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RESUMO

Segmento brasileiro de factoring, Atividades de

Mercantil.

Palavra-chave: Factoring, 

Fomento

O objetivo do trabalho e contribuir para o aperfeigoamento do 
factoring no mercado brasileiro, propiciando mudangas no perfil deste 
segmento, apds as reflexoes sobre a analise comparativa das atividades 
de fomento mercantil (factoring) no Brasil e na Italia, e o reflexo que a 
qualidade da divulgagao das informagdes contabeis podera trazer para o 
factoring brasileiro. O estudo desenvolveu-se a partir da relevancia das 
atividades de factoring - ainda iniciante no Brasil - mas em constante 
expansao ao longo de vinte anos de atuagao. Trata-se de uma atividade 
comercial mista atipica, de execugao continua e cumulativa de servigos, 
associada a compra de direitos de urn contrato de venda mercantil, 
desenvolvido por uma empresa de carater comercial. O factoring trabalha 
como intermediador de recursos, que, pelas caracteristicas atuais do 
mercado, sao dificultados as micro, pequenas e medias empresas - 
consideradas o publico-alvo, na atualidade, para o segmento do factoring 
nacional. Enfocam-se as vantagens e desvantagens da parceria entre as 
factoring e as pequenas e medias empresas nacionais, bem como a 
formal izagao basica da referida parceria. Enfatiza-se a expansao do 
factoring no Brasil, inclusive a base da legalidade das operagdes de 
fomento mercantil, que sao regidas pelo Direito Comercial, garantindo 
suporte legal e operacional; a caracterizagao do factoring; e a parceria 
entre as empresas de factoring e as empresas-clientes. A contabilidade 
podera oferecer relevantes contribuigdes para o segmento de factoring 
brasileiro atraves de maiores controle, agilizagao e seguranga na tomada 
de decisoes nas atividades basicas das empresas, e permitira a 
consolidagao e divulgagao de informagdes contabeis, gerenciais e 
estatisticas, de forma tempestiva, possibilitando urn maior conhecimento 
das atividades do segmento ao mercado nacional e ao publico, em geral. 
Este trabalho se propoe a auxiliar o setor de factoring na busca de uma 
maior penetragao no mercado nacional e na mudanga de perfil, 
fornecendo uma base que permitira a formagao de informagdes 
relevantes, objetivando subsidiar as decisoes e assegurar a sua eficacia.



ABSTRACT

Key word: Factoring, Foment Mercantile, Brazilian Factoring market.

The purpose of the work is to contribute for the improvement of 
the factoring at the Brazilian market, providing changes in the profile of this 
segment, after the reflections on the comparative analysis of the activities 
of mercantile fomentation (factoring) in Brazil and in Italy, and the result 
that the quality of the disclosure of accounting information can bring for the 
Brazilian factoring. This study was developed on the relevance of factoring 
activities - still in its beginning in Brazil - but in growing development for 
twenty years of its existence. It is a non-typical, mixed commercial activity 
of continuing and cumulative execution of services, associated to purchase 
of rights to a sales contract, developed by a commercial type company. 
The factoring company works as an intermediary of resources, which due 
characteristics of the existing market are hard to be obtained by the 
micro, small and medium-sized companies - currently considered the - 
target of the national factoring segment. The focus is on the advantages 
and disadvantages of the partnership between the factoring companies 
and the small and the medium national companies, as well as the basic 
formalization of such a partnership. The emphasis is on the expansion of 
factoring in Brazil, including the legal basis of the operations that foster 
business, which are regulated by Commercial Law, guaranteeing legal and 
operational support; the characterization of factoring; and the partnership 
between the factoring and client companies. The accounting will be able to 
offer relevant contributions to the Brazilian factoring segment through 
greater control, speed and by taking decisions in the basic activities of the 
companies, and will allow to consolidate and disclose opportune 
accounting, managerial and statistical information, that make possible a 
greater knowledge of the activities of the segment to the national market 
and the public in general. This work proposes to help the factoring sector 
in the search for a greater penetration in the national market and in the 
change of its profile, providing a basis that will allow the formation of 
relevant information aiming to give support by taking decisions and seeking 
to assure its effectiveness.



Capitulo 1

CONSIDERAQOES SOBRE DELIMITAQAO DO TEMA E 

SUA RELEVANCIA



CAP ITU LO 1

Atraves do metodo cientifico o pesquisado obtem uma orientagao geral 

sobre como desenvolver um trabalho de natureza cientifica. De acordo com 

Trujillo apud Lakatos e Marconi (1995:39):

Conhecimento e aprendizado. A pesquisa cientifica surgiu pelo labor 

humano, com o escopo de conhecer a realidade que lhe e apresentada, 

diminuindo a incerteza e a vulnerabilidade diante dos fatores ambientais. E o 

homem moldando sua realidade, transformando seu habitat de acordo com as 

suas necessidades e interesses.

CONSIDERAQOES SOBRE A DELIMITAQAO DO TEMA E SUA 

RELEVANCIA

“metodo e a forma de proceder ao longo de um caminho. Na 
ciencia os metodos constituem os instrumentos basicos que 
ordenam de inicio o pensamento em sistemas, tragam de modo 
ordenado a forma de proceder do contista ao longo de um 
percurso de alcangar o objetivo.”

Se o metodo representa o caminho para se chegar a um determinado 

resultado (estrategia geral de agao) as tecnicas compreendem os 

procedimentos praticos (taticas) para viabilizar a pesquisa.

Neste contexto, a pesquisa cientifica representa a busca de 

conhecimento nas diversas areas da ciencia, atraves de procedimentos 

ordenados fundamentados em bases logicas e tecnicas. Em outras palavras, a 

pesquisa cientifica esta fundamentada em metodos e tecnicas que dao o 

suporte de confiabilidade aos resultados pretendidos.
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1.1. Relevancia e Viabilidade do Tema

De acordo com Asti Vera apud Lakatos e Marconi (1991:126) o tema 
“e uma dificuldade, ainda sem solugao, que e mister determinar com precisao, 
para intentar, em seguida, exame, avaliagao critica e solugao”

Lakatos e Marconi (1991) enfatizam que determinar com precisao 
significa enunciar um problema, ou seja, determinar o objetivo principal da 
indagagao. O tema de uma pesquisa, portanto, e o assunto que se deseja 
desenvolver.

Sendo assim, o tema de uma pesquisa e uma proposigao ate certo 
ponto abrangente, a formulagao do problema e mais especifica pois indica 
exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver.

O processo de investigagao cientifica tern como base de inicio o 
despertar do pesquisador sobre o que conhecer, e um dos pontos a ser 
analisado e o tema da pesquisa.

Para tanto, o metodo cientifico foi desenvolvido como forma de 
organizagao e normalizagao da busca pelo conhecimento. Por meio do metodo 
cientifico, o pesquisador obtem uma orientagao geral sobre como desenvolver 
um trabalho de natureza cientifica.

Conforme Martins, G., (1994:20), “o tema sera importante quando, de 
alguma forma, e ligado a uma questao que polariza, ou afeta, um segment© 
substancial da sociedade. Ou ainda esta direcionado a uma questao tedrica 
que merece atengao, isto e, melhores definigdes, maior precisao.”

Observa-se que o tema da pesquisa deve ser especifico, sem, contudo, 
perder a relevancia, o que tornar-se-a possivel mediante um enfoque 
abrangente e sistemico.
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Sendo assim, considerando os aspectos levantados, o estudo que se 
pretende desenvolver tern como tema: Analise comparativa das atividades de 
Fomento Mercantil (Factoring) no Brasil e na Italia e o reflexo na qualidade das 
divulgagoes das informagdes contabeis.

E um tema que tem repercussao relevante na sociedade, carece de 
aprofundamentos empiricos, em especial no Brasil.

As empresas de factoring sao empresas comerciais que prestam 
servigos de suporte e gestao empresarial a empresa-cliente, conjugados com a 
compra dos titulos de credito oriundos de vendas mercantis, no Brasil, 
entretanto, na Italia sao intermediaries financeiras.

Asti Vera (1974) afirma que a viabilidade consiste no conceito mais 
tangivel. Significa que deverao ser consideradas as limitagdes de prazo, de 
recursos financeiros, da competencia do future autor da pesquisa, da 
disponibilidade potencial de informagdes e do estado da teorizagao a respeito 
do tema.

O Factoring moderno surgiu em 1800, nos Estados Unidos, e foi uma 
importante alavanca para o desenvolvimento americano. Em relagao ao papel 
milenar do factor, como empresario comercial prestador de servigos, os 
americanos adicionaram a compra dos direitos das vendas dos produtos feitos 
as lojas do comercio existentes nos primordios do seculo passado. Nas ultimas 
tres decadas, o Factoring evoluiu vertiginosamente em 54 paises, de acordo 
com o World Factoring Yearbook (2001).

Historicamente, as origens das atividades de Factoring remontam aos 
tempos do Imperio Romano, quando foi criada a figura do factor, que tinha por 
fungao desenvolver o comercio no vasto territorio conquistado pelo Sacro- 
Imperio Romano. O factor era, portanto, um comerciante conceituado, 
nomeado para colher informagdes crediticias de comerciantes e transmit!-las 
entre as regides longinquas e de diferentes idiomas pertencentes ao Imperio, 
tornando viavel a incrementagao dos negbeios, o armazenamento de 
mercadorias e a realizagao de cobranga, servigos pelos quais o factor recebia 
uma remuneragao.
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Segundo Giovagnoli (2000), o primeiro operador do mercado italiano, 
foi a /’International Factors Italia, controlada pelo Banca Nazionale del Lavoro e 
criada em 1963.

O factoring no Brasil surgiu em 1982, em Sao Paulo, por ocasiao da 
fundagao da Associagao Nacional de Factoring (ANFAC), entidade privada, 
cuja finalidade era congregar as empresas de Factoring, divulgar os objetivos, 
vantagens e mercado-alvo. As empresas fundadoras da ANFAC encontravam- 
se em fase pre-operacional. Com o crescimento das atividades, a ANFAC 
regionalizou a administragao das atividades, criando sindicatos e federates.

As primeiras sociedades de factoring italianas eram controladas por 
bancos, entretanto, ocorreu a tendencia de ingresso no setor de grandes 
grupos industrials.

As atividades de foment© mercantil sao praticadas exclusivamente com 
pessoas juridicas. Referidas operagdes tern tres participantes: a empresa de 
factoring-, a empresa que negociou os titulos com a empresa de factoring, que 
e denominada de cedente ou empresa-cliente; e o responsavel pela liquidagao 
do tftulo, o devedor, denominado de sacado. O cedente, portanto, sempre tera 
que ser uma pessoa juridica, enquanto o sacado podera ser uma pessoa fisica 

ou juridica.

Mas o que e realmente factoring? Tecnicamente, o institute do factoring 
e a prestagao continua e cumulativa de servigos de assessoria mercadologica, 
crediticia, de selegao de riscos, de gestao de credito, de acompanhamento de 
contas a receber e a pagar, e de outros servigos. Em sintese: a factoring 
compra o tftulo - duplicates ou outros titulos de creditos - e da ao cliente o que 
ele esta mais precisando no momento: dinheiro.

De acordo com as estatisticas da FCI, em 2000, a Italia ocupa o 
segundo lugar das operagoes internacionais de factoring do mundo apos o 
Reino Unido, e o terceiro em volume de negocios, mundialmente, apos o Reino 
Unido e os Estados Unidos, consoante World Factoring Yearbook (2001).
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Surge, portanto, uma relagao de parceria no mercado entre as empresas 
de factoring e as micro e as PMEs, seja no Brasil ou na Italia, em que as 
factoring sao uma otima oportunidade para aquelas empresas, pois prestam 
nao apenas orientagao a gestao empresarial, fornecendo uma maior visao 
conceitual das atividades inerentes, como tambem concedendo capital de giro 
para que possam produzir, gerando resultados com a rentabilidade dos 
negocios e, consequentemente, emprego e renda.

O publico alvo das empresas de factoring, sao quase na totalidade as 
micro e as pequenas e medias empresas (PMEs). que tern fundamental 
importancia economica e social para a economia brasileira, uma vez que sao 
fontes representativas de geragao de emprego e renda no Pais. Na Italia, o seu 
publico alvo sao as PMEs, em especial, industrias.

Diante desse cenario de falta de apoio governamental a esse segmento 
produtivo, surgem as empresas de factoring fornecendo servigos de orientagao 
na gestao empresarial, alem da compra de creditos oriundos de vendas

O ciclo operacional do factoring inicia-se com a prestagao de servigos 
e se completa com a compra dos creditos - dos direitos - gerados pelas 
vendas mercantis que sao efetuadas por empresas-clientes. Sao dois tempos e 
dois componentes. E, portanto, uma atividade mercantil atipica, complexa, 
continua, de parceria e que deve ser gerida por pessoas competentes e 
qualificadas.

Observa-se que tais empresas sao importantes para o Brasil, embora 
nao recebam o tratamento adequado, exceto aquelas que se beneficiam dos 
servigos prestados pelo Servigo de Apoio a Micro e Pequena Empresa 
(SEBRAE), pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 
(BNDES) e pelos bancos estatais, com discreta participagao, inexistindo, 
portanto, no mercado financeiro uma maior preocupagao e atengao as suas 
necessidades basicas de suprimento de capital de giro, em volume e nivel de 
taxas, fornecimento de servigos de orientagao ou suporte a gestao 
empresarial.
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O fomento mercantil, no Brasil, e uma atividade que nao se encontra 
regulamentada e seus fundamentos sao regidos, basicamente, pelos principios 
do Direito Comercial, garantindo suporte legal e suporte operacional.

mercantis a prazo. Suprem, portanto, a necessidade de capital de giro para que 
as micros e as PMEs possam produzir e gerar renda e emprego.

“No Brasil, como de resto em quase toda parte, o Direito positive 
nao preve nem houve qualquer preocupagao em disciplina-lo. Em 
1982, o Banco Central, reconhecendo e denunciando a existencia 
no factoring de caractensticas financeiras, emitiu a Circular de n. 
703, enquadrando as pessoas fisicas e juridicas que atuassem no 
setor sem ser instituigao financeira na mesma responsabilidade 
penal. Ante a reagao esbogada por essas empresas, recuou, 
revogando-a, atraves da Circular n. 1.359/88.”

A proposito de o factoring nao estar disciplinado, Luz (1999:280) 

afirma:

O factoring usado de acordo com a legislagao pertinente, e 
observando-se os beneficios previstos para as atividades de fomento mercantil, 
podera tornar-se instrument© capaz de dinamizar e expandir as micro e as 
pequenas e medias empresas e, consequentemente, trazer beneficos efeitos 
para a economia nacional, tendo em vista aquelas empresas representarem, no 
caso do Brasil, segundo o SEBRAE (2001), aproximadamente, 75% dos 
investimentos instalados no pais. Pode-se afirmar que o fomento mercantil e 
uma alternativa para o crescimento economic©, sendo, portanto, urn 
instrument© anti-recessivo.

O factoring corretamente praticado, em nivel macroeconomico, gera 
beneficios para as micro, pequenas e medias empresas, segment© da 
economia brasileira mais afetado pelos efeitos da inflagao, sob a forma de 
redugao dos custos operacionais, aumento de liquidez, elevagao do grau de 
alavancagem e diminuigao de custos financeiros.
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O objetivo principal da Contabilidade e das Demonstragoes Contabeis 
e Relatorios delas emanados e o fornecimento de informagoes economicas e 
financeiras relevantes para atender as solicitagdes diferenciadas de usuarios.

Torna-se necessario, portanto, que se tenha um conhecimento do 
modelo decisorio de cada usuario para poder atender a todos os usuarios em 
qualquer tempo e lugar.

Definidos os objetivos da Contabilidade delimita-se o ambiente em que 
ira atuar, ou seja, tem-se que armar uma estrutura apta a atingi-los. O ideal 
seria poder partir dos objetivos, explicitar os postulados e detalhar os 
principles, as normas e os procedimentos.

Ao contrario do Brasil, o factoring italiano encontra-se regulamentado, 
existindo legislates e normativos especificos expedidos pelo Judiciario, 
Ministerios competentes, Banca d’ Italia e ASSIFACT.

A Contabilidade, como principal sistema de informagoes de uma 
empresa, tern por objetivo fornecer aos usuarios informagoes uteis, relevantes 
e dirigidas, visando facilitar avaliagoes para que possa tomar decisoes e 
realizar analises com seguranga. Gera, portanto, informagoes contabeis 
capazes de satisfazerem as necessidades basicas dos usuarios.

A credibilidade das informagoes e demonstragoes contabeis das 
empresas de fomento mercantil (factoring), no cenario nacional, pode ser 
afetada pela falta de harmonizagao contabil bem como pela ausencia de 
comparabilidade daqueles documentos quer nacional ou internacionalmente.

Ao se enfocar os objetivos da Contabilidade, urge que se analisem 
conceitos e o campo de atuagao, considerando-se que os Principles fornecem 
os meios para que sejam atinjidos os objetivos a que se propde.

Diante da expansao consideravel do numero de empresas de factoring 
atuando no mercado brasileiro, torna-se necessario que se proceda a essa 
harmonizagao contabil, objetivando sejam elaboradas informagoes contabeis 
harmonicos, de qualidade e com credibilidade, que virao contribuir e somar 
esforgos para que as atividades de fomento mercantil sejam estudadas e
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Pode-se afirmar que o sistema contabil bem gerenciado nao trara 
apenas beneficios relacionados com as informagdes contabeis, em geral, mas 
tambem possibilitara a empresa gerir informagdes gerenciais, economicas e 
financeiras alem da elaboragao de informes estatisticos tanto para controle do 
orgao que congrega o setor quanto para organismos governamentais 
econdmicos e/ou financeiros nacionais e internacionais, destacando-se, ainda, 
a sociedade empresarial brasileira e o publico, em geral.

analisadas pelo proprio setor, pelos demais setores empresarias, econdmicos 
e financeiros nacionais, pela sociedade, enfim, pelo publico, em geral, que 
assim passara a ter amplas e constantes informagdes da atividade de factoring.

A contribuigao do trabalho, no processo de harmonizagao das praticas 
contabeis nas empresas de fomento mercantW/factoring objetiva gerar 
informagdes visando suprir os modelos decisorios e assegurar a escolha das 
melhores alternativas na tomada de decisoes dos administradores alem de 
proporcionar subsidies a ANFAC para a consolidagao de informagdes e/ou 
demonstragoes contabeis harmonizadas, a exemplo do que ocorre com a 
ASSIFACT, visando controlar, harmonizar e analisar as atividades de fomento 
mercantil das empresas associadas, em todo o territdrio nacional e fornecer 
tambem subsidies para estudos que possam fortalecer e incentivar o segment© 
no Pais.

Dispondo de planejamento contabil que objetive a harmonizagao no 
controle interne de diferentes empresas de factoring, o setor podera 
disponibilizar informagdes contabeis e financeiras, e relatbrios administrativos 
ou contabeis individualizados e/ou consolidados.

A proposito, a EUROPAFACTORING, em 1998, por ocasiao da 
realizagao de sua Assembleia anual quando foram discutidos os rumos da 
atividade de factoring no mundo, foram criados dois grupos de estudos, um 
deles com o objetivo de estudar e elaborar um piano contabil padronizado para 
as sociedades de factoring filiadas as suas respectivas associagdes nacionais, 
integrantes daquela Federagao, consoante Leite (1998); o outro grupo para 
realizar estudos sobre a securitizagao de recebiveis financeiros.
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1.2. Caracterizagao do Problema

No Brasil, as normas contabeis sao emitidas pelos Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), Lei Societaria, Comissao de Valores Mobiliarios 
(CVM), Institute Brasileiro de Contadores (IBRACON), e Secretaria da Receita 
Federal, alem de outros orgaos que cuidam de ramos especificos de atividade.

Consoante Severino, citado por Pereira (2000), a caracterizagao de um 
problema a ser solucionado consiste no primeiro passo da pesquisa cientifica. 
Entretanto, prossegue aquele autor, uma preocupagao que antecede a 
formulagao do problema e a escolha do tema ou assunto, que normalmente 
restringe-se a uma determinada area de conhecimento em que a pesquisa 
devera ser empreendida.

Martins (1990), na conceituagao do problema de pesquisa, afirma que 
o investigador enfrenta o desafio de responder com precisao as questbes:

Pode-se afirmar que a tarefa pode parecer ser simples, entretanto e 
um dos desafios para aqueles que pretendem dedicar-se a esse mister.

O principal objetivo da Contabilidade e fornecer informagdes uteis e 
relevantes objetivando que seus usuarios possam efetuar analise e avaliagoes 
bem fundamentadas para o processo decisorio.

“Problema e uma dificuldade, teorica ou pratica, no conhecimento de 
alguma coisa de real importancia, para a qual se deve encontrar uma solugao” 
Lakatos (1991b:159).

• que fazer?
• Por que fazer?

Para bem cumprir aquele objetivo e imprescindivel que se utilize de 
normativos com identica linguagem para os profissionais, estudiosos, 
pesquisadores e usuarios e assim sera garantida uma maior consiste ncia de 
quaisquer informagdes contabeis.
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Lisboa (1995:7) enfatiza que,

Objetivos para o Desenvolvimento do Tema1.3.

Objetivo Geral

Quais contribuigoes que a Analise comparativa das atividades de 
Fomento Mercantil (Factoring) no Brasil e na Italia e qual o reflexo na qualidade 
das divulgagdes das informagdes contabeis poderiam impactar o segmento 

brasileiro?

O estudo da situagao-problema a ser desenvolvido visa obter resposta 
e pode ser resumida em uma pergunta:

Os referidos comentarios coincidem com o esforgo que vem sendo 
desenvolvido pelos experts em Contabilidade que tratam da normatizagao 
contabil das empresas transacionais, sendo que o IASB conta com a 
participagao de representantes brasileiros, conforme Lisboa (1 995).

No cenario internacional, as principals entidades normatizadoras, 
consoante Lisboa (1995) sao International Accounting Standards Board (IASB), 
Financial Accounting Standards Board (FASB), ONU (atraves do 
Intergovernammental working groupe of experts on International Standards of 
Accounting and Reporting (ISAR) e European Union (EU).

“A recente postura politica que objetiva coIocar o Brasil entre as 
nagoes do chamado primeiro mundo torna necessarios que as 
normas de Contabilidade vigentes para as empresas que aqui 
operam se aproximem daquelas internacionais. A tendencia de 
globalizagao da economia, por outro lado, tambem aponta na 
mesma diregao.”

O presente trabalho tern como objetivo basicamente responder a 
pergunta que sintetiza o problema, enfocando as atividades, operacionalizagao

Para que se possa responder a pergunta, devem ser definidos os 
objetivos do desenvolvimento do tema.
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Objetivos Especificos

1.4. Hipoteses

A colocagao do problema desencadeia a formulagao da hipotese geral, 
que constitui inicialmente uma solugao provisoria do problema, a ser testada no 
decorrer do raciocinio, conforme Pereira (2000:2).

“Formulado o problema, com a certeza de ser cientificamente valido, 
propde-se uma resposta ‘suposta, provavel e provisoria’, isto e, uma hipotese”. 
(Lakatos e Marconi, 1991 a: 127).

Richardson (1999) assevera que uma fungao importante das hipoteses 
e a determinagao da adequagao de determinadas teorias como fundamentos 

explicativos.

• Comparer e analisar as atividades de fomento mercantil (factoring) 
brasileiro e italiano, objetivando subsidiar o reflexo que a qualidade 
das informagoes contabeis poderao causar no segmento brasileiro.

• Enfocar o principal objetivo da Contabilidade, caracterizando os seus 
usuarios e a harmonizagao nacional e internacional das informagoes 
e demonstragdes contabeis;

• Abordar as atividades, operacionalizagao e fundamentagao legal do 
fomento mercantil (factoring) no Brasil;

1 “melhor indicator de desempenho, quantidade e qualidade.” Pinho (1997:201)

e fundamentagao legal das atividades de factoring no Brasil; o principal objetivo 
da Contabilidade; as atividades de factoring no Brasil e na Italia, comparando- 
as para fins de analise; e por firn identificar se o segmento italiano podera ser 
considerado benchmark1 para o segmento brasileiro no que se refere a 
qualidade das informagoes contabeis.
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a) quanto a regulamentagao geral e contabil;

b) Definigao de autoridade fiscalizadora;

c) Caracterizagao;

d) Forma de constituigao

e) Modelo de gestao;

f) Educagao do setor;

g) Tipos de factoring negociados;

h) Clausulas contratuais negociadas (pro-solvendo e pro soluto)-,

i) Remuneragao de negociagdes de credito;

j) Disponibilidade de Informagdes;

k) Divulgagao de Informagdes Contabeis

Metodologia da Pesquisa1.4.

Para que se possa responder ao questionamento relative ao problema 
formulado, a hipotese basica com que se ira trabalhar e:

A estrutura do segmento de factoring no Brasil e na Italia sao 
equivalentes.

As hipoteses secundarias, a seguir alinhadas, sao dedugoes da hipotese 
basica assumida:

A metodologia adotada, na elaboragao do presente trabalho, de acordo 
com a tendencia especifica da pesquisa, esta fundamentada em diferentes 

tecnicas.
De acordo com Lakatos e Marconi (1991:107), tecnicas “sao 

consideradas um conjunto de preceitos ou processes de que se serve uma
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As tecnicas correspondem, portanto, a parte pratica de coleta de dados. 
Apresentam duas grandes divisbes: documentagao indireta, abrangendo a 
pesquisa documental e a bibliografica, e documentagao direta.

Conforme Fachin (1993), os tipos de pesquisas mais utilizados sao as 
bibliograficas, de laboratorio e de campo. Mattar (1994) adota, dentre muitas, 
uma classificagao dos tipos de pesquisa, desmembrando-os em pesquisas 
conclusivas e pesquisas exploratorias.

As pesquisas conclusivas, segundo Mattar (1994), sao caracterizadas 
por possuirem objetivos bem definidos, terem procedimentos formais e serem 
bem estruturadas e dirigidas para a solugao de problemas ou avaliagao de 
alternatives de cursos de agao. Ja a pesquisa exploratoria visa prover o 
pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa 
em perspectiva. Nessa ultima trata-se, portanto, de pesquisa apropriada para 
os primeiros estagios da investigagao, quando a familiaridade, o conhecimento 
e a compreensao do fenomeno por parte do pesquisador sao, geralmente, 
insuficientes ou inexistentes. Os metodos utilizados pela pesquisa exploratoria 
compreendem os levantamentos em fontes secundarias, levantamentos de 
experiencias, estudo de casos selecionados e observagao informal.

Segundo Gil (1996) existem dois tipos de classificagao: quanto aos 
objetivos e quanto aos procedimentos. Quanto aos objetivos, as pesquisas 
podem ser exploratorias, descritivas e explicativas; quanto aos procedimentos, 
dentre outras, sao pesquisas bibliograficas, documentais, experimentais, de 

levantamentos.

ciencia; sao, tambem a habilidade para usar esses preceitos ou normas, na 
obtengao de seus propositos.”

Consoante os objetivos de cada pesquisa sao adotados diferentes tipos 
de procedimentos para coleta e analise de dados. O conhecimento da 
diversificagao dos tipos de pesquisa permite que se busque uma melhor 
definigao da pesquisa que se deseja implementar, assim como dos 
instrumentos a se utilizar para a consecugao do intento.
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de fomentoinstitute

Para o desenvolvimento desse estudo utilized-se basicamente a 
bibliografia existente sobre os assuntos a serem enfocados, citada no final do 
trabalho. A principio serviu-se da pesquisa documental e bibliografica, ou seja, 
coletou-se dados da literatura existente: de periodicos e outras publicagoes 
tecnico-cientificas locais, nacionais e internacionais; artigos diversos coletados 
de jornais e outras publicagoes tecnico-cientificas; monografias, dissertagoes e 
teses sobre o assunto e de areas afins ou assemelhadas; legislates; bem 
como analisou-se relatdrios e demonstrates contabeis elaborados pelo 
segmento nacional e internacional. Parte relevante do material consultado foi 
obtido via meios eletronicos de divulgagao, principalmente pelo fato de ser um 
assunto relativamente novo em termos de estudos cientificos.

O estudo que se pretende desenvolver esta consubstanciado em cinco 
capitulos, sendo o primeiro referente as consideragoes sobre a delimitagao do 
tema e sua relevancia cientifica.

Referindo-se ao tema relacionado ao 
mercantil/factoring, Melo, S. M., (2000:8) assevera:

“Este tema nao foi tao facil de ser elaborado, pois, como cita Eco 
(1999:13), em seu livro ‘Como se faz uma tese’, os temas 
contemporaneos sao sempre bem mais diffceis pois a bibliografia 
e mais reduzida e as opinioes do autor moderno ainda sao vagas 
e contraditorias, e a nossa capacidade critica e falseada; pela 
falta de perspectiva, tudo se torna extremamente dificil.”

Nos capitulos dois e tres enfocar-se-a o segmento de factoring brasileiro. 
No segundo capitulo abordar-se-a a evolugao das atividades de factoring, 
conceituagoes basicas e caracteristicas bem como os produtos e servigos que 
constam do portofolio de uma empresa de fomento mercantil (factoring), isto 
para que se possa entender a complexidade, as caracteristicas e as

O criterio da andlise nao esta fundamentado exclusivamente nos 
objetivos, conceitos e normativos, aos quais estao subordinadas as 
informagdes, relatorios e demonstragdes contabeis das empresas de fomento 
mercantil (factoring), no Brasil, mas tambem nas atividades, operacionalizagao 
e fundamentagao legal do segmento, bem como uma analise comparativa entre 
o institute do factoring do Brasil e da Italia.
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especificidades das empresas de factoring brasileiras e o seu mercado alvo. 
Tratar-se-a das modalidades e institutes assemelhados, bem como das 
vantagens e desvantagens do factoring.

Tais projetos de lei expressam a preocupagao de ser corrigida a lacuna 
existente pela ausencia de uma lei que regule as atividades praticadas no Pais 
pelas empresas de fomento mercantil que operam na orbita do mercado 
financeiro, o que tern gerado distorgdes nessa pratica comercial.

A operacionalizagao e a fundamentagao legal das atividades de factoring 
serao tratadas no terceiro capitulo. Abordar-se-a inicialmente as generalidades 
e, a seguir, a formalizagao de operagao de factoring, o contrato de fomento 
mercantil, o risco, o fator de compra de creditos e a comissao “ad valorem” 
incidentes sobre as operagdes de fomento mercantil.

A falta de regulamentagao e de fiscalizagao de empresas de factoring 
tern permitido a entrada de empresas iniddneas, restando as empresas serias 
defender-se por meio da Associagao Nacional de Factoring (ANFAC) e da 
instituigao do Codigo de Etica, Discipline e Arbitragem instituido por aquela 

Associagao.

A importancia das informagoes e demonstragoes contabeis, principal 
objetivo da Contabilidade bem como sua harmonizagao e divulgagao sao 

abordados no capitulo quatro.

Sera enfocada, ainda, a problematica da falta de regulamentagao das 
atividades de factoring, as definigoes legais e doutrinarias que embasam o 
conceito de factoring e a analise de dois projetos de lei dos oito que ora 
tramitam no Congresso Nacional.

Apresentar-se-a, ainda, naquele capitulo, a constituigao e estrutura das 
empresas de factoring brasileiras, destacando-se o seu mercado-alvo 
constituido pelas micro, pequenas e medias empresas, e a parceria existente 
entre o segmento e as PMEs. Por fim sao feitos comentarios sobre o Sistema 
FEBRAFAC/ANFAC.
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Por fim, no quinto capitulo, apresenta-se a analise comparativa das 
atividades do fomento mercantil (factoring) brasileiro e italiano e o reflexo na 
qualidade das divulgagoes das informagoes contabeis brasileiras. Inicialmente, 
sao abordadas consideragoes basicas para desenvolvimento do capitulo; as 
informagoes e demonstragoes contabeis brasileiras e italianas. Quanto ao 
segmento italiano, apresenta-se breve historico, a legislagao e normativos, as 
fontes e definigoes das informagoes estatisticas e contabeis, o balango, e por 
fim, a analise comparativa entre os dois segmentos. O capitulo termina com 
algumas consideragdes adicionais julgadas necessarias.

Finalmente, apresentar-se-a um resumo das principals observagoes 
sobre o trabalho, com a comprovagao da validade das hipoteses formuladas ou 
sua justificada recusa.

Objetiva-se, portanto, contribuir para o aperfeigoamento do desempenho 
e viabilizar mudangas no perfil do segmento brasileiro, possibilitando um maior 
conhecimento da atuagao das empresas de factoring no mercado nacional 
atraves de divulgagao de informagoes e demonstragoes contabeis 
harmonizadas e atualizadas.
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CAPITULO 2

AS ATIVIDADES DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) NO BRASIL

2.1. O Factoring no Brasil

As atividades de factoring vdm se desenvolvendo aceleradamente desde 

os primeiros anos da ddcada de sessenta nos quatro continentes. Tai avan^o 
ocorreu com os principals produtos e services ofertados, tomando-se o 
factoring uma das doze principals fontes de financiamentos de capital de giro, 
segundo Fortuna (1999) e Assaf Neto e Silva (1997). £ indiscutivel, na 
atualidade, a importSncia do segment© no mundo e, no Brasil.

Pode-se considerar que existem dois momentos distintos relacionados 
com as atividades de factoring, ou seja, o factoring antigo e o factoring 
modemo. Denomina-se antigo porque as transagdes eram realizadas 
exclusivamente objetivando a compra de erdditos oriundos de vendas 
mercantis a prazo, inexistindo quaisquer tipos de prestagdo de services. O 
factoring modemo representa, na realidade, uma nova fase do factoring, assim 

definido por ocasiSo da realizaQdo da Conven^do Diplomdtica de Ottawa, no 
Canada, em 1988, quando foi debatido e analisado entre representantes de 
mais de cinquenta nagdes presentes, que o factoring 6 uma atividade 
econdmica com o objetivo de fomentar o desen vol vimento das micro, pequenas 

e mddias empresas, aldm de fornecer o suporte tdcnico necessdrio de que 
carecem.
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2.1.1. EvoIuqSo Histbrica

De acordo com Markusons (1997: 15-16):

Antes de 2000 anos a.C., portanto, nos primbrdios da civilizagSo 
ocidental, Hamurabi, Rei da Babilbnia, fez gravar em urn bloco de pedra, como 
parte do “Cbdigo de Hamurabi”, fbrmulas de gestao comercial e normas que 
regulamentavam os procedimentos do combrcio.

Fran Martins (1999:549) afirma que “A origem da faturizagSo ou 
‘factoring’ remonta b mais longinqua antiguidade quando, na Grbcia e Roma, 
comerciantes incumbiam a agentes (factors), disseminados por lugares 

diversos, a guard a e venda de mercadorias de sua propriedade.”

O com&rcio, naquela hpoca, pressupunha confian$a - crbdito - e a 
forma de obter e transferir recursos para terceiros surgia como necessidade da 
comercializaQdo de mercadorias e foi utilizada pelos povos antigos tais como 

caldeus, babilbnicos, fenicios, etruscos, gregos e romanos, entre outros, que 
faziam combrcio no Oriente Mhdio e no MediterrSneo, ainda segundo Leite 

(2001).

“Antes que uma institui^So jurfdica propriamente dita, o factoring 6 
uma prbtica comercial dos tempos modernos, ainda que, 
pesquisando sua origem, invoquemos o escritor William Hillyer 
(Keys to Business Cash. Origin of Factoring. Traced Back to 
Ancient Babylon, Barron’s ocotober, 20, 1941), que nos informa 
haver, na cultura neobabilbnica dos caldeus, uma rudimentar

Conforme Castro (2000), Leite (2001) e Markusons (1997), 
pesquisadores foram buscar no “Cbdigo de Hamurabi” as origens histbricas das 
institutes financeiras bancbrias e de outras atividades comerciais 
relacionadas com o crbdito, como o factoring. Pode-se, portanto, afirmar que as 
origens do factoring datam de tempos imemoriais.

Universalmente consagrado como uma atividade comercial e um 
mecanismo de livre iniciativa empresarial, o factoring 6 uma prbtica milenar que 
significa fomento mercantil ou comercial.
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Observe-se que na histdria de todos os povos que desenvolveram os 
mais distintos tipos de economia, sempre houve uma imensurdvel preocupagdo 
com o risco dos negdcios.

Todos que praticam atos de comercializagdo, desde a mais remota 
origem da humanidade, sempre souberam que a expansdo de seus negdcios 
estava estritamente ligada d existdncia de linhas de crddito que estavam 
obrigados a conceder d clientela, conforme enfatiza Leite (2001).

Os fenicios dominaram o comdrcio do Mediterrdneo e chegaram d 
Peninsula Ibdrica, por volta do ano de 1200 a.C., oportunidade em que 
desenvolveram em larga escaia o seu comdrcio.

Diante dos riscos inerentes ao ato de comercializar, os fenicios criaram 

as factorias em face da premdncia de redugdo de riscos de crddito. Nestas 
ficavam os seus representantes, ou seja, os seus agentes no mercado de seus 
negdcios que, aldm da diminuigdo dos riscos, objetivavam uma maior expansdo 
de negdcios e relagdes comerciais.

Os romanos construiram um dos maiores Impdrios da Histdria 
Universal e, para manter a hegemonia do poder nos territdrios conquistados, 
organizaram a sua economia expandindo as relagdes comerciais por todas as 
regides de seu vast© territdrio. Estabeleceram, em pontos considerados 
estratdgicos em seu impdrio, a figura do factor.

Historicamente, as origens das atividades de factoring, portanto, 
remontam aos tempos do Impdrio Romano, quando foi criada a figure do factor, 
que tinha por fungdo desenvolver o comdrcio no vasto territdrio conquistado 

pelo Sacro-lmpdrio Romano.

O factor era um agente comercial escolhido entre prdsperos e 
conceituados comerciantes da regido e nomeado como representante do 
Impdrio Romano, encarregando-se de promover o comdrcio local e colher

modalidade de factoring, posto que alguns comissdrios garantiam 
a seus comitentes a cobranga de seus crdditos comerciais em 
troca do pagamento de uma comissdo estipulada.”
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Na dpoca dos grandes descobrimentos, em que a Espanha, a Holanda, 
a Inglaterra, a Italia - Veneza - e Portugal lideraram o comdrcio intemacional 
com as conquistas de territdrios ultramarinos, Portugal estabeleceu, em suas 
colonias da Asia e da Africa, as factorias.

Leite (2001) afirma que, na prdtica, vigorava uma relate fiducidria 
entre os vendedores e os seus representantes comerciais, integrados no 

sentido de parceria.

Historicamente a Inglaterra tern sido considerada a pdtria do factoring, 
e Leite (2001) afirma que o factoring foi objeto de disciplina legislative, em 
1823. O Blackwell Hall, de Londres, organizado, em 1837, pela industria tdxtil, 
em especial de la, 6 considerado o verdadeiro lugar de origem do factor. Ao 
comdrcio de produtos tdxteis, exportados pela Inglaterra para a Amdrica, ha de 
ser dada especial aten^do, visto a sua importancia ser tamanha, ao ponto de 
torna-lo conhecido como cotton factor ou textile factor.

Diante do exposto, quanto as origens histdricas, pode-se concluir que, 
como negdcio, o factoring teve suas origens na Inglaterra. Leite (2001) afirma 
que o termo factoring, na primeira metade do sdculo XVI, indicava uma

Na Idade Mddia apareceu uma espdeie de cooperativa ou agremiaQdo 
cuja finalidade era diluir riscos entre os comerciantes associados.

