenho recebe as

informagoes operacionais, permitindo que cada gestor, dentro

de sua area de atuagao e responsabilidade, possa simular as

diversas alternatives de uma decisao, alem de reconhece la

quando tomada."

sistemas de informagoes gerenciais possam

atividadesdiversasobtidosespelhar resultados nasos

o sistemaorganizacionais, de acordo com seus responsaveis,

acumulagaomensuragao,demodulo e" umnecessita de

acumularidentificar,eleinformagao epermita aque

maisforma corretadaecondmicoseventosmensurar os

- MODELO DE IDENTIFICAQAO E ACUMULAQAO PROPOSTO PARA 
APURAQAO DE RESULTADOS

por sistemas de informagdes operacionais para planejamento e

19 PARISI, Claudio. Unia Contribui^ao ao Estudo de Modelos de Identifica^ao e Acumulagao de 
Resultado. Disserta<;ao ( Mestrado cm Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administra<;ao e 
Contabilidade. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 1995. p. 66.

servigos e nao segundo os seus pontos de venda. As agencias

modulo de simulagao baseado em um modelo matematico para o

Para que os

conforme PARISI’-' ,
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possivel,

Podemos conceituar, ainda segundo referida obra,a o
de acumulagao de resultados como

sendo "um conJunto coordenado de atividades que, dentro de

uma estrutura logica, identifies, coleta e acumula dados dos

diversos economicos de uma organizagao,eventos sendo uma

das caracteristicas de urn sistema de apuragao patrimonial".

dito ainda queDeve ser esse
forma trabalha riqueza,como a empresa para gerar
contemplando sua estrutura fisica e operacional.

Esse modelo pode visto comoser

Modelo de Acumulagao.Identificagao de 0de e
tressubdivide partes:Modelo Identificagaode emse

classificagao da transagaoreconhecimento da transagao, e

registro da transagao.

modelo de"oconformeaindaPortanto,
identificagao de custos a

envolvidoseconomicos numarelagao ent re recursosos

Isto e,entidade da empresa. emtransagao e pelo menos uma

unidadeeventorelacionar suaprimeiro lugar deve como

variaveis desselocalizar asposteriormente,causadora e,

funcionais da atividade emevento e os

questao. Denomina-se o conjunto de unidades causadoras e dos

piano de entidades Aaspectos fisicos e funcionais como

50

51
idem Op. Cit. p. 66
idem Op. Cit. p. 74

PARISI51

de resultado e parte integrante do referido modulo''

e receitas deve contemplar, .

modelo de identificagao e

aspectos fisicos e

sistema deve espelhar a

sendo composto de um

sendo que o modelo de identificagao e acumulagao

um Modelo
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existencia de Modelo de Identificagaoum contempla a
necessidade de, entre outros elementos, um piano de eventos,
um piano de entidades e de um piano de contas.

Em rela<;ao Modelo de Acumulaqao, podemos dizer queao
ele contempla duas fungbes basicas, ainda segundo PARISI
A primeira fungao diz respeito de coleta dosao processo

dados, antes do processo de identificagao,
segunda diz respeito a questao do armazenamento dos dados
identificados, seja, partir de reconhecimento,ou a seu
classificagao registro, "os dados de transaqao saoe uma

armazenados junto dema is dados das outras transagdesaos

acontecidas envolvendo destino,

periodo de tempo." Decorrem dai cinco agentes acumuladores
basicos:

modelo contempladefinigoes,respeitarAo aoessas
permitindo aidentificagao acumulagao das transagoes,e a

proporcionalidade dascomparabilidade evidenciando ae

dependendo doeconbmicos,variaveis dos diversos eventos

metodo de custeio adotado.
maiores fontes de receitas de um banco sao aquelasAs

Conformeservigos.detaxasprovenientes jurosde e
centre de resultados, a receita da filial"em um

foramgestores individuals quedeve identificada aosser

originaram. Essasdecisdesresponsaveis pel as asque

52 idem Op. Cit. p. 79
53 OLIVEIRA, Antonio B. S. A aplicai^do dos concertos de gestao economica aos eventos economicos^ de 
um banco coniercial. Disserta?3o(Mestrado em Contabilidadc) - Faculdade de Economia. Adrmnistra^ao e 
Contabilidade. S5o Paulo: Universidade de S3o Paulo. 1994. p. 127.

OLIVEIRA53 ,

o mesmo evento, natureza e

e aque ocorre

evento, conta, unidade causadora, objeto e tempo.
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receitas sao class!ficadas controlaveis naocomo OU

controlaveis dependendo de se o gestor tem poder de decisao

sob re el as". OLIVEIRA, trecho,nesse mesmo prossegue

defendendo receita controlavel deve ser atribuida aque a

filial responsavel pela sua geragao.

Dessa forma, contabilidade por responsabilidade tema

sua atengao voltada para o gestor de urn servigo ou filial.
Se o gestor fosse o responsavel tanto pela aquisigao quanto
pelo uso de urn servigo particular, poder-se-ia dizer que

ele deveria responsavel pelos custos controlaveis. Osser
aquelescustos controlaveis nao podemnao sao que ser

diretamente nivel hierarquico.dado Nocontrolados urna
fundo o gestor tem responsabilidade pelo conjunto de eventos

responsabilidadedeCadasobre quais decide. centroos
deveria contribuir positivamente para a lucratividade geral

do banco.

acumulagao de"aOLIVEIRA defendeComo corolario, que
criteriosacordodedardespesas devereceitas comsee

todo o evento queSendo quetomada de decisao. seuteis a

gestor responsavel pordeve ter urnempresapasse em uma

ele. "
"custos saoqueescreveramEGLAUTIER

acumulados em duas formas: em

determos(avaliagao de desempenho) emecom pessoauma

produtos (resultados) . "

UNDERDOWN54

54 GLAUTIER, M.W.E.. UNDERDOWN, B„ Op. Cit. p.451.

termos de seu relacionamento
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Mo modelo de acumulagao proposto, determinadaa uma

atividade seriam imputados os custos e receitas controlaveis

pelo gestor dessa atividade,

area de responsabilidade, seja ela produto, cliente,

mercado,

Plano de Eventos

Receitas do Evento Contas de ReceitasReceitas
Contas de DespesaDcspcsas do EventoDespesas
Contas de ResultadosRcsultado do EventoResultados

Deve ser mencionado ainda que este modelo de resultados
tendo em vista ae determinado pela estrategia da empresa,

desubconjuntos eventosorganizadosmaneira sao oscomo

(por exemplo:gestores tomam decisbes -quais os
UEN' S,Agendas,Clientes,Produtos,Geografica,Regiao

etc. )

Um evento envolve 
receitas e despesas e 
tern o potencial de 
alterar o patrimonio da 
empresa

O Modelo de Acumula^ao Proposto__________
Plano de ContasPlano de Areas de 

Responsabilidade 
Dentro de uma Area de 
Responsabilidade podem 
acontecer varios eventos, 
sendo que cada 
acontecimento configura 
uma transa<?ao._________
Receitas com os eventos da 
Area de Responsabilidade 
Despesas com eventos da 
Area de Responsabilidade _
Resultados com eventos da 
Area de Responsabilidade

agenda, atividade, etc.

que seriam acumulados em sua

sobre os
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8.4.1 - O Modelo de Mensura^ao

Citando Pereira "Um modelo de mensurapao pode ser

entendido representapao abstrata decomo uma saocomo

medidos ou quantificados os atributos de algum objeto. ff

diz que "A mensurapao de objetos ou eventos

uma base de tempo: tomadores de decisbes

necessitam de informapdes relatives eventos e objetos doa

passado, presente ou futuro.”

coloca seguintes diretrizesas para
caracterizaqao do modelo de mensuraqao de gestao economics:

tipo de decisao

identificar o sistema relacional empirico;

identificar a caracteristica de interesse de medipao;

identificar a unidade de mensurapao;

(criterios de mensurapao);definir a base conceitual

identificar o sistema relacional numerico;

(informapao adequada) e do "factual view"do "purpose view"

significadoescalatipo deconfiabilidade, validade,( e

numerico)."

Guerreiro'-”

Guerreiro''7

a ser tomada;

nao se restringe a

55 PEREIRA, Carlos Alberto. Estudo de urn modelo conceitual de avaliapao de desempenhos para gestao 
econdmica . Disserta^ao (Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Econontia, Adrmnistraijao e 
Contabilidade. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo 1993. p.251.
56 GUERREIRO. Reinaldo. Modelo conceitual de sistema de informapao para gestao econdmica: uma 
contribuipdo a teoria da comunicapao da contabilidade. Tcse (Doutoramento em Contabilidade) - 
Faculdade de Economia, Administra^ao e Contabilidade. Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo, 1989. p. 
77.
5’ GUERREIRO. R. Op. cit. p. 93.

a luzanalisar o sistema de mensurapao caracterizado,
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Flgura 2: Modelo de Mensuraqao.

3

4

7T

MODELO DE DECISAO

£

£

caracteristicas de um sistemacoloca que as

consideradasde mensuragao gestao econdmica a sereinpara

seriam:

devede mensuragao estarmodelo"Integragao o

integrado aos modelos de decisao e informagao;

mensuragao dos resultados devebase de atividades a

atividades operacionais, estasbasear-se aserempornas

foco de atengao doorigem desses resultados e, portanto, o

trabalho administrative;

resultadosdosmensuragaomedidasprecisao das a

mais correta possivel,gerados pelas atividades deve

de forma a espelhar o valor econdmico dos recursos, produtos

e servigos;

1

2

(♦) RECEITA OPERACIONAL

(•) CUSTO OPERACIONAL

SISTEMAS 
RELACIONAIS 
EMPIRICOS

(♦) MARGEM FINANCEIRA 
(♦) RECEITA FINANCEIRA 
(-) CUSTO FINANCEIRO

RESULTADO ECONOMIC© 
(♦) MARGEM OPERACIONAL

MODELO
DE
MENSURAQAO

SISTEMA
RELACIONAL
NUMERICO

-w

PRODUTOS

P1

P2
P3

RECURSOS 
"ri 
R2 
R3

Pereira’3

58 PEREIRA. Carlos Alberto. Op. Cit. p. 252.

ser a
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efeitos das decisdes devem ser mensurados os efeitos9

economises de carater operacional e financeiro, relatives as

decisdes tomadas pelos gestores;

de transferenciapregos transferencia dea

produtos/servigos a ti vidades deve basear-seentre as em

pa drao validados pelopregos mercado, sendo decustoo

oportunidade o mais adequado para a avaliagao das decisdes

tomadas diante de outras alternatives existentes. 0 repasse

assim

,de forma justa, fixando-se ganhos ou perdas com eficiencia

ineficiencias respectivas origens areas,(ou em suas

atividades) ;

nao deve haver rateios detratamento dos custos fixos

entre produtos / servigosindiretoscustos entreou

atividades devendoresponsabilidade,areas de sere

identificados com seus respectivos responsaveis;

resultado globalcontribuigao das atividades aao

contribuigaomensuragao do desempenho deve espelhar suaa

para a formagao do resultado econbmico da empresa;

todos os eventos semelhantesbase conceitual uni forme

conceitual. Abasesobdevem mensurados mesmaurn aser

quantificagao dos pianos, expressa atraves dos orgamentos e

padrbes, deve ter por base os mesmos conceitos e principles

59de mensuragao do desempenho realizado;

os conceitosexplicitagAo e compreensao dos conceitos

compreendidos pelosexplicitos emensuragao devemde ser

59GUERREIRO. R. Op. cit. p. 96.

de produtos / servigos entre atividades deve ocorrer,

as a
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usuarios da informagao. Esses conceitos devem ser logicos,

racionais e inteligiveis, sem assumir urn carater dogmatico."

comercial deveria:
// de fornecer resultado das a tividadesser capaz o no

passado, presente e no futuro;

ser aplicavel a todos os eventos econdmicos de urn banco

comercial;

ter como caracteristica de interesse de medigao o custo

dos valor dos produtos / servigosconsumidosrecursos e o

gerados;

ter como unidade de mensuragao o padrao monetario;

de moeda (conceitual constantebaseter usoocomo

contabilizagao dointegralcorregao valor presente,), a

oportunidade , a apropriagao de resultado durante ocusto de

processo produtivo;

resultado dos eventosassociarde oser capaz

econdmicos as atividades aonde eles acontecem;

transferencia recursos ede osparausar pregos

produtos / servigos produzidos e consumidos internamente; e

60 OLIVEIRA, Antonio B. S. Op. Cit. p. 129.

Para OLIVEIRA'0

usar como metodo de custeio o custeio direto. "

, o modelo de mensuragao para um banco
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8.5 - Mensuragao do Resultado das Agendas no Exterior