Nos Estados Unidos, quando ainda coldnia da Inglaterra, os factors 
administravam os estoques de produtos para os seus proprietdrios no 

continente europeu, comercializavam os produtos, e garantiam o pagamento 
como agente del credere. Motivados pelas grandes distdneias, os ingleses 
tambdm passaram a utilizar os services dos factors, objetivando expandir os 

seus negdeios.

informagdes creditlcias sobre outros comerciantes e transmiti-las entre as 
regides longlnquas e de diferentes idiomas pertencentes ao Impdrio, 
incrementando os negdeios, recebendo e armazenando mercadorias 
provenientes de outras pranas, e realizando cobran$a. Pelos servigos 
prestados, o factor recebia uma remuneragao, assevera Leite (2001).
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Tai

Leite (2001:29) comenta que:

operagdo comercial especial praticada por um factor - agente mercantil - que 
vendia as mercadorias de seus fomecedores, em seu prdprio nome, contra o 
pagamento de uma comissdo.

Os exportadores (proprietaries) necessitavam de representantes de 

seus interesses econdmicos, que iriam operar nas novas coldnias e na Europa, 
em quem pudessem confiar de forma total e irrestrita. Assim as mercadorias a 
serem vendidas eram custodiadas nas casas de comdrcio dos factors que, 
posteriormente, ao vendd-las, prestavam contas aos proprietaries e recebiam 

uma comissdo pelo servigo prestado.

Com o passar dos anos, no sdculo XIX, os factors prosperaram de tai 
sorte que passaram a pagar a vista aos seus fomecedores o valor das vendas 
por estes efetuadas, antes mesmo de os compradores lhes pagarem. 
Substitufam assim o comprador, pagando a vista ao fornecedor, melhorando o 
padrdo e qualidade de services e do erddito e efetuando a cobranga junto ao 
comprador final.

mudanga veio facilitar as relagdes comerciais tanto para 

fomecedores como para vendedores dos produtos atravds dos services 
prestados pelos agentes mercantis, profundos conhecedores dos comerciantes 
locais e de toda sua tradigao creditlcia e que, portanto, ndo queriam perder as 
vantagens e beneflcios do servigo prestado.

“Foi assim que surgiu o sentido modemo do factoring, ou seja, 
com a venda dos erdditos oriundos da venda dos bens, pelos 
produtores ou fomecedores, os factors adquiriam o direito de 
cobrd-los, como seus legltimos proprietarios. O factor, que no seu 
sentido primitive prestava servigos de comercializagdo,

Os preedrios servigos de comunicagdes, lentas e diflceis, em dpocas 
remotas, dificultavam a agilidade das transagdes comerciais e assim o 
produtor, em geral, e os exportadores, em particular, enviavam, em 
consignagdo, seus produtos para o agente mercantil que os vendia e, 
comunicada a venda, eram despachados diretamente para o comprador final.
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Com a constants expansao dos negdcios internacionais americanos, 
para os exportadores surgiam as possibilidades de riscos e insolvdncia dos 
credores, advindo assim a necessidade de controle para a avaliagao de suas 
relagoes comerciais internacionais.

Posteriormente foram criadas a Walter Heller, de Chicago, que se 
estabeleceu tambdm na Europa; e a Factor Chain International (FC!) , com 
sede em Amsterdam. Esta 6 uma associagao aberta formada de companhias 

de factoring de todos os continentes.

distribuigao e administrate, agregou a fungao de fomecedor de 
recursos.”

A constituigao de empresas de factoring para operarem no exterior 

possibilitaria, aldm da expansao deste segmento, a obtengao de maiores 
resultados, a difusao das tdcnicas de gerir erdditos oriundos de exportagCes, e 

a prestagao de servigo de qualidade seria uma solugao para os exportadores 
americanos da dpoca, preocupados com o risco e a insolvdneia dos credores. 
Assim, teriam a possibilidade de realizar os seus neg6cios com baixissimos 
riscos, ou at6 mesmo sem riscos, aldm de um maior controle de seus negdcios 

internacionais.

Foi constituida a International Factors Group (IFG), uma holding sulga, 

que se estabeleceu em Londres com a finalidade de criar empresas de 
factoring nos principals palses europeus. Essa foi uma iniciativa do First 
National Bank of Boston, em colaboragSo com o Comercial Bank e uma 

Confirming House.

Ao se iniciar a ddcada de 60, conforme enfatiza Leite (2001), o 
factoring era um fendmeno exclusivamente americano. O factoring 
desenvolveu-se, nos Estados Unidos, em nlvel nacional; entretanto a 
crescente expansao da economia americana e o consequente desejo de maior 
expansao comercial, objetivando o crescimento de seus negdeios em nlvel 
intemacional, com a abertura de empresas de factoring no exterior, levaram as 

empresas daquele segmento a se interessar por outros mercados, tendo sido o 
europeu o mais visado.
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Melo S. M. (2000: p.40) enfatiza que,

Tai iniciativa levou a uma tendSncia de comercializato de servigos, 
pelo factoring. Isto ocorreu atravGs do suprimento de recursos, mas ao longo 

do tempo, os bancos retiraram sua participate no capital das empresas de 
factoring e passaram a t6-las como clientes.

Assegura Leite (2001) que, nesse periodo, iniciou-se a implantagSo do 
factoring americano na Europa. Id^ntica opiniSo tern Markusons (1997) ao 

informar ter sido na dGcada de 60 que ocorreu o desenvolvimento do institute 
do factoring, na Europa.

O factoring moderno teve o seu desenvolvimento nos Estados Unidos.
Consoante Melo S. M. (2000:36),

O factoring tornou-se urn grande sucesso na Europa em decorrSncia do 
know how oriundo dos Estados Unidos e exportado para aquele continente. 
Existem mais de trezentas empresas de factoring, na atualidade, no mercado 

europeu, incluindo os mercados emergentes da Europa Central e do Leste 

Europeu.

“O know-how americano foi originalmente introduzido no Reino 
Unido em 1960, por6m iniciativas similares ocorrem nos paises 
europeus do Oeste. Algumas empresas fizeram joint-venture com 
grandes empresas americanas de factoring, enquanto outras 
tomaram iniciativas independentes, que foram tomadas pelos 
bancos comerciais locais”.

“Existem dois grandes grupos de Factoring, o Factors Chain 
International (FC!) e International Factors Group (IFG), os quais 
efetuam trocas de know-how para os membros das associates 
internacionais de factoring, visando melhorar o nivel de 
profissionalismo, com o objetivo de unificar e padronizar os 
procedimentos operacionais internacionalmente. Com o apoio 
dessas associates, muitas empresas de factoring tiveram a

A participate dos bancos no capital das empresas de factoring na 
d6cada de 60, nos Estados Unidos, foi sem duvida um estimulo para a 
expansSo do factoring, naquele pais e, de forma indireta, internacionalmente.
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Confine ntes
%Numero de Empresas Filiadas

europeus.

Na ultima reunido anual do IFG, realizada em Vancouver, Canadd, em 
maio de 2001, o Brasil se fez representar. O principal assunto discutido foi a 
fusdo do IFG, com sede na Holanda e do FCI, com sede na Bdlgica, tendo 
como objetivo criar a maior cadeia de Factoring Internacional global, com 

regras padronizadas, para serem utilizadas universalmente por todos os seus 
associados. Em reunido a ser realizada em Sidney, Australia, em outubro de 
2002, deverd ser selada a fusdo.

A seguir, pode-se observar na Tabela 1, a quantidade de empresas 
filiadas ao Factoring Chain International (FCI), ano 2000:

Conforme Leite (1999), o factoring modemo, quando foi exportado dos 
Estados Unidos para a Europa, era um mecanismo com mais de um sdculo de 
sucesso na Amdrica; portanto, suas tdcnicas e configura^Ces foram absorvidas 
pelos paises anglo-saxdes e, ao longo dos anos, pelos demais pafses

343
192
083
024
011
653

52,53
29,40
12,72
03,67
01,68
100,00

capacidade de redirecionar seus esforpos para o desenvolvimento 
interno e extern© de suas atividades".

O factoring moderno surgiu nos Estados Unidos, no sdculo XIX, como 
jd enfocado anteriormente, e foi uma importante alavanca para o 
desenvolvimento americano. Em relaQdo ao papel milenar do factor, como

Europeu
Asidtico
Americano
Oceanic©
Africano
Total
Fonte: World Factoring Yearbook - 2001

Tabela 1 - Quantidades de Empresas Filiadas ao Factors Chain 

International (FCI)
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empresdrio comercial prestador de services, os americanos adicionaram a 
compra dos direitos das vendas dos produtos feitos ds lojas do comdrcio 
existentes nos primdrdios do sdculo passado.

Conforms Rizzardo (2000: 28), no Brasil, “num dado periodo da prdtica 
do factoring, vingava o tratamento de instituigdo financeira, com algumas 

atividades semelhantes ds dos bancos.”

O Banco Central do Brasil (BACEN) atravds da Circular no. 703, de 16 
de junho de 1982, proibiu as atividades de factoring. Segundo Rizzardo (2000: 

28), “foi o Banco Central aldm de sua competdncia. Nem afigurava-se posslvel 
trancar uma atividade jd desenvolvida, e que se consolidara como institute na 
vida econdmica.”

“A autoridade govemamental viu-se, em duas oportunidades, 
compelida pelo extinto Egrdgio TFR (MAS 99964-RS, DJU de 
12.06.86 e MAS 100284-RS, DJU de 21.11.88), a ndo impedir a 
constituigdo dessas empresas voltadas para o factoring, eis que 
tern aquela autoridade apenas autoridade fiscalizadora e ndo 
criadora.”

No Brasil, as atividades de factoring tiveram inlcio em 11 de fevereiro de 
I982 com a fundagdo da Associagdo Nacional de Factoring (ANFAC), na cidade 

de Sdo Paulo, contando apenas com onze empresas filiadas para enfrentar as 
vicissitudes de uma atividade ainda desconhecida no mercado interno. 
Ocorreram resistdneias e restrigdes ao factoring, causando empecilhos d 

expansdo do segmento, inclusive as das empresas jd existentes no Pals. Em 
Janeiro de 2001 existiam setecentas e trds empresas associadas, todas 
sociedades mercantis, legalmente constituldas e estabelecidas, que seguem as 
normas contidas no cbdigo de dtica bem como os procedimentos 
recomendados pela ANFAC (2001).

Isso significa afirmar que as empresas que atuavam no segmento, 

com relativa frequdneia, em especial a partir da ddcada de 1980, tinham suas 
atividades diversificadas, realizando operagdes de financiamento de bens 
mdveis e concedendo emprdstimos pessoais. (Rizzardo: 2000)

A propdsito, Carlos Renato de Azevedo citado por Rizzardo (2000: 28), 
afirma:
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A Circular no. 703, de 16 de junho de 1982, do Banco Central do Brasil, 
segundo Leite (1997:29), “foi um documento infeliz, ambiguo e injurldico, que 
nfio definiu nem proibiu o factoring, mas atrasou e distorceu a sua prStica no 
Brasil."

Em 1988, o BACEN, atrav&s da Circular no. 1.359, de 30 de setembro 
de 1988, revogou a Circular no. 703/82, que fazia restrigAo ao factoring. 
Portanto, a partir de entao, passou a existir total liberdade para a constituigao 
de empresas de factoring, o que levou a expansSo do segment© no Brasil.

Com o advento da Lei no. 8.981, de 20 de Janeiro de 1995, no art. 28, 
par^grafo 1*. allnea c, 4, o legislador fez referSncias as operagdes peculiares 

ao factoring, tragando os contomos da vocagSo das empresas de fomento 
mercantil/factoring. A partir da promulgagao da Lei, em referenda, o Conselho 
Monetario Nacional (CMN) regulamentou o referido dispositive legal, atravSs 

Resolugao no. 2.144, de 22 de fevereiro de 1995, editada pelo Banco Central 

do Brasil.

De acordo com a lei no. 8.981/95, nSo podem ser legalmente 
acolhidas no factoring transagoes que nSo sejam notoriamente mercantis ou de 

prestagSo de servigos, revestidas das normas de regime jurfdico.

A partir da edigSo da Resolugao no. 2.144/95, do CMN, ficaram bem 
diferenciados os campos de atuagSo das instituigdes financeiras, autorizadas a 
funcionar por aquela autoridade moneteria nacional e o das empresas de 

fomento mercantil/factoring.

Desde setembro de 1988, a atividade de factoring, no Brasil, deixou de 

ser tutelada pelas regras do mercado financeiro. Atualmente 6 uma atividade 
essencialmente mercantil que tern como prerequisite o registro na Junta 
Comercial, nao sendo fiscalizada nem regulamentada pela ComissSo de 

Valores Mobiliarios (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil.

A atividade das sociedades de fomento mercantil/factoring tern como 

pressuposto basico a prestagdo de uma pluralidade de servigos e, como



27

A propbsito das atividades de factoring no Pais, enfocar-se-2 algumas 

considerables finais.

consequ&ncia, a compra de ativos sob as mais variadas modalidades, 
mediante preqo pactuado entre as partes envolvidas.

Consoante Fortuna (1999), o factor trabalha com recursos prdprios ou 
os capta atravhs da emissdo de debentures ou commercial papers, sempre 
analisando o custo de oportunidade da operapdo de factoring em relaqSo a 
outros ativos financeiros.

Segundo Fortuna (1999:312) “ emprestar a uma empresa de factoring £ 
uma das atividades bancbrias mais disputadas no mercado".

Nesse aspecto, segundo Markusons (1997), relevantes servigos sSo 
prestados pelas empresas de factoring, pois desenvolvem atividades mistas, ou 

seja, fomento e compra de crhditos (direitos creditbrios) resultantes de vendas 

ou da prestage de services mercantis.

Portanto, o factoring desenvolve uma ampla assessoria, nao se 
limitando apenas b compra de seus ativos, ou seja, erhditos de seus clientes 
(sacados). Existe, no caso, uma clara parceria na busca do desenvolvimento 

econbmico, financeiro e social.

Outra alternativa citada por Fortuna (1999) 6 a obten^ao de recursos 
atravhs de uma conta garantida junto aos bancos, tendo como garantia a 
carteira de contratos mercantis.

Na atualidade, o institute do factoring assume grande importdneia entre 

os estudiosos do Direito, das Cibncias Contbbeis, da Economia, da 

Administrate e de outras breas afins, visto ser crescente sua prbtica no 
mundo comercial, pois quase 60 paises utilizam este institute. Isso ocorre em 
face da grande carbncia creditfcia no mundo capitalista, em especial no Brasil, 
mormente por ser escasso e dificil o erbdito concedido pelas instituigbes 

financeiras banebrias bs micro, pequenas e mbdias empresas, segmento em 
que as empresas de factoring desenvolvem um importante papel social.
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Tabela 2 - Movimenta^So de Recursos Financeiros/Volume

Capital de Giro / Associadas ( USS)Milhdes (USS)Quantidade AssociadasAno

Escobar (2001: 41) analisa os resultados constantes da Tabela 2:

No periodo de 1988 a 1998, medida em ddlares, a movimentaQao de 
recursos financeiros demonstra um crescimento considercivel do volume de 
capital aplicado pelo segmento, em valores relatives e movimenta^ao mddia 
anual, por associada da ANFAC, conforme se pode observar na Tabela no. 2, a 
seguir.

180 
250 
290
400
420
450 
468 
521
655 
726 
685

2,50 
100,00 
600,00 
1500,00 
2106,00 
3460,00 
6100,00 
8600,00 
11400,00 
14700,00 
16000,00

13.888,89
400.000,00 

2.068.965,52 
3.750.000,00 
5.014.285,71 
7.688.888,89
13.034.188,03 
20.427.553,44 
17.404.580,15 
20.247.933,88 
23.357.664,23

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fonts: ANFAC

Continuando, Escobar (2001:41-42) enfatiza: “Considerando-se a 
relaQdo entre o volume aplicado em factoring e o Produto Intemo Bruto do 
Brasil, para o ano de 1997, verifica-se tambSm a importancia do volume de 

opera^des”.

“A taxa efetiva mddia de crescimento do volume de capital 
anualmente aplicado, por associada, foi de 110,17% ao ano, em 
dblares. Por sua vez o crescimento m6dk> anual do capital 
aplicado foi de magnitude semelhante, mas ainda maior. 140,22% 
a. a. em ddlares”.
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DiscriminaQSo Factoring PIB Factoring I PIB

2.1.2. ConceituaQdes BGsicas e Caracteristicas

Assim, afirma Leite (2001:29), “surgiu o sentido moderno do factoring...".

romanos.

Esses indicadores refor^am o crescimento e a percep^So do segmento 
de fomento mercantil no Brasil.

Consoante Leite (2001), factoring nao tem traduce precisa para o 
portuguds, e a origem da palavra Factoring 6 latina e vem do verb© facere, que 

significa fazer, agir, fomentar, executar, desenvolver.

Como jG enfocado, historicamente as origens das atividades do factoring 
remontam aos tempos do ImpGrio Romano, quando foi criada a figura do factor 

- Agente Mercantil, urn prestador de services cujas atividades objetivavam 
desenvolver o comGrcio do vasto territdrio conquistado pelos exdrcitos

Tratava-se, portanto, de um comerciante conceituado e nomeado por 

dispor de informa^des sobre a credibilidade e conceito creditlcio de

Portanto: FACTOR, IS - terceira declina^ao - Agente;
FACTOR - Agente Mercantil para os Romanos

14,70
00,00
14,70

648,70
648,70
648,70

2,27
0,00
2,27

DomGstico
Intemacional
Total
Fonte: ANFAC • BACEN
Nota: A pre^os de 1990
Dados de 1998 a 2000 nSo disponiveis na ANFAC

Tabela 3 - ParticipaQdo do Volume de Factoring no Brasil no 
PIB de 1997 (em bilhdes de USS)
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Luz (1999) enfatiza que a palavra da lingua inglesa factoring deriva de 
factor, que, nos primdrdios, na Inglaterra, designava corretor. A simples 

corretagem comercial sofreria nos Estados Unidos surpreendente evolu^ao. 
Essa 6 a potencialidade ja desenvolvida e conhecida do factoring, tanto que 

factor hoje possui acep^ao mais abrangente do que ha um sdculo attas. Pode- 
se alinhar, ao lado de corretor, significados que denunciam a evolu^do do 

institute do Direito Comercial, como, v. g., agente comercial bancario e 

financiador.

A consolidate dos principios doutrinarios do factoring se deve ao 
Institut International Pour L’ Unification Du Droit Priv6 (UNIDROIT), 
fundado pela antiga Liga das NagCes, em 1926, com sede em Roma, Italia, 

cujo objetivo era realizar estudos sobre modelos de contratos na area 

comercial.

No sGculo passado aconteceu, internacionalmente, a ado?ao do 
factoring entre as praticas comerciais e bancarias, acrescentando-lhe cada 

pais as idiossincrasias locais, segundo Luz (1999).

comerciantes da regtao de sua atua^do e para transmiti-las para os de outras 
regimes. Ocorria com referido relacionamento o incremento das vendas. Era ele 
tamttam o responsavel pelo armazenamento das mercadorias e cobran$a pelas 
vendas efetuadas. O factor dos romanos era o agente mercantil e a sua 
atua^ao, portanto, objetivava a facilitar os contatos com regimes longinquas e 
de idiomas diferentes. Pela prestat o do services o factor recebia uma 
remunerapSo.

Em 1987, em sessao plenaria do Conselho daquela entidade, 
composto por 33 membros de varies pafses, foram aprovadas as conclusdes 
do relatdrio final, elaborado pelos t6cnicos do UNIDROIT, tamb6m procedentes 
de varies paises, contendo subsidies sobre a sistematica operacional do 
factoring, inclusive a minuta de um contrato para transaQdes intemacionais de 
factoring, que seria objeto da assembtaia a ser realizada em Ottawa, Canada, 

em maio de 1988.
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A Convengao Diplomatics de Ottawa se realizou, no periodo de 19 a 28 
de maio de 1988, para discutir os mais variados aspectos relatives ao tema 
factoring, com base nas conclusdes dos estudos elaborados no curso de 14 
anos. Foi aprovado, em 28 de maio de 1988, o texto de um contrato de 
factoring destinado a negdeios entre palses. Constituiu-se, portanto, um acordo 
internacional, de que foram signatories 53 nagdes, inclusive o Brasil.

O objetivo de transcrever a definigao clOssica de factoring 6 o de 
mostrar quais sao os tipos de servigos que podem ser prestados por uma 

empresa com tai tipo de atividade.

Para Fortuna (1999), a operagao de factoring consiste, basicamente, 
em um sacador (pessoa que vende seu ativo) e uma casa compradora (factor),

Rizzardo (2000:11) limita o escopo das atividades de factoring ao 
conceituar como:

“6 a prestagao cumulativa e continua de services de assessoria 
creditlcia, mercadoldgica, de gestao de erddito, selegao de riscos, 
de acompanhamento de contas a receber e a pagar e de outros 
servigos, conjugada com a aquisigSo de erdditos de empresas 
resultantes de suas vendas mercantis ou de prestagao de 
servigos, a prazo”.

“uma relagao jundica entre duas empresas, em que uma 
delas entrega 0 outra um tltulo de erddito, recebendo, como 
contraprestagdo, o valor constante do tltulo, do qual se 
desconta certa quantia, considerada a remuneragao pela 
transagdo.”

A partir da Convengao DiplomOtica de Ottawa, conceituou-se factoring 
como sendo uma prestagao cumulativa e continua de servigos de assessoria 
creditlcia, mercadoldgica, gestao de erddito, selegao de riscos, administrate 
de contas a pagar e a receber, conjugada com a compra de erdditos de 
empresas resultantes de vendas a prazo, excluidas as transagdes de 

consumo representadas pela compra de produtos destinados ao uso 
pessoal, familiar ou domdstico.

A definigao cldssica de factoring foi aprovada na Convengao 
Diplomdtica de Ottawa, consoante Leite (1997: 35-36):
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Para a First Factoring Academy (2001), em sua homepage, conceitua:

que fornecerd o dinheiro ao sacador, mediante urn desdgio sobre o valor de 
face deste ativo, geralmente uma duplicata. Trata-se, portanto, de uma 
atividade de prestagdo de servigo associada £ compra de direitos de um 
contrato de venda mercantil, desenvolvido por uma empresa de cardter 
comercial.

Assim, as empresas de factoring sdo empresas comerciais que 
prestam servigos a clientes, pessoas juridicas, conjugada com a compra ‘pro 
solute” e “pro solvendo” de crddito oriundo de vendas mercantis.

O factoring 6 institute do direito comercial. Presta servigos e compra 

erdditos - direitos - de empresas resultantes de vendas mercantis a prazo. A 
transagdo do factoring 6 mercantil “pro solute” e 'pro solvendo”. £ uma compra 

definitiva em que a empresa de factoring assume os riscos de insolvdneia, no 
caso de "pro soluto”; e quando permite a recompra do titulo em caso de 
insolvdneia do devedor sacado, no caso do "pro solvendo”. Constatada, 

pordm, a fraude na formagdo do erddito, terd todo o direito de agir contra a 
empresa-cliente. Sd pode, portanto, ter como cliente pessoas jundicas.

O debate do factoring no Brasil tern sido encarado, ate a atualidade, 
sob a perspectiva das consequdncias das distorgoes que existem tanto em 
fungdo de conceitos equivocados e estereotipados e do desconhecimento de 
sua operacionalidade, como da atuagdo de alguns que se travestem de 
factoring para simular negdeios, acobertar ilicitudes e promover planejamento

“Factoring 6 uma forma simples de financiamento, na qual um 
pequeno comerciante, que ndo consegue um financiamento 
convencional, vende suas contas a receber (faturas), 
representadas por erdditos devidos por seus clientes 
comerciantes/governo e referentes a vendas de suas mercadorias 
ou servigos, ao ‘Factor’ ou empresa de Factoring, mediante um 
desconto sobre o valor de face do titulo como forma de ndo ter 
que esperar os 30-90 dias normals para que suas faturas sejam 
pagas. Em resumo, a empresa de Factoring ajuda um pequeno 
empresdrio a disponibilizar o seu capital de giro, possibilitando 
pagar suas obrigagdes coerentes e expandir os seus negdeios.”
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Como foi enfatizado, albm da compra de crbditos das empresas- 
clientes oriundos das vendas mercantis, as empresas de factoring prestam 
services, tais como:

• prestagao de services de assessoria financeira;

• prestagSo de servigos de assessoria mercadolbgica;

• prestagao de servigos de assessoria conthbil;

• prestagao de servigos de assessoria jurldica;

• gestao de erbdito;

• administragdo de contas a pagar;

• administragdo de contas a receber.

Observa-se, diante da conceituagao de factoring, que nao se trata 
apenas de atividade referente a concessSo de erbditos. Factoring 6 uma 
atividade comercial mista atipica, ou seja, presta servigos e compra erbditos 

- direitos creditbrios - resultantes de vendas mercantis.

Factoring 6 fomento mercantil porque expande os ativos das empresas- 

clientes, aumentando as vendas, eliminando o endividamento e transformando 
as vendas a prazo em vendas a vista.

A empresa de factoring coloca a disposigao da clientela uma sbrie de 

servigos nao-creditlcios. O conjunto de servigos prestados 6 seguido de 
fornecimento de capital necesshrio ao giro dos negbeios da empresa-cliente. 
Isso ocorre por meio da compra dos direitos resultantes das vendas mercantis 

a prazo.

A atividade de factoring, quando realizada com a observancia do 
previsto na conceituagao aprovada na Convengao Diplomatica, em referbneia, 
oferece inumeras vantagens, de forma especial para as micro, pequenas e 
mbdias empresas que procuram e dificilmente obtbm erbdito junto as 
instituigbes financeiras bancarias por fatores tais como escassez de recursos, 
nao disponibilizagao de informagbes conthbeis adequadas e confihveis

tributario com objetivos de sonegagao, conforme enfatiza Cofilho e Derzi 
(1999).
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2.1.3. Modalidades e Institutes Assemelhados

(auditadas), altas taxas de juros ou por se tratar de cliente que dA pequeno 
retorno.

Referindo-se As principals modalidade de factoring praticadas no Brasil, 
de acordo com a doutrina especializada, consoante Castro (2000), sAo as 
seguintes:

Conforme Fortuna (1999), com base na prestagAo de servigos, e de 
maneira mais abrangente, existem quatro tipos de servigos oferecidos via 
factoring:

Na visAo de Leite (2001), partindo-se do pressuposto da prestagAo de 
servigos, hoje opera-se o factoring no Brasil dentro das seguintes modalidades:

• convencional factoring;

• maturity factoring;

• trustee factoring;

• import-export factoring; e
• materia-prima.

• TransagAo com duplicatas;
• Maturity;
• Over-advanced; e

• Trustee.

• factoring convencional;

• compra de matAria-prima; e

• trustee factoring

Essas sAo as principals modalidades de factoring, entretanto, 

pesquisando outros autores, verificar-se-A um elenco considerAvel de outros 

tipos que na realidade nAo passam de derivagdes das principals modalidades,
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• Collection type factoring agreement - apenas cobran^a de tltulos;

• Old line factor - apenas compra e venda do cr6dito;

• New style factoring - compra e venda conjugada com servigos; e

• Accounts receivable financing - cessao de crddito com garantia.

dasacerca

Leite (2001:33) conceitua a factoring convencional como

sendo ainda pouco utilizadas pelas sociedades de factoring brasileiras. Cita-se 
Rizzardo (2000:34):

• Open factoring undisclosed factoring - factoring encoberto, em que 
o prdprio factor compra as mercadorias e as revende;

• Factoring with recourse - o factor pode acionar o faturizado em 

caso de insolvfencia do sacado;

• Non notification factoring - o sacado-devedor nao 6 notificado da 

cessao, cabendo ao faturizado receber o crGdito e repassa-lo ao 
factor,

• Factoring Convencional;

• Compra de Mat6ria-Prima; e

• Trustee Factoring.

Intercredit - a factoring realiza a cobran$a dos tltulos nao recebidos 
para ressarcir-se dos adiantamentos efetuados;

A Factoring Convencional consiste na aquisi$ao a vista de tltulos de 

cr6dito que representam as vendas mercantis realizados a prazo. Trata-se, 
portanto, de transferfencia dos tltulos por parte da empresa-cliente a empresa 
de factoring atrav6s de contrato de fomento mercantil, assinados pelas partes 

envolvidas.

Enfocar-se-ao, a seguir, algumas consideragdes 

modalidades mais utilizadas no pals, ja mencionadas, que sao:
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Factoring convencional, de acordo com Castro (2000:32),

Sobre a Compra de MatGria-Prima, Leite (2001:33) enfatiza:

Segundo, ainda, Castro (2000), referida modalidade traz tragos 
semelhantes ao financiamento bancGrio, principalmente com relagGo ao firn a 
que se destina o recurso recebido pelo vendedor do tftulo. Esta 6 a modalidade 

mais utilizada no Brasil.

“A compra de matGria-prima consiste na negociagGo promovida 
pela sociedade de fomento mercantil, junto a fornecedores de matGria-prima, 
insumos ou estoque, para atender G empresa-cliente nas necessidade de 

desenvolvimento de seus neg6cios."

A aquisigGo de titulos de crGdito G realizada mediante a cobranga do 
fator, pela empresa de fomento mercantil, recebendo a empresa-cliente o valor 
Hquido da transagGo.

“6 aquela modalidade em que se verifica com a compra, atravGs 
de cessGo “pro soluto”, dos crGditos decorrentes de vendas 
mercantis a prazo, mediante a cobranga de urn fator. A sociedade 
de fomento mercantil assume o risco do negGcio, eis que nGo terG, 
a principle, o direito de regresso contra o vendedor do titulo de 
crGdito, caso este nGo venha a resgatG-lo no vencimento.”

Consoante Castro (2001:34), na modalidade de compra de matGria- 
prima,

“a empresa-cliente, interessada na aquisigGo de matGria- 
prima/insumo, envia carta G sociedade de fomento mercantil, 
discriminando as caracteristicas dos bens a serem adquiridos, em 
quantidade, espGcie e valor, e com a devida qualificagGo do 
fomecedor. Em seguida, a sociedade de fomento mercantil entra 
em contato com a empresa fomecedora da matGria-prima/insumo,

“a modalidade que consiste na prestagGo de servigos em carGter 
continue, realizada pela sociedade mercantil, conjugada com a 
compra de crGditos (direitos) ou ativos representatives de vendas 
mercantis realizadas a prazo, mediante a venda (cessGo, 
alienagGo) desses direitos, por suas empresas-clientes 
contratantes.”
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Prosseguindo sobre trustee factoring, Castro (2000:33) afirma:

i

A propdsito do factoring exportagdo far-se-d algumas consideragdes 
julgadas cabiveis. Inicialmente, o factoring exportagdo foi oferecido como um 
produto para satisfazer as necessidades das empresas-clientes do factoring 
domdstico e foi implantado no dmbito internacional mais recentemente do que 

este.

autorizando o seu fomecimento e responsabilizando-se pelo 
pagamento d vista, atravds de emissdo de duplicata a prazo 
sacada contra a empresa-cliente, mediante o devido aceite”.

“O termo trustee origina-se de fiducia, confianga, e d justamente 
isto que, na modalidade trustee factoring, deve verificar-se entre a 
sociedade de factoring e a empresa-cliente, pois aquela passa a 
dirigir e administrar as contas desta, a assessorar na selegdo de 
compradores e de riscos e a planejar a expansdo de seu negdcio, 
aldm de comprar os crdditos decorrentes das vendas mercantis. 
Enfim, envolve uma parceria entre as partes, podendo trazer 
resultados significativos para as pequenas e mddias empresas..."

£ tambdm uma das modalidades mais utilizadas no Brasil de acordo 
com Leite (2001) que assevera ser uma operand© de prestagdo de services de 
tesouraria, acompanhamento de contas a receber e a pagar, no qual a 
sociedade de fomento mercantil 6 mandatdria de sua empresa-cliente 

contratante para gerenciar suas contas a receber e/ou a pagar.

Nesta modalidade, a empresa-cliente interessada na aquisigdo de 
matdria-prima e/ou insumos solicita a contratagdo da operagdo atravds de 
carta-proposta discriminando as caracteristicas, quantidades, espdeies e o 
valor, e indica o fornecedor. Aprovada a proposta, a factoring autorizard a 
aquisigdo.

O Trustee Factoring foi criado no Brasil em 1988 e compreende a 

gestao financeira das empresas-clientes.

Em slntese, pratica-se no Brasil apenas o factoring domdstico, 
existindo, apenas, uma unica empresa no Pals que pratica o factoring 

exportagdo mas com limitagdes.
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mas

Vale registrar, de acordo com Leite (2001:349):

Trata-se de urn mecanismo moderno e dgil, inddito no Brasil, 
praticado em 56 palses, em especial na Europa e no Extreme Oriente.

A vocagao histdrica do factoring d o mercado international. Objetiva 
facilitar a comercializagao no exterior de bens produzidos pelas empresas- 

clientes. O Brasil ndo tern tradigdo e nem autorizagdo para o segmento praticar 
o factoring exportagao razao pela qual nao ocorreu o seu desenvolvimento.

Saliente-se que o govemo brasileiro tern meta a atingir de US$100 

bilhdes de exportagdes para 2002, e poderia contar com o esforgo das 
pequenas e mddias empresas, que respondem por 60% da mao-de-obra 
empregada no Pals, representando, portanto, 21% do PIB. Entretanto, desde o 
ano 2000, tramita no Banco Central do Brasil processo para aprovagao da 
operacionalizagao do factoring exportagao, o que importa em se afirmar que 

deverd haver um incremento inicial no segmento de pelo menos vinte por cento 

no volume de negdeios, conforme informagdes da ANFAC (2001).

O segmento esta aguardando a liberagao por parte do BACEN para 
que as empresas de factoring sejam autorizadas a financiar aos micro, 

pequenos e mddios exportadores brasileiros que tdm dificuldades de exportar 

os bens produzidos por suas empresas.

“que a Factors Chain International (FCI), situada na Holanda, e a 
International Factors Group (IFG), situada na Bdlgica, coordenam 
e certificam a idoneidade das operagdes de importagdo e 
exportagdo de suas empresas afiliadas. Segundo o relatdrio do 
World Factoring Yearbook, elaborado pela FCI, fariam parte desse 
mercado 708 empresas que movimentaram US$ 529 bilhdes em 
1998."
Nota - AtualizaQjio dos dados com base no World Factoring Yearbook 
(2001): ”... 986 empresas movimentaram 642 bilhdes de euros em 2000.”

Conforme Stdfano (2000), existem atualmente vdrias linhas de erddito 

que financiam a exportagao de grandes empresas e um programs 
governamental voltado para as micro empresas. Entretanto, para as PMEs, 
nada existe, razao pela qual o segmento de factoring pretende preencher esse 

espago.
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De acordo com Rizzardo (2000:39):

Pode-se afirmar que sSo considerados institutes similares ao factoring:

Em referenda ao assunto, informa, ainda, Stefano (2000) que, de 
acordo com a Camara de Corrtercio Exterior (CAMEX), do Ministerio do 
Desenvolvimento, Industria e Corrtercio Exterior, a meta do Programa Especial 
de Exportagdes (PEE) 6 elevar a receita do Estado do Ceara, nas vendas 
externas, dos atuais US$ 400 milhdes anuais para US$ 1 bilhao, o que significa 
um incremento de 150%.

A ANFAC (2001) estima que sera com a participagao das factoring no 
incentive a exportagao, que ocorrera um crescimento de vinte por cento, em 
todo o Pais, ate o final do ano 2002.

Apds terem sido abordadas as modalidades de factoring, com enfoque 
especial sobre as mais utilizadas no Pais, enfocar-se-ao os institutes 
assemelhados ao institute do factoring.

Apesar daquele institute ter caracteristicas que o aproxima de outros 

institutes, nao se pode confundi-los, pois cada um tern suas caracteristicas 
proprias e especificas.

Proceder-se-a a anaiise e conceituagao de institutes afins para que se 
possa obter a perfeita individuagao, ou o delineamento dos contomos do 

institute do factoring.

“Embora se tenha dito que o factoring constitua um contrato 
tipico, tanto que praticamente conceituado pelas Leis 8.981,9.065 
e 9.249, todas de 1995, nao possui uma total individualidade ou 
originalidade nos elementos componentes. Mais que quaisquer 
outros institutes, serve-se de figures juridicas ja consagradas em 
nosso direito. Justamente por isso suscita duvidas e ate 
equivocos na solugdo dos litigios originados de sua aplicagao”.

Objetivando esclarecer quaisquer duvidas e equivocos, enfocar-se-ao os 
principals institutes assemelhados ao factoring com suas respectivas 

caracteristicas, tecendo-se consideragdes sobre diferengas bem como 

comparagdes.
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• Cessao de Crddito, ou de Titulos de Ctedito;

• Desconto Bancdrio;

• Emprestimo (Mutuo); e

• Forfaiting.

O art.1.073 do Cddigo Civil prev£:

Far-se-a algumas considera?6es sobre referidos institutes similares 
objetivando sejam ressaltadas as diferengas existentes.

Consoante Castro (2000:41), “cessao de erddito 6 entendida como a 

transferencia do direito de ctedito, de natureza civil e comercial, a terceiro".

Rizzardo (2000:39) afirma que cessao de cr6dito, ou de titulos de 
ctedito 6 “a figure jurldica mais parecida e aproximada do factoring”.

Assevera ainda Rizzardo (2000) que o direito brasileiro disciplina a 
transfetencia de ctedito a um terceiro. De acordo com os ditames do direito civil 

brasileiro, a cessao de cteditos 6 a transfetencia do ctedito representado pelo 
documento negociado.

De acordo com o art. 1.065: “O credor pode ceder o seu ctedito, se a 
isso ndo se opuser a natureza da obriga^ao, a lei, ou a conven^do com o 

devedor”.

“Salvo estipula^ao em contterio, o cedente nao responde pela 

soIvSncia do devedor". (art. 1.074, Cddigo Civil Brasileiro).

Ressalte-se que a cessao de ctedito obedece as regras contidas no 

Cbdigo Civil, destacadas a seguir:

“Na cessao por tltulo oneroso, o cedente, ainda que se nao se 
responsabilize, fica responsavel ao cessionario pela existencia do 
direito ao tempo em que se Iho cedeu. A mesma responsabilidade 
lhe cabe nas cessbes por tltulo gratuito, se tiver procedido de ma
te.”

Observe-se que o C6digo Civil brasileiro expressa a possibilidade 

desta figure, consoante os arts. 1.065 a 1.078.
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Leite enfatiza (2001:262):

Consoante Carlos Alberto Ghersi, citado por Castro (2000:42) e 
Rizzardo (2000:39), “a cessAo de crAdito 6 a espinha dorsal da constituigAo 
tAcnica do Factoring”.

• O cedente, ainda que nAo se responsabilize formalmente, fica 

responsive! junto ao cessionArio pela existAncia do direito ao 
tempo em que se deu a cessAo;

• A cessAo de crAdito poderA ser onerosa ou gratuita;

• O cedente nAo responde perante o cessionArio pela solvAncia do 
devedor.

“A aquisigAo de crAditos das empresas-clientes nAo exaure o 
conteudo do factoring cujo ciclo operational inicia-se com a 
comprovada prestagAo de servigos de natureza contAbil, 
administrativa, de marketing e outros. £ uma das formas 
admitidas de contrato por parte do direito comercial - vendas 
mercantis - arts. 191 a 220 - e nAo, portanto, urn unico crAdito 
(um direito lato sensu) enfocado sob a Atica do institute civil da 
cessAo de crAdito - arts 1.065 a 1.078 do C6digo Civil. A fungAo 
do factoring ultrapassa os limites da cessAo de crAdito’.