E importante elaborar instrument© facilitador daum
mensuragao, que atenda a todos os requisites basicos de todo

qualquer instrumento de apoio a gestao,e com os seguintes

obj etivos:

resultadoscorretamente das agendasmensurar os

externas, segundo criterios de responsabilidadeos e

controlabilidade;

impostar efetivodesempenho asgestores,aos

unidades continuea real desempenhosede oe quesem

mascarado por decisbes operacionais ou fisco-tributarias;

instrumentosde elaborarpropiciar condigbes

tambem,orgamentarios executaveis para o

instrumento gerencial dai decorrente.

cadareside elaboragao,proposigaoNossa parana
tendoGerencial especifico,Demonstrativeunidade, de um

referencial basico emcomo

Passiveseventos Ativosseriam realocados eosque

reagrupa-los segundoformarespectivos resultados de osa

Isso significa aparametros de controlabilidade de cada um.
descaracterizagao das atuais Demonstragbes Contabeis e seus

provocara uma mudanga de comportamento nosefeitos, queo

cobradoshabituadoshoje porseremadministradores, a

aqueles parametros.
Para um instrumento ser eficaz como apoio a decisao, um

eatendidosdevem arequisites basicos suaserdos que

e comparaveis e,

o Salango Contabil da Agenda,
e seus
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aceitaqao. Para que o model© ora proposto seja aceito, deve
confiavel respaldado parametros tecnicos.ser Parae em

isso, e necessario todosque os ser

efetuados nao signifiquem modificaqao posiqao contabilna
consolidada de todas as agendas.

Para abrigar operaqoes giradas sede,as
area interna envolvemtransaqbes Central dee as aque
Recursos, seria criado Resultado,deCentro queurn
acumularia essas transaqoes, podendo-se aplicar mecanismos
de preqos de transferencia quando envolverem a distribuiqao

de integraqaoresultados, propiciando tambem, com osuma
sistemas das agendas domesticas.

area de responsabilidade ficaramecanismoCom esse a
resultados,mensuraqao debem definida determos seusem

deavaliagao,demodelospossibilitando aplicaqao dea
orqamentagao,

moedamantidoelaboradoseriaDemonstrativo umaeme
funcional intermediaria que fosse internacionalmente aceita,

para onde todas as demonstrates e eventos seriam traduzidos

doajustamentosseriam processados eonde ose
risco cambial.

etc. em bases perfeitamente identificaveis.

ajustes que venham a

Tratando-se porem, de unidades com moedas diferentes o

a divisao

com a com a
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8.5.1 Preqo de Transferencia

OLIVEIRA' ,Conforms destaca " em banco ex!stemum

agendas, que, pela sua localizagao, pelo tipo de mercado em

que atuam, sao predominantemente captadoras ou aplicadoras.

Um a pratica satisfazer necessidade decomum para a uma

filial e de transferencia de fundos.por recursos o uso

Fundos sao normalmente transferidos de uma filial que seja

primordialmente captadora para uma que seja primordialmente

aplicadora. Pelo fato de a filial aplicadora necessitar de

mais caixa, ela pode "emprestar" fundos da filial captadora,

visando satisfazer suas demandas. Tai emprestimo minimiza o

de capital oriundo fontes,mais de ateoutrasuso caro,

de emprestimos, pela filial aplicadora; contudo,mesmo um

dos fundosestabelecido pelodeveprego usoser

Se a filial captadora nao receber uma receitatransferidos.

ela perdera a receita que teriapelos fundos transferidos,

recebido pela aplicaqao dos fundos em papeis do governo.

Tai per dacusto de oportunidade.existePortanto, um

impedimento aos ganhos da filial captadora.

dos fundosaplicadoras nao pagarem pelo usofiliaisSe as

elas receberao um beneficio indevido pelo usotransfer!dos,

filial aplicadoradesses fundos.

quanto a filial captadora receberao uma receita pelos fundos

filialpolitica nenhumadessaPelotransfer!dos. seuso

beneficiara em detrimento da outra."

61 OLIVEIRA. Antonio B. S. Op. Cit. p. 134.

Sob essa politica tanto a

poderia ser um
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Alem disso, conforms Giardini "esses depregos

transferencia permitiriam aprimorar a mensuragao do lucro e

Permitiriam o estabelecimento do

valor e do custo dos fundos para apoio da gestao de ativos e

passives."

Outra vantagem ainda seria a de que uso de um pregoo
de transferencia permitiria apropriagao do resultadoa no

decorrer do produtivo, tornando claraprocesso a

contribuigao de cada atividade resultado total dapara o
empresa.

transferidosPara fundosOLIVEIRA, de uma agendaos
para outra deveriam ser passados a um prego que refletisse o

impacto total de o banco. Portanto, taxasas
escolhidas deveriam motivar os gestores dos centros de lucro

simultaneamente,otimizar resultado enquanto,a seu
maximizassem o lucro total do banco. (...) Conforms OLIVEIRA,

transferencia deveria terainda, desistema de pregos ao
liquidajurosdecapacidade de decompor nosmargema
decisao deadedecisaoaelementos relacionados prego,

funding e aos efeitos do descasamento de prazos.
fornecer relatbriossistema deveria queFinalmente, o

permitissem separar a variagao do realizado/orgado devido as
variagoes de mix, volumes e taxas considerando o aspecto da

forma generica,Decontrolabilidade pelo gestor. osuma

di ret amentesao"queaquelescontrolaveis saoitens

62 GIARDINI. V. et alii. Internal Transfer Pricing of Bank Funds. Rolling Meadows. Illinois. USA: Bank 
Administration Institute, 1993.

seu uso para

a avaliaqao de desempenho.
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influenciados pelo gestor dentro de

de tempo".

Deve decisdes relacionadas a urn
ativo ou passive individual trazem implicates relacionadas

sensibilidade as taxas, a liquidez, ao capital

impostos devem empreendidas relagao carteirae ser em a
total de ativos e passives. Isso requer uma abrangencia tai

contemple corporagao todo surgindoque daia como um a

empreendida dentro de de planejamentocontextoum
estrategico, planejamento operacional, execugao e controle.

induzir decisbesPara se j am consistentes comque os

obj etivos Liabilities Committee (Comitedo ALCO-Assets &

Passives), e mais eficazInterno epara

construir os incentivos por meio do sistema de mensuragao em

usando o mecanismo de pregos de transferencia.si mesmo,
, tendo em vista a necessidade de promogao

doeficiencia, estruturaniveis deavaliagao dosde ae
prego de transferencia deveria ter os seguintes atributos:

avaliagao da capacidade de contribuigao dos produtosa.

daatividade-partedaresultadoe/ou servigos para o

entidade.

atividade-parteavaliagao do desempenho da e suab.

resultados globals dacapacidade de contribuigao para os

organizagao.

63 MAURO, Carlos Alberto. Prcfo de transferencia baseado no custo de oportunidade: um instrumento 
para promo^do da eficacia empresarial. Dissertate (Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de 
Economia, Administrate e Contabilidade. S3o Paulo: Universidade de SHo Paulo, 1991,

um determinado periodo

com a

a gestao de ativos e passives deva ser

e aos

necessidade de que,

Para Mauro03

ser destacado que as

Gestao de Ativos
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sustentar e permitir avaliagao dec. decisdesa em

todas esferas de qualqueras (individuals ,naturezae

especificas, extraordinarias) vol Ladas maximizaqaopara a

dos resultados.

d. racional, Idqico, justo,ser sustentavele

conceitualmente.

ser inteligente ponto de induzir comportamentose. a

adequados dos gestores.

f. finalmente, o modelo de prego de transferencia deve

permitir a avaliagao da evolugao da riqueza (patrimonio) da

organizagao.

Apos analise varios modelos dedos dePregosa
concluiuTransferencia existentes, deMauro que o prego

transferencia baseado no conceito de custo de oportunidade e
explicitagao da relagaometodo permiteo aque

todasreceitas/custos das operagbes,decorrentes em as

evidenciando, entao,organizagao,atividades da

resultados e desempenhos das atividades.perfeitamente, os
sistema de pregos de transferenciaum

seguintesdeveria terbancofundos de . um ospara os
obj etivos:

Apoiar decisdes, incluindo a fixagao de pregos dos"1.

ativos e dos passives.

Aprimorar a mensuragao de desempenho:2.

gestores responsaveis pelos fatosmantendo os

dentro de seu controle

64 OLIVEIRA, Antonio B.S. op.cit. p. 137.

Para OLIVEIRA'4 ,
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separando a contribuigao da alocagao de fundos

da de geragao de fundos

alinhando decisdes gerenciaisas com os

obj etivos do ALCO.

Com central de fundos, unidadea central euma

responsavel pela compra e venda de fundos dentro do banco e

tambem assumir risco associado descasamento depor o ao

prazos."

unidade,Essa de seriaproposta OLIVEIRA,na a
responsavel por avaliar flutuagbes das tambemtaxasas e
pelo resultado com o descasamento de prazos.

As vantagens de sua utilizagao, no contexto da Central
de gerentes dos centres deseriam derecursos, que osas

apenas pelo risco de creditolucro seriam avaliados naoe
lucres seriamdejuros.pelo risco da de centresOstaxa

vendas com relaqao ao centreavaliados pelas suas compras e

maneiramedidos deseriamde fundos portanto umae

Elesrisco pela taxa de juros. saolivre derelativamente
responsaveis por "precificarem" ativos relacionados as taxas
de mercado para instrumentos de vencimento similar.

juros ederisco taxaresponsabilidade peloA na
decidedecentral com ocentral!zada querecursos,na
diretrizes dodasdentrofundosobj etivo fornecerde os

ALCO.65

65 GIARDINI, V. et alii. Op.Cit..
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8.5.2 - Atribuigao do risco cambial

investimentosOs exterior agregam duas medidas deno

eficiencia devem monitoradas continuamente:que ser o
desempenho dos administradores locals decisdes de
investimento efetuadas pela sede. 0 desempenho dos
administradores locais e medido praticamente pela eficiencia

da gestao dentro de urn ambiente negocial especifico,

propria dependencia. decisdesPorem tomadas pela sedeas
tambem devem monitoradas envolvem fatores nao-ser e
controlaveis pelos administradores locais.

Ou seja, partindo-se da premissa de que a avaliagao de
desempenho tern por finalidade avaliar, nao so o profissional
que gerenciou o investimento mas tambem avaliar a decisao de

duasinvestimento, desagregarfaznecessario asse
hipoteses.

dentro deA decisao de investimento deve
decustocomparativamenteestabelecidosparametros a urn

inclui obviamente os riscos cambiais.oportunidade, o que
propriodedentroavaliado seudeveO gestor ser

gestao deveresultado de sersuaportanto,contexto oe,
ajustado por todos os fatores envolvidos.

Na ocorrencia de um descolamento entre a taxa de cambio
utilizadamoedadaparidade nadepraticada taxae a

exposigao dosexistiralocal, umamoedadaconversao
resultaracambiais, em umqueriscos ocapitals aos

devera ser monitorado.ganho/perda efetivo, que

e as

ser avaliada

o da



209

A mensura^ao desse risco pode efetuada dentro doser
proprio process© de conversao, bastando desdobrar
acumulado no item "Ganhos e Perdas de Conversao" pelos itens
monetarios estiveram aquelaexpostos situagao.que
Obviamente deve considerado deque ser o grau
controlabilidade de cada item, atribuir-seentaopara o
desempenho.

desdobramentoEsse propiciara demontagema urn
demonstrativo gerencial contendo a origem e o efeito de cada
tipo de risco a que estiver sujeito a estrutura monetaria da
Dependencia, principalmente se existir uma diversificagao de
moeda nessa estrutura.

gerencial, poderapartir demonstrativodesseA ser
mensurado o efeito da decisao de manutengao da estrutura de

detinhamresultado gestores quemoeda imputar oaosoe
controle.

Se ficar estabelecido que o Gerente da agenda detera o
disposigaocolocados acapitalscontrole ados esua

aplicagao desses"Hedge"sobreresponsabilidade ouo
resultado do descolamento da taxa cambial deverarecursos, o

Sede essaPor outro lado,ser-lhe imputado. se
gerente da unidade nao podera ter o seuresponsabilidade, o

desempenho mensurado com esse componente.

moedatrabalhambancos com eforma,qualquerDe os
sujeitosvaloresexistirao aosdentro estruturade sua

impactos das variagbes monetarias, que devem ser computados.

ficar com a

o efeito
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Usualmente risco cambial tern sido divididoo entre o

dagerente unidade Sede de formae a que recursosos

colocados a disposigao do sejagerente mensurado umaem
moeda funcional - quase sempre o Dolar Americano - ficando o

risco da conversao da moeda funcional para a moeda do pais

sede por conta da Sede.