Embora existam vArias semelhangas e atA coincidAncias de 

tratamento, entretanto, a cessAo de crAdito nAo engloba todo o conteudo de 
factoring, como se demonstrarA, a seguir:

Pelas regras constantes no CAdigo Civil Brasileiro, observa-se que 
parte das regras concernentes A cessAo de crAdito sAo vAlidas para o 
factoring, podendo-se assim afirmar que aumenta a semelhanga entre ambos.
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Quadro 1 - Cessdo de Crddito X Factoring

Cessdo de Crddito Factoring

Objetivo 6 restrito.

Sempra onerosa.Pode ser onerosa ou gratuita

Fonts: Adaptado: Rizzardo: (2000: 40 -41); Castro : (2000: 42)

Trata-se, portanto, o desconto bancdrio de urn instituo com estreito 
relacionamento com o factoring. Considerado por Rizzardo (2000:41) como 

“Talvez em um grau de maior identidade quanto ao ramo de atividades”.

O institute do desconto bancdrio pode ser considerado o ca us ad or 

das grandes dificuldades e adversidades passadas pelo segmento de fomento 
mercantil/factoring na trajetdria de seu reconhecimento e regulamentagdo 

juridica.
Durante longo tempo, o institute do factoring foi indevidamente 

confundido com o do desconto bancdrio, o que o levou a ser equiparado ds 
instituigdes financeiras nacionais, e como conseqOdncia foi concluldo pelo 
Banco Central do Brasil que as empresas daquele segmento estavam 
realizando atividades que fugiam ao previsto na Lei 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. Isso levou o BACEN, atravds da Circular no. 730/82, a proibir as 

atividades de factoring no Pals.

Objetivo muito mais amplo. Ndo apenas a 
cessdo de crddito d seu objeto, 
abrangendo a prestagdo de servigos d 
empresa - cliente.

Apresentar-se-d, a seguir, algumas consideragCes referentes a 
semelhangas e diferenciagdes sobre os dois institutes ora enfocados, 

objetivando maiores esclarecimentos sobre o assunto:



43

Quadro 2 - Desconto BancArio X Factoring

Desconto Bancirio Factoring

Cobra uma remuneragao chamada fator.

Inexiste a prestagao de servigos

Incid^ncia do ISSIncidSncia do IOF

Observe-se que por ocasiao do V Congresso Nacional de Factoring, 

realizado em S3o Paulo, no periodo de 14 a 16 de outubro de 1999, a AN FAC 
enfatizou a idGia de estudar a viabilidade de implementar a transagao 'pro 
solvendo” ou com direito de regresso, in6dito no Brasil. Em assembl6ia, 

naquela oportunidade, foi aprovado pelos 317 associados presentes ao evento, 
o estudo em referSncia, tendo sido o principal tema debatido no Painel sobre 
Pratica Jurldica que aconteceu no dia 15 de outubro, daquele ano.

Cobra uma remuneragao denominada 
taxa de juros.

Cessao do tltulo e o recebimento do 
valor nele constante, diminulda a taxa 
de juros entre a data da transagao e a 
do vencimento.

Mantem o direito de regresso, pois a 
cessao 6 pro solvendo.

Utiliza capital de terceiros para comprar 
os cred i to s dos clientes.

Cessao do tltulo e o recebimento do valor 
nele constante, diminuldo o fator entre a 
data da transagao e a do vencimento.

Adquire os tltulos de cr6dito pro soluto e 
pro solvendo. Mant6m o direito de regresso 
no pro solvendo e deixa de ter o direito de 
regresso no pro soluto.

Existe a prestagao de servigo, acrescendo- 
se a remuneragao pelo servigo executado.

I

Utiliza recursos prbprios para a aquisigao 
dos direitos de cr6ditos da empresa que os 

___________________________________ cederem._____________________________  
Fonts: Adaptado: Leite (2001) Rizzardo: (2000: 41 -42) Castro (2000:44)

Ap6s os estudos procedidos e com base em fundamentos jurldicos 

atuais, jurisprudfencias, decisOes do Poder Judiciario e sem ferir os dispositivos 
legais que balizam o segment© do factoring, no Pals, concluiu-se que
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• Comodato; e

Mutuo.

O comodato 6 o emprSstimo gratuito relative a coisas nSo fungiveis. O 
mutuo 6 o empr&stimo relative a coisas fungiveis.

Quando foram enfocadas as modalidades de factoring, observou-se 
que o factoring convencional pode representar um adiantamento de crGditos, 

mas jamais se poderd afirmar ser um empr6stimo, um mutuo ou emprdstimo 
de dinheiro.

No factoring 6 transparente que se consuma a transagSo do crGdito. A 

empresa de factoring paga pelo titulo recebendo uma remuneragao pela 
atividade, al6m de uma compensagao pelo risco do nao recebimento do valor, 
ou seja, o fator cobrado, proporcional ao vencimento e ao risco do titulo 
negociado. Tai nao ocorre com o mutuo, tendo em vista que a remuneragao 
vem expressa e refere-se a taxa de juros cobrados.

Esta semelhanga entre o instituto do factoring e do mutuo ocorre, em 

especial, quando a sociedade de fomento mercantil apenas adquire os direitos 
de cr6dito da empresa sem a existdneia de qualquer prestagdo de servigos.

inexistem quaisquer normas restritivas que proibam a pratica do direito de 
regresso, tendo sido aprovado e langado, em 10 de maio de 2001, o novo 
modelo de contrato de fomento mercantil que permite a clausula ‘pro 
solvendo”.

Atente-se para o detalhe de que, no mutuo, o tomador do referido 
empr6stimo se compromete a devolver o que lhe foi emprestado em um 
determinado prazo, ou seja, devolver o que lhe foi emprestado, bem como o 
acr6scimo da taxa de juros, apds o transcurso de determinado prazo. Observe- 
se que o tomador nao negociou com o banco a venda de titulos de cr6ditos.

De acordo com os arts 1.248 at6 1.264 do Cddigo Civil brasileiro, 
existem dois tipos de empr6stimos, a saber:
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• Counter Trade;

• Forfaiting; e

• Factoring.

O comdrcio exterior busca tecnologia e modemas tdcnicas de sistemas 
de informagdes, mas tambdm necessita de novas iddias, que coloca em prdtica 
ao longo do tempo.

Afirma Rasmussen (1986) terem sido os banqueiros europeus 
inovadores na aplicagdo de recursos financeiros e sofisticados mdtodos na 

promogdo do comdrcio internacional, sendo portanto quern iniciou inovadoras 
tecnicas de modelos financeiros como:

Referidas tGcnicas financeiras e mercantis inovadoras surgiram dos 
“think tanks” financeiros da City of London, do sistema financeiro sulgo e dos 
centros banedrios da Alemanha, e tratam de abrir novas portas para o 

exportador do chamado terceiro mundo.

Na d&cada de setenta, a Comunidade Financeira Internacional, 

liderada pelos bancos sufgos e bancos ingleses, comegou a desenvolver 
sistemas financeiros altemativos para permitir a continuagdo do “boom” 

econdmico mundial.

Afirma Rizzardo (2000) que o forfaiting 6 uma figure recente no 

comdrcio exterior, ligada ao exportador, pela qual os bancos adquirem tltulos 

vinculados d exportagdo.

• Counter Trade;

• Forfaiting;
• Factoring;

• Export Credit Guarantee; e

• Leasing Sistems.

Trfis mdtodos inovadores, segundo Rasmussen (1986), foram 

experimentados para dar assistdneia ao comdrcio internacional:
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De acordo com Rasmussen (1986:39), “Forfaiting nada mais 6 que a 
compra de instrumentos de crbdito, vinculada a exportagSo a prazos m6dios 
por uma instituigao bancaria sem contingbncias judiciais, no futuro, para o 
exportation".

A operagSo, portanto, esta ligada ao combrcio exterior, constituindo 
uma aquisigbo dos crbditos resultantes desta atividade, com maior penetragSo 
nos paises onde os importadores ndo gozavam de grande credibilidade nos 
momentos de instabilidade econbmica.

No Brasil, o sistema forfaiting 6 quase desconhecido, mas sem duvida, 
poderia sen uma alternativa viavel, assim como o counter trade e o factoring, no 

portfblio operacional dos grandes bancos brasileiros, especialmente o Banco 
do Brasil, para assistir ao exportation brasileiro na sua luta em conquistar os 
mercados internacionais, assevera Rasmussen (1986).

Castro (2000) afirma que o forfaiting 6 muito assemelhado a figura do 
export factoring, tendo em vista que ambos transacionam tftulos de credito 

vinculados h exportagdo.

Pode-se afirmar que o forfaiting 6, na realidade, uma transagbo na qual 

uma instituigbo financeira bancaria adquire tftulos de crbdito decorrentes da 
realizagbo de vendas ao exterior - exportagbes — , com vencimento a prazo e 
sem direito de regress© contra o exportation que o negociou, no caso de 

insolvbncia do importador.

Analisando-se as definigbes sobre o institute do forfaiting, conclui-se que 
se assemelha deveras com o institute do factoring; entretanto, existem 

diferengas consideradas fundamentals entre os dois institutes, que serbo 

descritas, a seguir:
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Quadro 3 -Forfaiting X Factoring

Forfaiting Export Factoring

Prazo: afe 7 anos. Prazo: at6 90 dias.

Fonte: Adaptado de Rasmussen

Rasmussen (1986: 61 ) enfatiza, a respeito do assunto,

• prazo das operates; e

responsabilidade dosda

Rizzardo (2000:48) 6 categbrico quando afirma que houve urn equivoco 

sobre a ultima diferen?a mencionada por Rasmussen, conforme a seguir:

E de se lembrar que, desde o ano 2000, tramita no BACEN solicitaQdo 
para operar o factoring exportaQdo, no Brasil, de acordo com a ANFAC, 
estando o segmento aguardando a aprovaQSo daquela autoridade monetbria.

Concluindo, pode-se afirmar que o factoring tern natureza mercantil 

mista, subordinando-se bs normas dos Cbdigos Comercial (arts. 191 a 220) e

E uma atividade financeira exclusiva de 
bancos.

Bens negociados no exterior; os crbditos 
decorrem de exporta?6es de bens nbo 
durbveis.

E uma atividade comercial praticada por 
sociedades de fomento mercantil.

“O factoring, pela essencialidade de sua conceituaQbo, envolve a 
compra de faturamento, ou de tftulos de cr&dito, nbo restando 
qualquer direito de recebimento de valor correspondente junto 
aos endossantes, ou vendedores, ou clientes, no caso de 
impossibilidade de satisfagbo junto aos devedores."

Bens negociados no exterior; os 
crbditos decorrem de exportables de 
bens durbveis de alto valor

“O sistema de financiamento chamado de factoring tern aspectos 
similares ao sistema de forfaiting, com duas diferen$as 
primordiais:

A falta de exclusbo 
endossantes."
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Portanto, consoante Codlho e Derzi (1999:88),

Leite (1999:371) enfatiza a respeito do assunto:

Ap6s ter sido abordada a similaridade entre o factoring e os institutes 

afins, foram feitas considerables e andlises sobre o assunto enfocado, 
entretanto far-se-d, ainda, algumas observances finais na tentativa de que o 
assunto se ndo for esgotado pelo menos possibilite um juizo da realidade do 
fomento mercantil/factonng no Brasil.

Civil (arts. 1.216 e 1.065 a 1.078), entre outros diplomas especlficos, a citar a 
Lei no.5.474/68.

A empresa de factoring 6 proibida, por lei, de fazer capta?ao de 
dinheiro no mercado para emprestar; portanto, a realizable de operands de 
factoring com caracterlsticas privativas de institutes autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil 6 tratada, por aquele Banco, como mercado

“O fomento mercantil ndo 6 operabdo financeira ou mesmo 
simples compra de faturamento. E um institute jurldico que se 
acerca, se aproxima, se avizinha, se abeira do institute da cessdo, 
do desconto, da antecipabdo, do adiantamento banedrio e de uma 
sdrie de contratos andlogos, mas ndo se identified com nenhum 
deles. O fomento mercantil se sintetiza em uma unidade orgdnica 
e varidvel segundo a forma operacional adotada, proporcionando 
ds empresas-clientes uma gama de vantagens que devem 
contribuir para otimizar a gestdo delas. Esta 6 a realidade que ndo 
pode ser ignorada, tanto que a Resolubdo do Conselho Monetdrio 
Nacional (CMN) no. 2.144/95 esclareceu que qualquer operapdo 
realizada por empresas de factoring que ndo se enquadre no 
conceito legal, e que caracterize operabdo prrvativa de institute 
financeira, constitui ilicito administrative e criminal”.

“Mais uma vez vale frisar e repisar que o fomento mercantil 6 um 
institute juridico que se acerca, se aproxima, se avizinha, se 
abeira e chega perto do institute da cessdo, do desconto, do 
emprdstimo, do mutuo, da antecipabdo e do adiantamento 
banedrio e de uma sdrie de contratos andlogos, mas com nenhum 
deles se identified O fomento mercantil se sintetiza em uma 
unidade orgdnica e varidvel segundo a forma operacional 
adotada, proporcionando ds empresas-clientes uma gama de 
vantagens que devem contribuir para otimizar a gestdo delas*.
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marginal, enquadrSvel, portanto, nos arts. 17,18 e 44 da Lei no. 4.595/64, e no 
art. 1° da Lei no. 7.492/86.

Quem capta e empresta dinheiro 6 Banco - comercial ou multiple - 
que depende de autoriza^ao do Banco Central do Brasil para funcionar. 
Qualquer atividade legalmente defin id a como exclusiva de Banco nSo pode ser 

praticada sem autorizagdo daquela autoridade monetaria nacional. Quem a 
pratica, portanto, responder^ processo administrative e criminal conforme 
Resolute no. 2.144, de 1995, do CMN.

Na realidade, o factoring trabalha como intermediador de recursos, 

tomando dos bancos, os recursos que, pelas caracterlsticas atuais de nosso 
mercado fmanceiro, s3o dificultados aos micro, pequenos e mGdios tomadores. 
Concentra uma carteira de numero considered de tomadores e, depois, 
pulveriza esses recursos entre uma clientela, fomecendo, al6m do dinheiro, o 

acesso £ assessoria financeira e 3 presta^So de services. O custo dessas 
prestages de services varia, para o tomador, entre 0,5 e 3% do valor total da 
operagSo, conforme Fortuna (1999).

A empresa de factoring n3o pode devolver o contrato para o vendedor 

original da mercadoria, que nSo tern o direito de regresso e nSo pode 
parcelar os pagamentos. Isto quando a transa^So for 'pro soluto'. Entretanto, 

desde maio de 2001, as sociedades de fomento mercantil estSo realizando 
tamb6m transa^&es “pro solvendo”, quando foi aprovado e passou a ser 

utilizado o novo modelo de contrato de fomento mercantil.

Referida atividade tern no Pals urn 6rg3o de classe, a ANFAC, que 
divulga todos os dias uma taxa representativa de compra dos crGditos, como 
orientaQdo para os seus associados. £ o que se denomina fator.

O Brasil participa ainda do acordo intemacional que estabelece as 
condipSes sob as quais o factoring sera praticado e reconhecido como 

atividade de fomento mercantil, firmado com o UNIDROIT, em maio de 1988, 
por ocasiSo da Conven^So Intemacional de Factoring realizada por aquele 

Institute.
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De acordo com Escobar (2001:31):

Evidente que 6 da eficibncia da empresa de factoring em operar com 
uma instituigbo financeira bancbria que irb depender o fator pela qual estarb 
adquirindo os contratos mercantis junto aos seus clientes, podendo-se, 
portanto, afirmar que a taxa de desconto de duplicatas praticada por aquelas 
instituigbes sempre irb funcionar como um pa rb metro de referenda para o 
factoring.

O fator, segundo Fortuna (1999), 6 o resultado de uma shrie de contas, 
pois considera a prbpria formagbo de pregos de compra dos direitos de crbdito, 
as taxas de juro praticadas no mercado e outros custos como despesas 
administrativas e impostos, albm da margem de lucratividade.

A atividade de factoring ou fomento mercantil difere das atividades das 

sociedades bancbrias. Seu objeto pertence ao campo econbmico muito mais 
que ao financeiro, conforme enfatiza Rizzardo (2000:6)

A empresa interessada deverb observar e avaliar se os custos desses 
servigos sbo compensadores, bem como a sua capacidade de organizar um 
departamento financeiro compatfvel com os negbcios a serem desenvolvidos

“O mercado financeiro permite transferbncia de recursos entre os 
agentes econbmicos. As instituigbes do mercado financeiro 
brasileiro estbo organizadas em um sistema, cuja dinbmica de 
funcionamento permite a manutengbo de fluxos de recursos entre 
poupadores, investidores e consumidores".

“As atividades, numa primeira etapa, resumiam-se a meras 
concessbes de crbdito mercantil, atravbs da venda de duplicatas. 
Correspondia a um desconto de duplicatas, a concessbes de 
crbdito pessoal, a adiantamento de valores, b compra de ativos 
das empresas. No Brasil, desde a fundagbo da Associagbo 
Nacional de Factoring (ANFAC), em 11.02.1982, foram ampliando 
seus horizontes, com a conquista de novos campos de atuagbo. 
Evoluiu o instituo para a gestbo empresarial, oferecendo uma 
shrie de servigos e vantagens para as pequenas e mhdias 
empresas, como na assistbncia na compra de mathria-prima, na 
administragbo de caixa e de contas a pagar e a receber. Atividade 
esta que vem sendo concebida como de fomento mercantil. 
Assim, abrange o factoring a compra de ativos das empresas ou 
de crbditos resultantes de vendas mercantis, e o fomento 
mercantil, mais no sentido de gestbo comerciar.
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Quadro 4 - Banco X Factoring

Bancos Factoring

Pratica verdadeira operagdo de crgdito

outras

de

Cliente 6 o seu devedor.

Fonts: Adaptado: Leite (2001:56 - 58); Fortuna (1999:361)

ou se decidir pela obten^ao de capital de giro atrav6s de linhas de cr6ditos 
obtidas de institutes financeiras banecirias.

Enfocar-se-ci comparaQdo entre as atividades banc£rias e as de uma 
empresa de factoring, quando ser£ observada a complementaridade de suas 

atividades:

Instituigdo Financeira autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil de acordo com 
a Lei 4.595/64.

Imposto sobre Operates Cr6dito, Cdmbio 
e Seguro ou relatives a Titulos e Valores 
Mobilidrios - IOF

N5o existe operapSo de crGdito. Trata-se da 
venda, d vista, de um bem mdvel (papel de 
cr&dito comercial) e de uma compra, d vista, em 
dinheiro, desse bem mdvel (recebivel mercantil). 
N3o 6 mutuo.

N3o capta recursos. Pre st a servigos e compra 
erdditos. N3o opera com recursos captados do 
publico; nSo coloca em risco a poupanga 
popular.

Coloca 3 disposigdo do diente servigos nSo 
crediticios.

Cobra juros - remunerando pelo dinheiro 
por determinado prazo.

Desconta titulos e concede 
modalidades de emprdstimos.

Capta recursos no mercado e os empresta. 
Faz intermediagdo de recursos de terceiros, 
da poupanga popular, tz intermedidrio de 
erddito._______________________________
Empresta dinheiro que 6 antecipado ou 
adiantado. Hd direito de regresso; ‘pro- 
sol ven do’

Spread - margem entre o custo 
captagdo e o prego do financiamento.

Imposto sobre Servigos de qualquer Natureza - 
Municipal - cobrado pela prestagdo dos 
servigos.

• N3o desconta. Compra titulos de erddito ou
direitos.__________________________________

• Mediante prego certo e ajustado com o cliente -
o “fator" - compra d vista erdditos gerados pela 
venda “pro soluto' e ‘pro solvendo’.__________

• Fator - na formagdo do prego sdo ponderados
todos os itens de custeio da empresa de 
factoring._________________________________

• Ndo d Instituigdo Financeira. Exerce
exclusivamente atividade comercial mista 
atipica. S6 opera com pessoa juridica. £ cliente 
do Banco. Regida pelo institute do direito 
mercantil.________________________________

• Sacado 6 o seu devedor — ‘pro soluto’.
Empresa - Cliente 6 o seu devedor — ‘pro solvendo’
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BANCO x FACTORING

A16m dos aspectos legais, existe uma tend6ncia universal para o 
factoring, por ter estrutura leve e £gil, s3o incompatfveis as atividades de 

construgSo civil, agricolas e governamentais.

AtravGs das Tabelas 4 e 5 e, do Greifico 1, poder-se-3 analisar o 
direcionamento das operagdes de factoring no Pals, bem como a expansSo do 

segmento:

Sao Atividades Compiementares, Nao 
Competitivas

Os neg6cios realizados pelas empresas de factoring sinalizam os 
segmentos da economia que estao sendo beneficiados: industrias 
metalurgicas, de equipamentos eletrdnicos/computadores, qulmica, grdfica, de 
alimentos, de calgados, sucro-alcooleira, transporte, texteis, servigos e 

com6rcio. Destacam-se como principals usueirios, de acordo com a ANFAC, as 
empresas qulmicas, metalurgicas e texteis.
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Tabela 4 - Direcionamento das Operates

(%)

1996 1997Empresas 1998 1999 2000

Grtfico 1 - Direcionamento das Operates

Fonts: Adapts do ANFAC

15 8 
5 3 
0,5 21 
25 
22 0,5 
100

18 10 
3 2 
0,5 25 
21 20 0,5 100

18 7 
4 2 
0,5 30 
20 18 0,5 100

22 8 
4 2 
0,5 32 
18 13 0,5 
100

Industrie Metalurgica
Industrie Qufmica
Industrie Grdfice
Industrie TSxtil/ConfecgOes
Industrie Sucro-Alcool 
Outres Industries
Empreses Comercieis 
Prestadores de Servigos 
Empresas de Transportes 
Total
Fonte: ANFAC

20 3 4 6 
0,5 34 1713 
0,5 100
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TABELA 5 - EvoIuqSo e Participagao -1992 a 2000

(%)

2,00

Estado

As Tabelas 6, 7 e 8 e, os Graficos 2 e 3 possibilitarAo uma melhor vis3o 
e anaiise da evolugao do fomento mercantil no Pais, por RegiSo e por Cidades:

TABELA 6 - Evolugao do Fomento Mercantil no Brasil - 
Tridnio 1998 -1999 - 2000 (Numero de empresas)

1998
268
80
68
32
31
30
28
25
17
24
20
12
14
08
06
08
671

1999
279
79
66
36
36
33
32
31
27
25
21
18
17
15
07
06
728

2000
256
70
68
34
39
38
40
26
23
22
21
17
17
18
08
06
703

S3o Paulo
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Parana
Pernambuco
Santa Catarina
Ceara/Piaul/Maranhao
Bahia/Sergipe
Distrito Federal
Minas Gerais
Amapa/Para/Porto Velho/Rondonia
Mato Grosso I Mato Grosso do Sul
Goias / Tocantins
Espirito Santo
Rio Grande do Norte / Paraiba
Alagoas
Total
Fonts: Adapts do da ANFAC

0,13 
(0,15) 
(0,28)

1992 
18 
7 
4 
2 

0,5 
30 
20 
18 
0,5

__________Empresas
Industrie Metalurgica_____
Industria Qulmica________
Industrie Grafica_________
Industria Taxtil/Confecgdes 
Industria Sucro-Alcool
Outras Industries________
Empresas Comerciais 
Prestadoras de Servigos 
Empresas de Transportes
Fonts: ANFAC

2000 
20 
3 
4 
6 

0,5 
34 
17 
13 
0,5

Variagao % 
0,11 

(0,57)
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Tabela 7 - As 10 Cidades com maior numero de empresas de factoring

Cidade

Grtfico 2 - As dez Cidades com maior numero de empresas de factoring

Fonte: ANFAC

I

Scio Paulo ( SP ) 
Rio de Janeiro ( RJ ) 
Recife ( PE) 
Porto Alegre ( RS ) 
Curitiba ( PR) 
Fortaleza (CE) 
Brasilia ( DF ) 
Salvador ( BA) 
Goiania (GO) 
Cuiaba (MT) 
Outras

Fonts: ANFAC

Numero de 
empresas 

165 
45 
32 
27 
27 
26 
23 
21 
15 
12 

326

■ S9o Paulo ( SP)
■ Rio de Janeiro ( RJ )
□ Recife ( PE )
□ Porto Alegre ( RS )
■ Curitiba ( PR)
■ Fortaleza ( CE )
■ Brasilia ( DF)
□ Salvador ( BA )
■ Goiania ( GO )
■ Cuiaba ( MT )
□ Outras

Participate 
(%) 

22,95 
6,26 
4,45 
3,76 
3,76 
3,62 
3,20 
2,92 
2,09 
1,67 

45,32
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Tabela 8 - Volume de factoring por Regido em 1999

RegiSo
/olumeem R$ milhOes Numero de Empresas

Grafico 3 - Volume de factoring por Regido em 1999

Fonte: Adaptado da ANFAC

Cordeiro (2000:1) informa que, de acordo com o SINFAC dos Estados 
do Cear£, Piaui e Maranhao, o mercado de factoring cearense tern algumas 
particularidades segundo especialistas do setor. As taxas de desconto ou fator 
de compra sAo as menores do pals e operam com destaque nos segmentos 
tfixtil, supermercadista e distribuidor de combustlveis e medicamentos. Os 
usuarios do setor sdo pequenos e m&dios empresarios, chegando a atingir 

cerca de 80%.

13,00 
2,525 
2,362 
0,871 

18,758

279
148
168
133
728

Sao Paulo ( SP ) 
Sul 
Centro-Oeste 
Norte Nordeste
Total
Fonte: ANFAC

OSSo Paulo ( SP )
■ Sul
□ Centro-Oeste
■ Norte Nordeste



57

2.1.4. Vantagens e Desvantagens

• Condigdes excepcionais de negociagdo com os fomecedores;

A empresa de factoring coloca d disposigdo da clientela uma sdrie de 
services ndo-crediticios. O conjunto de servigos prestados 6 seguido de 
fomecimento de capital necessdrio ao giro dos negdeios da empresa-cliente. 
Isso ocorre mediante a compra dos direitos resultantes das vendas mercantis a 
prazo.

A atividade de factoring, quando realizada observando-se o previsto na 

conceituagdo aprovada na Convengdo Diplomdtica de Ottawa, oferece 
inumeras vantagens. De forma especial, por exemplo, quando compram 
erdditos das micro, pequenas e mddias empresas, que procuram e ndo obtdm 
erddito junto ds institutes financeiras banedrias.

Castro (1999), esclarece que os que trabalham no mercado de 
factoring enumeram uma sdrie de vantagens e ressalta que as empresas fazem 

um verdadeiro servigo de consultoria, orientando o cliente sobre o perfit do 
mercado financeiro.

Pode-se elencar como beneficios ou vantagens do factoring para as 

empresas-clientes:

• Parceria: aconselhamento ao empresdrio nas decisdes importantes 
e estratdgicas, aldm das atividades de rotina;

• Melhor fluxo de caixa, pagando d vista o que o empresdrio vende a 
prazo, propiciando a expansdo segura das vendas. Transforma, 
portanto, vendas a prazo em vendas d vista;

• Crddito ampliado: limite concedido ao sacado. Andlise do padrdo 
creditfcio do sacado-devedor. Eliminagdo do endividamento;

Menor envolvimento e preocupagdo do empresdrio com as 
atividades rotineiras de pagar, receber e prover recursos, liberando- 
o para tarefas que considera importantes para melhor gestdo 
empresarial: novos produtos e mercados, maior produgdo e redugdo 
dos custos operacionais;
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Racionalizagdo de todos os custos da empresa-cliente.

Quando ocorre a efetivagdo de uma negociagdo, 6 estabelecida uma 
relagdo contratual entre o vendedor - fornecedor - e o comprador de um 
produto, mercadoria ou servigo. O vendedor s6 vende se o comprador merecer 
crddito. Efetuada a venda, aparece a empresa de factoring, especializada em 

administrar crddito, a qual, pelo Contrato de Fomento Mercantil, caberd a 
selegdo, a exclusive critdrio daquela sociedade, e a aprovagdo dos tltulos de 
crddito a serem negociados.

A empresa de factoring desempenha uma sarie de fungdes e 

atividades integralmente a servigo da clientela que a dimensionada de acordo 
com o giro dos negdeios. Seria uma fdrmula de administragao financeira e 
comercial, permitindo, em particular, ao empresario transferir a gestao de 

eventuais insolvdneias, usufruindo, em contrapartida, de assistancia comercial 
e dos recursos para atender ao giro normal dos negdeios.

Para isso, a factoring tern que estar estruturada, objetivando a 
enfrentar todas as situagCes que se apresentem junto a empresa-cliente, 
desempenhando efetivamente o papel de parceira e conselheira. Deve, 

portanto, oferecer servigos de alta qualidade para otimizar a capacidade 
gerencial da clientela e acrescer a transformagdo das vendas a prazo em 
disponibilidades de caixa, sem aumentar o endividamento.

• Dedicagdo total d empresa, permitindo aprimorar a produgdo e a 
venda e melhorar a competitividade do ramo de negdcio;

Como foi enfatizado, aldm da compra de erdditos das micro, pequenas 
e mddias empresas, oriundos das vendas mercantis, as empresas de factoring 
devem prestar servigos, tais como: prestagdo de servigos de assessoria : 
financeira, mercadoldgica, contdbil, juridica ou outras; gestao de crddito; 
administragao de contas a pagar e a receber.

Como particularidade do factoring, como forma de concessdo de 

crddito ds empresas-clientes, os recursos sdo fornecidos sempre 

proporcionalmente d expansdo do giro dos negdeios.
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h£ que se

I

O factoring revela-se, como afirma Rizzardo (2000), uma operagao cara 

e nem sempre conveniente a uma empresa, podendo prenunciar insolvfincia ou 
incapacidade financeira.

Quanto ao custo da operacionalizagao, este poderd implicar em uma 
elevagao de pregos a niveis ndo competitivos e atd impraticdveis, o que 
signified afirmar que a empresa passard a ter dificuldades na colocagdo de 
seus produtos no mercado. O fator pago poderd contribuir para a diminuigao 

da margem de lucro da empresa ou para o aumentar o prego dos produtos 
frente aos custos.

Enfatiza ainda Rizzardo (2000) que existiram casos em que os encargos 
cobrados, englobando juros e comissSo pelo risco, sem incluir a corregdo 

monetaria, chegavam a atingir, vinte por cento ao mds Ressalte-se que atd 
maio de 2001, ou seja, anterior a aprovagdo da utilizagdo do contrato com 
clausula pro-solvendo, houve a possibilidade da existfencia de tais ocorrfincias. 
Por conta de tais encargos, infere-se a alta margem entre o custo da 
mercadoria e o prego na sua colocagao junto ao comdrcio e ao consumidor, 
constituindo este dado um fator determinante da inflagao, proporcionando 
inclusive a especulagao financeira al6m da formagao de uma classe de 
pessoas parasitas no setor produtivo, causando uma verdadeira sangria na 

economia das empresas.

Pode-se dizer que os efeitos econdmicos refletem-se por todos os 
segmentos do sistema econOmico brasileiro. Os micro, pequenos e mddios 
empresdrios brasileiros, que gastavam parcela de tempo em busca de 
financiamentos, poderdo, como empresarios-clientes de uma empresa de 
factoring, dedicar-se aos negdeios. Passardo a administrar a empresa, 

aperfeigoando a estrutura administrativa e produtiva, tomando-a mais 
competitiva e atingindo as metas tragadas, objetivando a otimizagdo do 
resultado e propiciando o crescimento da organizagdo.

Apesar das vantagens descritas, 
desvantagens do instituto do factoring.

evidenciar as
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Comparato (1998:389) adverte:

O cliente pagara, portanto, o equivalente ao risco, ou a margem de 
inseguran$a que suporta o factor no que se refere aos devedores insolventes 

ou que deixam de efetuar o pagamento por razdes diversas.

Sob re as desvantagens do custo na operacionalizagao do factoring, 

Leonis, (1997:463), enfatiza:

Isso significa que para aquelas empresas que fabricam ou vendem 

produtos de destinagao popular ou de pregos controlados, ou de pouca 
comercializagao e de baixa margem de lucro, nao 6 aconselhavel esta t6cnica 

de operacionalizar o cr6dito.

“Econdmica e financeiramente, diz-se que o custo do factoring 6 
caro, tanto em suas comissdes como em juros, quando tambSm 
se pactua o servigo financeiro, nao obstante possamos considerar 
que, com ele, se reduzem os gastos fixes ou estruturais das 
empresas clientes - que incidem sobre elas tanto em 6pocas de 
pleno rendimento como de recessSo - e que os bancos somente 
concedem crGditos em fungao da solvfencia que lhes merece o 
prestatario”.

“Em compensagao, a faturizagao 6 dificilmente aconselhada 
nas seguintes hipbteses: 1) industrias que fabricam produtos 
pouco elaborados, vendidos com baixa margem de lucro unitario 
(siderurgia mecanica pesada, industrias petroliferas, produtos 
agricolas e agropecuarios); 2) empresas que vendem diretamente 
ao consumidor; 3) empresas em situagao de oligop6lio ou de 
monopdlio de fato; 4) empresas com reduzida clientela ou de 
escasso faturamento”.

Assim, segundo Rizzardo (2000:51), pode-se concluir “que o factoring, 
quando nao vem dirigido e controlado, pode levar a descapitalizagao e a 
insoIvSncia dos que dele se socorrem”.

Pode-se ainda afirmar que relativamente as formas de conseguir o 
cr6dito, junto a instituigOes financeiras bancarias como financiamentos e 
descontos de tltulos, observa-se um custo elevado. Cobram-se taxas de juros, 
atualizagao monetaria e eventualmente taxas de operacionalizagao.
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2.2. As empresas de Fomento Mercantil (Factoring) e o seu Mercado Alvo

Os procedimentos fundamentals para a constituigdo de uma empresa de 
factoring tdm seu inicio a partir de um “Projeto Tdcnico” elaborado pelos 

responsdveis - futures sdcios ou acionistas - com o assessoramento de 
tdcnicos qualificados e com experidneia no segmento, objetivando alcangar 

com fixito a realizagdo futura dos negdeios a que se propdem.

Referido Projeto deverd center as informagdes e andlises capazes 
de suprir quaisquer duvidas, aldm do suporte necessdrio para apontar os 
elementos capazes de orientar com seguranga as decisdes para a constituigdo 

dos negdeios. Poderd ter a seguinte estrutura:

A empresa de factoring poderd ser constituida como uma sociedade 

mercantil, sob a forma de sociedade limitada ou andnima, cuja existdneia legal 

se inicia com o arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial.

• Recursos Humanos

• Recursos para Operacionalizagdo

• Politics de Operacionalizagdo

• Andlise Financeira

• Disponibilidade de Recursos

• Receitas

• Objetivos

• Investimentos

Finalizando as observagdes, pode-se enfocar os aspectos jurldicos que 
dificultam uma maior participagdo do factoring no mercado brasileiro em face 

da inexistdneia de uma regulamentagdo especifica ou de um claro 
delineamento dos caminhos judiciais oferecidos. Ressalve-se, entretanto, que, 
no tocante ao cliente - aquele que vende os erdditos - ndo repercutem os 

impasses suscetiveis de ocorrerem na empresa de fomento mercantil.
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• Custos

Escobar enfatiza (2001: 44):

As politicas de mercado, de cr&dito, de controle, de desembolso e de 
contabilizagdo da empresa deverdo ser claramente definidas.

Deverd, portanto, constar em referido Projeto o estabelecimento de 
objetivos de curto e longo prazos, analisando-se, portanto, as oportunidades, e 
desenvolvendo as estrat&gias de agdo para a empresa.

• Rentabilidade sobre o Capital

• ConsideragOes Finals

• Conclusdes

Sera de fundamental importdncia a pesquisa de mercado bem como a 
fixagdo de normas objetivando atrair clientes potenciais.

Avaliar e dimensionar os custos deverdo ser tarefas criteriosamente 
analisadas pelos sdcios ou acionistas e assessores, objetivando que o custo 

fixo atinja um fndice compatlvel com a estrutura dos negdcios, ou seja, o 

menor possivel, o que contribuira para o sucesso do empreendimento.

No tocante a recursos humanos, devera compor o seu quadro de 
executives e dirigentes com profissionais qualificados e conhecedores do 
segmento de factoring no mercado local, nacional e intemacional.

O funding ou fundeamento de uma empresa de factoring podera ser 

obtido atravds de recursos prdprios, dos lucros acumulados, de mutuos de 
sdcios ou acionistas, de empresas coligadas e de emprdstimos banedrios, 
emissao de agdes, debentures e/ou commercial paper.

“O capital utilizado pelas empresas de factoring no Brasil, nas 
suas operagdes, ou seja, o fundeamento das aplicagdes de 
recursos na compra de erdditos de suas empresas-clientes, vem, 
na maior parte, de recursos prdprios; quando existem empresas 
coligadas, de quaisquer outras atividades, 6 comum a ocorrdncia 
de contratos de mutuo, de forma a complementar os recursos 
necessdrios ao atendimento da demanda da clientela.
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Tabela 9 - Proporgjio do Funding/?undeamento

(%)

Ano Recursos Prdprios Mutuos de col ig ad as Recursos Totals

O pr6-requisito para a entrada em operate de uma factoring no Pais, 

do ponto de vista legal, 6 o registro da empresa na Junta Comercial do Estado 
onde est£ localizada a matriz ou sede.

Tomando-se por base o que foi enfocado anteriormente, pode-se 
concluir que a atividade relacionada ao fomento mercantil - factoring tem 

carter mercantil ou comercial, o que permite afirmar, portanto, que inexistem 

quaisquer vincula?des com o Sistema Financeiro Nacional.

O empres^rio do factoring responde pelos eventuais prejulzos de seu 
prdprio negdcio, nao colocando em risco a poupan^a do publico. Opera^do de 
factoring nSo 6 operate financeira; 6 operagSo de prestaQSo de servi$os e de 

compra de erdditos mercantis.

64,53
62,12
56,03

25,75
24,42
36,29

100,00
100,00
100,00

Limite de CrSdito 
Bancdrio 

9,72 
13,45 
7,68

Observe-se, a seguir, na Tabela 9 a proporQSo do fundeamento das 
empresas de factoring associadas da ANFAC:

1992
1993
1994
Fonts: ANFAC e BACEN
Dados de 1995 a 2000 ndo disponfveis na ANFAC

Afirma Rizzardo (2000) que as atividades de factoring, dentro da referida 
dtica, pod era o ser desenvolvidas por pessoas jurfdicas ou fisicas. As 
empresas de factoring, portanto, podem ser constituldas mediante um contrato 

social, quando se tratar de pessoas jurfdicas; se se tratar de pessoas ffsicas, 

mediante declarers© de firma individual.

EmprGstimos banc£rios podem ser e sAo normalmente utilizados 
pelas empresas de fomento mercantil, mas apenas como 
financiamento emergencial de caixa..."
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Baseando-se nas informagdes prestadas pelo Sindicato das Empresas 
de Factoring dos Estados do Cear£, Piauf e Maranhao (SINFAC), o volume de 

tltulos comprados pelas empresas associadas a ANFAC, naqueles Estados, 
oscila para as empresas com ativo de R$ 200.000,00 e as grandes empresas 

com ativo de milhdes de reais.