8.5.3 Metodologia proposta de funcionamento do modelo

demonstrativos obtidos atravesOs gerenciais dosao
aj ustamento planilhasdos demonstratives contabeis, em

respectivosseparadas, realocando-se operagoes eas

de acordo com a area de responsabilidade a qualresultados,
instrumentostransforma-losde formapertence, ema

responsabilidadeidentificargerenciais onde apossamos
operagoesobtidoresultadocadadepela obtengao nas

externas.
estaoinstrumentos basicos iniciais desse processo,Os

demonstragdesdasentaoPartindo-secontabilidade.na
moedadaidentificagaoeprimeiro passocontabeis, ao

consequente definigao dos parametros de riscofuncional e a
unidade externa ecambial que cabera a cada uma das partes -

identificagao dos ajustamentosO passo seguinte eSede. a
efeitodo novosnosdefinigao seunecessaries ae

segundorealocagaoposterior osdemonstratives para
controlabilidade.criterios de responsabilidade e
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tradugao dos
demonstratives funcional, dentro depara todas as
regras ja exaustivamente repassadas em capitulos anteriores,

concomitante redistribuigao doscom a eventos para novos
demonstratives, ficando todas operagbes reagrupadasas
segundo o esforgo despendido na sua contratagao.

Assim, procedimentos seguidos seraoos serema os

seguintes:

Consiste na analise de cada event© para a identificagao
dos ajustes necessarios a reconstituigao da contabilidade

estabelecer a situagaosegundo a responsabilidade,

ideal.

II - Tradugao das demonstragoes para a moeda funcional

Em virtude da multiplicidade de moeda que pode existir,

moedatraduzidosdemonstratives saotodos umaparaos
funcional que seja internacionalmente aceita.

Ill- Aplicagao dos ajustes as demonstrapoes oficiais
traduzidas e elaboragao das demonstragoes gerenciais;
Identificados os ajustes e efetuada a tradugao, o passo

planilhadessestransposigao umaparaeseguinte a
ajustadora da demonstragao oficial, para

demonstragbes gerenciais;

I - Identificagao dos ajustamentos a serem efetuados;

a moeda

para se

a elaboragao das

A partir das identificagdes efetua-se a
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IV - Elaboragao de demonstragoes comparativas e calculo dos

indicadores de desempenho;

demonstragdesCom gerenciais ja elaboradas,as

iniciamos aplicagao diversos instrumentosdos dea
avaliagao.

- Elaboragao das Demonstragdes Consolidadas da AreaV
Externa.

consolidado edemonstrativeelaboragao deA urn
real situagao da Area Externa.necessaria para se analisar a



213

AVALIAQAO DE DESEMPENHO DAS AGENCIAS NO EXTERIOR

REALOCAQOES DECORRENTES DA 
ADEQUACAO DOS REGISTROS AO CR1TERIO 
DE RESPONSABILIDADE

MENSURAQAO ECONOMICA DO 
DESEMPENHO

DEMONSTRAQOES POR AREAS DE 
RESPONSABILIDADE

TRADUQAO DAS DEMONSTRAQOES PARA UMA MOEDA FUNCIONAL
I

DEMONSTRAQOES CONTABEIS DO PAIS HOSPEDEIRO

DEMONSTRAQOES GERENCIAIS

DEMONSTRAQOES COM OS RESULTADOS DAS 
DEPENDENCES JA AJUSTADOS AOS 
PADROES ESTABELECIDOS DE 
MENSURAQAO DE RESULT ADO

PROPOSTA DE AJUSTE NOS CRITERIOS DE MENSURAQAO 
DOS RESULTADOS DAS AGENCIAS NO EXTERIOR
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8.6 - Exemplificando as situagoes indicadas no item 7.3

Admitindo-se banco brasileiro rede deum com uma
agendas exterior de duas unidades,compostano uma
localizada Nova lorque(EUA) outraem e a em
Londres(Inglaterra). Durante o mes de janeiro/96.

Situagao 1 - Agenda Externa viabilizando financiamento
negociado por Agenda Interna:

Agenda localizada obtem,"A" (EUA),Nova lorqueem
linha de credito no valor de US$ 1,000,000.00, ao custo de

nesse mesmo dia recebe solicitagao de umaLIBOR mais 1% a. a,
dedeagenda Brasil, fechamento contratoumpara ono

de US$800,000.00,valorfinanciamento nopara

Brasil, resultarampela Agendalevadas efeito nonoa
taxa de jurosfechamento do negbcio no dia 01.01.96,

de Libor mais 3% a.a.. A Agenda no Brasil providenciou toda
docontratagaoefetuounecessariadocumentagao aea

legaistecnicosrequisitesobedecendo eemprestimo, aos
0 restante da linhaexigidos pelas autoridades Americanas.

taxa de Liborinterbancario afoi aplicadode credito no
mais 2% a.a..

nas mesmas condigbes de prazo. As negociagbes com o cliente,

a uma

um cliente,
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A posigao contabil da Agenda "A", apos o fechamento do

contrato seria a seguinte:

DEMONSTRAQOES CONTABEIS - Agenda "A" - Valores em US$

AT IVO 31.12.1995 01.01.1996
Operates de Credito 0,00 800.000,00
Ap.Interf.Liquidez-Bancos 0,00 200.000,00
Outras Oper.Credito 320,000.00 320.000,00
Permanente 80,000.00 80,000.00
total 400,000.00 1.400.000,00

PASS IVO
Depositos a Prazo 0.00 1.000.000,00

400,000.00400,000.00Capital
1.400.000,00400,000.00total

efetivar operagao,Contabilmente, umaessaseao
agenda potencialmente captadora transformou-se numa Agenda

spreadficandoaplicadora decaptadora recursos,e
Agenda interna apesar de tertotal da operagao enquanto a

ficado com alguma receita em termos de prestagao de servigo
naonormalmente ocorre nesses casos,e taxa de cambio, o que

tera em seus registros aquela aplicagao e conseqiientemente o
resultado.

com o
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Situagao 2 Agenda Externa "B" proposta decom

Operagao funding viabiliza-a atravesmas sem da Agenda

Externa "A", com funding.

agendaA "A", localizada Nova Torque, recebeuem

proposta de um depdsito de USS 1.000.000,00 a taxa de LIBOR

mais 1% a.a., de um aplicador local, pelo prazo de 1 ano. A

legislagao local restringe livre transito de capitalso

atraves do limite de 30% Ativodo total do riscocomo

clients para aplicagbes individuals. Estando a Agenda "A"

virtude de outrascom remessas

efetuadas a Sede do Banco, desse capital ao caixa

central da Sede foi descartada por absolute impossibilidade

Nao tendo nenhuma demanda por aplicagao local dessetecnica.

"B"depdsito a agenda entra em

que coincidentemente esta com uma solicitagao de umLondres,

de um pre-financiamento decliente seu

de USSvalor"funding",Agenda detenha nooque a

cliente foi de LIBOR1. 000. 000,00, a

A Agenda "B"a.a., por um prazo de 6 meses.mais 3,5% em

formalizam a operagao na Agenda"A"con j unto com a Agenda

autoridadespelasrequeridospadroesdos"A", dentro

captados,issoutilizando recursosAmericanas oscom

responsabilidade pelo registroficando a Agenda "A" ecom a

administragao da operagao, e com o Spread total da operagao.

de tern"b",cliente pertencente a Agenda esta oSendo o

responsabilidadeinclusivecontrols da operagao, atotal

a remessa

uma exportagao, sem

o seu limite preenchido em

taxa negociada com o

em contato com a agenda
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pelo recebimento vencimento, demalsdasno e

responsabilidades do cliante porem, mantersem suaem

contabilidade o resultado dessa opera^ao.

Assim, apos mais essa operagao, a Agenda "A" teria a
seguinte posigao contabil ao final do dia:
DEMONSTRATES CONTABEIS - Agenda "A" - Valores em US$
AT IVO 01.01.1996
Operates de Credito 1.800.000,00
Aplic.Interf.Liquidez-Bancos 200.000,00
Outras Oper.Credito 320.000,00

80.000,00Permanente
2.400.000,00total

PASS IVO
1.000.000,00Depositos a Prazo
1.000,000.00Depositos Interf.-Bancos
400.000,00Capital

2.400.000,00total

continuaria"B"Agenda mesmacom aPor vez, asua
posigao contabil que detinha anteriormente.
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- Valores em Libras
01.01.1996

Permanents
total 1.200.000,001.200.000,00

PASS IVO

1.200.000,00total 1.200.000,00

Contabilmente,
consideravel,mensalma is resultadofonte de asemuma

clientetrabalharmaterializagao esforgodo eoemseu
obteveviabilizar operagao, recursososapenasa

uma parcelaincluiraoresultadosporem,suficientes, seus
correspondente a Agenda "B".

pela SedeFunding obtidos eClienteSituagao 3 e
operacionalizados na Agenda "A".

grande cliente do banco
incluidofoiestudooperagao estruturada. Noumapara

viabilizagao definanciamento externo para a
fisco-tributarias ade vantagensrazaocompetitive eme
escolhidafoi para olorque(EUA)de"A" NovaAgenda

a operagao,entao,registro da operagao. A Agenda recebeu,

0,00
1.000,000.00
200.000,00

800.000,00
200.000,00
20.000,00
180.000,00

0,00
1.000.000,00
200.000,00

800.000,00
200.000,00
20.000,00
180.000,00

Operates de Credito
Ap. Interf. Liquidez-Bancos
Outros

DEMONSTRATES CONTABEIS - Agenda "B"
ATIVO 31.12.1995

A Sede recebeu proposta de urn

Depositos a Prazo 
Dep. Interf. - Bancos 
Capital

uma taxa mais

apbs essa operagao, a Agenda "A" obteve
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de LIBOR mais 1,5%, tudo (documentagaoprontocom

cadastral, contrato funding correspondente,etc.)e o a urn
custo de LIBOR mais ficando portanto, com o resultado
correspondente Spread registrado contabilidade,ao suaem

pagamento pelo emprestimo de sua contabilidadecomo
registro da operagao e pelos servigos dai decorrentes.

finalNo do dia sua
posigao.

DEMONSTRATORS CONTABEIS - Agenda "A" - Valores em US$
AT IVO 01.01.1996

4.400.000,00total

PASS IVO

4.400.000,00total

Agenda "A" naode janeiro/96mesdodecorrer aNo
contabilizou os jurosefetuou mais nenhuma operagao, apenas

competencia mensalaatendendomes,referentes ao

respectivascontabilposigaoseguinte eapresentando a

avaliagdes em 31.01.96:

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

400.000,00

3.800.000,00
200.000,00
320.000,00
80.000,00

Operates de Credit© 
Ap.Interf. Liquidez-Bancos 
Outras Oper.Cred. 
Permanente

Depositos a Prazo
Depositos Interf.- Bancos
Depositos Interf.- Grupo 
Capital

l°o,

para o

no valor de US$ 2.000.000,00, pelo prazo de 2 anos a juros

contabilidade mostrou a seguinte
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Agenda "A" DEMONSTRATES CONTABEIS Valores em US$
AT IVO 31.01.96 juros 31.01.1996
Operates de Credit© 3.800.000,00 27.999,99 3.827.999,99
Interbancario 200.000,00 1.416,67 201.416,67
Outros 320.000,00 320.000,00
Permanent© 80.000,00 80.000,00
total 4.400.000,00 4.429.416,66

PASSIVO

Dep. a Prazo 1.000.000,00 6.250,00 1.006.250,00
Dep.Interf.-Bancos 1.000.000,00 6.250,00 1.006.250,00

2.000.000,00 12.500,00Dep.Interf.-Grupo 2.012.500,00

Provisao p/IR 1.501,66

400.000,00Capital 400.000,00

2.915,00Resultado do Periodo

4.429.416,664.400.000,00total

DRE
29.416,66Receitas Operacionais
25.000,00Despesas Operacionais
4.416,66Lucro Antes do Impost© de Renda
1.501,66Provisao para o Impost© de Renda
2.915,00Lucro Liquido

0,73%
0,07%

$5,000,000.00
$4,000,000.00
$1,000,000.00

ROI
ROA
Alavancagem maxima
Margem Utilizada
Margem p/Aplicagao

Taxa LIBOR 6,5%
Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%
Inflagao no periodo 0 %
Taxa de Conversao US$/Libra = 1,00
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Agenda "B",

suas operagdes anteriores,
juros de LIBOR mais 2% sobre operagdes ativas LIBORas e
mais l°o sobre as operagbes passivas, apresentando ao final
do mes a seguinte posigao contabil e respectivas avaliagdes.