Diante da proibigdo do exercicio de fungdes especificas de bancos, ndo 

deverdo constar na razao social termos como financeiro, investimento, banco e 
outros que possam ser entendidos como atividades crediticias bancdrias.

Vasconcellos afirma (1999:20): “A estrutura de uma empresa de 
factoring dependerd dos recursos disponlveis para operar, ou seja, do volume 

de tltulos negociados”.

Ramos (1999) enfatiza que a estrutura de uma empresa de factoring vai 

depender de seu movimento, portanto, quanto maior for o volume de tltulos de 

crdditos comprados, maior deverd ser a estrutura.

Objetivando-se que os procedimentos para o funcionamento de uma 
factoring tenham qualidade e seguranga, tomando-se por base as premissas 

definidas por Vasconcellos (1999) e Ramos(1999), e observando-se tambdm o

Os atos constitutivos deverdo ser arquivados na Junta Comercial do 
Estado onde se encontra a sede da empresa, e a inscrigdo, na Fazenda 
Federal e Estadual, bem como a obtengdo do alvard ou licenga junto ao 
Municlpio, posteriormente.

As empresas de fomento mercantil - factoring - brasileiras poderdo 

constituir-se sob quaisquer tipos de sociedades previstas na Legislagao 
Comercial do Pals, entretanto, de acordo com a ANFAC as suas associadas 
tern se constituldo sob a forma de sociedade andnima ou limitada. Elas tdm 
por objeto social exclusive a prdtica de fomento mercantil, devendo adotar em 
sua denominagdo expressdes como fomento mercantil ou fomento comercial, 
ou ainda outras expressdes como comdrcio, representagdo, empreendimentos, 

negdeios, administragdo, assessoria, participagoes.
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Figure 1 - Organograms Bdsico de uma Empresa de Factoring

Presidencia

jr.; ■. < ><

1I
Fonts: Adaptado da ANFAC (2001); de Vasconcelos (1999).

As sociedades de fomento mercantil, profissionalmente administradas, 
asseguram excelente margem de rentabilidade aos titulares, prestam inegdveis 

services ds micro, mddias e pequenas empresas, assessorando-as nas

volume de seus negbeios, a empresa de factoring poderd ter a estrutura e 

organograma bdsico, como a seguir:

Gerentes de Negdcios e 
de Atendimento

Diretoria



66

No Brasil, no ano de 2000, o numero de empresas-clientes que usam 
os servigos de fomento mercantil atingiu, de acordo com a ANFAC, a 64 mil. 
Todas legalmente constituidas e registradas e em quase sua totalidade de 
porte pequeno e mddio, e responsdveis por mais de 710.000 empregos diretos 
e indiretos. A expectativa dessa entidade, para o ano 2001 6 de que o setor de 
fomento mercantil alcance um aumento da ordem de 20%, considerando um 
crescimento econdmico de 3,5% e inflagdo em torno de 6%, segundo, ainda, 
aquela entidade privada.

As 703 empresas filiadas d ANFAC fecharam o ano de 2000 com um 
movimento de carteira em torno de R$ 24 bilhdes, cerca de R$ 6 bilhdes a mais 

do que no ano de 1999. A inadimpldncia do setor no Pals que era de 3,8% em 
1999 fechou o ano 2000 em 3,7%, de acordo com a ANFAC.

Historicamente o mercado-alvo do factoring tern sido as pequenas e 
mddias empresas, que representam cerca de 80% dos usudrios do setor, 
segundo estimativa da ANFAC. Os pequenos e mddios empresdrios quando 
procuram a sociedade de factoring, encontram-se, em geral, com problemas 

de capital de giro. A situagdo-limite ocorre pelo impasse do pequeno capital 
que representa pequeno crddito d disposigdo do empresdrio do setor para 
atender ds necessidades dos negdcios.

atividades comerciais e financeiras, na avaliagdo de riscos, no 
acompanhamento de contas a receber e a pagar, na administrate do fluxo de 
caixa, no orgamento de custos, na andlise de novos produtos, no 
desenvolvimento mercadoldgico e no acompanhamento dos compradores 
finais, que sdo os devedores da opera to.

Firmada a parceria entre a empresa de factoring e a empresa de 
pequeno porte, o empresdrio poderd dedicar-se a produzir e vender produtos 
e/ou servigos. Terd o assessoramento necessdrio para melhor gestdo 
empresarial, reduzird os custos, poderd expandir os negdeios, oferecendo 
pregos mais competitivos no mercado e eliminando o endividamento da 
empresa.
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As institutes financeiras bancdrias, al6m das altas taxas de juros 
cobradas nas concessdes de emprdstimos, sob a modalidade de desconto de 
tftulos, ndo tSm grande interesse em operar com as micro e as PMEs. O 
segmento vem sendo o mercado-alvo das factorings que possibilitam ndo 
apenas o capital de giro necessdrio ao funcionamento das atividades, mas 
tambdm a parceria.

O Jornal do SINFAC (2001) enfatiza: “O mercado de factoring tem sido 

a grande ferramenta de apoio ao comdrcio varejista, principalmente ao 
pequeno varejista que tem pouco poder de barganha junto aos bancos.”

Pode-se concluir que, com o factoring corretamente praticado, em nivel 

macroeconomico, hd geragdo de beneficios para as pequenas e mddias 
empresas, segmento da economia brasileira mais afetado pelos efeitos da 
inflagdo, sob a forma de redugdo dos custos operacionais, aumento de liquidez, 
eleva^do do grau de desenvolvimento e diminuto dos custos financeiros, em 

especial, a partir de maio de 2001.

As empresas de factoring constituem-se em uma dtima oportunidade 
ndo apenas para as pequenas e mddias empresas mas tambdrn para as 
micros, tendo em vista que viabilizam os servi^os de orientagdo d gestdo 
empresarial, objetivando dar ao empresdrio uma maior visdo conceitual das 
atividades desenvolvidas, disponibilizando o capital de giro que possibilite 
dquelas empresas aumentarem e otimizarem os resultados e a rentabilidade.

A tltulo de exemplo pode-se citar, a Camara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Fortaleza, observa que, se fosse depender de financiamento bancdrio 
ao setor produtivo, a situagdo do comdrcio do municlpio de Fortaleza seria de 

retragdo, conforme citado por Serpa (1999). Aldm das elevadas taxas de juros, 
a rede bancdria ndo estd concedendo empr&stimos bancdrios, e 
consequentemente o comdrcio lojista tem procurado e obtido apoio das 
empresas de factoring que compram os ativos (cheques pr6-datados e 
duplicatas) a um custo - fator - inferior ds taxas operadas pelo mercado 

financeiro, possibilitando o equillbrio dos negdcios.
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Durante o ano 2000 ocorreu um relative crescimento industrial, foi 
restabelecida a capacidade de compra dos setores de services e comdrcio; 
entretanto, ndo houve mudangas nas linhas de erdditos por parte das 

institutes financeiras banedrias em relapdo ds micro, pequenas e mddias 
empresas, o que as levou a buscar apoio no segmento de factoring.

Referida busca deveu-se ndo apenas d expansdo do segmento de 
factoring, mas tambdm em fun^do de sua performance na qualidade dos 

services prestados aos micro e pequenos e mddios empresdrios, e praticando 
um fator de compra proximo das taxas de juros do sistema financeiro nacional. 
Saliente-se que a grande diferenga entre a taxa banedria e o fator de compra 
das factoring reside em que este d definitive, enquanto aquela e acrescida de 

outros custos.

As factoring, portanto, tdm sido a fonte de capital de giro de grande 
parcela dos lojistas no Municipio de Fortaleza, segundo a CDL De acordo com 
o resultado da Oltima pesquisa de mercado realizada por aquele drgdo 
classista, as factoring despontam como a maior e mais presente fonte 

alternativa de capital de giro para mais de 75% das lojas varejistas, com atd 50 
mil reais de faturamento por mds, em que as factoring garantem maior 
flexibilidade de negdeios, antecipam do o valor dos cheques, duplicatas e 
erdditos com cartdo. Portanto, conclui-se que, trabalhando em parceria, 
aquelas empresas fomentam novos negdeios e assim o maior desenvolvimento 

econOmico e social do Municipio.

A surpresa pelo bom desempenho do segmento no brasileiro, no ano 
2000, d considerada um reflexo da economia, que estava saindo do estdgio de 
recessdo em que se encontrava nos anos anteriores, e naquele ano mostrou 
sinais fortes de recupera^do.

O apoio que as empresas de factoring podem dar ds pequenas e 

mddias empresas possibilitard, atravds da compra de erdditos, supri-las de 
capital de giro, o que contribuird para melhorar tanto a gestdo de clientes 
quanto as receitas. Isto d parceria. Entretanto, deve-se salientar que se faz 
necessdrio que exista uma adequada escolha na parceria firmada, ou seja,
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A propdsito do apoio ds PMEs, Escobar (2001:34) observa que:

Pode-se afirmar que para preencher, em parte, a demanda reprimida, 
surgem as empresas de factoring fornecendo servipos de orientapdo na gestdo 
empresarial, aldm da compra de crdditos oriundos de vendas mercantis a 
prazo. Suprem, portanto, a necessidade de capital de giro para que as 
pequenas e mddias empresas possam produzir e gerar renda e emprego.

Observa-se que, como jd enfocado anteriormente, apesar da importdncia 
para o Pals, essas empresas ndo tern recebido o tratamento adequado, exceto 
aquelas que se beneficiam dos services prestados pelo Servipo de Apoio a 
Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), pelo Banco Nacional de Crddito 
Econfimico e Social (BNDES) e a discreta participapdo de bancos estatais.

O mercado-alvo principal para as empresas de factoring tern sido as 
micros e as PMEs, em especial aquelas que tdm urn potencial de lucratividade, 

boa gestdo e administradas com competdncia e dtica.

As PMEs empresas tdm fundamental importdncia econdmica e social 
para a economia do pals, por serem geradoras de empregos, numa dpoca em 
que o Pals atravessa uma das mais sdrias crises de desemprego, e em que a 
sociedade e o governo buscam alternativas em todas as fontes de gerapdo de 
renda e empregos para a populapdo economicamente ativa

tanto a empresa de factoring como a empresa de pequeno porte devem 
analisar o nlvel de competitividade dos parceiros potenciais.

“Para a empresa-cliente da empresa de factoring, a contratapdo 
de seus servipos representa a terceirizapdo, de forma a aliviar a 
empresa produtiva de uma sdrie de preocupapdes administrativas, 
bem como do provimento de recursos para seu capital de giro, 
permitindo que se concentre mais em suas atividades especlficas 
de produpdo. Neste sentido, o usudrio do factoring se 
desembarapa de diversas atividades de rotina, adquire maior 
confianpa no recebimento de suas vendas, obtdm orientapdo na 
andlise e concessdo de crddito a seus clientes e tern acesso a 
capital pela oportunidade de negociar os direitos de suas vendas 
sem necessidade de atender a critdrios de reciprocidade e outras 
exigdneias banedrias”.
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seguir,

Segundo a ANFAC (2000), o custo da operate com a factoring 6 
representado pelo fator de compra (desagio), que oscilou em 2000 em tomo de 
4% ao mes. A taxa que baliza as operates de factoring no pals, tambam 

conforme informate da ANFAC, chegou a 3,83% em dezembro de 2000, e 
estava em 3,89% em dezembro de 2001.

O factoring 6 uma atividade que, vinculada ao desenvolvimento do 
pequeno e madio empresario, transforma-o dentro do sistema econdmico, 
tornando-o um agente util e produtivo.

A propdsito do mercado-alvo do segmento de factoring, atente-se para 
o enfoque da Federate Cearense da Micro e Pequena Empresa (FECEMPE) 
(2001) ao afirmar que cerca de 21,6 mil micro e pequenos empresarios, ou 
seja, 30% dos quase 72 mil existentes recorrem ao factoring para obter capital 
de giro ou negociar cheques e duplicatas. Considerando ainda um rendimento 
mensal madio de R$30 mil para cada uma dessas empresas, o movimento 
fmanceiro supera a casa dos R$6 milhQes/mas.

O que vem ocorrendo no Estado do Ceara tambam existe em outros 
Estados do Pals, segundo a FECEMPE (2001), e portanto, pode-se incluir a 

participate das micro empresas nesse mercado-alvo.

Observe-se que as Institutes Financeiras bancarias cobram elevadas 
taxas de juros referentes a concessSo de operates de emprastimos, sob a 
modalidade de tltulos descontados, aumentando consideravelmente o custo 
destas operates, se comparadas com as operates de factoring.

A atividade de fomento mercantil tern sido atraente para os pequenos e 
madios empresarios porque oferece uma variedade de servigos, como 
assessoria na gestao creditlcia, al6m de proporcionar um melhor fluxo de caixa, 

pagando a vista o que foi vendido a prazo.

Dada a importdneia das pequenas e madias empresas e da parceria 
destas com as empresas de factoring, demonstrar-se-a, a seguir, a 
participate e o apoio dado pelas factorings aquele segmento.
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O factoring 6 uma atividade comercial mista atipica, permite que as 
pequenas e madias empresas estruturem-se administrativamente objetivando 
melhorar o desempenho dos negdcios, em todos os setores de atividades, 
aldm de ter a garantia do suprimento dos recursos para o giro, transformando 

as vendas a prazo em vendas d vista.

Consoante Leite, in Informative ANFAC (1994), o factoring 6 mais do 
que uma fdrmula moderna de erddito. £, sobretudo, uma tdcnica evoluida de 
gestao empresarial, pois implica numa sdrie de vantagens que devem ser 

proporcionadas aos pequenos e mddios empresdrios do setor industrial, em

O pequeno e mddio empresdrio brasileiro tende a estagnar os negdcios 
em face dos pesados encargos e preocupagdes que assume, impossibilitando- 
o de dedicar-se d meta mais importante da empresa: produzir. De parceria com 
uma empresa de factoring, poderd suprir deficiencies e falhas dos negdcios, 
elevando o padrSo de qualidade e a produtividade, reduzindo custos e 
possibilitando a abertura para realizar outras tarefas, viabilizando uma melhor 
gestao empresarial e a consequente otimizagSo do lucro.

O factoring 6 fomento mercantil porque tern por objetivo expandir os 
ativos, aumentar as vendas e eliminar o endividamento, dando suporte 
gerencial ao mercado-alvo - as pequenas e mddias empresas - para suprir 
deficidncias, oferecendo-lhe uma variada gama de servigos, racionalizando a 
gestao, diminuindo os custos e otimizando a capacidade de gerenciamento.

Por origens histdricas e etimoldgicas, o factoring significa fomento 
mercantil. £ uma atividade essencialmente comercial mista destinada a 
fomentar, a incrementar e a fazer crescer os ativos das pequenas e mddias 
empresas, mobilizando capital sem quaisquer retomos financeiros ate o 
pagamento pelo comprador. Ez, portanto, fomento mercantil, porque as vendas 
realizadas a prazo transformam-se imediatamente em £ vista, propiciando o 
capital de que tanto necessita o segmento econdmico para o giro normal dos 
negdcios. A transformagdo dos direitos gerados com as vendas em dinheiro 
estd calcada na origem e legitimidade dessas transagdes, que devem ser 

realizadas em cardter continue e cumulative.
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Por fim, em slntese, volta-se a enfatizar os beneffcios do factoring, de 

acordo com a ANFAC (1997):

O referido autor acrescenta ainda que as pequenas e mbdias empresas 
estao totalmente desprovidas de orientagao jurldica, mercadolbgica e de 
selegao de riscos. Muitas vezes v3o a falbncia porque estao despreparadas 

para enfrentar esta grande complexidade.

Por fim, Leite (1994) enfatiza que o factoring 6 o mecanismo da 
terceirizagao do pequeno e mbdio empreshrio, porque, albm de lhes prestar 

uma gama de services junto com o capital de giro, 6 parceiro comprometido 
com o desenvolvimento do seu negbeio.

particular. O factoring nao 6 uma panaebia que vai resolver os problemas de 
um empreshrio em situagao diffcil, mas pode ser uma eficiente alavanca para o 
empreshrio que se propbe a crescer.

Albm das compras de erbditos das PMEs, oriundas das vendas 
mercantis das empresas-clientes, as empresas de factoring devem prestar 

servigos que compreendem: assessoria financeira, mercadolbgica, conthbil e 
juridical gestao de erbdito; e administragao de contas a pagar e a receber.

De acordo com Fogaga (1999), o profissional de factoring deve ter, 
necessariamente, o sentido da parceria nos objetivos, nos interesses e nos 
resultados da atividade produtiva e comercial, auxiliando a expansao das 
pequenas e mbdias empresas, que passam muitas dificuldades para 
sobreviver, e estao desorientadas por uma legislagao complexa.

Surge, portanto, uma relagao de parceria no mercado entre as 
empresas de factoring e as pequenas e mhdias empresas onde as factorings 
sao uma btima oportunidade para aquelas empresas, pois prestam nao apenas 
orientagao a gestao empresarial como tambbm fomecem uma maior visao 
conceitual das atividades inerentes, negociando erbditos, possibilitando, 
portanto, capital de giro para que as pequenas e mbdias empresas possam 
produzir, gerando resultados via rentabilidade dos negbeios e 
consequentemente emprego e renda.
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Pode-se afirmar que a parceria entre a empresa de factoring e a 
pequena e media empresa inicia-se a partir de visita formal objetivando coleta 
de dados e informagdes complementares para os procedimentos preliminares, 
visando elaborar diagnbstico da situagSo da empresa.

O relacionamento ou parceria entre as empresas de factoring e as PMEs 
deve ser de longo prazo, necessitando de duas formalizagdes bSsicas:

Em uma operagao de factoring, tem-se trfis participantes: a empresa de 
factoring; a empresa-cliente, que negocia os tftulos com a factoring, 
denominada de cedente; e o responsavel pela liquidagao do tftulo, o devedor, 
denominado de sacado. O cedente sempre tern que ser uma pessoa juridical o 
sacado podera ser uma pessoa fisica ou jurfdica.

• Parceria com acompanhamento nas decisOes importantes e 

estrategicas;
• Menor envolvimento e preocupagSo do empresdrio com as 

atividades rotineiras, liberando-o para melhor gestflo empresarial;

• Equalizagao do fluxo de caixa; transforma vendas a prazo em 

vendas a vista;

• Melhores condigOes de negociagao com fomecedores;

• Limite concedido em relagao ao sacado. Andlise do padrdo 
creditlcio do sacado-devedor;

• Seguranga no recebimento das vendas, orientagao empresarial e 
acesso ao cr6dito pela oportunidade de negociar os direitos de 
vendas sem necessidade de reciprocidades e outras exigencies;

• Diaiogo aberto e rSpido com o empresdrio de factoring, sem a 

burocracia das institutes financeiras.

formalizagao beisica e fundamental, que consiste na abertura do 
limite de crSdito com base na andlise do padrao creditlcio do 
sacado-devedor; e

formalizagao de cada operagAo de compra de cr6dito concedida.
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As empresas de factoring v6m dando apoio ds PMEs, possibilitando 
uma parceria ndo exclusivamente por as suprirem de capital de giro ou pelas 
compras de seus crdditos, mas contribuindo tanto para aumentar o faturamento 
como a rentabilidade. Toma-se necessdrio, portanto, que tanto a empresa de 
factoring como a pequena e mddia empresa sejam competitivas e trabalhem 

com custos otimizados, com a existdncia de adequada escolha na parceria 

firmada.

Antes da realizagdo de qualquer operagdo de factoring, tern que estar 
estabelecida a formalizagdo do relacionamento ou parceria entre as partes 
contratadas. Portanto, concluidos os trabalhos de assessoria inicial, proceder- 
se-d d formalizagdo da parceria de futures negdcios a partir da assinatura de 
contrato de fomento mercantii. No contrato, estardo estabelecidas as cldusulas 
pelas quais as partes se regerdo. Serd assinado uma Onica vez e a cada 
operagdo realizada serd incorporado, ao contrato, termo aditivo contendo os 

dados da operagdo contratada.

Na visdo de Fortuna (1999), a factoring trabalha com recursos prdprios 
ou os capta atravds de emissdo de debentures ou sempre analisando o custo 
de oportunidade da operagdo de factoring, em relagdo a outros ativos 
financeiros.

A seguir, faz-se o levantamento cadastral detalhado, objetivando-se a 
existencia de restrigdes da empresa no mercado, prestando, assim, a primeira 
orientagdo no sentido de que, existindo restrigdes, estas sejam sanadas.

Para Fortuna (1999), o fomento mercantii 6 direcionado principalmente 
ds pequenas e mddias empresas, que normalmente encontram dificuldades 
para obter dos bancos os recursos necessdrios.

Com base no diagndstico, serdo identificados os pontos fortes e fracos, 
real situagdo econdmico-financeira da empresa, concluindo-se pelaa

viabilidade ou ndo de negociagdo.
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2.3.

A ANFAC vem adotando, a partir de agosto de 1989, o contrato de 
fomento mercantil com fundamento que dispde a ConstituigAo Federal, nos art. 
1°, IV e no art. 5°, XXXVI; no o art. 1.216 do CAdigo Civil; e nos arts. 191 a 220 

do CAdigo Comercial.

De acordo com o CAdigo Civil, a cessAo de crAdito nAo pode estar 
restrita ao tftulo de crAdito, que 6 institute do direito cambiArio.

Sistema FEBRAFAC/ANFAC .* AssociagAo Nacional de Factoring 
(ANFAC) e FederagAo Brasileira de Factoring (FEBRAFAC)

No infcio de suas atividades, em 1982, a ANFAC adotou a cessAo de 
crAdito, institute do direito civil, como instrument© para as operagfles. 
Entretanto, verificou-se posteriormente que, como a forma clAssica da cessAo 

transmite um direito derivado, era questionAvel o direito dos cessionaries. Os 
titulos de crAdito adquiridos tinham um carter autdnomo e independente, 
dificultando a sua execugAo.

A AssociagAo Nacional de Factoring (ANFAC) 6 uma sociedade civil, de 

Ambito nacional, sem fins lucrativos, criada em 11 de fevereiro de 1982, 
portanto, com pouco mais de 20 anos, e que congrega como associadas cerca 
de 703 empresas que se dedicam A prAtica de operagAes de fomento 
mercantil/factonng, em 2000.

A ANFAC para atingir seus objetivos estatuArios, empenha-se em definir, 
caracterizar e tipificar o factoring, por se tratar de um institute que foi 

recentemente incorporado ao ordenamento jundico brasileiro, tendo-se como 
modelo o direito alienfgena. Busca, portanto, evitar a deturpagAo desta 
atividade atravAs de vArios meios, tais como a edigAo de normas de orientagAo 
de conduta para as suas associadas, inclusive de conteudo Atico, como o 
CAdigo de £tica, Disciplina e Arbitragem, o acompanhamento de projeto 
legislative e a atuagAo direta junto As mais variadas autoridades, e a denuncia 
publica contra aqueles que denigrem a imagem da atividade de factoring no 

Brasil.
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Tabela 10 - Empresas Associadas e Cartel ras

Empresas Cllentes
Ano

SSo tambbm informa^des daquelas entidades que referidas empresas 
associadas seguem as normas e procedimentos sistematizados no Cbdigo de 
£tica, Disciplina e Arbitrager™, que investem em equipamentos e recursos 

humanos, e que celebram o Contrato de Fomento Mercantil com uma clientela 
composta de quase 65.000 pequenas e madias empresas, das quais 67% sSo 
do setor produtivo industrial.

Empresas 
Associadas

430 
435 
430
655 
726 
671
728 
703

11.720
14.295
36.500
51.000
54.850
57.400
60.350
64.750

3.500.000
6.100.000
8.600.000

11.400.000
14.750.000
16.100.000
18.300.000
24.300.000

3,96
4,08
4,74
4,16
3,75
4,12
3,98
3,70

Carteira 
(R$ 1.000,00)

InadimplOncla 
(%)

Seguem-se os dados relatives ao desempenho do factoring, no Brasil, 

tomando-se por base as empresas associadas £ ANFAC, posipSo ano 2000:

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fonts: ANFAC

Contabilizam, portanto, o universo de empresas associadas, todas as 
operates com um giro mensal de mais de vinte e quatro bilhbes de reais, cuja 
cobranpa 6 efetuada pelos bancos, pagando regularmente impostos e 
contribuigbes, gerando riqueza e mSo-de-obra (6.035 empregos diretos), 
concorrendo para melhorar a liquidez do mercado de cr&dito e, portanto, 
inibindo a falta de intermediagSo financeira, conforme informagbes da ANFAC 
(2001).

A FederapSo Brasileira de Factoring (FEBRAFAC) informa que as 
atividades de Fomento Mercantil, no Brasil, sAo uma realidade e encontram-se 
organizadas. Esclarece aquela entidade que o Sistema FEBRAFAC/ANFAC 
provb de ampla assistbneia jurldica, operacional, t&cnica, cont^bil, fiscal e 
polftica, contando com setecentas e trfis empresas filiadas d ANFAC, em 

2000, todas sociedades mercantis legalmente constituldas e registradas nas 
Juntas Comerciais.
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Gr&fico 4 - Numero de Empresas Associadas

19991993 1999 20001999 19971994 1995

Fonts: Adaptado da ANFAC

Grdfico 5 - Numero de Empresas-Clientes

Fonte: Adaptado da ANFAC

Grtfico 6 - InadimplOncia

20001999 199919971993 1994 1995

Fonte: Adaptado da ANFAC
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Gr&fico 7 - Carteira/Volume

Fonte: Adaptado da ANFAC

O factoring 6 institute do direito comercial. Presta services e compra 

cr6ditos - direitos - de empresas resultantes de vendas mercantis a prazo. A 
transagao do factoring 6 mercantil "pro soluto” e “pro sotvendo”. £ uma compra

Foi firmado, em 27 de maio de 1999, o Acordo de Coopera?3o Tdcnica 
entre a ANFAC e a Secretaria de Direito Econ6mico (SDE), 6rgao federal 
vinculado ao Ministerio da Justi^a (Uniao Federal), visando combater preiticas 

illcitas, como agiotagem.

Os principals pontos do Acordo destacam a preserva^So da atividade 
de fomento mercantil, protepao das empresas de factoring filiadas a ANFAC, 
que atuam dentro das normas do direito legislado no pais, e definiu a 
sistemcitica de cooperat0 tdcnica, objetivando a adogiao de medidas 
preventives e repressivas contra operates usur^rias dissimuladas de 
factoring. Faz parte do Acordo de CooperagSo TGcnica, em referenda, o 
Certificado de Habilitate e Qualidade, cujo selo foi lan^ado em 1999.

O factoring, usado de acordo com a legislate pertinente e 
observando-se os beneffeios previstos para as atividades de fomento mercantil, 
poder£ tornar-se instrumento capaz de dinamizar e expandir as micro, 
pequenas e rnddias empresas e, consequentemente, trazer ben6ficos efeitos 

para a economia nacional.
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A base da legalidade das operagdes de fomento mercantil, no Brasil, 6 
que se trata de uma atividade cujos fundamentos s3o regidos, basicamente, 
pelos principios do Direito Comercial, garantindo suporte legal e operacional.

A seguir apresentar-se-3, em slntese, o balizamento legal do Factoring 

no Brasil, na atualidade, conforme divulgado pela ANFAC (2001):

definitive em que a empresa de factoring assume os riscos de insolvdncia, no 
caso de "pro sotvendo”; e quando permite a recompra do tltulo em caso de 
insolvdncia do devedor sacado, no caso do "pro solvendo”. Constatada, pordm, 
a fraude na formagdo do cr&dito, terd todo o direito de agir contra a empresa- 
cliente. S6 pode, portanto, ter como cliente pessoas jurldicas.

Inequivocamente, gragas d ANFAC, o factoring hoje 6 uma realidade 

irreverslvel e vitoriosa no Brasil, afirmam aqueles juristas.

O debate do factoring no Brasil tern sido encarado, atd a atualidade, 
sob a perspectiva das consequdncias das distorgdes que existem tanto em 
fungdo de concertos equivocados e estereotipados e do desconhecimento de 
sua operacionalidade, como da atuagdo de alguns que se travestem de 
factoring para simular negdcios, acobertar ilicitudes e promover planejamento 
tributdrio com objetivos de sonegagdo, conforme enfatiza Codlho e Derzi 
(1999).

Continuando, Coelho e Derzi (1999) afirmam que os esforgos 

despendidos pela ANFAC permitiram que o fomento mercantil, expressdo jd 
conhecida e consagrada em lei para identificar as atividades de factoring no 

Brasil, possui um perfil preciso no direito brasileiro, guardando perfeita 
corresponddncia com as orientagdes doutrindrias e legislativas existentes nos 

ordenamentos jurldicos onde o institute floresceu.
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MERCADO MARGINAL

FACTORING
>

CONTRAVENCAO

ao

Decreto 22.626/33 
Cddigo Penal -art 160 

Medida Provisdria 1.820/99

Lei 4.595/64
Arts. 17, 18 e 44 

Lei 1.521/51

----- Cddigo Civil;
Cddigo Comercial;
Lei 5.474/68;
Lei 8.981/95;
Lei 9.249/95;
Lei 9.430/97;
Lei 9.532/97;
Decreto 57.663/66;
Decreto-Lei 167/67;
Ato Declaratdrio SRF 51/94;
Circulares do Banco Central do Brasil nos. 1.359/88 e 1.715/96;

-----  ResoliiQdo do Conselho Monetdrio Nacional no. 2.144/95.

Portanto, as empresas do segmento que desobedecerem 
balizamento legal poderdo ser enquadradas como estando atuando no 
Mercado Marginal ou na ContravenQdo conforme explicitado na Figura 2.
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Quadro 6 - Atividade de factoring no Mercado Intemo - Resumo -dados
2000

FundeamentoRegulamentagSo

20 NAo HA

InadlmpMnda

3,7% 1,81%R$ 24.300.600,00703 64.750

Compra de Mat6ria-prima ExportayAoConventional TrusteeMaturity

NAoSimSim SimSim

Dlreito de RegressoCaracterlzagAo

NAoObrigatdriaNAo

Tempos de 
vida em 

anos

Numero de 
factorings

Numero de 
Empresas - Clientes

Forma 
organizational

Sim.
A partir de maio/2001

Dlreito de 
Exdusividade

Demonstrar-se-d, nos Quadro 6 e Figura 3 o Resumo das atividades do 
segmento de factoring brasileiro, posi$3o ano 2000, e a estrutura do Sistema 

FEBRAFAC/ANFAC - 2001:

Subord InapAo ao 
BACEN

Capital ApHcado / 
Factoring 
domesbco

Notiftcacdo ao 
Sacado

Sistema 
FEBRAFAC/ 

ANFAC

Auto rida de 
reguladora I 
fiscaiizadora

Capital apHcado sobre 
Produto Intemo Bruto 

(PIB)

Tlpos de 
Operaydes

NAo Oficial. Auto 
regulamentayAo de 
responsabilidade da 
ANFAC. Tramitando 

no Congresso 
National os Projetos 

de Lei 230/95 e 
108/00

Capital Prdprio;
Recursos Tornados 
junto a Instituiydes 
Financeiras 
Bancarias;
Mutuo de 
controladas e 
coitgadas

Atividade Mista
Atipica:

Mercantil e de
prestaydo de

serviyos__________________________________
Fonte: Adaptado da ANFAC; World Factoring Yearbook 2001
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Figure 3 - Estrutura do Sistema FEBRAFAC/ANFAC - 2001

r

i
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Fonte: Adaptado da ANFAC
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Concluindo-se as observances sobre as Atividades e as Empresas de 
Factoring no Brasil, sua constituigSo, bem como consideragfles sobre o 
Sistema FEBRAFAC/ANFAC, objetivando um melhor e mais amplo 
entendimento sobre o foment© mercantiUfactoring, enfocar-se-S, no capital© 
seguinte, a Fundamentals© Legal e a OperacionalizagSo do segmento.



Capitulo 3

OPERACIONALIZAQAO E FUNDAMENTAQAO LEGAL
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CAPITULO 3 — OPERACIONALIZAQAO E FUNDAEMTAQAO LEGAL

3.1. Operacionalizagao das atividades de Factoring

o

Os riscos estao embutidos, em especial, na idoneidade dos ativos 
adquiridos, o que importa em se afirmar que as empresas de fomento 
comercial - factoring deverao ser extremamente eficientes na analise do risco 
representado pela qualidade dos sacados.

Nesta operagao esta implicito um custo, portanto, o desagio variara de 
acordo com as taxas de mercado referentes ao custo do dinheiro, que podera 
ter por balizamento o Certificado de Deposito Bancario (CDB) ou Certificado de 
Deposito Interfinanceiro (GDI) e mais um spread, que vem a ser a taxa de risco 
da empresa de fomento mercantil.

Trata-se portanto de uma atividade de prestagao de servigo associada a 
compra de direitos de um contrato de venda mercantil, desenvolvida por uma 
empresa de carater comercial.

A operagao de factoring consiste, basicamente, em um sacador, ou seja, 
a pessoa que vende seus ativos, e uma casa compradora, o factor ou factoring, 
que fornecera dinheiro ao sacador, mediante um desagio sobre o valor de face 
deste ativo, no caso, normalmente, uma duplicata, segundo o entendimento de 
Fortuna (2001).

Conforme ja mensionado, o fomento mercantil e direcionado 
principalmente as micro, pequenas e medias empresas em face das 
dificuldades que elas encontram em obter recursos da rede bancaria brasileira.
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O

a
o

Nao se pode considerar o institute do factoring como uma mera tecnica 
de transferencia de credito. Trata-se uma tecnica muito mais evoluida 
abrangendo o enfoque de servigos de gestao empresarial capaz de 
proporcionar vantagens e beneficios que levam a expansao do mercado alvo, 
conforme ja abordado em capitulos anteriores.

Existe um custo inerente as transagdes entre a compra de creditos e o 
apoio empresarial as PMEs pelas empresas de factoring. O referido custo 
representa a receita que e formada pela aplicagao do fator de compra que e o 
indice aplicado sobre o valor de face do total dos titulos de creditos comprados 
por essas empresas.

Para preencher a demanda insatisfeita surgiu a parceria entre as PMEs 
e as empresas de fomento mercantil - factoring que compram os seus creditos 
oriundos de suas vendas mercantis a prazo, prestam servigos de orientagao e 
suporte de gestao empresarial e assim suprem o capital de giro necessario 
para as atividades econdmicas possibilitando assim um aumento de produg ao 
e consequentemente uma maior geragao de renda e emprego.

A prestagao de servigos de consultoria e orientagao empresarial e da 
essencia da atividade do factoring e possibilitara o permanente 
acompanhamento de suas empresas-clientes e importara na seguranga para 
futuras negociagoes referentes a aquisigao dos creditos - direitos - de suas 
vendas mercantis a prazo.

O institute do factoring nao e apenas um mecanismo destinado 
aumentar o ativo, expandir as vendas, reduzir os custos e eliminar 
endividamento do seu publico alvo considerado, em potencial, atualmente as 
PMEs e medias empresas, tendo por objetivo a expansao e obtengao de 
lucratividade.

Isto implica em se recomendar que para aquelas empresas que nao 
dispoem de suporte para o acompanhamento de suas aplicagdes de credito e 
financiamento, ou por nao terem condigdes de atender as exigencias de 
reciprocidade exigidas pelo banco, devem avaliar a relagao entre 
custo/beneficio e, se for o caso, recorrer ao fomento mercantil.
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O vendedor, no caso das mercadorias nao corresponderem a transagao 
realizada, sera o responsavel pelos vicios redibitorios e pela evicgao mas 
jamais pelo direito de regresso.

A operagao de factoring pressupoe a prestagao de servigos que deve ter 
por consequencia a compra dos direitos da produgao. Portanto, o que existe 
numa operagao de factoring nao e urn financiamento mas um fomento a 
produgao. Enfim, um conjunto de servigos de apo io gerencial e de fornecimento 
de recursos a empresa-cliente mediante a venda de sua produgao. Na venda 
dos creditos a transagao podera ser “pro soluto” ou “pro solvendo”.

Durante quatorze anos, o UNIDROIT estudou o factoring e dentre as 
conclusdes ressalte-se a que estabelece que se trataria aquele instituto como 
um contrato em que houvesse a inclusao de no minimo dois dos servigos, em 
base continuas, a seguir relacionados:

Conforme mencionado no capitulo 2, a conceituagao de factoring 
moderno foi aprovada pela Convengao Diplomatica de Ottawa, em 1988, 
promovida pelo UN I DROIT, que consolidou toda a doutrina d aquele instituto 
que vinha sendo praticada universalmente.

• Administragao de contas a receber;
• Gestao de credito;

• Selegao de riscos;

• Cobranga;

• Outros servigos; e

• suprimento de recursos.

2 De acordo com a ANFAC (2001:13), “a garantia de evi§ao e a obrigaqao que deriva diretamente do 
contrato. Independe de clausula expressa e opera de pleno direito.”

A garantia de evicgao (Art. 1.107 do Codigo Comercial)2 e aceita e 
praticada para preservar os direitos da empresa de factoring contra os vicios de 
origem na formagao do credito, ou seja, dos vicios redibitorios (Art. 1.101 do 
Codigo Comercial).



87

Rizzardo enfatiza (2000:75),

Quem atua no segmento de factoring exerce uma atividade comercial, 
sem quaisquer duvidas. Portanto, obrigatoriamente devera se constituir como 
firma comercial, pessoa juridica comercial, ou sociedade mercantil, seja 
limitada, seja sociedade anonima, atraves de contrato social ou estatutos, com 
razao social e tendo os atos constitutivos arquivados na Junta Comercial, de 
acordo com o art. 32, inc. II, letra a, da Leio 8.934, de 18 de novembro de 1994.

A empresa de factoring desempenha as atividades de compras 
mercantis e de prestagao de services. Entretanto, segundo Rizzardo, (2000: 
76), “por sua vocagao desde o comego do institute, a compra de creditos 
mercantis e o ponto basico de sua atividade”.

A seguir, serao feitas consideragdes sobre os titulos de creditos 
negociaveis objetivando uma compreensao mais ampla das operagdes de 
fomento ercanti^factoring no Brasil.

Portanto, trata-se de uma empresa mercantil, que devera atuar 
basicamente segundo as leis comerciais. Assim, realiza atos de comercio 
objetivando auferir lucros.

“Consolidou-se, no entanto, um tratamento jundico peculiar, 
imprimindo uma linha de agao e de delimitagoes nos setores de 
atuagao. Dirige-se basicamente para a negociagao do credito, 
mais precisamente para a compra dos faturamentos, ou dos 
ativos das pessoas jundicas comerciais”.

A propbsito, segundo a ANFAC (2001:13) “vicios redibitorios sao vicios 
ou defeitos ocultos, que tornam a coisa impropria para o uso a que 6 destinada, 
ou que a fazem de tai modo frustrada que o contrato ou a transagao, nao se 
teria realizado, se fossem conhecidos.”

Apesar da falta de regulamentagao legal, a configuragao juridica do 
factoring e um dos aspectos mais importantes, servindo-se o institute do 
factoring, principalmente do direito civil positive vigente.
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Consoante Rizzardo (2000:77),

Portanto, aquele jurista (2000:77) afirma que “nao se concebe que a 
ideia de que a atividade factoringaria transite apenas no campo das duplicatas, 
ou das transagdes reguladas pela lei 5.474, de 18 de julho de 1968. Quaisquer 
tftulos de credito podem ser objeto do factoring...".

Diante das afirmagdes de Rizzardo (2000) poderao ser objeto do 
factoring:

Prosseguindo Rizzardo (2000) chama especial atengao sobre a 
importancia deste aspecto no ponto de vista de atuagao do factoring.

No caso das empresas de factoring na compra de tftulos de creditos, 
embora com caracteristicas especificas, existe a intermediagao na circulagao 
de riqueza. Isso significa em se afirmar que a empresa adquire os credito e 
promove o recebimento perante o devedor. Assim, a factoring e intermediaria 
entre o titular do credito e o devedor.

• as letras de cambio;

• as notas promissorias;

• as duplicatas;

• os conhecimentos de transporte;

• os conhecimentos de deposito;
• os warrants;

• as cedulas de pignoratfcias e hipotecarias; e
• os contratos escritos de confissao de divida.

Observe-se que para a caracterizagao de atos de comercio devera ser 
levado em conta por quern os pratica. Para Rizzardo (2000: 77), ”nao importa o 
tipo de objeto, ou a qualidade de mercadoria. Nesta linha, parece irrelevante 
que o factor adquira tftulos de credito de pessoa comerciante ou nao.”

“Em suma, nao esta proibido o factor de adquirir tftulos de 
pessoas fisicas, os quais nao representam uma transagao 
comercial, embora transparega o contrario no Projeto de lei 230, 
quando, no art. 1°, paragrafo 2°, letra a, restringe a condigao de 
cedente-endossante unicamente a pessoas juridicas”.
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De acordo com Leite (1997:16),

O art. 20, da lei 5.474/68 permitiu aos prestadores de servigos emitir 
fatura e duplicata representativa de seus direitos.

Os titulos de credito mais negociados pelas empresas de factoring, no 
Brasil sao: a Duplicata; e o Cheque.

O vendedor devera ter como obrigagdes basicas conforme arts. 210, 
214 e 250, do Codigo Comercial e dos arts. 1.107 e 1.101, do Codigo Civil:

O Codigo Comercial Brasileiro trata da compra e venda mercantil em 
seus arts. 191 a 220. De acordo com o art. 191, pode-se concluir que tres 
requisitos caracterizam a compra e venda mercantil, a saber:

• a entrega da coisa vendida - tradigao;

• a transferencia da propriedade da coisa vendida; e
• a responsabilidade pela evicgao e pelos vicios ocultos.

• o comprador e o vendedor deverao ser comerciantes, por profissao;

• os efeitos vendidos deverao ser bens ou coisas moveis, inclusive, 
titulos de creditos; e

• a compra ter sido efetuada com o objetivo de revenda seja por 
atacado ou a varejo e com fins de lucro.

“pela definigao legal do factoring entende-se por vendas mercantis 
uma operagao de compra e venda de mercadorias (bens moveis) 
realizada por sua empresa-cliente, com emissao da respective 
nota fiscal, fatura e duplicata (titulo de credito)”.

Nao podem ser legalmente acolhidas no factoring transagdes que nao 
sejam notoriamente mercantis ou de prestagao de servigos revestidas das 
normas do seu regime juridico, conforme art. 28, da Lei. 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995.

A transferencia ou a compra dos creditos processa-se atraves do 
endosso - em preto - dos respectivos titulos. No art. 1°, paragrafo 1°, do Projeto 
de Lei no. 230/95, consta a previsao do referido endosso.
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ao

“No factoring, ha compra de credito, ou do ativo de uma empresa, e nao 
apenas de titulos. Nao se opera o simples endosso, mas a negociagao do 
credito. Ha uma individualidade propria, urn conteudo mais extenso que o mero 
endosso, ou a simples cessao de credito.”, assevera Rizzardo (2000:73).

Enfatiza-se que o institute do factoring tern por objetivo a compra e a 
venda de creditos comerciais. Ocorre que tais creditos sao representados pelas 
duplicatas expressando a ocorrencia de vendas a prazo feitas entre o vendedor 
e o comprador.

Observe-se que as formas utilizadas para a transferencia de creditos sao 
o endosso e a cessao, entretanto existe diferenga entre os dois institutes.

O endosso constitui o instrumento de transferencia tfpica e exclusiva dos 
documentos cambiais e tern por objetivo dar seguranga na circulagao de 
creditos, produzindo efeitos jundicos e independentes.

A duplicata de fatura e o unico titulo que representa as transagdes 
efetuadas por comerciantes, industrials e prestadores estabelecidos de 
servigos, conforme Rizzardo (2000)

A duplicata de fatura constitui-se em urn titulo de credito inclusive sujeito 
processo de execugao, conforme art. 585, inciso I, do Codigo Processo 

Comercial, regendo-se, portanto, pelas regras de que tratam dos titulos de 
credito, previsto no art. 25 da Lei 5.474/68.

O factoring possui figura jundica propria, com estrutura e conteudo 
peculiares, tendo surgido no mundo dos negocios para atender a determinadas 
necessidades, nao se identificando com qualquer institute de direito.

Consoante Rizzardo (2000:72), o factoring “nao se confunde com o 
desconto, ou com a cessao, ou com outras figuras. Possui a sua marca, as 
suas caracteristicas, o seu objeto e se impoe por si mesmo, dentro de sua 
peculiaridade”.

O assunto encontra-se previsto no art. 2° da Lei 5.474/68 que dispoe 
sobre as duplicatas.



91

3.1.1. Formalizagao da Operagao

A operagao de factoring nao ocorre apenas no momento da formalizagao 
da abertura de credito. Antecipadamente existem os contatos que levam ao 
relacionamento do factor com o seu mercado alvo que sao as PMEs empresas, 
e tambem pode-se juntar a estas as micro empresas. O relacionamento que as 
empresas de factoring buscam com o seu mercado alvo e o de longo prazo. 
Isso importa em se afirmar na parceria existente entre o segmento de factoring 
e o mercado - alvo objetivando negocios com lucratividade para as duas partes.

Diante do exposto, pode-se afirmar que o factoring revela uma tipicidade 
particular, de relagdes economicas nao identificadas com determinados 
padroes de regulagdes das atividades humanas.

Em relagao ao institute do factoring nao se esta diante de algum tipo de 
emprestimo bancario, de cessao de credito, de uma compra de duplicata, de 
um endosso de titulo. Existem proximidades e inumeros aspectos comuns 
entretanto diverge de todas as figuras juridicas existentes, no contorno que se 
apresentou e constituiu no cenario jundico, conclui Rizzardo (2000).

• a formalizagao inicial que se refere a abertura de credito dentro do 
limite compativel com a realidade economico financeira da empresa; 
e

• a formalizagao de cada operagao dentro daquela limitagao fixada.

Reportando-se a formalizagao referente a abertura de credito, a empresa 
de factoring trabalha o cliente, em potencial, levando em consideragao a 
lucratividade, a gestao empresarial bem como a constituigao da superior 
administragao observando-se pianos de expansao, identificagao com o 
segmento e posicionamento comportamental perante a sociedade, a

Considera-se que existem duas etapas relativas a formagao do 
relacionamento entre as empresas de factoring e o seu mercado alvo 
ocorrendo:
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comunidade, o mercado e o meio empresarial a que pertence.

A empresa de factoring emitira para cada operagao realizada a nota 
fiscal de services no valor do ad valorem, ou seja, a comissao recebida pelos 
servigos prestados.

A proposito da afirmagao de Markusons (1997) pode-se afirmar que se 
tai ocorre quando e contratada a operagao com a clausula “pro solute”’.

A proposito de compra de creditos, este e um ponto bastante discutido 
nos meios academicos. Observe-se que esta compra nao podera ser vista 
isoladamente, mas no ambito de um conjunto acumulado de atividades, 
destacando no amago do contrato a parceria, a uniao de interesses e objetivos 
estrategicos entre a sociedade de fomento mercantil e a empresa produtiva, ou 
seja, o seu publico alvo, segundo Fogaga (1999).

A seguir, algumas consideragoes serao feitas sob re a formalizagao das 
compras de creditos.

Apos a compra inicial, em cada compra de creditos realizada havera 
novo processo de formalizagao que correspondera a: emissao do term© aditivo 
que ira se incorporar ao contrato de factoring; e emissao da nota fiscal de 
servigos de emissao da empresa de factoring.

Trata-se o termo aditivo de documento que trara expresso os titulos 
negociados pela factoring bem como as condigdes da compra como valor de 
face, receitas e valor liquid© pago.

Identificando-se condigdes e interesse de parceria sera processada a 
analise cadastral e apos a aprovagao sera firmada a parceria, ou seja, a 
formalizagao do relacionamento dos futuros negdcios que correspondera a 
assinatura do contrato de fomento mercantil.

No contrato constarao todas as clausulas que irao reger o 
relacionamento entre as partes contratantes e sera assinado uma unica vez. As 
operagoes subsequentes contratadas tera o termo aditivo ao contrato onde 
conterao as informagoes relatives a operagao.
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que correspondera a

• os sacados serao informados pela empresa de factoring sobre a

•a empresa de factoring emite a nota fiscal da operagao, que sera o 
comprovante dos servigos prestados, e pagara o valor liquido dos 
titulos negociados a empresa-cliente, a vista ou atraves de credito 
bancario, cheque ou dinheiro;

• a empresa de factoring e a empresa-cliente formalizam a operagao ao 
assinarem o aditivo ao contrato de fomento mercantil;

•a empresa de factoring negocia o fator de compra com a empresa- 
cliente e sera calculado o valor liquido dos titulos aprovados para 
negociagao, e, a seguir, proceder-se-a ao fechamento da operagao;

• a empresa -cliente (Cedente) fara a empresa de factoring a entrega do 
bordero contendo os titulos a serem negociados, sejam duplicates e 
cheques pre-datados ou outros papeis. Tratando-se de duplicates e 
exigida a copia da nota fiscal e o original do comprovante de entrega; 
e cheques pre-datados, desde que oriundos de vendas mercantis a 
prazo;

• a empresa de factoring procedera a analise dos titulos entregues para 
negociagao, no tocante a mercado, concentragdes e restrigdes 
cadastrais dos sacados, rejeitando os titulos de risco;

O processo de cada nova operagao constara das etapas descritas a 
seguir, apos a aprovagao do cadastro e definigao do limite de credito bem 
como o modus operandi (adaptado do previsto por Ramos (1999) e 
Vasconcellos (1999):

•a assinatura do aditivo ao contrato “mae” 
formalizagao da operagao;

Conclui-se, portanto, que antes da realizagao de quaisquer negociagoes 
relativas a compra de credito, ou seja, da realizagao de uma operagao de 
factoring, o relacionamento entre as partes contratantes devera estar 
devidamente formalizado.
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Figure 4 - Fluxo Operacional das Operagdes de Factoring
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Observe-se que o fluxo operacional de uma operagao de factoring se 
inicia com a compra dos titulos de cr6dito da empresa-cliente e find a com a 
efetuagSo do pagamento dos titulos de cr6ditos por parte do sacado, conforme 
fluxo apresentado, a seguir:

• a empresa de factoring envia os titulos negociados para cobranga 
bancaria ou custbdia, e a ordem da factoring que 6 a legltima 
proprieteria do direito a partir da operagao realizada;
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• a empresa de factoring recebe o pagamento dos sacados atravds da 
agfencia bancaria ou na factoring, encerrando-se o ciclo. Com os 
cr6ditos em conta bancaria, a factoring reinicia outro ciclo de compras 

de cr&ditos.

negociagao dos titulos, com autorizagao expressa no contrato 
firmado e tendo por objetivo cumprir o disposto no Cddigo Civil 
brasileiro;
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3.1.2. Riscos, Fator de Compra e Comissao “Ad Valorem”

O risco esperado podera ser definido atraves de passado recente, do 
mercado atual e das projegdes e planejamentos da empresa para um futuro 
proximo, levando-se em consideragao as perspectives da economia local, 
nacional e internacional, conforme observa Vasconcellos (1999).

A avaliagao dos riscos e um dos pontos mais dificeis para as empresas 
de factoring, conforme observa Rizzardo (2000). A pulverizagao do risco e 
considerada um dos maiores segredos da seguranga das empresas de 
factoring. Portanto, saber avaliar os riscos compreende um estudo criterioso 
sobre as empresas que vendem os creditos, ou seja, sobre a empresa-cliente.

Far-se-a, a seguir, consideragdes sobre o risco das operagdes efetuadas 
pelas empresas de factoring, o fator pago pela compra de creditos e a 
comissao “ad valorum” paga pela prestagao de servigos a empresa-cliente.

Torna-se evidente que quanto maiores os cuidados da factoring na 
aquisigao de titulos, menores os riscos assumidos, e quanto menores os 
cuidados, maiores serao os riscos.

O risco e a perda com vencidos, e e fungao da qualidade e da 
agressividade da polftica de credito e compra da empresa de factoring.

Sera, portanto, competencia da superior administragao definir qual a 
polftica de risco a ser assumida, se mais agressiva ou mais conservadora.

O factoring desenvolve-se em dois setores basicos: a compra de direitos 
creditorios e a prestagao de servigos, como ja abordado em outras 
oportunidades. Quanto a compra de creditos, cobra-se uma comissao 
denominada de fator; no tocante aos servigos prestados, arbitra-se a 
remuneragao pelo trabalho, variando o quantum de conformidade com a 
extensao ou o volume dos servigos prestados. Referida remuneragao e 
denominada, pela ANFAC, de “ad valorem”.
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Consoante Marksons (1997:50),

Em sintese, pode-se afirmar que quanto melhor a analise de credito e 
maiores os cuidados na liberagao das operates contratadas, maiores serao 
as possibilidades de o risco a ser minimizado.

Ao se decidir por uma politica mais conservadora, havera a necessidade 
de uma maior estrutura de gerentes de negocios, bem como de suporte de 
controle interno, para que sejam aportadas todas as condigdes de seguranga 
nas negociagoes efetuadas. Se decidir por uma postura mais agressiva, sera 
possivel ter uma redugao em seus custos, mas a empresa ficara mais expos ta 
ao risco.

A ANFAC (2001) esclarece que a prestagao de servigos e a orientagao 
empresarial, de que necessitar a empresa-cliente, fazem parte da essencia da 
atividade de factoring, pois e atraves da manutengao do contato diario com 
seus clientes que ela pode se manter permanentemente informada sobre a 
evolugao de suas atividades, vendas e da saude financeira, o que implicara 
menor risco por ocasiao da contratagao de uma operagao.

Ainda segundo aquela Associagao, e fundamental observar o 
comprometimento com as suas empresas-clientes; dar atengao aos detalhes; e 
ao acompanhamento diario de todas as atividades. Portanto, o estreito 
relacionamento entre a empresa de foment© mercantil e o seu publico a Ivo, e 
que constitue a “parceria” do factoring.

“A prestagao de servigos visa a dar protegao contra riscos 
comerciais, promover gestao da carteira de devedores, 
assessorar a compra e venda de sua clientela, enfim, dar um 
amplo assessoramento ao faturizado, com o escopo de 
desenvolver seu negocio.”

A media do risco das empresas de factoring e de 4% a. a. ou 0,3% a. m. 
sobre o ativo da empresa-cliente, afirmam analistas da ANFAC (2001) e S. M. 
Melo (2000). Entretanto cada empresa devera ter um controle de seu risco 
medio, baseado nos cenarios atuais e futures, considerados como 
componentes do fator para maior seguranga de seus negocios.
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Trata-se de remuneragao que e constituida pelo diferencial na compra 
dos direitos (creditos), isto e, a diferenga entre o prego de compra e o valor 
nominal dos titulos.

As factoring, portanto, nao cobram taxa de juros mas cobram o fator de 
compra de creditos que serd aplicado nas compras de titulos de creditos 
adquiridos das empresas-clientes, e que e uma das origens das receitas do 
segmento.

Apos as consideragoes sobre os riscos das operagdes com o institute do 
factoring, enfocar-se-a o fator de compra dos direitos creditorios pagos a 
empresa-cliente.

Analisa, ainda, Goulart (2001), que a atividade de fomento mercantil 
movimentou em 2000 R$ 25,3 bilhoes e atendeu cerca de 65 mil micro, 
pequenas e medias empresas em todo o Brasil, e segundo a ANFAC (2001), 
R$ 1,4 bilhao sao provenientes de recursos prbprios das factoring, outros R$ 
550 milhoes de emprestimos de sbeios ou empresas coligadas e mais R$ 89 
milhoes de emprestimos bancarios. Tais recursos giram, em media, em torno 
de 30 dias, ou seja, trata-se de dinheiro de curtissimo prazo, e o Fator da 
ANFAC, esta em torno de 4% ao mes.

Apesar das atengdes e medidas de seguranga, ocorreu um aumento do 
risco de inadimplencia, o que, aliada a redugao da atividade economica, deixa 
o segmento de fomento mercantil mais seletivo, de acordo com Goulart(2001).

Quando se falar em factoring deve-se necessariamente referir-se a fator 
de compra e nao a taxa de juros, expressao tipica das instituigdes financeiras 
nacionais.

A analise cadastral criteriosa e constante de sua clientela; a analise 
permanente de seus balancetes e/ou balangos, bem como a consulta on -line 
da Central de Risco/ANFAC, resultarao na diminuigao dos riscos e 
consequentemente da inadimplencia.
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Castro (2000:79) assevera que:

O fator de compra de creditos representa o desagio na compra do titulo 
de credito e sera determinado pelo somatorio das variaveis relativas ao custo 
de fundeamento, expectativa de lucro e despesas administrativas, financeiras, 
tributarias, do risco e do retorno.

O fator de credito das factoring e bem mais atrativo que a taxa de juros. 
A grande diferenga entre a taxa bancaria e o fator de compra reside no fato de 
que o fator e definitive. Saliente-se que nao sera alterado inclusive pela 
prestagao de apoio crediticio, analise de credito e contribuigao na formagao do

Deverao fazer parte na formagao do fator tanto o custo de capital como 
os demais custos da empresa de factoring. Portanto, a seguir, os componentes 
a serem incluidos na composigao do fator:

• Taxa minima de atratividade;

• Custos administrativos;

• Custos tributaries;
• Custos financeiros;

• Risco esperado; e
• Retorno desejado.

“a metodologia de calculo do fator adota como parametro 
o custo de oportunidade de investimento de urn valor por um 
prazo e uma taxa de juros pre-determinados. No mercado 
financeiro, o titulo que representa esse tipo de investimento e o 
Certificado de Depositos Bancarios (CDB)”.

O percentual do capital proprio versus o custo de oportunidade que 
balizam o custo basico de investimento da sociedade de fomento 
mercantil/factor/ng e o que se denomina funding ou fundeamento.

A media ponderada entre os recursos proprios (custo de oportunidade) 
acrescidos aos recursos de alavancagem (bancos, mutuos de empresas 
coligadas ou controladas, suprimentos de socios) quando necessaries para 
atender a demanda dos negocios da empresa representa o custo de 
fundeamento.
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Tabela 11 - EvolufSo do Fator

Para as empresas de factoring, a diferenga entre o valor de aquisigdo 
dos papdis representatives dos crdditos e o valor dos crdditos adquiridos 6 o 
fator. Este 6 o lucro das empresas de factoring.

De acordo com o Informative ANFAC (2000), no periodo compreendido 
entre julho de 2000 e junho de 2001, o custo de oportunidade, e por 
conseqadncia, o fator de compra, acompanhou o movimento da taxa bdsica de 
juro da economia (SELIC) e das taxas de capitagdo dos bancos via CDB.

Em slntese, o fator, ou o prego de compra dos tltulos de erdditos, d o 
resultado de contas em que sdo considerados os custos da atividade, as taxas

perfil do mercado-alvo enquanto que os juros banedrios sdo acrescidos de 
outros custos. Analisando-se os servigos adicionais somados d taxa banedria 
ultrapassa o fator das factoring.

Demonstrar-se-d na Tabela abaixo a trajetdria do fator de compra, mds 
a mds, a partir de 1993 atd o mds de novembro de 2001:

1993 
28,07 
25,64 
24,73 
27,00 
26,64
27,09 
27,42 
28,22 
28,83 
28,55 
29,47
31,26

1994 
30,67 
32,96 
34,56 
36,80
35,30
35,40 

9,85
10,40 
8,58 
8,46 
8,71 
8,36

1995
8,36
8,32
8,90
9,29 
9,07
9,00
9,02
8,49
8,11
7,85
7,72
7,28

1997
4,55
4,43
4,28
4,25
4,24
4,20
4,20
4,15
4,13
4,10
4,96
4,80

1998
4,79
4,75
4,64
4,55
4,50
4,42
4,33
4,20
4,50
4,55
4,50
4,49

1999 
4,52 
4,85 
5,10
4,92
4,82
4,79
4,75
4,70
4,56
4,40
4,39 
4,35

2001 
3,80 
3,77 
3,83
3,89 
3,89
3,93 
4,10 
4.04 
4,03
3,97 
3,92 
3,89
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• Receita de Prestagao de Servigo:

• Receitas Operacionais:

3.1.3. Contrato de Fomento Mercantil

Surgem nas relagdes comerciais do segmento de fomento mercantil tres

Pode-se afirmar que a receita das empresas de factoring tern os 

seguintes componentes:

relativas a cobranga de comissao variando entre 2,5% e 3%, 
ajustado previamente com os clientes;

relativas a compras de creditos, resultante das vendas a prazo dos 
clientes (cedentes).

Pela prestagao de servigos, em carater continuo, as empresas-clientes, 

previamente pactuada atraves de contrato, a empresa de fomento mercantil 

cobrara obrigatoriamente uma comissao “ad valorem”, varavel de 0,25% ate 

3%, sobre o valor de face de cada titulo ou bordero, apresentado para 

negociagao. A cobranga sera feita mediante a emissao de Nota Fiscal de 

Servigos.

relativas a taxa de compra de credito - fator de compra - variando de 
2,5% a 5,0%, de acordo com o estabelecido pela ANFAC, 
diariamente;

de juros praticadas no mercado nacional, os custos administrativos e 

tributarios, alem da margem de ganho desejada pela empresa. Torna-se 

evidente que as taxas de desconto praticadas pelas instituigdes financeiras 

bancarias tambem constituem urn referencial a ser utilizado na formagao do 
fator.

No tocante a remuneragao pelos servigos prestados, sao levados em 

consideragao outros fatores.
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partes:

• a empresa de factoring;

• a empresa-cliente; e

o devedor da empresa-cliente.

Portanto, com base nos requisites essenciais considerados como 
elementos de validade dos atos juridicos, ou seja, agente capaz, objeto licito, 
forma prescrita ou nao defesa em lei, e con sentimento das partes, associados 
as peculiaridades de fomento mercantil, sao construidos e estruturados os 
contratos de fomento mercantil utilizados pelas empresas filiadas a ANFAC.

Vinha sendo adotado pela ANFAC, a partir de agosto de 1989, o 
contrato de fomento mercantil que regula os direitos e obrigagdes entre suas 
filiadas e as empresas-clientes, com fundamento no que dispoem os arts. 1.216 
do Codigo Civil e os arts. 191 a 220 do Codigo Comercial. Tratava-se de 
contrato bilateral atipico (inominado), oneroso, cumulativo e consensual.

O contrato de fomento mercantil trata de instrumentar a compra de 
credito e a prestagao de servigos, e mesmo a compra de materia-prima pela 
factoring, necessaria para o mercado-alvo desenvolver suas atividades. Pode-

se afirmar que estas sao as modalidades de factoring mais praticadas no 
Brasil, em especial as duas primeiras.

Atualmente cerca de 703 empresas estao filiadas a ANFAC, existindo 
uma clientela de 64.750 empresas de pequeno e medio porte, que operam com 
base em 64.750 contratos registrados, prestando relevantes servigos de 
natureza socio-economica, garantindo a sobrevivencia de importante e

Fazem parte do contrato apenas a factoring e a empresa-cliente. O 
devedor da empresa-cliente, o sacado, e elemento que nao e parte do contrato 
de fomento mercantil; entretanto, e nele referido, em especial nos contratos 
aditivos, onde ha necessidade de relacionar o titulo cedido, isto e, o nome do 
sacado, consoante Markusons (1997).
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fortissimo segment© da economia brasileira.

O novo Modelo de Contrato foi registado no Cartorio Marcelo Ribas, em 
Brasilia (DF), concomitantemente ao registro e arquivamento na SDE, orgao 
federal vinculado ao Ministerio da Justiga, do Acordo de Cooperagao Tecnica 
firmado ente a ANFAC e o referido Ministerio, o que fornece ao segmento de 
factoring uma maior forga legal e torna prescindivel o registro em cartorio, pois 
o mesmo ja gera efeito contra terceiros, a partir de sua assinatura.

Portanto, as 703 sociedades de fomento mercantil filiadas a ANFAC, 
praticaram, ate maio de 2001, exclusivamente, a modalidade juridica de

Foram aprovados pela ANFAC o Regulamento Geral das Operagdes 
de Fomento Mercantil e o novo Modelo de Contrato de Fomento Mercantil, em 
10 de maio de 2001, passando a vigorar a partir daquela data para todas as 
empresas filiadas aquela Associagao. As alteragdes contidas no Contrato de 
Fomento Mercantil tiveram por objetivo maior seguranga juridico-legal, maxime 
pelo fato de ser classificado para o Direito como um contrato de adesao.

Consoante Coelho e Derzi (1999), segundo as normas de Direito Privado 
em vigor no Brasil, a luz da doutrina e da jurisprudencia, o factoring tern 
natureza mercantil mista, subordinando-se as normas dos Codigos Comercial e 
Civil, entre outros diplomas especificos, como a Lei no. 5.474/68. Distingue-se 
nitidamente das atividades bancarias e financeiras proprias, nao se lhes 
aplicando as normas que regulam o sistema financeiro nacional. A pratica, 
pelas empresas de factoring, de qualquer operagao que caracterize operagao 
privativa de instituigao financeira constitui ilicito administrative e criminal, 
conforme Resolugao no. 2.144/95, do CMN e de emissao do BACEN.

O contrato de fomento mercantil e o resultado das experiencias e da 
situagao juridica desses negocios, uma vez que a transferencia de creditos nao 
exaure o conteudo do factoring. E a fusao de elementos caracteristicos de 
outros negocios baseados em fontes tradicionais do direito e nas formas que 
regem os contratos em geral. O contrato de fomento mercantil e, pois, a 
combinagao de varios negocios juridicos de acordo com a natureza complexa 
das atividades do factoring, conforme assevera Coelho e Derzi (1999).
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3.1.4. Tributes Incidentes

Trata-se de assunto da maior importancia o enquadramento tributario do

A mudanga ocorrida na modalidade juridica praticada pelas sociedades 
de fomento mercantil associadas a AN FAC trara beneficios nao apenas para o 
segmento, mas os beneficios tambem se estenderao as micro, pequenas e 
medias empresas-clientes que se utilizarao dos servigos prestados. Isso ira 
ocorrer pois ao se realizar uma operagao “pro soluto", as sociedades de 
fomento mercantil sao obrigadas a embutir urn fator de risco alto. Com a 
operagao com clausula “pro solvendo", esse valor caira substancialmente, em 
face da diminuigao dos riscos, reduzindo os custos para as empresas-clientes.

Enfatiza-se que, de acordo com a ANFAC(2001) foram realizados 
estudos tecnicos no decorrer do ano 2000 tomando por base as decisdes do 
Judiciario e a Jurisprudencia firmada pelo Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro, concluindo inexistir no ordenamento juridico patrio quaisquer 
normas que proibam a pratica do direito de regresso - “pro solvendo” - que 
possa invalidar a licitude da clausula de garantia de solvencia do sacado ou de 
opgao de recompra dos titulos de credito negociados em fungao do contrato de 
fomento mercantil.

compra de credito, denominada “pro soluto”, que significa a compra 
definitiva, a vista, dos titulos oriundos de vendas mercantis realizadas pelas 
suas empresas-clientes, pequenas e medias empresas. Nesta transagao, 
aquelas sociedades assumiam os riscos tecnicos exceto os redibitorios3, 
portanto, sem direito de regresso.

3 “Sao vicios ou defeitos ocultos, que tornam a coisa imprdpria para o uso a que e destinada, ou que a 
fazem de tai modo frustada que o contrato ou a transagao nao se teria realizado, se fosse conhecido”, 
consoante a ANFAC (2001:13)

Na transagao “pro solvendo", em vigor a partir de 11 de maio de 2001, 
quando foi langado o novo modelo de contrato de fomento mercantil, a 
responsabilidade entre a empresa-cliente e o sacado sera subsidiaria, 
portanto, com direito de regresso.
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factoring, ou seja, quais os tributes incidentes.

A prestagao de servigos e cobrada ad valorum, ou seja, pelo valor de 
face do titulo de credito ou borderd negociados. Para todas as operagdes as 
empresas de factoring documentam a prestagao de servigos emitindo a Nota 
Fiscal de Servigos. Portanto, sobre o valor da comissao cobrada a empresa 
recolhe o ISS as Secretarias de Finangas (ou a outro orgao responsavel pelo 
recebimento dos tributes) das Prefeituras.

A prestagao de servigos e objeto da incidencia do Imposto Sobre 
Servigos (ISS), no que se refere a comissao cobrada pela empresa de factoring 
e efetivamente recebida de terceiros. A empresa emite a Nota Fiscal de 
Servigos correspondente ao fato gerador, destacando o valor da comissao e o 
valor correspondente ao percentual do ISS incidente, e cujo valor sera pago 
pela empresa-cliente. A aliquota incidente varia de municipio para municipio, 
sendo de 5% para o municipio de Sao Paulo e 4% para Fortaleza.

O fomento mercantil, por sua natureza mercantil atfpica, gera duas 
fontes de receita distintas, ou seja, receita de prestagao de servigos e receitas 
com aquisigao de creditos. Por tai motivo o factoring sofre tratamento tributario 
especifico.

Objetivando-se uma maior compreensao dos aspectos tributaries das 
operagdes de fomento mercantil na atualidade, abordar-se-a os regimes 
tributaries relatives a prestagao de servigos e a compra de direitos creditorios.

Os resultados referentes a compra de direitos creditorios sao 
contabilizados como decorrentes de operagdes de fomento mercantil - 
factoring. O assunto foi disciplinado pelo Ato Declaratorio (Normative) COSIT 
no. 51, de 28 de setembro de 1994, no tocante, exclu sivamente, ao regime

Coelho e Derzi (1999:91), afirmam que “em virtude da dicotomia 
existente no fomento mercantil - factoring, as receitas auferidas pelas 
empresas associadas a ANFAC submetem-se a regimes distintos de 
tributagao”.
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aplicavel ao Imposto de Renda (IR), como a seguir:

Existe ainda a tributagao normal do IR sobre o lucro apurado por ocasiao 
do encerramento das Demonstragdes Contabeis.

Enfoque especial dar-se-a a respeito do Imposto sobre Operagdes de 
Credito, Cambio e Seguro, e sobre as Operagdes relativas a Titulos e Valores 
Mobiliarios (IOF), previsto no art. 58, da Lei no. 9.532/97, a seguir:

Em face da complexidade da sistematica da operagao de fomento 
mercantil - factoring, a receita bruta total e o resultado do somatbrio das 
comissoes recebidas pela prestagao de servigos somado ao diferencial na 
compra dos creditos negociados por aquelas empresas.

Federal e aos demais interessados que:
I a diferenga entre o valor de face e o valor de venda oriunda da 
alienagao de duplicata a empresa de fomento comercial, 
(factoring), sera como despesa operacional, na data da transagao;

II a receita obtida pelas empresas de factoring, representada pela 
diferenga entre a quantia expressa no titulo de credito adquirido e 
o valor pago, devera ser reconhecida para efeito de apuragao do 
lucro liquido do periodo-base na data da operagao... Leite (2001: 
182-183).

“ Alienagao de duplicata a empresa de fomento comercial 
(factoring).
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAQAO, no 
uso de suas atribuigoes, e com base no que dispoem os arts. 226 
e 242 do Regulamento do Imposto de Renda aprovados pelo 
Decreto no. 1.041, de 11 de Janeiro de 1994, DECLARA, em 
carater normative, as Superintendencias Regionais da Receita

Sobre a receita total ha a incidencia de tributagao mensal das 
contribuigoes sociais que incidem sobre o faturamento, onde se inclui a 
Contribuigao para o Financiamento da Seguridade (COFINS), a aliquota de 2%, 
com recolhimento ate o ultimo dia util do primeiro decendio subsequente ao 
mes da ocorrencia do fato gerador; e do Programa de Integragao Social (PIS), 
a aliquota de 0,65%, com recolhimento ate o ultimo dia util da quinzena 
subsequente ao mes da ocorrencia do fato gerador.
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A materia e questionavel e complexa, mantendo-se, no entanto, a ratio 
da incidencia do IOF, pelo menos ate que o Supremo Tribunal Federal (STF) se 
manifeste definitivamente.

De acordo com o art. 7°, do Decreto no. 2.219, de 02 de maio de 1997, 
nas operagdes de creditos realizadas pelas sociedades de fomento mercantil 
junto aos bancos sao equiparadas as pessoas fisicas, e deverao pagar a 
alfquota de 15%, de IOF, em flagrante desrespeito a nossa Carta magna, art. 
150, II.

A Lei 9.532/97, art. 58 determinou ser o IOF devido pela empresa - 
cliente, sendo, portanto, a sociedade fomento mercantil responsavel pelo seu 
recolhimento aos cofres da Uniao. Encontra-se a materia sub judice, conforme 
os termos da ADIN no. 1.763/98/DF, impetrada junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) pela Confederagao Nacional do Comercio, em 19 de janeiro de 
1998, com base nos arts. 153, V, 192 e 146 da Constituigao Federal (OF) e 110 
do Codigo Tributario Nacional (CTN), sem que fosse concedida a liminar, em 
decisao de 20 de agosto de 1998, para sustar os efeitos do dispositivo da lei , 
em referenda.

Coelho e Derzi (2000:91) sao enfaticos a respeito da tributagao das 
operagdes de fomento mercantil: “O tratamento tributario, imposto as 
sociedades de fomento mercantil, tern sido notoriamente diferenciado e 
discriminatorio e diriamos ate injusto...”.

“Art. 58 A pessoa fisica ou juridica que alienar, & empresa que 
exercer as atividades relacionadas na alinea d do inciso III do 
paragrafo 1° do art. 15 da Lei no. 9.249, de 1999 (factoring), 
direitos creditorios resultantes de vendas a prazo, sujeita-se ao 
imposto sobre operagdes de credito, cambio e seguro ou relativas 
a titulos e valores mobiliarios - IOF as mesmas aliquotas 
aplicaveis as operagdes de financiamento e emprestimo 
praticadas pelas instituigoes financeiras.
Paragrafo 1° O responsavel pela cobranga e recolhimento do IOF 
de que trata este artigo e a empresa de factoring adquirente do 
direito creditbrio.
Paragrafo 2° O imposto cobrado na hipotese deste artigo devera 
ser recolhido ate o terceiro dia util da semana subsequente a da 
ocorrencia do fato gerador”.
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• IOF - Empresa-Cliente

• Imposto sobre Servigo de qualquer Natureza (ISS)

INSS - prestagao de servigos.

Diante do exposto, o segmento de factoring recolhe os seguintes 
tributos, contribuigdes e programa:

Como responsavel tributario, a empresa de fomento mercantil arrecada e 
recolhe tributos, como:

• Imposto de Renda na Fonte (IR - FONTE)

A base do calculo do imposto de renda das pessoas juridicas, 
determinada segundo a lei vigente na data da ocorrencia do fato gerador, 6 o 
lucro real, presumido ou arbitrado correspondente ao periodo da apuragao, nos 
termos do art. 219, do Decreto 3.000, de 26 de margo de 1999 - RIR/1999).

• Imposto Sobre Servigos (ISS);

• Imposto de Renda (IR);

• Imposto sobre Operagoes de Credito, Cambio e Seguro, e sobre as 
Operagdes relatives a Tftulos e Valores Mobiliarios (IOF);

• Contribuigao Social sobre Lucro Liquido (CSLL);

• Programa de Integragao Social (PIS);
• Contribuigao Provisoria de Movimentagao Financeira (CPMF); e

• Contribuigao para o Financiamento da Seguridade (COFINS).

• INSS - Empregador e Empregado
• Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS)

O imposto de renda sobre o lucro real para as sociedades de fomento 
mercantil e de 15%, apuragao obrigatoria conforme determina a Lei no. 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, e em vigor a partir de 1 ° de Janeiro de 1997.

Como se pode observar, os custos tributaries das sociedades de 
fomento mercantil sao elevados. Cabe, portanto, a empresa de factoring, 
buscar formas alternativas de reduzi-los atraves de planejamento tributario.
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3. 2. Fundamentagao Legal

3.2.1. A Problematics da falta de Regulamentagao das atividades de 
Factoring

A partir da promulgagao da Lei em referenda, o CMN editou a 
Resolugao n°. 2.144, de 22 de fevereiro de 1995, regulamentando o referido 
dispositive legal, ficando delineados os campos de atuagao das instituigdes 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e das 
empresas de factoring.

A empresa de factoring e parceira da empresa-cliente. Nao apenas 
prove recursos e administragao financeira, como tambem permite uma melhor 
gestao empresarial, com redugao de custos, aumento da produgao, novos 
produtos e mercados. O empresario passa a ter dedicagao total aos negocios. 
A empresa de factoring fara a parceria.

Em 1988, o Banco Central do Brasil, atraves da Circular n°. 1.359/88, 
revogou a Circular no. 703/82 e reconheceu ser o factoring atividade mercantil 
mista atipica mediante o compromisso de nao fazer qualquer tipo de 
intermediagao de recursos de terceiros no mercado. Portanto, o segmento 
poderia comprar efetivamente creditos mercantis e operar exclusivamente com 
pessoas juridicas.

Apos ter sido abordada a Operacionalizagao do factoring, a seguir 
abordar-se-a a Fundamentagao Legal do segmento no Pais.

Com o advento da Lei n°. 8.981, de 20 de Janeiro de 1995, no art. 28, 
paragrafo 1°, alinea “c, 4”, o legislador fez referencias as operagdes peculiares 
ao factoring, tragando os contornos da vocagao das empresas de fomento 
vnercantW/factoring.
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Convem enfatizar-se o ja referido anteriormente, que o UNIDROIT, na 
Convengao Diplomatica realizada, em 1988, em Ottawa, Canada, concluiu que 
somente ha factoring no caso da existencia de pelo menos duas das fungdes 
entre as relacionadas a seguir:

A atividade de factoring foi definida, inicialmente pelo art. 28, paragrafo 
1°, “e”, da Lei n°. 8.981/95:

Posteriormente, referido conceito .foi confirmado pelo art. 58 da Lei n°. 
9.430/96.

Decorre, portanto, de dispositive legal que as atividades de factoring 
caracterizam-se pelo binomio: prestagao de servigos - compra de direitos 
creditorios. O que importa afirmar-se que no factoring existe uma combinagao 
de forma contfnua, da aquisigao de direitos creditorios decorrentes de vendas 
de mercadorias/produtos ou de servigos, com a prestagao de servigos 
especializados por parte da empresa de factoring (factor).

Pelo disposto na Lei n°. 8.981/95, ratificada posteriormente pelo 
Conselho Monetario Nacional atraves da Resolugao n°. 2.144/95 e pelas Leis 
n°s. 9.249/95 e 9.430/96, consoante Coelho e Derzi (2000) foi em definitive 
reconhecida a tipicidade juridica propria das atividades de factoring e 
nitidamente delimitada a area de atuaga.o da sociedade de fomento mercantil 
que nao pode ser confundida com a das instituigdes financeiras nacionais.