DEMONSTRATES CONTABEIS - Valores em LibrasAgenda "B"

AT IVO 31.01.96 juros 31.01.1996

total 1.200.000,00 1.207.225,00
PASS IVO

1.207.225,001.200.000,00total

DRE

6,5%Taxa LIBOR0,36%RO I

0,06%ROA

$ 2.500.000,00Alavancagem maxima
1,00$ 1.200.000,00

$ 1.300.000,00
Margem Utilizada

Margem p/Aplicagao

Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Lucro Antes do Imposto de Renda
Provisao para o Imposto de Renda
Lucro Liquido

20.000,00
130.000,00

0,00
6.250,00

5.666,66
1.416,68

141,66

7.225,00
6.250,00

975,00
243,75
731,25

0,00
1.006.250,00

243,75 
200.000,00 

731,25

805.666,66
201.416,68
20.141,66
180.000,00

Taxa de Aplicagao LIBOR + 2%
Inflagao no periodo 0%
Taxa de Conversao Libra/US$ =

Operagoes de Credito 800.000,00 
Aplic.Interf.-Bancos 200.000,00 
Outras Oper.Credito 
Permanente

Depositos a Prazo
Dep.Interf.-Bancos 1.000,000.00
Provisao p/IR
Capital 200.000,00
Resultado do Periodo

tendo contabilizado osapenas as
por sua vez, manteve em sua contabilidade
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Adotando-se risco foihipdtese de cambialque oa
negociado sede Dolaragendas externasentre e aas e o
Americano foi considerado

traduqao dos demonstrativesagendas, efetuamospara as a
metodo daDolar Americano, pelo Taxa Corrente,para o

considerando-se as seguintes premissas:
. durante o periodo nao houve inflagao nos dois paises;

ficando a taxa de cambio. nao houve variaqao cambial,
em Libra 1,00 x US$ 1,00;

principios contabeis ja estavam homogenei-todos os
zados.

o padrao de avaliagao desse risco
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A posigao consolidada das Agendas exterior,no em
31.01.96, seria a seguinte:

total 4.429.416,66 1.207.225,00 5.636.641,66
PASS IVO

1.006.250,00

5.636.641,661.207,225,004.429.416,66total

ConsolidadoAgenciaA Agenda BDRE

RO I

Oper. de Credit© 
Ap.Interf.Liquidez 
Outras Oper.Cred. 
Permanent©

$
$
$

29.416,66
25.000,00
4.416,66
1.501,66
2.915,00

0,61% 
0,065% 

7,500,000.00 
4.429.416,66 
3.070.583,34

805.666,66
201.416,68
20.141,66
180.000,00

243,75
200.000,00

731,25

7.225,00
6.250,00

975,00
243,75
731,25

1.006.250,00
2.012.500,00
2.012.500,00

1.745,41
600.000,00

3.646,25

4.633.666,65
402.833,35
340.141,66
260.000,00

36.641,66
31.250,00
5.391,66
1.745,41
3.646,25

ROA
Alavancagem maxima
Margem Utilizada
Margem p/Aplicagao

Dep.a Prazo 1.006.250,00 
Dep.Interf.-Banco 1.006.250,00 
Dep.Interf.-Grupo 2.012.500,00 
Provisao p/IR 1.501,66 
Capital 400.000,00
Res.do Periodo 2.915,00

Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
L.A.I.R.
Provisao p/I.R.
Lucro Liquid©

DEMONSTRATES CONTABEIS CONSOLIDADAS - 31.01.96 - em US$ 

AT IVO Agenda A Agenda B Consolidado

3.827.999,99 

201.416,67 

320.000,00 

80.000,00
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decisbes negociais

levadas efeito pelos administradores envolvidos, porem,a
misturapela de responsabilidades existente, nao

possibilitam a identificagao dos esforgos de cada agenda ou
gestor, aplicagao de quaiquer instrumento
de avaliagao ou acompanhamento de metas e orgamentos.

Por serem consideradas no pais hospedeiro como um banco
local exigencies legais,as
Agendas nao permite a utilizagao de instrumentos gerenciais
de ajustamento como ocorre com as agendas no pais.

Demonstrative Gerencial, seriamNo operagbesas

responsabilidade e controlabilidade dos eventos,

venda dosAgenda ficaria captagao"A" e aapenas

prego de transferencia previamente estabelecido de forma que

potencialincentive a explorar ocubra os
cumprir metas estabelecidas dentro dede negbcio ou mesmo a

caracteris tica original de agenda captadora. Por suasua

vez,

ficando com a mensuragao

resultado equalizada em termos de comparagaodo seu
ficaria"Sede"virtualagenda com aagenda. Aoutra

operagbesarea externada e asdeCentral Recursos

transferir a parte dos resultados
obtidos externamente mas viabilizados internamente.

Esses demonstrativos representam as

originarias da area interna, para efetuar a ligagao entre a

a Agenda "B" ficaria como detentora da Operagao Ativa,

area interna e

seus custos e a

externa e

com a

recursos para uma Central de Recursos, recebendo por isso um

registradas pelo seu fluxo original, dentro dos criterios de

inviabilizando a

comprando os recursos da Central,

com todas a contabilidade das

ou seja: a
com a
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8.7 - Aplicagao da metodologia proposta

Situayao 1:

Ajuste 01

por se
por uma

Ajuste 02

da
sua

Ajuste 03

+

Ajuste 04

Ressarcimento pela "Sede", dos custos dos services prestados 
pela Agenda "A", com o registro e acompanhamento da 
operagao - valor USS 200.00.

Exclusao da receita operacional gerada pelo emprestimo 
durante o mes de janeiro e sua inclusao na Agenda "Sede" - 
Valor US$ 6, 333.33.

Aplicagao dos recursos disponiveis na Agenda "A" na Central 
de Recursos da "Sede", a urn prego de transferencia de LIBOR 

2%, equivalente ao custo de oportunidade da aplicagao 
desses recursos na propria praga - Valor US$ 800,000.00 
mais juros de US$ 5, 666.66 durante o mes de janeiro.

Exclusao do emprestimo e respectiva receita da contabilidade 
da Agenda "A" e sua inclusao na Agenda "Sede" 
tratar de um esforgo de negociagao empreendido 
agenda interna - Valor US$ 806, 333.33.

I - Identificaqao dos ajustamentos a serem efetuados
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Situagao 2

Ajuste 05

e
e sua na
o

pela mensal

Ajuste 06

Ajuste 07

"B" o
ao

Ajuste 08

registro e

A Agenda 
necessario

que 
ja 
de

compra da Central de Recursos o "Funding" 
lastreamento da operagao Ativa, no valor de 

US$ 1,000,000.00 a um prego de transferencia de LIBOR mais 
2,25%, correspondente a um juro de US$ 7, 291, 66 em janeiro.