"... prestagao cumulative e contfnua de servigos de assessoria 
creditfcia, mercadoldgica, gestao de credito, selegao de riscos, 
administragao de contas a pagar e receber, compras de direitos 
creditorios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestagao de servigos (factoring)”.

A empresa de factoring e proibida por lei de fazer captagao e emprestar 
dinheiro no mercado financeiro. Quern capta e empresta dinheiro e Banco - 
comercial ou multiplo - que depende da autorizagao do Banco Central do Brasil 
para funcionar. Qualquer ativid ade que e legalmente definida como 
exclusiva de Banco nao pode ser praticada sem autorizagao da autoridade 
monetaria nacional. Quern a pratica, portanto, respondera processo 
administrative e criminal conforms Resolugao n°. 2144/95, do CMN.
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Enfatize-se que o factoring e de natureza mercantil atipica, com registro 
na Junta Comercial, operando dentro da vocagao legal: prestando

O factoring, portanto, nao pratica atividade privativa de instituigao 
financeira, autorizada a funcionar pelo .Banco Central do Brasil, porque tem 
natureza comercial atipica e fulcra os seguintes atos negociais:

Conforme Coelho e Derzi (2000), em uma concepgao grafica, o factoring 
poderia ser idealizado como a reuniao de duas figuras distintas, que nao se 
confundem; tangenciam-se.

• gestao de credito;

• administragao de contas a receber, cobranga;

• protegao contra riscos de credito ou fornecimento de recursos.

• prestagao de servigo - art. 1.216, do Codigo Civil;

• compra de direitos comerciais - compra-e-venda mercantil - arts. 
191 a 220, do Codigo Comercial;

• compra de credito formalizada em contratos, pratica-se a cessao 
civil - arts. 1.065 a 1.078, do Codigo Civil; e

• Operagao de compra de titulos oriundos de vendas a prazo se 
realiza o “pro soluto" e “pro solvendo”.

O factoring so pode operar com pessoa juridica, enfatizando e dando 
prioridade ao setor da produgao industrial e as pequenas e medias empresas. 
A realizagao de operagdes de factoring com caracteristicas privativas de 
instituigdes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e tratada, por 
aquele Banco, como mercado marginal, enquadravel, portanto, nos arts. 17,18 
e 44 da Lei n°. 4.595/64, e no art. 1 ° da Lei n°. 7.492/86.

Tomando-se por base o conceito assim preciso e que se entende que o 
factoring tem natureza mercantil, mista, subordinando-se as normas dos 
Codigos Comercial e Civil, entre outros diplomas especificos como a Lei n°. 
5.474/68.
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Para Bulgarelli (1999:498):

O entendimento de Martins foi apoiado na doutrina francesa para 
caracterizar o factoring como tecnica financeira e como tecnica de gestao 
comercial, sendo que com relagao a essa,

’’Em principio, a faturizagao e feita por empresas nao-bancarias, o 
que acontece principalmente nos Estados Unidos, em que nao se 
pratica comumente o desconto bancario. Nada impede, 
entretanto, que urn banco tenha urn setor especial para a 
faturizagao, (...), nao se compreendendo, entretanto, as 
operagdes realizadas nesse setor como operagdes normals de 
desconto ou de cobranga, dada a disparidade existente entre as 
mesmas. Nada impede, tambem que um faturizador negocie com 
urn banco os creditos que lhe sao cedidos pelo faturizado, dando- 
os em garantia de emprestimos realizados ou mesmo os 
descontando (...)”.

“nota-se na faturizagao a interferencia do faturizador (factor) nas 
operagdes do faturizado, selecionando os clientes deste, 
fomecendo-lhe informagoes sobre o comercio em geral, 
prestando-lhe, enfim, servigos que, de qualquer modo diminuem 
os encargos comuns do vendedor”.

Citar-se-a, a seguir, o entendimento de Fran Martins (1999:476) a 
respeito das operagdes de factoring, manifestado inclusive antes da 
conceituagao formulada pelo diploma le.gal ja citado:

servigos e comprando creditos. E contribuinte do Imposto sobre Servigos - 
ISS, como prestadora de servigos, atividade integrada no Contrato de Fomento 
Mercantil e respaldada no art. 1.216 do Codigo Civil. Realiza negociagoes de 
titulos correspondentes a legitimas transagoes mercantis amparadas nos arts. 
191 a 220 do Codigo Comercial. Sao, portanto, empresas legalmente 
constituidas, registradas no Orgao competente, pagando impostos e 
contribuigoes e abrindo o mercado. de trabalho, fundamental para o 
aquecimento das atividades produtivas no pais, tao carente destas em tempos 
atuais.

Apos enfocar-se aspectos legais tendentes a precisar o conceito de 
factoring, abordar-se-a a posigao doutrinaria tambem referente a conceituagao, 
em referenda.
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Leite e Martins (1997: B2) asseveram,

Com o apoio recebido, a empresa-cliente pode vender os seus direitos 
(creditos) resultantes de suas vendas realizadas a prazo e garantidas pelos 
titulos de creditos recebidos, que sao comprados (pro soluto ou pro solvendo) 
pelas sociedades de fomento mercantil, a vista.

O fomento mercantil pressupoe, no Brasil, a prestagao de servigos de 
apoio ao segmento das micro, pequenas e medias empresas que tern 
dificuldades de dimensionar e identificar as suas deficiencias tais como controle 
de estoques e custos; conhecimentos do mercado comercial para a colocagao 
de seus produtos e negociagdes com os fornecedores e tambem do mercado 
de capitais; acompanhamento de contas a receber e contas a pagar, entre 
outras.

"... o que efetivamente existe numa operagao de factoring nao e 
um financiamento, mascarado de cessao de credito. Pressupoe o 
institute a prestagao de servigos, que deve ter por consequencia a 
compra dos direitos das vendas de um produto ou de uma 
mercadoria. Nao se pode, portanto, definir o factoring como uma 
simples cessao de credito. O factoring pressupoe servigos de 
apoio as empresas-clientes, conforme demonstra a experiencia de 
50 paises onde ele e praticado”.

"... as obrigagdes de ambas as partes - do factor de receber os 
creditos e prestar outros servigos, e a do cedente de ceder os 
creditos e pagar as comissdes e juros, caracterizam a sua 
bilateralidade, a sua comutatividade e a sua onerosidade; tambem 
demonstram que nao se trata de contrato instantaneo, mas de 
duragao, realizado apenas entre empresas, e obviamente, com o 
aspecto fiduciario”.

Na transagao ocorre uma compra definitiva de creditos, ou seja, dos 
direitos, nao existindo, portanto, nem financiamento ou adiantamento de

Transfere, assim, a empresa-cliente (vendedora-endossante) a 
titularidade dos seus direitos a sociedade de fomento mercantil (compradora- 
endossataria), atraves do endosso em preto aposto nos titulos negociados. A 
empresa de factoring, portanto, passa a ser a unica e legitima proprietaria, 
destes direitos, tanto e que sao incorporados ao seu ativo patrimonial e 
contabilizados em “Valores a Receber” ou “Creditos a Receber.”
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A falta de fiscalizagao dos procedimentos utilizados pelas diversas 
empresas de factoring existentes no Pais, ocasionalmente, leva a midia, em

O devedor-sacado e quern compra produtos ou mercadorias vendidos 
pela empresa-cliente. Nao e parte, como visto, do contrato de fomento 
mercantil, mas, no piano do direito cambiario, o devedor responsavel perante a 
sociedade de fomento mercantil (endossataria) pela liquidagao do titulo de 
credito negociado, cujos direitos foram formalmente transferidos pelo endosso 
em preto.

Observe-se que as duas partes que intervem no contrato de fomento 
mercantil sao: a empresa-cliente ou vendedora-endossante que transfere os 
seus direitos, e a sociedade de fomento mercantil ou compradora-endossataria 
adquirente destes direitos.

recursos. Pelo endosso se opera a alienagao dos creditos, representados 
por tftulos de creditos.

Especial atengao ainda deve ser dada para o fato de que a compra dos 
creditos mercantis pelas empresas de factoring so pode ser efetuada com 
recursos proprios, ou seja, nao coletados da poupanga publica por ser 
expressamente vedada a intermediagao e/ou captagao e aplicagao de recursos 
no mercado, conforme estabelecem os arts. 17, 18 e 44 da Lei 4.595/64, e arts 
1°e 16 da Lei 7.492/86.

De acordo com o Codigo Comercial, art. 191, a alienagao de creditos 
mercantis entre duas empresas tipifica uma autentica venda mercantil. Na 
operacionalizagao entre a empresa-cliente, vendendo a vista os seus direitos a 
sociedade de fomento mercantil, aquela recebe o produto da venda, em 
dinheiro ou credito bancario, representado pelo prego de compra pago: o Fator 
de Compra. Assim, a sociedade de fomento mercantil passa a ser credora dos 
tftulos negociados e a empresa-cliente nao e devedora da operagao, mas 

exclusivamente responsavel pelos vicios redibitorios, no caso da transagao “pro 
soluto”. Entretanto, no caso da transagao “pro solvendo” e permitido a 
recompra do titulo em caso de insolvencia do devedor sacado.
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Factoring nao e agiotagem, mas uma parceria. A empresa de fomento 
mercantil deve ser parceira da empresa-cliente e, juntas, caminharao para o 
sucesso dos empreendimentos.

Todavia, como ja foi enfatizado, a pratica do factoring vem sendo 
desvirtuada da origem, ao longo dos anos, devido a ma informagao sobre as 
atividades de fomento mercantil, veiculando na midia noticias relacionadas e 
confundindo tais atividades com agiotagem.

especial a impressa a divulgar informes de operagdes de agiotagem, sob a 
aparencia de operagdes de factoring.

Com a edigao dessa Medida Provisoria, esperava-se poder resgatar a 
imagem das empresas de factoring que atuam legalmente no mercado, 
prestando servigos baseados na compra dos creditos resultantes das vendas 
mercantis.

Foi editada Medida Provisoria n°. 1.8204, em 5 de abril de 1999, 
divulgada com alarde pelo Ministerio da Justiga, objetivando ser instrument© 
definitive no combate a pratica da agiotagem. No paragrafo terceiro, a Medida 
Provisoria diz que o juiz, se requerido, podera ordenar ao agiota a restituigao 
em dobro da quantia recebida em excesso, com juros legais a partir da data do 
pagamento indevido.

Pode-se citar, a titulo de exemplificagao, o caso da Comissao Parlamentar 
de Inquerito - CPI dos Titulos Publicos, em 1997, conhecida como “CPI dos 
Precatorios”, em que as empresas SABRA Factoring Fomento Comercial Ltda., 
a IBF Factoring Fomento Comercial e a Sierra Factoring, usando indevida e 
ilegalmente o nome de Factoring, tinham por objeto social realizar atividades 
que contrariavam os dispostos na Circular do Banco Central do Brasil, n°. 
1.359/88; art. 28, paragrafo 1°, alinea “c”, 4, da Lei n°. 8.891/95; e da 
Resolugao no. 2.144/95, do Conselho Monetario Nacional.

4 Referida Medida Provisdria foi reeditada 32 vezes atd 23.08.01, tomando o no. 2.172-32.
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Suporte legal:

• Circular n°. 1.359/88, do BACEN;

Lei n°. 8.981/95;

Lei n°. 9.249/95;

• Resolugao n°. 2.144/95, do CMN;

• Lei n°. 9.430/96;

Suporte operacional:

• Codigo Civil - art. 1.216: prestagao de servigos;

arts. 1.065 a 1.078: cessao de credito;

• Codigo Comercial - arts. 191 a 220: compra e vendas mercantis;

57.663/66 - titulos de creditos (Convengao de

Decreto Lei n°. 167/67 - vendas mercantis

• Lei n°. 5.474/68 - vendas mercantis;

• Ato Declarator^ SRF 51/94

Circular n°. 2.715, de 28.08.96, do BACEN;

Como o factoring e uma atividade livre e auto-regulamentada, a adogao 
de algumas regras em beneficio e defesa de toda categoria torna-se 
necessaria. Qualquer categoria profissional para sobreviver necessita da 
identidade de propositos e ideais em torno de uma entidade de classe que lhes 
de a devida representatividade e credibilidade.

Feito este parentese, pode-se dizer que a base da legalidade das 
operagdes de Foment© Mercantil, no Brasil, e uma atividade cujos fundamentos 
sao regidos, basicamente, pelos principios do Direito Comercial, garantindo 
suporte legal e suporte operacional, como a seguir:

Decreto n°.
Genebra);
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3.2.2. Regulamentagao

Consoante Fogaga (1997), referido projeto de lei tern por objetivo 
regulamentar as atividades de factoring no Brasil, definindo claramente quando 
uma empresa pode assim intitular-se, denominar-se e exercer os niveis de 
competencia que abrangem, de fato e de direito, as atividades de factoring no 
Pais, e impedindo o seu desvirtuamento.

O Projeto de Lei n°. 230/95, em referenda, dispoe sobre as operagoes 
de fomento mercantil - factoring e da outras providencias.

Portanto, o fomento mercantil (factoring) ainda nao esta regulamentado 
no Pais, entretanto, segundo Fogaga (1999), regulamentar a atividade de 
factoring significa excluir do mercado as empresas que exploram o fomento 
mercantil de forma irregular, lesando os principios serios e doutrinarios 
postulados pela ANFAC.

Referidos projetos de lei direta e indiretamente dizem respeito as 
atividades do segmento, consoante a ANFAC (2001). De origem das mais 
variadas, tais projetos tern sido motivo de acompanhamento por parte daquela 
Associagao objetivando dirimir duvidas e equivocos que se mostram, muitas 
vezes divorciados da realidade do segmento, do mercado brasileiro e ate de 
preceitos juridicos basicos, informa ainda a ANFAC.

Apesar de 20 anos de atividades no Brasil, o Fomento Mercantil no Pais 
ainda nao tern regulamentagao especifica, entretanto, tramita no Congresso 
Nacional a partir de 1995, oito projetos de lei objetivando disciplinar em lei 
propria especificamente as atividades de fomento mercantil e criar mecanismos 
proprios de defesa, e estipulagao de normas para o setor e a criagao de um 
orgao fiscalizador que tera forga legal para liquidagao judicial ou extrajudicial de 
empresas irregulares.

Far-se-a comentarios acerca de dois desses projetos: Projetos de Lei 
Projeto de Lei n°. 230, protocolado em 14.08.95; Projeto de Lei Complementar 
n°. 108, de 24.02.00
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Assim, como a entidade tera urn alto poder regulamentador, o Ministerio 
Publico e o Poder Judiciario poderao sempre se valer da lei do factoring para 
coibir quaisquer ilicitudes e/ou irregularidades cometidas pelo segmento.

Tai entidade fiscalizadora da atividade de fomento mercantil no Brasil, a 
ser criada e regulamentada nao devera ter subordinagao direta ao Estado, 
portanto, sera criada uma entidade fiscalizadora de direito privado.

Isso ocorre em face de a atividade de fomento mercantil nao se 
confundir com as atividades privativas das instituigoes financeiras nacionais, 
reguladas pela Lei n°. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e legislagao 
complementar.

A proposigao conceitua fomento mercantil, disciplina o contrato a ser 
celebrado entre as partes envolvidas, estabelece a forma a ser adotada pelas 
sociedades de fomento mercantil, definindo, ainda, o objeto social dessas 
sociedades e vedando-lhe a pratica de operagoes privativas das instituigoes 
financeiras nacionais, bem como autoriza a criagao do Conselho Federal de 
Fomento Mercantil, a quern competira a supervisao e a disciplina de todas as 
atividades relacionadas ao factoring.

A justificagao para o Projeto tomou por base a atividade de fomento 
mercantil - factoring ser comumente praticada no Brasil e nao se encontrar 
devidamente disciplinada pela lei, o que tern gerado uma serie de distorgdes 
nessa pratica comercial e, consequentemente, tern sido prejudicial a esse 
importante segmento da economia nacional.

Referido Projeto de Lei pretende preencher a lacuna legal, 
estabelecendo os contornos dessa atividade e estipulando prazo para que as 
empresas ja constituidas se adaptem as disposigoes legais.

Objetiva-se, portanto, que no futuro o factoring possa trabalhar 
independentemente e com responsabilidade, no sentido de ganhar confianga e 
reconhecimento perante a sociedade brasileira, os agentes economicos e o 
poder publico atraves de uma autoregulamentagao profissional consistente, 
seria e aplicada.
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Apesar de o Projeto de Lei Complementar n°. 108/00 prever a 
regulamentagao das empresas de factoring e das administradoras de cartao de 
credito, sera enfocado, a seguir, apenas o que se refere sobre as empresas de 
fomento mercantil - factoring. Dispoe, ainda, sobre a alteragao do art. 17 da 
Lei n°. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e da outras providencias.

Naquela Casa, segundo Ferreira Filho (1995), configurar-se-a uma das 
tres hipoteses: aprovagao integral, aprovagao com emendas ou rejeigao. Na 
primeira hipotese, o projeto sobe para a apreciagao do Executivo, que o 
sancionara ou vetara. Na segunda hipotese, o projeto volta a Casa iniciadora, 
que apreciara exclusivamente as emendas; aprovando ou rejeitando as 
emendas, o projeto, com as emendas aprovadas pela Casa iniciadora, sobe a 
apreciagao presidencial, que o sancionara ou vetara. Na terceira hipotese, o 
projeto e arquivado.

Trata-se de um projeto de lei ordinaria de iniciativa do Senado Federal, 
que e, portanto, a Casa iniciadora. Encontra-se sob exame de uma das 
comissdes permanentes daquela Casa - a Comissao de Constituigao e Justiga 
- devendo ser posteriormente discutido em plenario e votado pelos senadores, 
procedimento este a se repetir, em caso de aprovagao, na Camara dos 
Deputados - a Casa revisora deste projeto.

Referido projeto de lei, segue o procedimento legislative ordinario, que e 
o mais comum e o mais lento, consoante Jose Afonso da Silva (2000). Este 
procedimento implica cinco fases: introdutoria, de exame do projeto nas 
comissdes permanentes, das discussoes, decisoria e revisbria, sem prazo 
definido para a sua aprovagao ou rejeigao.

De acordo com Coelho e Derzi (1999), todas as regras de natureza 
jundica estao ratificadas no art. 1°, paragrafo 2°, do original do Projeto de Lei 
n°. 230/95 e no art. 1 °, paragrafo 3°, do Substitutivo aprovado na Comissao de 
Assuntos Economicos do Senado, ora tramitando na Comissao de Constituigao 
e Justiga daquela casa do Congresso Nacional.

De acordo com a “Justificagao” do autor do Projeto de Lei 
Complementar, em referenda:
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A despeito das consideragoes doutrinarias em contrario, o autor do 
Projeto em referenda afirma ter a convicgao de que as empresas de fomento 
mercantil realizam essencialmente operates de cunho financeiro, envolvendo 
financiamentos e concessao de limites de credito para pessoas jundicas. Tais 
operagoes, que a priori seriam caracterizadas como operates comerciais, 
abandonaram essa caracteristica exatamente pelo fato de que as empresas de 
fomento mercantil oferecem aos seus clientes algo alem da simples compra de

Foi considerado, ainda, que ha grande interesse publico em adequar 
esse segment© aos termos da Lei n°. 9.613, de 03 de margo de 1999, que 
dispoe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultagao de bens, direitos e valores e 
estabelece regras para a prevengao da utilizagao do Sistema Financeiro 
Nacional para tai finalidade.

A partir dessa preocupagao, foi julgado pelo autor do projeto ser 
inadiavel a proposigao de se incluir as empresas de factoring no rol de 
instituigdes financeiras nacionais descrito na Lei n°. 4.595/64.

“Ha muito que se discute a liberdade de atuagao dos dois 
segmentos, considerados fortissimos da economia brasileira, 
sendo que ambos movimentam volume expressivo de recursos 
junto ao comercio e industria nacionais, afetando diretamente a 
vida de milhoes de consumidores sem que sofram qualquer tipo 
de fiscalizagao por parte das autoridades governamentais, 
particularmente o Banco Central do Brasil”.

O autor afirma que, com esse Projeto de Lei Complementar, pretende-se 
corrigir uma importante lacuna legal que existe na ausencia de regulamentagao 
especifica das atividades desenvolvidas pelas empresas de fomento mercantil 
na orbita do mercado financeiro, de modo a equipara-las as demais instituigdes 
financeiras nacionais ja sujeitas ao controle e fiscalizagao do Banco Central do 
Brasil.

Referindo-se a Lei n°. 9.613/99, esclarece-se que a esta incorporou as 
empresas de factoring na relagao de empresas sujeitas a identificagao de seus 
clientes, manutengao de registros e comunicagao de operagdes financeiras 
para o Conselho de Controle das Atividades Financeiras (COAF), conforme 
disposto em art. 9°, paragrafo unico, alineas “c” e “e”.
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Seja qual for o Projeto aprovado sera promovida uma mudanga nas 
relagoes que disciplinam o segmento de factoring. Havera um enxugamento no

Por tratar-se de um projeto de lei complementer, o projeto 108/00 nao 
sofre qualquer diferenciagao quanto ao procedimento legislative ordinario, 
senao pela necessidade da maioria absoluta dos votos das Casas do 
Congresso Nacional para a sua aprovagao, sendo, portanto, formadas por 
procedimento ordinario com quorum especial, no dizer de Silva (2000).

Conforme a informagao da Secretaria-Geral da Mesa da Camara dos 
Deputados, ve-se que o projeto encontra-se sob exame das comissdes 
permanentes, sendo estas as criadas e regidas pelo Congresso Nacional e 
suas Casas, por via dos respectivos regimentos.

Diante do exposto, foi julgado pelo autor do Projeto ser inadiavel a 
subordinagao das empresas de factoring ao poder fiscalizador do Banco 
Central do Brasil.

credito ou da gestao de recursos junto a outros estabelecimentos comerciais, 
que e o proprio financiamento com a cobranga dos juros correspondentes.

Com o surgimento do Projeto de Lei Complementar n°. 108/00 que preve 
a subordinagao das empresas de fomento mercantil ao Banco Central do Brasil 
e com a alteragao da Lei 4.595/64 foi gerado conflito com os interesses do 
setor e com o Projeto de Lei n°. 230/95, que regulamenta as atividades das 
factoring no Brasil.

De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa da Camara dos Deputados, 
referido Projeto de Lei Complementar foi aprovado pela Comissao de Finangas 
e Tributagao, em 06.12.00, portanto, as sociedades de fomento mercantil 
factoring podem ser equiparadas as instituigdes do Sistema Financeiro 
Nacional, se a materia for aprovada em Plenario, passando a ser submetidas a 
regulamentagao do Conselho Monetario Nacional e a jurisdigao do Banco 
Central do Brasil. Entretanto, referido Projeto ainda sera analisado quanto a 
constitucionalidade, pela Comissao de Constituigao e Justiga e de Redagao.
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Professor Flavio Cavalli apud Markusons (1997:10) afirma:

Com a edigao da lei especifica para o segmento, espera-se a criagao de 
urn orgao regulador da atividade, com poderes para estabelecer criterios 
operacionais para todas as empresas pertencentes ao setor. Quando referida 
lei for aprovada, parametros e requisitos minimos serao exigidos para a 
constituigao de uma empresa, citando-se apenas algumas regras a serem 
imediatamente superadas. Atualmente, qualquer pessoa pode constituir uma 
empresa de factoring, o que pode representar urn grande risco ao segmento.

Assevera, ainda, o Professor Cavalli (1997) que o povo sempre pode 
mais do que as leis, e que Salomao Gurvitch afirmou que a unica fonte de 
legitimidade do direito e o povo: a norma brota do povo e a ele retorna para

mercado, uma redugao de empresas pois muitas delas ou se enquadrarao na 
nova legislagao, mudando a orientagao doutrinaria da sua atividade, ou 
simplesmente desaparecerao.

“Contrato de larga difusao noutros paises, notadamente nos de 
lingua inglesa, de onde o importamos, a faturizagao chegou ate 
nos recentemente e - nao nos iludamos - veio para ficar. As 
notorias resistencias com que o Poder Publico brindou o seu 
advento determinaram que, de inicio, a faturizagao tivesse de 
germinar no vacuo normative, onde ganhou alento e se 
desenvolveu no mundo dos negocios, a margem da lei. Embora ja 
reconhecido pelas Resolugdes do Banco Central do Brasil, que 
mais procuravam expungir formas contratuais espurias 
relacionadas com a agiotagem (e que nada tern de factoring) do 
que propriamente regulamentar o instituto atraves dos rasgos 
estruturais que lhe sao proprios, quando vingou no mundo 
financeiro, urn adequado regramento normative”.

Prossegue ainda aquele Professor(1997) agora referindo-se que o 
processo de “aceitagao” do factoring nao e um processo novo. Inumeros foram 
os institutos do Direito Mercantil que so ganharam o status institucional quando 
o ordenamento normative nao mais poderia ser ignorado e sua presenga, 
clamasse por regulamentagao, ou seja, chegaram a uma situagao em que a 
regulamentagao era inevitavel.
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Discutir a legalidade ou a legitimidade ou nao do segmento de factoring 
no Brasil nao e do escopo deste trabalho, entretanto, tem-se que encarar que 
se trata de uma realidade e que ele existe, esta organizado em uma 
associagao de classe e se encontra em livre operagao, obedecidas as normas 
legais vigentes no Pais.

Enfocar-se-a aspectos contabeis nacionais e internacionais no Capitulo 
que se segue, objetivando subsidiar a analise que se fara dos segmentos de 
factoring brasileiro e italiano, no geral, e, em especial das informagdes 
contabeis de empresas brasileiras e italianas, comparando-as.

reger os seus destinos. Por fim, aquele professor afirma: assim esta sendo 
entre nos, com o factoring.

Apos as exposigdes de ordem historica, as conceituagoes, as atividades 
que lhes sao inerentes, a operacionalizagao e a fundamentagao legal do 
factoring, com base nos dispositivos legais brasileiros, pode-se afirmar que o 
foment© mercantil/factor/ng podera ser urn instrument© do terceiro milenio visto 
que o mercado encontra-se cada vez mais competitivo, e a seletividade mais 
acirrada, e existindo no mercado internacional e nacional espago para o 
segmento.



Capitulo 4

AS INFORMAQOES E DEMONSTRAQOES CONTABEIS: 
PRINCIPAL OBJETIVO DA CONTABILIDADE



Sumario

CAPITULO 4- AS INFORMAQOES E DEMONSTRAQOES CONTABEIS: 

PRINCIPAL OBJETIVO DA CONTABILIDADE

4.1. Consideragbes Gerais e Conceituagbes

4.2. Principal Objetivo da Contabilidade

4.3. Usuarios das Informagbes Contabeis

4.4. Informagbes Contabeis: Demonstragbes e Relatbrios

4.5. Caracteristicas Qualitativas na Divulgagao de Informagbes Contabeis

4.6. Harmonizagao Internacional das Normas e da Contabilidade



123

CAPITULO 4

4.1. Consideragdes Gerais e Conceituagoes

AS INFORMAQOES E DEMONSTRAQOES CONTABEIS: PRINCIPAL 
OBJETIVO DA CONTABILIDADE

Apresenta-se, neste Capitulo, o Principal Objetivo da 
Contabilidade, enfocando-se a importancia das informagoes e demonstragdes 
contabeis e os usuarios dessas informagoes. Especial destaque e dado ao 
processo de normatizagao e a harmonizagao de normas e principles contabeis 
para a elaboragao e divulgagao das demonstragdes contabeis.

Tendo-se por objetivo contribuir para a qualidade da divulgagao das 
informagoes e demonstragdes contabeis do segmento de fomento mercantil 
(factoring) brasileiro, sera procedido um estudo comparative entre aquele 
segmento e o italiano, no capitulo 5, cuja meta principal sera estudar se o 
factoring italiano poderia ser considerado benchmark para o segmento 
nacional. Por tai razao urge que, para fins de conhecimentos e 
embasamentos tecnicos, se enfoque aspectos contabeis nacionais e 
internacionais que servira de guia ao referido estudo conjuntamente com a 
analise das atividades das empresas de fomento mercantil (factoring) bem 
como sua operacionalizagao e fundamentagao legal, abordados nos Capitulos 
2 e 3.
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A Contabilidade constituiu-se num sistema de informagdes sobre a 
entidade na qual esta sendo desenvolvida o que se podera verificar pelas 
inumeras conceituagoes existentes, podendo-se afirmar, dentro daquelas 
definigoes a que Most (1977) considerou mais aceitavel a nivel operacional. 
Trata-se da conceituagao do American Accouting Association Committee (AAA) 
que considera a Contabilidade como um sistema de informagdes que possibilita 
o conhecimento da atividade na qual esta sendo desenvolvida.

Antes de se enfocar o Principal Objetivo da Contabilidade, deve-se 
analisar conceitos e o campo de atuagao, considerando-se que os Principios 
fornecem os meios para que a contabilidade atinja os objetivos a que se 
propde.

A Contabilidade tern o compromisso e a necessidade de bem informar. 
Trata-se de uma ciencia tao antiga quanto a civilizagao. Tern passado por fases 
de progresso tanto bibliografico quanto doutrinario, como mostra a sua historia. 
Nao obstante, apenas no Seculo XX, pressionada pela necessidade de bem 
informar, os estudiosos e pesquisadores preocuparam-se em identificar e 
formalizar, de uma maneira pratica e objetiva, os principios que a regem e fixar 
normas e regras para a sua efetiva aplicagao.

Tai acontecimento ocorreu em face da exigencia dos usuarios das 
informagdes contabeis e representa um grande avango no estudo e na 
aplicagao dos conhecimentos tecnico-contabeis, possibilitando a identificagao e 
afixagao de normas. Tern sido, portanto, preocupagao universal e generalizada 
por doutrinadores, pesquisadores ou lideres da classe contabil.

Por ser uma ciencia social, a Contabilidade sofre influencias do meio 
em que opera e deve ser adaptada ao contexto das mudangas sociais, politicas 
e economicas, sem prejudicar seu proposito, que e ode atender bem a todos 
os varios usuarios da informagao contabil.

De acordo com a American Accounting Association Committee Report 
(1966), A Statement of Basic Accounting Theory -ASOBAT, a “Contabilidade e 
o processo de identificagao, mensuragao e comunicagao de informagdes
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Nessa estrutura, percebe-se que primeiramente foram definidos os 
objetivos da Contabilidade para, em seguida, delimitar-se o ambiente em que 
ela ira atuar para que possa atingir esses objetivos. Isso nao ocorre somente 
com a Contabilidade. Qualquer que seja a area de conhecimento, necessario

Diante do exposto, concluiu-se que qualquer que seja a conceituagao 
proposta para a Contabilidade, deverao ser contempladas as seguintes 
caracteristicas:

econdmicas que permitam que os seus usuarios possam, atraves destas, fazer 
julgamentos e tomar decisoes”.

• do que se ocupa a contabilidade;
• do objeto da ocupagao;
• para quem ou para que se destinam as informagdes contabeis;
• com qual finalidade.

“A fungao basica da Contabilidade e a de acumular e comunicar 
informagdes essenciais para os entendimentos das atividades de uma 
empresa.”, segundo Accounting and Reporting Standars for Corporate Financial 
Statements - 1957 — Revision.

Em sintese, pode-se afirmar ser a Estrutura Basica da Contabilidade: 
Cenarios Contabeis, Fundamentos da Contabilidade, Postulados Ambientais da 
Contabilidade, Principios Contabeis Propriamente Ditos e, Convengdes 
Contabeis (Restrigdes aos Principios).

No Brasil, sobre a Estrutura Conceitual Basica da Contabilidade, 
inicialmente foi elaborado estudo pelo Institute Brasileiro de Pesquisas 
Contabeis, Atuariais e Financeiras (IPECAFI), e aprovado e divulgado pelo 
Institute Brasileiro de Contadores (IBRACON), em 22 de novembro de 1985, 
referendado pela Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), em 1986, a 
contabilidade, foi conceituada como "... um sistema de informagdes e avaliagao 
destinada a prover seus usuarios com demonstragoes e analise de natureza 
econdmica, financeira, fisica e de produtividade, com relagao a entidade objeto 
de contabilizagao”.
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O trabalho pioneiro, editado pelo American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA), em 1934, General by Accepted Accounting Principles - 
GAAPs, bem como o trabalho do Professor William Paton, da Universidade de 
Michigan, nos Estados Unidos, de 1922, sob o titulo Teoria Contabil, 
demonstram a preocupagao de pesquisadores com a Teoria Contabil e com os 
Principios.

se torna primeiramente definir os objetivos que se pretende atingir no ambiente 
em que as atividades serao desenvolvidas.

Os Principios sao inerentes a propria Ciencia Contabil e existem 
independentemente do desejo ou da escolha por parte de todos aqueles 

envolvidos - pesquisadores, doutrinadores ou profissionais. Referidos 
Principios precisam ser identificados e respeitados para que a Contabilidade 
possa atingir os objetivos, colocando a disposigao dos usuarios das 
informagdes contabeis uteis e relevantes, capazes de suprir as necessidades 
dos que delas tern carencia.

A terminologia GAAPs (Principios de Contabilidade Geralmente 
Aceitos) difundiu-se pela maioria dos paises, inclusive os da America Latina, e 
continuaram a ser emitidos pelo AICPA ate 1973. Atualmente estao sendo 
emitidos pelo Financial Accounting Standards Board - FASB, com a 
designagao de Accounting Standards. Referida terminologia ainda e adotada 
em muitos paises, embora atualmente o International Accounting Standards 
Board (IASB), em Londres, vem adotando, desde 1973, o termo Standards 
para designar normas, distinguindo-as dos pressupostos fundamentais que

Foram realizados nos Estados Unidos, as primeiras pesquisas relativas 
a formulagao de conceitos basicos, identificagao de postulados e principios 
contabeis, apos o cenario de decadencia da escola europeia, e como ja 
enfatizado, foi naquele Pais que tambem se usou pela primeira vez a 
expressao "Principios de Contabildiade Geralmente Aceitos". Consoante 
Lisboa (1995:6): " Essas pesquisas visavam conceitos, postulados e principios, 
que fossem de carater generico e amplo, nos quais se baseariam as normas 
contabeis."
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4.2. Principal Objetivo da Contabilidade

A Contabilidade vale pela necessidade de prover o usuario a tempo 
com informagao correta e util. Para que a caractenstica de utilidade seja 
mantida ao longo do tempo nas mais diversas praticas, torna-se necessario 
que todos os envolvidos com a ciencia contabil tenham em mente a figura do

A moderna Contabilidade deve ser estruturada visando ser um 
instrument© de informagao, decisao e controle, fornecendo informagdes 
capazes de atender plenamente os objetivos dos usuarios.

As informagdes contabeis sao consequencias da aplicagao dos 
principios ou normas contabeis a que se subordinam, nao podendo contrariar 
os Principios Fundamentals de Contabilidade. Trata-se de um instrument© para 
a tomada de decisdes, portanto, deve atender a todos os objetivos a que se 
destina.

constituiriam a conceituagao basica da Contabilidade, e designados como 
Principios Fundamentals de Contabilidade.

A Contabilidade realiza os seus objetivos por meio de informagdes aos 
usuarios das Demonstragdes Contabeis. Tais informagdes possuem 
caracteristicas prbprias, que as definem e as tornam uteis as reais finalidades 
de informar. Para tanto, essas caracteristicas devem assemelhar-se as dos 
Principios e normas contabeis sendo, portanto, componentes que tornam util a 
informagao no momento de se fazer a opgao quanto a divulgagao de um fato 
contabil.

Foi o Brasil um dos primeiros paises a adotar oficialmente os Principios 
Fundamentals de Contabilidade, tendo o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em 1981, atraves da Resolugao CFC n°. 530-81, identificado 16 
Principios Fundamentals de Contabilidade, atualmente reduzidos, pela 
Resolugao CFC n °. 750/93, a apenas sete.
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Segundo o IASB, os objetivos das demonstragoes contabeis, sao:

A fungao da Contabilidade nao se alterou ao longo do tempo, mas os 
tipos de usuarios e as formas de informagdes que eles tern procurado tern 
evoluido substancialmente.

Para atender as necessidades dos usuarios, seria necessario um 
estudo de modelo decisorio de cada tipo de tomador de decisao, sabendo -se 
que a informagao contabil disponivel podera tambem influenciar o modelo de 
decisdes do usuario, ou seja, seria necessario, consoante ludicibus (1997:20):

Algumas abordagens fundamentam o estabelecimento dos objetivos da 
ciencia contabil:

Os objetivos da Contabilidade podem materializar-se por meio da 
observagao da realidade e transcendem os principles e normas. O primeiro 
enfoque a definir concentrou-se no calculo e na apresentagao do lucro liquido 
resultante de regras especificas de realizagao e vinculagao num balango que 
relacionasse o periodo corrente a periodos futuros.

• “Estabelecer claramente qual a fungao-objetivo que se deseja 
maximizar;

• Fornecer aos usuarios um conjunto basico de informagdes que 
deveria atender igualmente bem a todos;

• Fornecer cadastro de informagdes diferenciadas para cada tipo de 
usuario;

• Construir um arquivo basico de informagao contabil que possa ser 
utilizado de forma flexivel por qualquer usuario.

• informar sobre a posigao financeira, performance e mudangas na 
posigao financeira da empresa;

• mostrar o desempenho da administragao da empresa, que sera 
tornado como base das decisdes a serem tomadas pelos mais 
diversos usuarios.

usuario como o grande objetivo. O principal objetivo da Contabilidade e o seu 
usuario interno e extern©, portanto, pouca importancia tera uma informagao 
contabil se a utilidade a que se destina for nula.
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ludicibus (1997:23) enfatiza:

Para Lisboa (1995:6),

O sistema contabil deveria ser capaz de produzir periodicamente um 
conjunto de informagdes uteis para um bom numero de usuarios, sem esgotar 
as necessidades destes, mas tambem ser capaz de reagir de forma segura, 
embora mais lenta, as solicitagoes diferenciadas dos usuarios.

Do ponto de vista tedrico, a melhor abordagem seria aquela que 
determinasse como objetivo da Contabilidade o fornecimento de informa goes 
especificas para usuarios especificos, porem, nem sempre isso e possivel, por 
problemas de mensuragao da propria Contabilidade e restrigdes do usuario, 
como o proprio custo do sistema.

“A Contabilidade, no seu principal objetivo, que e o de fornecer 
informagdes uteis e relevantes a seus usuarios, para que eles

“Como nao se conhecem os modelos decisorios de todos os 
usuarios, a opgao mais logica seria formar um arquivo ou um 
banco de dados contabeis capaz de fornecer relatorios uteis para 
as metas do maior numero possivel de usuarios, bem como ter 
capacidade de gerar relatorios especificos para finalidades 
especificas”.

• Coletar e avaliar o tipo de informagao utilizada no passado para 
maximizar a fungao;

• Prover o modelo preditivo que ira suprir o modelo decisdrio para a 
maximizagao da fungao-objetivo. “

ludicibus (1997) afirma que embora a informagao especifica para 
usuarios especificos seja, idealmente, a melhor, nem sempre e possivel ou 
desejavel obte-la. Portanto, a principal duvida consiste em determinar se 
contabilidade devera fornecer conjuntos de informagao para cada tipo de 
usuario; ou fornecer uma unica informagao-relatorio, abrangente e detalhada, 
que sera util para muitos usuarios, mas nao para todos.

Segundo Hendriksen e Breda (1999:104-105), O objetivo da 
Contabilidade e fornecer um conjunto de relatorios financeiros para usuarios 
indeterminados com relagao a riqueza, ou relagdes economicas da empresa.
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O FASB sintetizou os objetivos, como a seguir:

• Informagdes sobre os recursos economicos de uma empresa, os 
direitos sobre estes recursos, bem como os efeitos de transagoes, 
eventos e circunstancias que os alterem.

• Informagdes que ajudem investidores, credores e outros usuarios a 
avaliar os volumes, a distribuigao no tempo e a incerteza de 
possiveis fluxos de caixa em termos de dividendos ou juros, 
resultado das vendas, do resgate e do vencimento de titulos ou 
emprestimos;

O pronunciamento no. 4, do Accounting Principles Board - APB, definia 
o objetivo geral da divulgagao financeira como sendo o de "fornecer informagao 
financeira confiavel sobre recursos economicos e as obrigagoes de uma 
empresa”.

"... a fungao fundamental da Contabilidade (...) tern permanecido 
inalterada desde seus primordios. Sua finalidade e prover os 
usuarios dos demonstrativos financeiros com informagdes que os 
ajudarao a tomar decisdes. Sem duvida, tern havido mudangas 
substanciais nos tipos de usuarios e nas formas de informagao 
que tern procurado. Todavia, esta fungao dos demonstrativos 
financeiros e fundamental e profunda. O objetivo basico dos 
demonstrativos financeiros e prover de informagao util para a 
tomada de decisdes economicas...”.

possam fazer avaliagoes bem fundamentadas, necessita de 
normas para que os profissionais, estudiosos e usuarios, utilizem 
uma mesma linguagem, garantindo, assim, uma maior 
consistencia da informagao, e permitindo, tambem, um maior 
controle sobre a atuagao dos profissionais da Contabilidade.”

• Fornecer informagdes uteis para investidores e credores em 
potencial, bem como para outros usuarios que visem a tomada 
racional de decisao;

O FASB elaborou um documento “Objetivos dos Demonstrativos 
Financeiros das Empresas”, baseado em relatdrio produzido por uma comissao 
do American Institute Certified Public Accountants - AICPA, presidida por 
Robert Trueblood, em 1973, que por sua vez baseava-se no Pronunciamento 
no. 4, da APB. No relatdrio, em referenda, afirma-se que:
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Em sintese, o objetivo principal da Contabilidade e dos relatorios dela 
emanados e fornecer informagao economica relevante para que cada usuario 
possatomar suas decisdes com seguranga, consoante ludicibus (1997).

• Nao acrescentava nada de novo;

• A Contabilidade tern como papel atestar algo, e nao predizer;

• Arma ideologica no conflito social sobre a distribuigao de renda e 
riqueza;

• Foco nos usuarios nao esta isento de dificuldades.

De acordo com as definigdes de objetivos do Professor ludicibus 
(1997), e apds analise de vantagens e desvantagens das varias abordagens a 
teoria da Contabilidade, conclui-se que e a abordagem sistemica a que maiores 
perspectivas oferece para a ciencia contabil, embora as outras abordagens 
possam ser, tambem, de interesse para desenvolvimentos futuros ou servir de 
base para pesquisas.

Houve criticas sobre o documento elaborado pelo FASB, 
principals foram:

Conclui-se que ha conveniencia da apresentagao de relatorios 
diferentes, para usuarios distintos, ou relatorios de informagoes gerais, parte da 
qual seria irrelevante para qualquer usuario especifico. Poder-se-a afirmar que 
sejam elaborados dois tipos de Relatorios Contabeis: Relatorios de Finalidade 
Especifica e Relatorios com Finalidade Generica.

e as

Enfocar-se-a, a seguir, os usuarios das informagoes contabeis, 
definindo-os como aqueles, quer sejam individuos ou entidades que aproveitam 
as utilidades proporcionadas pela contabilidade, para atender as proprias 
necessidades. Como o produto da Contabilidade e a informagao, pode-se 
afirmar que os usuarios buscam informagoes uteis para atender reais 
necessidades.
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As transformagoes politicas, econdmicas e sociais tern levado os 
usuarios das informagdes contabeis a exigir cada vez mais informagdes que 
contemplem aquele compromisso social da empresa com a sociedade.

O despertar da sociedade para os grandes problemas sociais, inclusive 
ecologicos e ambientais, vem tendo um alcance bem mats aprofundado do que 
o objetivo aparente.

Surgiu, a seguir, o Estado, que encontrou na Contabilidade a fonte de 
informagao que possibilitava o langamento de seus tributes, passando a 
considerar-se em muitos paises como o mais importante usuario, inclusive 
ditando regras.

4.3. Usuarios das Informagdes Contabeis

Com o surgimento das sociedades por agdes, outros usuarios 
destacaram-se - os investidores - interessados em acompanhar a evolugao do 
patrimonio da empresa onde investiram recursos. O investidor e considerado, 
em alguns paises, como o mais importante usuario externo.

Posteriormente surgiram os usuarios externos a entidade: os 
fornecedores de recursos, que na forma de banqueiros ou fornecedores de 
bens e servigos, buscavam encontrar na Contabilidade uma forma de garantia 
atraves do controle e da evolugao daquele patrimonio que financiavam, 
constatando que o reconhecimento do lucro nao se dava de forma aleatoria.

Nos primordios, ou seja, no periodo que se estendeu ate o seculo XVI, 
o principal objetivo da Contabilidade era produzir informagdes contabeis para o 
proprietario do patrimonio, consoante Hendriksen e Breda (1999). A 
Contabilidade nasceu como um sistema de informagdes cujo exclusive objetivo 
era propiciar ao usuario, geralmente proprietario unico, informagdes uteis a 
gestao do patrimonio e o maior objetivo daquele era o controle e apuragao do 
lucro.
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De acordo com ludicibus et al (2000), os usuarios da Contabilidade 
estao divididos em cinco grupos: socios, acionistas e proprietarios de quotas 
societarias de maneira geral; administradores, diretores e executivos dos mais 
variados escaldes; bancos, capitalistas e emprestadores de dinheiro; governo e 
economistas governamentais; e pessoas fisicas de uma maneira geral.

Sao, portanto, usuarios da informagao contabil a propria administragao, 
os clientes, os credores, os pequenos investidores, enfim, o publico em geral.

Para o FASB, segundo Hendriksen e Breda (1999:92), “o principal 
grupo de usuarios da Contabilidade sao os externos, uma vez que os mesmos 
nao tern autonomia para exigir a produgao de informagdes, restando-lhes 
contentar-se com as informagdes divulgadas pela administragao da empresa”.

Esta preocupagao de novas informagdes de cunho social esta presente 
nas conclusoes do estudo sob re o Relatorio da Administragao, elaborado pela 
Comissao de Corporagoes Transnacionais da Organizagao das Nagoes Unidas 
- ONU, por intermedio do Grupo Intergovernamental de Especialistas em 
Padroes Internacionais de Contabilidade e Relatorios Financeiros. Surgiu, na 
decada de 90, um novo tipo de usuario.

Cada grupo de usuarios, portanto, tern objetivos muito diferentes 
havendo divergencias entre administradores e auditores; entre administradores 
de pequenas empresas e de grandes empresas; entre entidades sem fins 
lucrativos e empresas.

Os usuarios, portanto, necessitam das mais diversas informagdes, 
observando-se que a maioria necessita de informagdes sobre a geragao de 
fluxo de caixa futuro, inclusive, em alguns paises essa demonstragao contabil e 
de publicagao obrigatdria alem das demais demonstragoes contabeis 
tradicionais. Outros usuarios estao mais interessados em informagdes 
preditivas do que em dados do passado. As demonstragoes contabeis sb sao 
importantes na medida em que possam ser utilizados como instrumento de 
predigao sobre eventos ou tendencias futuras, ou seja, ocorrendo um mesmo 
evento no futuro ha alguma seguranga de que os parametros financeiros do 
passado irao repetir-se.
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O proposito principal para o qual a informagao e dirigida e facilitar 
avaliagdes sobre decisoes de investimentos e julgamentos sobre a qualidade 
do esforgo do desempenho da administragao.

Em sfntese, a informagao deve representar surpresa para quern a 
recebe, reduzir a incerteza, transmitir uma mensagem com valor superior ao 
seu custo e evocar reagao por parte do responsavel pela decisao.

De acordo com Hendriksen e Breda (1999), existe distingao entre 
informagao e dados, em contabilidade, pois dados devem ser definidos como 
mensuragdes ou descrigdes de objetos ou eventos, enquanto que a Informagao 
pode ser definida como dados que tern urn efeito-surpresa no recebedor. Caso 
alguem obtenha informagoes de uma determinada empresa sem o uso da 
Contabilidade, para aquele usuario a Contabilidade nao produziu informagao, e 
sim dados.

Pode-se definir informagao como comunicagao ou opiniao sobre o 
procedimento de alguem. Na contabilidade tem-se na informagao o produto 
final.

Para produzir informagoes, a Contabilidade devera saber a quern se 
destina e qual o proposito, por que a premissa basica e que o usuario alvo das 
informagoes possua o nivel de conhecimento necessario para interprets-las, 
bem como elas sejam relevantes.

Sendo a existencia de usuarios de interesses tao diferentes - e muitas 
vezes ate contraditorios - a informagao contabil sera tao mais valida quanto 
mais livre ela for de tendencias, para a apuragao de resultados 
predeterminados.

Observar-se-a que sejam prestadas informagoes de qualidade e em 
quantidade suficiente visando atender o usuario. Deve, portanto, ser 
identificado um grupo especifico de usuarios, isolados os propositos, 
determinados os tipos de informagoes que necessitam, levando-se em 
consideragao a forma de apresentagao, evitando-se, assim, informagoes 
excessivas, estranhas, enfim, desnecessarias.
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4.4. Informagdes Contabeis: Demonstragdes e Relatorios

Com a evolugao dos principios contabeis observou-se que a busca de 
principios se transformou na busca de um referenda! conceitual do qual os

Certos conceitos sao constatagdes sobre o ambiente ou cenario em 
que a Contabilidade atua e constituem a razao de ser de varios outros 
conceitos que se seguem. Seriam considerados de uma maior hierarquia. 
Outros Conceitos complementam a aplicagao dos demais. Sao considerados 
de menor hierarquia.

A hierarquia existe para caracterizar bem que certos conceitos, pela 
sua amplitude e abrangencia social, possuem caractensticas de condicionar 
outros conceitos (isso sob o ponto de vista filosofico).

Pesquisas tern sido realizadas, ao longo do tempo, por diversos 
autores, e todos tern assumido posturas diversas sobre a estrutura conceitual 
basica e as hierarquizagoes.

O corpo de conceitos deve ser sempre integral e articuladamente 
observado, independente de hierarquia, caso contrario a estrutura nao 
funcionaria adequadamente. Justificando: umafalha de consistencia de periodo 
para periodo tern quase a mesma gravidade como o nao exato cumprimento 
da realizagao da Receita ou Despesa.

A estrutura conceitual bdsica da Contabilidade ja citada, neste capitulo, 
significa a composigao, o arcabougo, e e fundamental e dentro deste 
fundamental existem hierarquizagoes.

E evidente que a necessidade de hierarquizagao existe, mas nao 
visando aqueles conceitos que seriam mais ou menos importantes. O objetivo 
da hierarquizagao devera ser para que se possa entender bem a evolugao e o 
entrelagamento dos varios conceitos.
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padroes seriam parte importante.

De acordo com Ribeiro de Carvalho (2001:2),

O IASB, atraves do Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements (IASC. Ed. Anuais. Londres), informou a estrutura para 
preparagao e apresentagao das Demonstragoes Contabeis.

O Referencial Conceitual do FASB surgiu em seis documentos 
separados, distribuidos por um periodo de sete anos, de novembro de 1978 a 
dezembro de 1985.

Em 1974, foi elaborado um documento para discussao a respeito do 
trabalho do Grupo de Estudos sobre os Objetivos das Demonstragoes 
Financeiras. A partir dai surgiram os SCAFs acima referidos, onde Hendriksen 
procura estabelecer as ligagdes do Referencial Conceitual.

• auxiliar o desenvolvimento de novas “normas” contabeis e na 
revisao de normas ja existentes;

O FASB definiu a “Hierarquia de Elementos em um Referencial 
Conceitual para a Contabilidade e a Divulgagao de Informagoes Financeiras", 
como a seguir: Objetivo(s) Basico(s), Objetivo(s) Secundario(s), Caracteristicas 
Qualitativas das Informagoes Necessarias, Fundamentos de Contabilidade e 
Divulgagao, Padroes de Contabilidade e Divulgagao, Interpretagdes de Padroe, 
e Aplicagoes Praticas a Situagoes Especificas por Administradores e Auditores.

E intengao do IASB demonstrar, atraves do “framework”, necessidades 
comuns a diversos usuarios de relatorios contabeis; e a proposta e com relagao 
a preparagao e apresentagao de demonstragoes contabeis para usuarios 
externos, citando os seguintes itens:

“em 1973, um grupo de visionaries contadores fundou o IASC 
(Comite de Normas Internacionais de Contabilidade). Seus 
objetivos sao formular normas de contabilidade para 
apresentagao das demonstragoes contabeis, promover aceitagao 
mundial e observancia; e atuar de forma geral para a melhoria de 
harmonizagao das regras, procedimentos e padroes contabeis 
relatives a apresentagao das demonstragoes contabeis.”
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• auxiliar na harmonizagao de normas contabeis internacionais;

A posigao financeira da empresa e afetada pelo controle dos recursos 
economicos, a estrutura financeira, solvencia e liquidez e a capacidade de 
adaptagao as mudangas no ambiente em que operam. A analise da capacidade 
de controle dos recursos economicos refere-se a capacidade de gerar caixa e 
equivalente de caixa no futuro, dando enfase a utilizagao do fluxo de caixa.

Informagoes sobre a performance diz respeito a capacidade de, em 
havendo mudangas nos recursos economicos, a empresa continuar gerando

As informagoes contabeis, elaboradas pelas empresas, sob a forma de 
demonstragoes contabeis, sao publicadas para atender aos usuarios externos, 
universalmente.

Cita ainda que a maioria das necessidades de informagoes contabeis e 
comum aos diversos usuarios, e a satisfagao das necessidades deve ser 
cumprida.

O IASB cita os usuarios e as necessidades de informagoes por 
categorias de usuarios e necessidades, sobre as demonstragoes contabeis, 
dentre eles: investidores, credores, clientes, empregados, governos, enfim, o 
publico, em geral.

• auxiliar auditores e usuarios de demonstragoes contabeis no 
tocante a interpretagao e pareceres sobre as demonstragoes.

Existem diferengas e identificagdes consideraveis, de pais para pais. 
Tais diferengas sao causadas, provavelmente, devido a grande variedade de 
fatores sociais, economicos e legais, em especial, porque os diferentes 
usuarios, em diferentes paises, tern necessidades muito d iversas no tocante as 
informagoes contabeis constantes nas Demonstragoes, em referenda.

O objetivo do “framework”, em referenda, nao e definir regras 
internacionais de contabilidade, mas de auxiliar na harmonizagao dessas 
regras. As regras do IASB prevalecem sobre este “framework”, que devera ser 
revisado periodicamente, baseado em novas experiencias e mudangas legais, 
economicas ou sociais, entre outras.
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As informagdes que tratam das mudangas na posigao financei ra sao 
importantes e dizem da capacidade da empresa em gerar caixa e equivalente 
de caixa, bem como a utilizagao de fluxos de caixa.

caixa e equivalente de caixa, aplicando a capacidade de julgamento de seus 
gestores na efetivagao das mudangas.

Atraves de informagdes aos usuarios das Demonstragdes Contabeis, 
proprietaries, socios, acionistas, credores, financiadores, investidores, 
fornecedores, governos, empregados e a sociedade, em geral, a Contabilidade 
realiza os objetivos a que se propoe, portanto, tais informagdes devem ser 
elaboradas rigorosamente de acordo com as normas vigentes que deverao 
estar subordinadas aos Principles Contabeis,

A importancia da utilizagao do regime de competencia como 
informagao util aos tomadores de decisao, em detriment© da utilizagao do 
regime de caixa, por apresentar informagdes sobre transagoes e outros 
eventos, o que e mais util aos tomadores de decisao baseados em 
demonstragdes contabeis, conforme ressalta o IASB.

Cita ainda o IASB a importancia das Notas Explicativas as 
demonstragdes contabeis, principalmente por poderem conter informagdes 
consideradas adicionais, mas que sao de extrema importancia. Podem 
evidenciar elementos de risco, obrigagoes ou direitos da empresa nao 
evidenciados no balango patrimonial. Contemplam ainda informagdes sobre o 
segmento e a regiao em que a empresa atua, bem como efeitos economicos, 
legais e sociais, dentre outras informagdes uteis aos usuarios das 
demonstragdes contabeis.

Muito embora existam de forma independente, os demonstratives 
contabeis se relacionam entre si de tai maneira que determin adas informagdes 
so serao uteis se vierem acopladas a outras informagdes que deverao ser 
complementares. Essas demonstragdes se interrelacionam por refletir 
diferentes aspectos da mesma transagao.
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Informagdes

Citando, ainda, Hendriksen e Breda (1999:95),

Foi produzido, em 1973, um documento para discussao a respeito do 
trabalho do Grupo de Estudos sobre os Objetivos das Demonstragoes 
Financeiras, tambem conhecido como Comissao Trueblood.

Tai documento procura estabelecer as ligagoes entre as diversas 
partes do Referencial Conceitual. Os termos da hierarquia de elementos em um

O Conselho de Padroes de Contabilidade Financeira — Financial 
Accouting Standards Board (FASB) - estabelece padroes que, segundo 
Hendriksen e Breda (1999:91), “representam solugoes gerais a problemas de 
contabilidade financeira”.

No Statement of Financial Accounting Concepts no. 2, “Qualitative 
Characteristics of Accounting Information”, o FASB tratou das caracteristicas 
qualitativas da informagao contabil.

“as caracteristicas qualitativas da informagao contabil podem ser 
compreendidas como sendo as propriedades da informagao que 
sao necessarias para torna-la util: aos seus usuarios bem como 
para tomada de decisdes. Sao as qualidades a serem buscadas 
quando sao feitas escolhas de contabilidade”.

As demonstragoes contabeis geralmente sao elaboradas de forma 
sintetica e, para maiores esclarecimentos, deverao ser divulgadas de forma 
analitica, atraves de notas explicativas que deverao prestar esclarecimentos 
contemplando, no minimo: os principios e normas adotadas; eventuais 
mudangas de criterios, que alterem a uniformidade da aplicagao das normas, 
em relagao ao exercicio anterior, justificando-as.

4.5. Caracteristicas Qualitativas na Divulgagao de 
Contabeis
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As aplicagdes praticas das informagoes contabeis a situagdes 
especificas por administradores e auditores sao os meios pelos quais os 
objetivos basicos das demonstragdes financeiras sao atingidos.

As caracteristicas qualitativas das demonstragdes contabeis, tambem 
citadas pelo IASB, sao identicas as ja enfocadas pelo FASB.

Os padroes das informagoes contabeis representam solugoes gerais a 
problemas de contabilidade financeira e as interpretagoes das informa goes 
esclarecem, explicam ou detalham padroes de contabilidade e divulgagao, 
ajudando em sua aplicagao na pratica contabil.

Devem ter por fundamentos “os conceitos basicos subjacentes a 
mensuragao de transagoes e eventos e sua divulgagao de maneira significativa 
para os usuarios de informagoes contabeis...”, de acordo com Hendriksen e 
Breda (1999:91). Tais fundamentos foram tratados nos SFACs 5 e 6.

As informagoes contabeis devem, portanto, ter objetivos basicos e 
secondaries representando o direcionamento do esforgo, do alvo ou finalidade 
da agao.

• Objetivos - constam no SFAC 1;
• Informagao necessaria - Pronunciamento 4 do APB;
• Caracteristicas qualitativas:

Duragao, ou sobrevivencia a passagem do tempo;
Generalidade;
Viabilidade.

referencial conceitual para a contabilidade e a divulgagao de informagoes 
financeiras foram definidos pelo FASB, como a seguir:

Os atributos das informagoes contabeis devem tender a ampliar a 
utilidade, caracterizando-se por sobreviver a passagem do tempo; 
aplicabilidade a todas entidades contabeis e serem viaveis.



141

As informagoes custam para ser evidenciadas. Referidos custos podem 
ser de coleta, processamento, auditoria, evidenciagao, entre outros. Para os 
usuarios, os custos sao relacionados com a analise e interpretagao das 
informagoes, bem como o custo com a rejeigao de informagoes sem quaisquer 
utilidades.

A relagao custo/beneficio como uma restrigao geral deve ser levada em 
consideragao para se obter uma informagao. Os beneffcios percebidos, 
derivados da informagao, devem ser superiores aos custos a ela associados. 
Sao a base do processo de decisao. A dificuldade consiste na quantificagao 
precisa dos beneficios.

Os usuarios das informagoes contabeis sao os responsaveis pela 
tomada de decisoes. Sao caracteristicas daqueles tomadores de decisao: a 
decisao a ser tomada; os metodos da tomada de decisao; os dados ja 
possuidos ou obtidos de outras fontes; a capacidade de processamento de 
informagao do tomador de decisao; o valor da informagao contabil. Sao, 

portanto, a propria administrate, os clientes, os credores, os pequenos 
investidores, enfim, o publico em geral. Com usuarios tao diferentes, ao inves 
de se adotar relatorios com finalidade especifica, em que a informagao 
relevante para um usuario pode nao ser de mesma importancia para outros, 
optou-se pelos demonstratives de finalidades genericas, na medida em que 
atendem as exigencias de um maior numero de usuarios.

Quanto as qualidades das informagoes contabeis, Hendriksen e Breda 
(1999) as dispoes num quadro hierarquico. A seguir, far-se-ao comentarios 
sobre aquela hierarquizagao.

Estabelecer as informagoes a serem evidenciadas exige um 
balanceamento dos custos com o provimento e manutengao da informagao e 
dos beneficios dai advindos. Tais beneficios nao sao mensuraveis. Pode-se 
citar, a titulo de exemplificagao, que a falta de informagdes sobre os efeitos 
econdmicos de uma determinada iniciativa, inclusive os riscos, pode levar a 
empresa a uma situagao de desvantagem competitiva no mercado. Trata-se, 
portanto, de um custo impossivel de mensurar.
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Faz-se necessario a coexistencia de dois fatores: o conhecimento 
sobre o passado, pois este proverb os gestores de habilidades para predizer 
situagoes futuras semelhantes; e o interesse no futuro, pois, sem este, de nada 
servira o conhecimento dos resultados passados.

Informagao relevante e aquela pertinente a questao que esta sendo 
atualizada, podendo afetar metas, compreensao da questao e decisdes. Poder - 
se-ia dizer que uma informagao relevante e a que “faz diferenga** na decisao, 
ajudando o usuario a fazer predigdes sobre o resultado de eventos passados, 
presentes e futuros, ou corrigir expectativas anteriores. A informagao contabil 
sera relevante para o usuario se ela for oportuna, possuir valor preditivo e valor 
como feedback.

As principals qualidades especificas para decisao, por parte do usuario, 
sao a relevancia e a confiabilidade.

A informagao somente tera utilidade para o usuario se ele conseguir 
entende-la. A informagao precisa, portanto, ser compreensivel para aqueles 
que possuem urn razoavel entendimento do negocio e da atividade econdmica, 
estando dispostos a estudar a informagao com diligencia.

As caracteristicas qualitativas da informagao contabil podem ser 
expressas pelas qualidades especificas do usuario, representadas pela 
compreensibilidade e utilidade da informagao contabil. Quando a natureza do 
usuario e um fator determinante, e crucial a decisao a respeito da informagao a 
ser divulgada.

O perfil do usuario vai influenciar as caracteristicas da informagao. Um 
usuario com conhecimentos mais profundos nao necessita de uma informagao 
que para ele e elementar - pois neste caso esta informagao nao lhe tern 
utilidade. Por outro lado, um usuario mais leigo necessitara de informagdes 
mais basicas, sem as quais ele nao conseguira tomar decisdes acertadas. E 
governada pela combinagao das caracteristicas do usuario e das 
caracteristicas inerentes a informagao. Otica do usuario x Otica do divulgador 
da informagao.
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A aplicagao desta qualidade a informagao contabil nos leva a afirmar 
que a ultima deve favorecer ao investidor a possibilidade de ajustar suas 
estrategias de investimento ao longo do tempo.

A oportunidade e urn element© indispensavel a relevancia porque a 
informagao precisa estar disponivel para o usuario antes que perca a sua 

capacidade de influenciar a sua decisao, pois, caso contrario, inutil sera esta 
informagao. E o conhecimento da importancia da informagao oportuna que esta 
determinando a diminuigao de prazos para encerramento das demonstragdes 
contabeis porque, quanto mais rapido as informagdes estiverem disponiveis 
para os usuarios, mais uteis serao. A oportunidade da informagao nao e 
condigao suficiente para se garantir a sua relevancia, mas nao se pode 
conceber relevancia de uma informagao que carece de oportunidade.

O valor preditivo serve de insumo para os modelos de tomada de 
decisao. E uma qualidade que torna a informagao util para avaliagao de 
investimentos. O FASB, conforme Hendriksen e Breda (1999), o definiu como 
sendo a caracteristica capaz de dotar o usuario de elementos que lhe 
aumentem a probabilidade de prever corretamente o resultado de eventos 
passados ou presentes.

A confiabilidade de uma medida repousa na fidelidade com que ela 
represente aquilo que deveria representar, uma vez que a contabilidade e uma 
medida representativa de operagdes realizadas. O grau de confiabilidade 
dificilmente tern uma resposta extremada no sim/nao; normalmente a 
informagao e tida como mais ou menos confiavel.

A confiabilidade da informagao contabil depende da coexistencia de 
mais tres qualidades, quais sejam: a verificabilidade, a fidelidade de 
representagao e a neutralidade da informagao.

Afirma-se que temos na informagao contabil a qualidade do “valor 
como feedback” quando esta desempenha um papel importante na 
confirmagao ou corregao de expectativas anteriores.
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A utilidade da informagao contabil e significativamente ampliada 
quando e apresentada de maneira que permita comparar uma empresa com 
outra, ou a mesma empresa em diferentes datas. A comparabilidade depende 
da uniformidade e da consistencia.

A neutralidade pode ser entendida como a ausencia de uma tendencia 
para apuragao de um resultado predeterminado. Para o FASB, a neutralidade e 
um atributo imprescindivel da informagao contabil, pois ela nao deve ser 
utilizada a firn de se evitar alcangar alguma meta economica ou politica 
especifica.

O FASB, de acordo com Hendriksen e Breda (1999:99), definiu 
fidelidade como sendo “A correspondencia ou concordancia entre uma medida 
ou descrigao e o fenomeno que visa representar”.

“Para que alguem confie em informagdes, e essencial que elas 
representem fielmente os fenomenos que pretendem representar”, afirmam, 
ainda, aqueles dois autores (1999:99).

A escolha neutra entre alternativas de contabilidade e livre de 
preconceito, o que significa que nao ha vies para apuragao de um resultado 
predeterminado.

Para Hendriksen e Breda (1999:100), “a informagao e verificavel 
quando ha evidencia objetiva para sustenta-la”. Como elemento da 
confiabilidade, a verificabilidade e o atributo da informagao que permite 
estabelecer, comprovar, se a mesma e verdadeira”.

Esta caractenstica decorre do fato de a informagao contabil ter que 
atender a varios usuarios de objetivos bem diferentes. Desta forma, nao pode 
caber a apenas parte destes usuarios a definigao da mensuragao da 
informagao consoante o seu interesse em particular, em detrimento do 
interesse geral.

Assim, a informagao sera tao mais util, quanto mais mostrar-se util a 
todos, e nao a apenas parte dos usuarios. A neutralidade e um meio 
democratico de se atingir este firn.
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A materialidade tern como razao de ser o fato de que os usuarios das 
informagoes contabeis tern uma capacidade restrita para lidar com um numero 
limitado de informagoes com grande volume de dados detalhados, no que ele 
tem razao. Informagoes em excesso podem prejudicar o usuario tanto quanto a 
sua falta. Reforga que a apresentagao de dados em excesso pode esconder 
dados relevantes, levando o usuario a se decidir com base em informagoes 
inadequadas. Hendriksen e Breda (1999:99).

Os mais recentes estudos e pesquisas sobre Estruturas Conceituais 
Basicas da Contabilidade, tanto em nivel nacional como internacional, tem

A materialidade, assim como a relevancia, e um atributo que se traduz 
na capacidade que a informagao tera de influenciar - fazer diferenga - para o 
usuario no seu process© de tomada de decisao.

Enfocar-se-a, 
reconhecimento.

A comparabilidade e a neutralidade sao consideradas qualidades 
secundarias e interdependentes das informagoes contabeis.

A uniformidade consiste em eventos iguais e sao representados de 
forma identica. A meta de uniformidade estimula a apresentagao de 
demonstragdes financeiras por empresas distintas, usando os mesmos 
procedimentos contabeis, conceitos de mensuragao, classificagao, metodo de 
divulgagao e format© basico semelhante.

Quando for tomada uma decisao no sentido de desconsiderar uma 
determinada informagao pelo fato de esta ser desnecessaria ao usuario, pode- 
se afirmar que essa informagao nao e pertinente e, por esse motivo, e 
irrelevante para o usuario.

Refere-se, a consistencia, ao uso dos mesmos procedimentos 
contabeis por uma empresa de um periodo para o outro, uso de conceitos e 
procedimentos de mensuragao semelhantes para itens afins nas 
demonstragdes de uma empresa, num dado periodo, e ao uso dos mesmos 
procedimentos por empresas diferentes.

a seguir, a materialidade como um limite de
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No que se refere as qualidades, e importante destacar algumas delas:

4.6. Harmonizagao Internacional das Normas e da Contabilidade

Quando houver discrepancia entre a forma juridica de uma operagao a 
ser contabilizada e sua essencia economica, a contabilidade devera privilegiar 
a essencia sobre a forma.

• tempestividade;
• integralidade;
• confiabilidade;
• comparabilidade.”

• “algumas qualidades da informagao contabil;
• prevalencia da essencia sobre a forma.

Ao se referir a prevalencia da essencia sobre a forma, trata-se de algo 
tao importante para a qualidade da informagao contabil, que, de acordo com 
ludicibus, mereceria ate ser considerado postulado ou pre-requisite ao conjunto 
de postulados, principios e convengoes.

destacado, ate como pre-requisito aos Principios Fundamentais de 
Contabilidade, inclusive hierarquizados por ludicibus (1997:76), em Postulados, 
Principios e Convengoes, a importancia e os cuidados que devem ser tornados 
pelos responsaveis pela elaboragao de informagdes contabeis aos usuarios, 
em relagao a:

Conquanto os Principios Contabeis raramente mudem, as normas 
evoluem e se modificam de acordo com o desenvolvimento economico, a

O CFC editou, em julho de 1995, a Resolugao no. 785, em que as 
qualidades, em referenda, chamadas de atributos, estao enunciadas e 
explicadas.
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Consoante Franco (1995:41):

Continuando, Castro Neto (1998:58) afirma que,

Reforgando a observagao de Franco tem-se a citagao de Camargo 
(1998:12-13): “Importante - nunca e demais repetir — e ficar bem claro, sem 
nenhuma sombra de duvidas, que o que se busca e a Harmonizagao das 
Normas, e nao dos Principios, pois estes sao imutaveis.”

evolugao tecnologica e as proprias condigoes individuals e especificas de cada 
entidade onde as normas sao aplicadas.

“Essa necessidade de harmonizagao das normas vem sendo 
reconhecido ha muito tempo, nao somente pela profissao contabil, 
mas tambem por homens de negocios e pela propria sociedade, 
pois somos hoje, todos, direta ou indiretamente, interessados na 
riqueza e nas atividades econdmicas das empresas, das 
entidades e do Pais em que vivemos, assim como daqueles com 
os quais nos relacionamos.”

De acordo com Castro Neto (1998:58) conceitua-se a harmonizagao 
contabil “como o process© de trazer os padroes contabeis internacionais para 
algum tipo de acordo tai que as demonstragdes contabeis de diferentes paises 
sejam preparadas segundo um conjunto comum de principios de mensuragao e 
disclosure.”

Consoante Jeronimo Leite (2001), para qualquer empresario ou 
segmento economico que queira negociar seja em fronteiras nacionais ou 
internacionais, entender as dimensdes internacionais da Contabilidade e vital,

A harmonizagao contabil e assunto de discussoes obrigatbrias em fdruns 
e outros encontros de estudiosos e pesquisadores na area de contabilidade 
internacional, entretanto, segundo Castro Neto (1998) existem opinioes 
divergentes quanto a sua viabilizagao.

“O debate em torno da harmonizagao internacional da 
contabilidade teve origem em St. Louis, em 1904, com a 
ocorrencia de uma serie de congressos internacionais. O aumento 
dos negocios internacionais, desde entao, e a necessidade de 
fontes alternativas de capital constituiram-se fortes fontes de 
pressao que emularam o debate sobre o assunto.”
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Lisboa (1995:5) enfatiza que,

De acordo com Moreira (1999-C-8),

Ainda consoante Lisboa (1995), a globalizagao conduz a harmonizagao 
de normas e a normas de alta-qualidade para as demonstragdes contabeis.

Prosseguindo Lisboa (1995:4), assevera que “com a globalizagao da 
economia torna-se vital para a Contabilidade a harmonizagao de suas normas 
em nivel internacional, sob o risco de aumentar uma forte descrenga, como a 
propria historia avisa.”

ja que as informagdes contabeis podem variar de urn pais para outro, de 
acordo com as normas, procedimentos, recomendagdes e principios

“Como a globalizagao leva cada vez mais as empresas a buscar 
capitals em outros paises, ou a investir no exterior, negociagoes 
para uma norma contabil internacional harmonizada ocorrem 
atualmente no IASB, em Londres.”

“Para o Brasil, que e urn pais em desenvolvimento, e muito 
importante a captagao de recursos externos e ou aliangas com 
outros paises tambem em desenvolvimento, como e o caso do 
MERCOSUL
Principalmente para que o capital estrangeiro seja investido em 
nosso Pais, e importante uniformizar a linguagem, ou seja, com a 
recente tendencia de globalizagao da economia, existe uma forte 
mobilizagao com vistas a harmonizagao das normas contabeis, 
em nivel internacional, e o Brasil nao pode simplesmente ignorar 
este fato.”

Observe-se ainda que outras formas de evidenciagao - disclosure - 
tornam-se impossiveis de serem entendidas sem uma consciencia e urn maior 
conhecimento dos principios contabeis internacionais bem como de urn solido 
conhecimento da cultura do empreendimento, de acordo com Jeronimo Leite 
(2001).

Tais diferengas que podem ser culturais, em praticas e riscos 
empresariais, sistemas politicas e tributarios, inflagao, representam um 
somatorio que devem ser considerados no processo decisorio de onde e de 
que forma investir.
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Segundo Jeronimo Leite (2001:18):

Consoante Lisboa (1995:6),

sao:

• Comissao de Valores Mobiliarios (CVM);

• Conselho Federal de Contabilidade (CFO);

• Institute Brasileiro de Contadores (IBRACON);

Secretaria da Receita Federal.

Contabilidade podeminternacionais da ser

No cenario atual, as normas contabeis sao emitidas pelas diversas 
entidades de Paises ou Grupo de Paises.

“A Contabilidade, no seu principal objetivo, que e o de fornecer 
informagdes uteis e relevantes a seus usuarios, para que eles 
possam fazer avaliagdes bem fundamentadas, necessita de 
normas para que os profissionais, estudiosos e usuarios, utilizem 
uma mesma linguagem, garantindo, assim, uma maior 
consistencia da informagao, e permitindo, tambem, urn maior 
controle sobre a atuagao dos profissionais da Contabilidade.”

“A globalizagao da economia e o irreversivel processo de 
uniformizagao contabil em todo o mundo, exigido pelos 
investidores internacionais, deve acontecer, para que a 
Contabilidade possa ser vista e entendida numa linguagem 
universal no mundo dos negocios empresariais.”

Foram realizadas nos Estados Unidos as primeiras pesquisas relativas a 
questao de conceitos basicos, identificagao de postulados e principios 
contabeis apos o cenario de decadencia da escola europeia, e como ja foi 
enfatizado, foi naquele Pais que tambem se usou pela primeira vez a 
expressao “Principios de Contabilidade Geralmente Aceitos". Consoante Lisboa 
(1995:6), “Essas pesquisas visavam conceitos, postulados e principios, que 
fossem de carater generico e ample, nos quais se baseariam as normas 
contabeis.”

Como organismos 
destacados:

No Brasil os principals responsaveis pela emissao daquelas normas
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Castro Neto(1998:60) afirma que,

• IASB (International Accounting Standards Broard); e

“A nova estrutura do IASB vem atender aos anseios do FASB dos 
Estados Unidos e proporcionar seguranga aos mercados que adotam as 
normas internacionais de Contabilidade”, assevera Jeronimo Leite (2001:23).

Para maiores esclarecimentos serao feitas algumas consideragdes sobre 
os orgaos responsaveis pela harmonizagao das normas contabeis.

• International Accounting Standards Board (IASB);

• International Federation of Accountants (IFAC);

• Intergovernamental Working Group of Experts on International 
Standards of Accounting na Reporting (ISAR).

• Uniao Europeia, atraves do seu Conselho de Ministros e de 
sua Comissao Executiva.”

Orgao privado, criado em 1977, a IFAC - Federagao Internacional dos 
Contadores - representa a Classe dos Contadores. Tern por fungao regular a 
profissao contabil, emitir normas internacionais de auditoria denominadas de 
International Auditing Standards (IAS) - Normas Internacionais de Auditoria - 
NIA’s.

O IASB - Junta de Normas Internacionais de Contabilidade - e o 
orgao sucessor do IASC, a partir de abril de 2001, tern por objetivo a definir e 
emitir normas internacionais de contabilidade conhecidas como International 
Accounting Standards (IAS) ou em portugues, Normas Internacionais de 
Contabilidade (NIC’s). Referido orgao foi criado em 1973.

“o processo de harmonizagao das normas contabeis, em nivel 
mondial e levado a efeito basicamente por tres organizagdes 
referidos abaixo. Uma Quarta organizagao, o International 
Standards of Accounting and Reporting, ISAR, atua no processo 
de harmonizagao por vias outras que nao a normatizagao, como o 
convencimento, recomendagao e outras:

OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development), atraves de urn grupo de trabalho permanente;
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A OECD — Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento 
Economico - e um organismo internacional criado em 1960 e composto pelos 
governos de vinte e nove paises mais industrializados do mundo. A partir de 
1978 funciona na OECD o Grupo de Trabalho para Assuntos de Contabilidade

Em 1973 foi criado o primeiro Grupo de Estudo para estudar o impacto 
das grandes corporagdes multinacionais sobre o desenvolvimento das relagdes 
internacionais, segundo Castro Neto (1998).

Criado formalmente em 1982 pelo Comissariado das Nagdes Unidas, o 
ISAR - Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos em Padroes 
Internacionais de Contabilidade tern por objetivo discutir a harmonizagao de 
padroes contabeis para empresas transnacionais e seus pronunciamentos tern 
impacto global, consoante Lisboa (1985).

“A EU — Uniao Europeia - foi criada como um bloco economico datado 
inicialmente do Tratado de Paris, em 1951, que criou a European Coal and 
Steel Community (ECSC) - Comunidade Europeia do Carvao e do Ago 
consoante Jeronimo Leite (2001:25).