Ressarcimento pela Agenda "B" dos custos mensais pelos 
servigos prestados pela Agenda "A" pelo 
acompanhamento da operagao - valor US$ 200.00.

Aplicagao dos recursos da Agenda "A" na Central de Recursos 
referentes a captagao do Depdsito a Prazo, no valor de US$ 
1,000.000,00, a um prego de transferencia de LIBOR mais 
2,25%, gerando um juro no mes de janeiro, de US$7,291,66, .

respective receita da contabilidade 
inclusao na Agenda "B", 

negocio, acrescida dos juros 
competencia mensal - valor

Exclusao da operagao 
da Agenda "A", 
efetivamente fechou 
contabilizados 
US$1,008,333.33.
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Situagao 3

Ajuste 09

US$valor de ma is

total dano
seu

Ajuste 10

Ajuste 11

Ressarcimento pela "Sede", 
pela Agencia "A",

Exclusao da operagao no 
juros de US$ 13,333.33, 
respective "Funding", 
juros de US$ 
Agencia "A" e

e seu
mais

Os diferenciais de Imposto de Renda gerados pelo processo, 
serao assumidos pela "SEDE", como urn custo do sistema.

dos custos dos servigos prestados
Agencia "A", com o registro e acompanhamento das 

operagdes Ativas e Passivas - valor US$ 400,00.

2.000.000,00, 
no total de US$ 2,013,333.33 

no valor de US$ 2,000,000.00, 
12,500.00, no total de US$ 2,012,500.00, 

retorno para a unidade "Sede".
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8.7.1 Comentarios

A aplicagao do modelo demonstrou claramente a diferenga
situagao evidenciada pelos demonstratives

oficiais responsabilidade controlabilidade situadase a e

pelos demonstratives gerenciais finais. Ficam evidentes as

distorgoes pelacausadas dosapresentagao numeros sent o

E claro que em se tratando de apenastratamento proposto. um
deixaramsituagoes deexemplo, muitas evidenciadasser

situagoes devidamentebastaram 3 tratadas,porem, apenas
para se modificar completamente o cenario antes colocado.

Procuramos nao entrar em detalhes da evidenciagao de um
comparative com

prdprio funcionamento dessesdofungaoorgamento, em

demonstrativesatreladosinstrumentos atuam queaque
situagao real a

veio proporcionar.

que o modelo proporcionatambem,Importante ressaltar,
patrimonial dassituagaorealista davisaotambem uma

operagoes externas ao
permitindo alegitimos responsaveis,seus

aplicagao de dispositivos de avaliagao nao financeira, tais

como
nao proporcionados pelasetc.,relagao a media da praga,

demonstragdes oficiais.

realocar tambem as operagbes ativas e

a participagao no mercado,

existente entre a

niveis de inadimplencia em

passivas para os

uma situagao de estabelecimento de metas e

evidenciem a cujo metodoser confrontada,
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CONCLUSAO

■ As modificagdes ambientais, a globalizagao, entrada ema
novos mercados, com modalidades de operagdes
dinamicas, fazem com que a contabilidade, principalmente a
contabilidade societaria, necessite de adaptagdes, de
modificagdes atender posturapara que possa a nova

■ 0 gestor deve ser avaliado por aquilo que ele controla.
■ Como contribuigao a harmonizagao das praticasuma

contabeis, entende-se que o uso de conceitos de mensuragao

econdmica sugeridos aqui contabilidade maistornaria a
rica, realidaderefletindo mais adequadamente a
operacional dos negocios.

maior■ 0 sentido decontribuigdestrabalho traz urnno
internacional doambiente financeiroconhecimento do e

comerciaisunidades de bancospapel das externas nesse
contribuigdesalgumastambemApresentacontexto. na

mensuragaodeimportantes,explicitagao de questdes e

serem estudadas nos trabalhos de harmonizagao deoutras, a
internacionalmente,desenvolvidospraticas contabeis com

vistas a melhoria da qualidade da informagao contabil para

■ Sao propostos ajustes dos demonstratives contabeis de modo
process© decisbrio,efetivamente,contribuirem,a

o tomador de decisao.

novas e mais

para o

gerencial, mais dinamica e empreendedora.
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tanto dos gestores avaliados, quanto dos responsaveis pela
decisao de investir em agendas no exterior.
Como nao e possivel usar
fins gerendais, conceitosdos de mensuragaoo uso
abordados traria uma grande melhoria em termos da eficacia

empresarial pela melhoria das decisoes gerendais.

■ Dessa forma, os aspectos de mensuragao abordados realmente
contribuem eficacia do de avaliagao depara processo

desempenho de unidades externas conseqtientemente,e, para

eficacia da organizagao como urn todo.a
0 quadro abaixo sintetiza
trabalho:

Modelo de Acumula<;ao de Rcsultados dissociado das 
necessidades da Gestao.

Confusao entre Desempenho do Periodo e Rcsultado 
do Investimento

O gestor c responsavel por aquilo que ele controla. 
Responsabilidade com autoridade compativel.______
A responsabilidade polo Risco Cambial e de quem 
tomou a dccisao de investir no pais.______________
Distin<;ao entre avalia^So de Desempenho da Agencia 
como Area de Responsabilidade e da Avaliacjdo do 
Resultado do Investimento (Retomo).____________
Acumulacao de Resultados de acordo com as 
necessidades de Gestao:
■ Plano de Areas de Responsabilidade;
■ Plano de Eventos
■ Plano de Contas

Situa^ao proposta - base nos demonstrativos gercnciais 
Utiliza<?ao de Modelo de Mensura?5o bascado cm 
conceitos econdmicos tanto para o planejado quanto 
para o rcalizado.

______________ Quadro Comparative para o Modelo Proposto
Situaqao atual - base nos demonstrativos oficiais
Modelo de Mensuragao;
■ parametros opcracionais;
■ n2o comparabilidade do Rcalizado com o 

Planejado;
■ Multiplicidade de Criterios;
■ Base em Dados Historicos;
■ Conceitos inadequados de mensuragao: custo

historico, metodos de depreciatjao utilizados. nao 
uso do custo de oportumdade c do pre<;o de 
transfercncia.____________________________

Desempenho medido e avaliado de acordo com a 
responsabilidade legal._______________________
Identifica^ao do Responsavel polo Risco Cambial.

a contabilidade societaria para

as principals contribuigdes do
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