As Diretivas sao, portanto, responsaveis pela normatizagao contabil 
objetivando tornar as informagdes constantes das demonstragdes contabeis 
mais harmonizadas e comparaveis, segundo Castro Neto (1998:5) e Jeronimo 
Leite (2001:24).

Apesar de nao se tratar de uma entidade exclusivamente contabil, 
elabora Diretivas Contabeis que regulam a contabilidade dos paises membros 
da Uniao Europeia. Referidas Diretivas fazem parte, segundo Lisboa (1995:32) 
“de um ample process© de harmonizagao das legislagoes que regulam as 
atividades empresariais, visando proteger os associados e terceiros”.

Lisboa (1995:32) enfatizar que: “Se existe uma tendencia de 
globalizagao da economia e de unificagao da estrutura conceitual contabil, no 
ambito mundial, torna-se imprescindivel um acompanhamento dos trabalhos 
elaborados pela EU.”
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Portanto, a pratica harmonizada da contabilidade da Uniao Europeia, 
segundo Castro Neto (1998:1V) “e realizada atraves das Diretivas. Esses sao 
os documentos emitidos pela Comissao Europeia, obrigatorios a todos os 
estados-membros, e incluidos na legislagao nacional da maioria dos paises do 
Bloco.

Tratando-se de um bloco economico e politico composto por quinze 
paises, todos eles tendo suas normas contabeis especificas, a Uniao Europeia 
(EU) exerce uma importancia impar a harmonizagao das normas contabeis 
entre os estados-membros.

No cenario internacional, a harmonizagao das normas contabeis e tarefa 
que vem sendo desempenhada pelo IASB.

Referido Grupo de Trabalho relaciona-se estritamente com outros 
organismos internacionais de contabilidade, como ISAR, o IASC e a EU.

cujo objetivo e normatizar a contabilidade praticada pelas empresas localizadas 
nos paises-membros.

Observa-se diante das consideragdes elaboradas que a harmonizagao 
internacional da contabilidade e na atualidade uma preocupagao mundial e que 
vem sendo discutida principalmente nas duas ultimas decadas. Atente-se, a 
seguir, para as afirmagdes de Lisboa (1995:37):

"... harmonizagao e uma preocupagao generalizada entre 
entidades internacionais que lidam com normas contabeis, alem 
de esclarecer a razao pela qual essa preocupagao esta 
fundamentada, ou seja, refletir sobre alguns dos principals 
aspectos inerentes a questao da harmonizagao, tais como: as 
razoes para buscar-se a harmonizagao; as vantagens e 
desvantagens da harmonizagao; a pressao exercida pelos 
usuarios; a influencia da crescente globalizagao da economia; 
outras influencias ambientais, e os obstaculos a harmonizagao.”

Apesar da existencia das Diretivas e destas serem incluidas na 
legislagao em parcela dos paises componentes daquele bloco economico, “ o 
nivel de harmonizagao entre esses paises foi considerado baixo. A 
harmonizagao de normas e prdticas contabeis do bloco europeu depende da
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Consoante Franco (1995:45),

Nas duas ultimas duas decadas, o universo e a economia mundial vem 
gradativamente passando por um processo irreversivel de mudanga, ou seja, a 
chamada globalizagao, segundo Jeronimo Leite (2001). Afirma, ainda, que tai 
transformagao tern sido intensa e constante, alterando todos os aspectos da 
sociedade, redefinindo o conceito de propriedade e riqueza, e propiciando 
surgimento de novos paises e a queda de antigas potencias. Este e o cenario 
atual.

vontade politica das nagdes soberanas que o compdem...” conclui Castro Neto 
(1998:37).

“O IASB com sua nova estrutura organizacional, vem 
desempenhando um papel crucial no processo de harmonizagao 
internacional de contabilidade emitindo normas internacionais de

Os paises que adotam normas contabeis reconhecidas 
internacionalmente levam consideravel vantagem sobre os demais, em relagao 
a investimentos estrangeiros. Atraves de informagoes contabeis de qualidade, 
transparencia e comparabilidade fornecidas aos investidores, possibilita 
analises decisivas viabilizando transagoes seguras e rentaveis. Tudo isso, 
para o investidor, possibilita a analise de redugao de risco do investimento e 
do custo do capital.

A globalizagao, portanto, esta tornando irreversivel o processo de 
uniformizagao contabil mundial. Os investidores estrangeiros sao atraidos para 
mercados que sejam conhecidos e nos quais confiam, pois querem seguranga 
para os investimentos feitos.

“ os esforgos no sentido de se conseguir harmonizar as normas 
contabeis decorrem das exigencias, hoje extremamente 
intensificadas, de maior aprimoramento da Contabilidade. Essa 
harmonizagao, em termos internacionais, nao e facil de ser 
concretizada, em virtude de peculiaridades da cultura, das leis e 
dos usos e costumes regionais. O importante e que, mesmo com 
pequenas diferengas na aplicagao pratica, de cada pais, essas 
normas estejam sempre dentro dos parametros inflexiveis dos 
Principios Fundamental's de Contabilidade. Somente assim serao 
respeitados os fundamentos dessa ciencia, contribuindo para 
maior credibilidade da profissao contabil.”
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A proposito, Carvalho apud Moreira (1999:c-8) explica:

Carvalho apud Moreira (1999:c-8) afirma:

“O objetivo e permitir e facilitar o fluxo de capital entre os paises. 
Logo uma empresa argentina langara agoes em Sao Paulo, uma 
firma paulista em Hamburgo e uma italiana em Nova York e, para 
isto, precisamos de uma norma contabil internacional e de gente 
qualificada a altura.”

E de responsabilidade do IASB em Londres a elaboragao dos padroes 
internacionais de contabilidade; e a de auditoria e de responsabilidade do 
IFAC. A partir de julho de 1999, a fundagao International Qualification 
Organization (IQO), de Londres, participara daquele trabalho que ira certificar o 
diploma dos futures contadores globais, assevera Moreira (1999).

“A IQO sera uma especie de ISO em educagao contabil. As 
universidades vao mudar o curriculo para obter a certificagao de 
seu curso, para nao perder alunos interessados em preparar-se 
de acordo com as melhores praticas e poder competir a nivel 
internacional. ... Chegamos a conclusao de que o profissional que 
so conhece contabilidade e nao enxerga o mundo a sua volta, 
esta morto.”

contabilidade que versam sobre varias matdrias contabeis. 
Promover mundialmente a aceitagao e cumprimento desses 
pronunciamentos e o grande desafio do IASB”, afirma Jeronimo 
Leite (2001:29).

Foi realizada em 1999, em Genebra, uma reuniao internacional 
conduzida pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas em 
Normas Internacionais de Contabilidade e Publicagao - ISAR, da Conferencia 
das Nagdes Unidas para o Comercio e o Desenvolvimento, com a participagao 
de 150 peritos de 60 paises, quando concordaram em adotar as novas 
diretrizes sobre as qualificagoes dos futuros contadores profissionais, que 
servirao de base para os novos diplomas nacionais e ajudarao os interessados 
a exercer suas fungdes de contador numa economia globalizada, consoante 
Moreira (1999).

Moreira (1999) enfatiza que as negociagoes poderao enfrentar 
dificuldades para aprovagao da norma unica e as principals barreiras estao 
sendo colocadas pelos Estados Unidos. Isso se deve ao volume de seu
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Consoante Ribeiro de Carvalho (2001:2),

e

Caseirao (1999:7) afirma que:

Com a criagao do IASB, em 1973 ate atualidade, pode-se afirmar que 
muito progress© tem sido feito, entretanto ha muito ainda a ser realizado.

mercado de capitals, o que leva aquele pais & tendencia de querer impor sua 
norma contabil como padrao global. Entretanto o IASB argumenta que nenhum 
norma devera ser emitida objetivando servir aos interesses de um unico pais, 
pois o objetivo e atender aos interesses internacionais.

O IASC, segundo Ribeiro de Carvalho (2001:3), “esta continuamente 
desenvolvendo e melhorando seus padroes internacionais...”.

A transparencia das demonstragoes contabeis so ocorrerao com 
cooperagao entre governo, empresarios e profissionais, com base um maior 
desenvolvimento educacional, profissional e solida infra-estrutura regulatoria. 
Mas isso ainda levara algum tempo, pois para se adaptar aos novos padroes e 
preciso adequada preparagao dos envolvidos.

“Hoje, com os sistemas de informagdes mundiais pela internet 
num mercado globalizado, torna-se urgente a necessidade de 
uma linguagem unica e acessfvel para reportar os fatos 
financeiros. O potencial para as Normas Internacionais de 
Contabilidade - IAS fornecer as bases de comparagoes 
internacionais dos relatdrios financeiros esta sendo cada vez mais 
discutido. Como evidencia temos: a recomendagao maio/2000 
onde as comissdes de valores mobiliarios devem permitir que os 
emissores multinacionais utilizem o IAS para ofertar agoes e 
registro nas bolsas de valores sujeitos a adogao de tratamentos 
suplementares; e a recomendagao de junho de 2000 da Comissao 
Europeia e que as companhias europeias deverao preparar suas 
demonstragdes contabeis consolidadas de acordo com o IAS”.

Prossegue Ribeiro de Carvalho (2001) afirmando que da Asia ate a 
America existe sensivel preocupagao tanto de governos como de reguladores e 
profissionais de contabilidade em examinar suas regras nacionais de 
contabilidade e as divergencies existentes entre estas e as regras 
internacionais, objetivando reduzir as diferengas existentes.
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Nasi (1993:99) analisa o assunto e afirma:

Por fim, tem-se a explicagao de Lisboa (1995:44):

Diante do exposto e pelas pesquisas realizadas percebe-se que a 
harmonizagao das informagdes contabeis sao desejadas nao apenas pelos 
organismos nacionais e internacionais e pelos profissionais da contabilidade, 
mas sobretudo pelo mercado de capitals e pelos investidores, em especial, e 
para tanto, esforgos estao sendo desenvolvidos para a concretizagao desta 
realidade.

Baseados neste contexto, o IFAC e o IASC trabalham objetivando a 
uniformizagao dos padroes contabeis a serem aplicados universalmente, 
segundo Jeronimo Leite (2001).

“Nao e mais possivel que uma empresa brasileira tenha de 
preparar demonstragdes contabeis com padroes diferentes para 
um langamento de agoes em Londres ou Nova lorque, e outras, 
na Bolsa de Buenos Aires, alem daquelas que usualmente 
prepara para os investidores brasileiros.”

Continuando, o autor lembra que “a realizagao de uma analise 
comparando as normas do FASB e as do IASC, revelou que existem cerca de 
255 diferengas entre os principios preconizados pelas duas instituigoes (The 
Accountant, Maio de 1997)”.

“De facto, as empresas que pretendem cotar-se nas bolsas 
americanas tern de reformular as suas contas de forma que as 
mesmas possam respeitar os ‘GAAP’ norte-americanos, que sao 
definidos pelo Financial Accounting Standards Board (FASB) e 
aceitos pelo International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO). Muitas empresas apresentam normalmente tres 
conjuntos de contas, um de acordo com os principios alemaes, 
um outro de acordo com os principios expresses pelo International 
Accounting Standards Committee (IASC) e ainda um terceiro de 
acordo com os principios preconizados pelo FASB."

“Sistemas contabeis harmonizados em nivel mondial podem 
facilitar analises comparativas de resultados contabeis de 
empresas nacionais e estrangeiras, e assim ajudariam os 
usuarios externos das demonstragdes financeiras a avaliar o 
desempenho das empresas em nivel mondial.”
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A seguir, proceder-se-a a analise comparativa das atividades de 
factoring no Brasil e na Italia e o reflexo na qualidade das divulgagoes daquelas 
informagdes do segmento brasileiro.

Apos estas consideragoes que objetivaram expor a importancia das 
informagdes contabeis para as empresas em geral e para o segmento de 
factoring, em particular, sugerindo-se seja priorizada a harmonizagao na 
elaboragao daquelas informagdes visando os aspectos qualitativos e 
harmonicos que refletirao em suas divulgagoes. Como consequencia o 
segmento passara a dispor de analises economic©-financeira, estatisticas e 
gerenciais que embasam nao apenas o processo decisorio interno mas 
possibilitam tambem o mercado brasileiro a participar do processo.



Capitulo 5

ANALISE COMPARATIVADAS ATIVIDADES DE 
FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) NO BRASIL E NA 

ITALIA E O REFLEXO NA QUALIDADE DAS 
DIVULGAQOES DAS INFORMAQOES CONTABEIS



Sumario

5.1.

5.2.

5.3.

Breve Historic©5.3.1.

5.4

5.5

5.6

Consideragoes Basicas

Informagoes e Demonstragao Contabeis Brasileiras

Informagoes e Demonstragao Contabeis Italianas

Balango (Bilancio)

Comparagao entre o segment© de factoring brasileiro e italiano

Consideragoes Finais

5.3.2. Legislates e Normativos

5.3.3. Fontes e Definigoes de Informagoes Estatisticos e Contabeis

CAPITULO 5 - ANALISE COMPARATIVA DAS ATIVIDADES DE FOMENTO 

MERCANTIL(FACTOR/A/G) NO BRASIL E NA ITALIA E O 

REFLEXO NA QUALIDADE DAS DIVULGAQOES DAS 

INFORMAQOES CONTABEIS



158

CAPITULO 5

5.1. ConsideraQdes B^sicas

ma is

Como ocorre em toda atividade econdmica, as sociedades de fomento 
mercantil (factoring) tiveram um crescimento que, no Pais, a luz das fecnicas 
administrativas, pode ser considerado fundamentalmente quantitative, sem 
maiores preocupagoes com os aspectos qualitativos. Evidente que se deve 

observar a existencia da problematica da ausencia de regulamentagSo 
especifica para aquele segmento; entretanto, isso nao significa que o segmento 
apresente problemas especiais como consequencias dessa situaQdo atual, no 
tocante a controle.

Neste Capitulo enfocar-se-do as atividades de fomento mercantil 
(factoring) no Brasil e na Italia, de forma comparativa, bem como serao tecidas 
algumas considera^oes beisicas objetivando subsidiar a anSlise do reflexo que 
a qualidade das informagoes contabeis poderS causar no segmento brasileiro.

ANALISE COMPARATIVA DAS ATIVIDADES DE FOMENTO MERCANTIL 
(FACTORING) NO BRASIL E NA ITALIA E O REFLEXO NA QUALIDADE 

DAS DIVULGAQdES DAS INFORMACdES CONTABEIS

Consoante Marion (1989), 6 sabido, e metodologicamente se justifica, 
que 6 necessSrio que haja um crescimento real apenas quantitative, numa 
primeira fase, para posteriormente, quando a realidade assim o exigir, ser dada 
aten^So aos aspectos qualitativos, cuja grande fungSo ser£ consolidar essa 
realidade, moldando-a de acordo com os padroes t&cnicos 

recomendados, possibilitando assim os controles antes inexistentes.
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O principal sistema de informagbes de uma empresa, a Contabilidade, 
tem por objetivo fornecer informagbes aos usuSrios internos e externos, os 
internos, em especial, para que possam realizar an^lises e tomar decisdes. As 
informagbes contabeis por ser um instrumento para a tomada de decisdes deve 
atender a todos os objetivos a que se destina conforme j£ enfocado.

Os meios e a instrumentalizagbo para a efetivagbo de tais controles, 
segundo Marion (1989), sdo uma realidade inevitavel. Os padrdes de controle 
utilizados em grandes empresas do segmento caracterizam-se pela aplicagbo 
de metodologias consagradas em outros segmentos.

Com a modernizagbo e avango tecnoldgico na drea fiscal do Estado, a 
legislagao atualizada e a presenga constante do fisco federal, estadual ou 
municipal atraves de legislagdes, regulamentos e instrugdes esclarecedoras 
expedidas pelos drgdos competentes, cuja finalidade 6 a de controlar os seus 
direitos relacionados aos problemas tributaries objetivando especificamente 
para a arrecadagao de forma correta e tempestiva dos tributes sob sua 
responsabilidade, as empresas passaram a se preocupar e dispor de 
planejamento contabil capaz de controlar e disponibilizar informagbes contabeis 
que atendessem ndo apenas ao fisco mas a todos os interessados e 
envolvidos em suas transagoes de negdeios.

O roteiro bdsico que norteia as atividades do responsbvel pela 
Contabilidade ou Controladoria da empresa e o planejamento contabil que, no 
entendimento de Marion (1989), alem de confer em seu bmago as 
caracteristicas peculiares atinentes b atividade explorada pela empresa, deve 
manter uma permanente integragbo com os parametros fiscais, reguladores 
dos assuntos ligados b tributagao, e com os aspectos fiscais da atividade 
exercida pela empresa.

Diante do exposto no paragrafo anterior, coloca-se a figura do 
responsavel pela Contabilidade das empresas, cuja fungbo, para Marion 
(1989) 6 reunir todos os dados resultantes das operagbes realizadas pela 
empresa para apurar as novas posigbes financeiras e economicas advindas 
dessas operagbes.
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Conforme as observances daquele autor (2001), o CFC dita regras 
opcionais de que as DemonstranCes Contabeis poderCo ser ajustadas pelos

O SIC, portanto, devera captar os fatos econdmicos, financeiros e 
patrimoniais e, a partir destes, emitir os relatCrios contabeis para a tomada de 
decisCes. Assim, possibilitara ao Controller ou Contador e, em especial, ao 
empresario, analisar, atravds dos demonstratives contabeis, gerenciais e 
financeiros da empresa, o desempenho dos negocios e planejar e tra?ar 
estrategias objetivando nSo apenas expandir ou diversificar os negCcios, mas 
tambdm aplicar as disponibilidades ou fazer investimentos e para gestao 
tributaria, tornando a empresa capaz de poder ndo apenas participar, mas 
manter-se no mercado atual altamente competitive.

Para se ter informanCes contabeis capazes de satisfazer os usuarios, 
em geral, e os usuarios internos, em especial, suprindo assim as suas 
necessidades, as empresas devem implantar uma contabilidade considerada 
forte e integrada, automatizada, com um Sistema de InformanCes Contabeis 
(SIC), capaz de gerar informanCes disponlveis para uso em todos os nlveis 
gerenciais ou operacionais, no planejamento e no controle das atividades das 
empresas.

Observe-se que os Principles e as Normas de Contabilidade sCo da 
maior importSncia, tanto para os usuarios das informanCes contabeis, quanto 
para a sociedade e para os profissionais responsaveis pela elaborate 
daquelas informanCes, por concernir diretamente ao exerclcio profissional sob 
os aspectos tecnico e comportamental.

De acordo com Ribeiro de Castro (2000:5), “requerimentos legais do 
Brasil estao baseados na Lei das Sociedades por A^bes de 1976 
complementados pelos regulamentos da Comissao de Valores Mobiliarios para 
companhias listadas.”

Existem no Pals duas estruturas de Contabilidade, ou seja, uma 
fundamentada pela Lei Societaria (Lei 6.404/76 alterada pela n° 10.303/01) e, 
a outra, pelo CFC. O reconhecimento da inflanCo nas DemonstranCes 
Contabeis representa significative diferenga entre ambas, consoante Ribeiro de 
Castro (2001).
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A propdsito, Sayad (1996) enfatiza: “A CVM tern feito um excelente 
trabalho, desde a sua cria$ao, para conseguir balances realistas e regras 
corretas para o lanpamento de titulos no mercado financeiro e operates nas 
Bolsas de Valores.”

“ Os principles de contabilidade no Brasil divergem dos principios 
contabeis requeridos pelo IAS por causa da falta de regras 
especificas em algumas areas; nao ha regras especificas para 
divulgate de demonstrates de fluxos de caixa, operates 
descontinuadas, relatorios por segmento e diluito de a?6es; bem 
como existem inconsistencies entre as regras brasileiras e o IAS 
que poderiam resultar em diferen^as entre muitas empresas em 
certas areas”, consoante Ribeiro de Castro (2001: 5 e 6).

Observe-se, entretanto, que no Brasil, a emissao das normas contabeis 
nao estSo restritas apenas a Lei Societaria e ao CFC. A CVM, o IBRACON, e a 
Secretaria da Receita Federal atrav6s de legislates e normativos especificos, 
tamb6m ditam normas contabeis contribuindo assim para maior 

aperfeiQoamento do desempenho da profissao contabil e consequentemente da 
elaborate e divulgate de informates e demonstrates contabeis uteis aos 
seus usuarios tanto internos como externos.

efeitos inflacionarios quando estes forem relevantes, entretanto, nao especifica 
como se fazer a mensurat0 dessa materialidade. A Lei Societaria nao permite 
o reconhecimento daqueles efeitos, a partir de 01 de Janeiro de 1996. Atente-se 
que todas as companhias sao requeridas a preparar as Demonstrates 
Contabeis de acordo com aquela legislate-

Consoante o CFC, (2001:23) “a empresa deve manter escriturato 
contabil com base na legislate comercial e com observancia das Normas 
Brasileiras de Contabilidade e dos Principios Fundamentals de Contabilidade."

Abordar-se-a, na sequ&ncia do desenvolvimento do trabalho, as 

lnformates e Demonstrates Contabeis Brasileiras e Italianas, e a seguir, a 
comparat° entre o segmento de factoring dos dois Paises.
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5.2. InformaQdes e Demonstrates Cont^beis Brasileiras

De acordo com a Lei SocietSria (1990:62), n°. art. 176, do Capitulo XV,

o

0-

De acordo com o CFC, atraves da Resolute CFC n°. 686, de 14 de 
'dezembro de 1990, que aprovou as Normas Brasileiras de Contabilidade, as 
demonstrates contcibeis a serem elaboradas sSo:

Atente-se ainda para os parSgrafos 1° e 4°, da legislate em referenda 
(1996:63), a seguir:

• Balango Patrimonial;

• Demonstrate do Resultado;
• Demonstrate de Lucros ou Prejulzos Acumulados;
• Demonstrate das Mutates do PatrimOnio Llquido; e
• Demonstrate das Origens e Aplicates de Recursos.

I - balango patrimonial;
II - demonstrate dos lucros ou prejulzos acumulados;
III - demonstrate do resultado do exerclcio;
IV - demonstrate das origens e aplicates de recursos."

Observe-se que no Art. 186, parSgrafo 2°, de referida Lei (1990:67), “A 

demonstrate de lucros ou prejulzos acumulados dever£ indicar o montante do 
dividend© por a?ao do capital social e poderci ser inclulda na demonstrate das 
mutates do patrimOnio llquido, se elaborada e publicada pela companhia.”

“Ao firn de cada exerclcio social, a Diretoria farei elaborar, com 
base na escritura^ao mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrates financeiras, que deverSo exprimir com clareza a 
situate do patrimdnio da companhia e as mutates ocorridas no 
exerclcio:

Paragrafo 1° - As demonstrates de cada exerclcio serao 
publicadas com a indicate dos valores correspondentes das 
demonstrates do exerclcio anterior.
Paragrafo 4° - As demonstrates serao complementadas por 
notas explicativas e outros quadros anallticos ou demonstrates 
contabeis, no pressuposto de sua aprovagao pela assembleia 
geral.”
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Referida harmonizagdo beneficiaria o segmento nacional do factoring 
proporcionando melhores condigoes de tratamento, aplicagdo, desenvolvimento 
e divulgagdo das informagdes contdbeis, financeiras e administrativas atravds 
de um sistema eficiente de controle contdbil.

Isto tornar-se-d uma realidade a partir da elaboragdo de um sistema 
contdbil harmdnico que venha suprir a lacuna existente tomando-se por base o 
estudo e andlise da operacionalizagdo e os criterios contabeis e normativos 
nacionais em vigor, o que possibilitard atravds de harmonizagdo contdbil a 
elaboragdo de informagdes e/ou demonstragoes contabeis uniformes, quer 
sejam diarias, mensais, semestrais ou anuais.

O segmento de factoring brasileiro segue os normativos contdbeis 
bdsicos existentes no Pais, entretanto, observe-se que com a constante 
expansdo do segmento seria de vital importdncia que se harmonizassem as 
prdticas contdbeis adotadas proporcionando subsidies para a elaboragdo e 
divulgagao de informagdes e demonstragoes contdbeis uniformes, objetivando 
harmonizar e analisar as atividades de fomento mercantil (factoring)) em todo 
territdrio nacional, fomecendo meios para estudos que possam viabilizar o 
fortalecimento e incentive do setor.

O factoring, nas ultimas tres ddcadas tern tido uma evolugao 

vertiginosa, com atuagdo na Europa, Americas, Africa, Asia e Australia, 
portanto, em 54 palses, totalizando 986 companhias associadas a FCI, 
realizando operagdes do factoring domestic© e internacional, atingindo um total 
de 641,572 em milhdes de Euros, posigdo do ano 2000, como poder-se-d

Atente-se para a premente necessidade bdsica de busca de 
informagdes e pesquisas junto a entidades internacionais tais como a Factoring 
Chain International (FCI), International Factors Group (IFC), a Associazione 
Italiana per il Factoring (ASSIFACT), a European Factoring Federation of 
National Factoring Associations (EUROPAFACTORING), Osservatorio sugli 
Intermediari Finanziari Non Bancari (OSSFIN) della SDA Bocconi, e outros 

organismos internacionais do segmento.
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A elaboragao e divulgagdo harmonizadas das demonstragdes contabeis 
do segmento de factoring 6 uma realidade premente diante do atual cenario 

brasileiro.

O que ocorre na realidade 6 a quase inexistencia de publicagdes 
contabeis e estatisticas do segmento brasileiro limitando-se, atualmente, 
apenas ao trabalho desenvolvido pela ANFAC atravds da midia, do Informative 
trimestral ANFAC, de alguns levantamentos estatisticos anuais e outros 

informes e services a disposigao dos associados e do publico em geral no site 
daquela Associagao.

O segmento brasileiro opera apenas com o factoring domdstico existindo 
a viabilidade de atuar na drea internacional a partir de 2002. Sem duvida, no 
Brasil, o factoring tambdm vem tendo uma expansdo considered, entretanto, 
necessita de ter mais informagdes disponlveis para o mercado, a cada dia mais 
exigente e seletivo e tambdm objetivando a atender ds empresas associadas d 
ANFAC que carecem de informagdes do segmento.

comprovar no World Factoring Yearbook (2001), uma publicagdo daquela 

organizagdo internacional.

Segundo Braga (1999:51), “Num cenario dinamico, as organizagoes e as 
informagdes assumem considerdvel importancia, como fatores determinantes 
que Scio do comportamento dos neg6cios em uma economia globalizada, na 
qual os mercados, nacionais e internacionais, sofrem mudangas constantes.”

Prosseguindo Braga (1999:51) enfatiza que “... a importancia da 
Contabilidade tende a crescer a medida que seus usudrios comegam a 
conscientizar-se de que as informagdes por ela produzidas podem ser uteis ds 

suas necessidades.”

£ atravds da comunicagdo que as pessoas e as organizagoes 
relacionam-se uns com os outros influenciando-se, mutuamente. Evidente que 
a melhoria das comunicagoes de uma organizagdo passa por urn adequado 

sistema de informagdes contabeis, consoante Braga (1999).
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5.3. Informagdes e Demonstragdes Contdbeis Italianas

5.3.1. Breve Histdrico

Segundo Leite (1998), na Europa, o segmento de factoring opera 

alavancado pelos bancos, como 6 o caso da Itdlia, onde os ativos das 
empresas chegam a representar mais de 70% dos recursos provenientes de 
emprdstimos contrafdos em instituigoes financeiras bancdrias. Percebe-se que 
a margem de lucros do segmento vai depender da boa gestdo dos recursos 
que compdem o seu funding.

O primeiro operador do mercado italiano, consoante Giovagnoli (2000), 
foi a I’lnternational Factors Italia, criada em 1963, controlada pelo Banca 
Nazionale del Lavoro, com a participagao de 85% do Capital Social.

No continente europeu, segundo Giovagnoli (2000), a sociedade 
especializada de gestdo de crdditos foi difundida gragas a importante iniciativa 
do First National Bank e do Commercial Bank of Samuelson & Co, de Londres, 
e, concretizou-se atravds da criagdo de uma holding I’lnternational Factor A. G. 

com a finalidade de formar outra sociedade de factoring em um pais europeu.

Enfocar-se-d, a seguir, o segmento internacional, representado pela 
Itdlia, quando poder-se-d ter uma visdo do que ocorre naquele pais em se 
tratando de controle, legislagdo e demonstragdes contdbeis.

Objetivando um maior conhecimento do segmento italiano de factoring 
antes dos procedimentos de analise comparativa entre aquele segmento e o 
brasileiro serao abordadas informagdes basicas preliminares para os 

esclarecimentos julgados indispensaveis.
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Atualmente, repetindo o passado, os bancos estao voltando a controlar 
sociedades de factoring, podendo-se citar a tltulo de exemplo, a aquisigao do 
controle acionario da Venetafactoring S P A. pelo Banca Lombarda, em 6 de 
abril 2001; Padana Factoring S.P.A. controlada pelo Banca Agricola Montovana 
e fundida por incorporagao ao Merchant Leasing & Factoring S.P.A. controlada 
pelo Banca Toscana, conforme pesquisa realizada em 26 de Janeiro de 2002.

As primeiras sociedades de factoring italianas eram controladas por 

bancos. Posteriormente ocorreu a tendencia de ingresso no setor de grandes 
grupos industrials. Isso aconteceu tendo por objetivo de que atrav6s da 
factoring, fossem prestados services a seus fornecedores e aos clientes de 

outras empresas do grupo, tendo ainda por finalidade simplificar e racionalizar 
a estrutura de cada uma das empresas mediante a unificagao dos services. 
Nao tinham portanto por objetivo obter altos resultados e eram conhecidas 
como “finalizzate”, de acordo com Leite (2001).

Inicialmente foi enquadrado na categoria de empresa de services tendo 
em vista a fungao predominante de fornecer servigos essenciais as pequenas e 
medias empresas. Nao exercia atividade bancaria e nao necessitava de 
qualquer autorizagao para funcionar e nem estava sujeita a nenhum controle 
especifico por parte da autoridade monetaria italiana.

Os primeiros resultados do segmento foram considerados modestos 
foram modestos para o segmento. Entretanto, pode-se observar que, a 
proporgao que se for conhecendo o desempenho, os aspectos jurfdicos e 
controle, entre outros fatores, a excelente performance das factoring italianas, 
mas, nem sempre ocorreu assim. Segundo Leite (2001:326), ‘Em 1960 os 
factors americanos apareceram na Italia, encontrando as mesmas dificuldades 
de ambientagao experimentadas em outros paises europeus.”

Em 1982 existiam na Italia 22 empresas; em 1997 existiam 100, de 
acordo com Leite (2001). O segmento de factoring vem operando 

aproximadamente ha 30 anos, e atualmente existem 32 empresas, consoante o 
World Factoring Yearbook (2001).
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A propdsito observe-se que apesar da criaQao da ASSIFACT ter ocorrido 
em 1988, o segmento de factoring vem operando na Italia, aproximadamente 

por 30 anos, como jd enfatizado.

Aquele autor (2001) cita outra exigdncia constante do Cddigo Civil 
italiano (art.2082) que 6 a necessidade de comprovar como requisite bdsico da 
atividade empresarial, a profissionalidade. Portanto, enfoca ainda que a 
atividade de factoring tern como caracterlsticas tlpicas a continuidade, 

sistematicidade e estabilidade de sua atividade e que pela sua organiza^So e 
objetivos, pressupde uma atividade complexa e multipla, nunca uma s6 
atividade.

O factoring foi enquadrado entre os contratos de empresas comerciais 
conforme Leite (2001:327) em face da “aplicabilidade.... de uma sdrie de 
normas do Cddigo Civil para tais contratos em matdria de forma^ao (arts. 1.326 
e ss), de interpreta?ao (art. 1.379), de transferencia de direitos no caso de 
cessSo (art. 2.558)...”

Aldm da regulamentafSo legislativa, do controle do Banca d’ Italia, 
outros drgaos assessoram e contribuem com o segmento italiano de factoring 
colocando-o em destaque nacional e internacional tais como a Associazione 
Italiana per il Factoring (ASSIFACT), a European Factoring Federation of 
National Factoring Associations (EUROPAFACTORING), Osservatorio sugli 

Intermediari Finanziari Non Bancari (OSSFIN) della Universitci Commerciale 
Luizi Bocconi, alem das Factoring Chain International (FCI) e International 
Factors Group (IFC), Referidos drgaos oferecem apoio tdcnico e 

assessoramento constante nSo apenas aos associados mas colocando a 
disposi^ao do publico interno e externo, informa^oes e instruQoes sobre o 
segmento, os produtos negociados e outros informes que possibilitam novos 
negdeios alem de disponibilizar nacional e internacionalmente conduces de 
pesquisas sobre o institute do factoring e dos trabalhos desenvolvidos por 
aquelas entidades.
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Em 2000 existiam 10.325 empresas-clientes na Italia e 154.903 sacados, 
tendo tido considetavel impacto no Produto Nacional Bruto correspondendo a 
7%, de acordo com o World Factoring Yearbook (2001).

Apesar de muitos autores juridicos considerarem ser a lei 52/91 uma 
legislaqao especffica do institute do factoring italiano tendo por fundamento o 
art. 1322, 2° do Cddigo Civil, Giovagnali (2000) afirma que, nSo se tratar de lei 

prdpria pois refere-se mais especificamente a disciplina da cesscio de creditos 

das empresas intermedtarias financeiras.

O factoring domGstico atingiu 94,5% do volume total do mercado de 
factoring italiano, em 2000. O factoring exportato ou internacional atingiu 
5,5%.

A performance do segmento 6 uma realidade indiscutivel, segundo o 
World Factoring Yearbook (2001). Existe uma taxa de crescimento acelerado 

observado entre os periodos de 1998/1999 e 1999/2000 que teve um 
incremento de 8,2%, quando passou de 16,8% para 25%. O segmento vem 
mantendo-se dinSmico, apresentando novos produtos e presta^ao de services 
aos clientes, que sSo, preferencialmente, as pequenas e madias empresas, 

estimulando assim o mercado.

Na Italia, atualmente, as sociedades e institutes que exercem 
atividades de factoring s£o consideradas intermedtarias financeiras, ou seja, 
representam para as empresas italianas uma forma de financiamento 
complementar do cred i to banecirio. O segmento, de acordo com a University di 
Venezia CA’ FOSCARI (2001), esta disciplinado no Cddigo Civil Italiano, 
artigos 1260 a 1267 e na lei n°. 52, de 21 de fevereiro de 1991, no que se 

refere ao controle de cr&dito. £, portanto, disciplinado por leis e sob o controle 
do Banca d’ Italia, no que se refere a cessSo de cr&dito, conforme o art. 2, da 
lei 52/91.

As empresas de factoring italianas sempre operaram com uma 
alavancagem alta nos bancos, com 70% de sua carteira de cr6ditos a receber, 
consoante Leite (2001:328).
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O factoring encontra-se em processo de penetragao no setor publico 
italiano com a introdugao de uma nova legislagao referente as relagoes 
contratuais entre empresas comerciais e o setor publico. Trata-se da lei no. 
109, chamada de “Lei Merloni" que permite que o factoring seja usado como 

um meio de aumentar as finangas para os services publicos. Referida lei foi 
oficialmente promulgada em 1994, todavia, sua regulamentagbo tern sido muito 
dificil, como enfatiza o World Factoring Yeabook (2001).

O volume de factoring italiano esta mais concentrado nos setores 

industrials de Transportes (27%), Material eletrico (9%), Produtos de energia 
(5,5%), Outros (20,5); Comercio de Services (14%), Outras Vendas de Servigos 
(5,5); e outros setores com menores percentuais.

Consoante o World Factoring Yearbook (2001), o desempenho e a 
performance do mercado de factoring da Italia o coloca em terceiro lugar no 
mercado de factoring mondial abaixo do Reino Unido e dos Estados Unidos; e 
o segundo das operagbes internacionais de factoring do mundo apos o Reino 
Unido.

Foi aprovado pelo governo a criagbo de uma central de risco a ser 
administrado pelo Banca d’Italia. A criagbo e as instrugbes de seu 
funcionamento foram publicadas na Gazzetta Ufficiale (G.U.) n°. 272, de 21 de 
novembro de 2000, segundo ASSIFACT (2002).

Em relagbo ao ano 2000, no mercado mundial de factoring o total das 
operagbes realizadas importaram em quase “642 milardi di euros". No 
mercado internacional a posigbo da Italia apresentada foi de 17% do mercado 
mundial e 26% do mercado europeu, consoante a ASSIFACT (2002).

Sobre o assunto, a ASSIFACT (2001) esclarece que no decorrer do ano 

2000 foram feitos contatos com o Minister!© Publico no sentido de que se 
processe a regulamentagbo da lei 109/94 objetivando a possibilidade do 
segmento operar com o ente publico e aguarda um pronunciamento do 
Conselho de Estado.
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5.3.2. LegislaQdes e Normativos

Leis e Decretos

• Codigo Civil, Titulo I, Capitulo V. Da cessao de credito, artigos 1260 a 1267.

Lei n°. 52, de 21.02.1991, publicada na G.U. no. 47, de 25.02.1991;

Disciplina a cessao de crddito da empresa.

• Decreto Legislative n°. 87, de 27.01.1992, publicado em Leis e Decretos;

Instrufoes do balance da entidade financeira.

Enfocar-se-a, a seguir, a legislate bem como os normativos pertinentes 
ao segmento de factoring italiano, de acordo com Giovagnoli (2000):

Lei n°. 967, de 27.12.1953 e Lei n°. 88, de 09.03.1989, publicadas em Leis e 
Decretos;

Legislate que qualifica 

previdenciaria.

• Lei n°. 260, de 14.07.1993, publicada na G.U., Suplemento ordinario n°. 
178, de 31.07.1993;

Observe-se que o Banca d’Italia atravbs da Risk Monitoring Agency 
(RMA), contribui com informa^bes para que quaisquer intermediaries 
financeiros inclusive as factoring, possam operar com mais seguran^a no 

mercado evitando-se assim danos e prejulzos para o segmento.

Anualmente, a FCI, considerada pela ASSIFACT a mais importante 
cadeia de factoring internacional, informa as sociedades de factoring 
associadas os dados relatives a evoluQbo do faturamento subdividido de 
acordo com os principals tipos, os respectivos paises e numero das factoring 
em opera^ao atraves da midia internacional, em geral, e da publicagAo anual 
do World Factoring Yearbook, em especial.

a empresa de factoring com finalidade
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Texto unico de legislagao em materia bancteria e crediticia.

• Lei n°. 43, de 13.01.94, publicada em Leis e Decretos;

Disciplina do Cambio financeiro.

• Lei n°. 108, de 07.03.1996, publicada em Leis e Decretos;

Disposigoes em materia de usura.

• Decreto Legislative n°. 58, 24.02.1998.

Disciplina a Revisao Contebil do Balango de Intermedteria Financeira

Decretos e Normativos Ministeriais

Transparencia das opera goes bancarias e financeiras.

• Decreto Ministerial, de 24.04.1992, publicado na G.U., de 13..05.1992, n°. 
108;

• Decreto Legislative no. 385, de 01.09.1993, publicado na G.U., Suplemento 
ordinSrio n°. 92, de 31.09.1993;

DisposigSes de ordem do elenco dos operadores intermediaries no setor 
financeiro, de que trata o Capitulo II, o decreto lei n°. 143, de 05.06.1991, 
convertido na lei n°. 197, de 05.07.1991.

Regulamento que disciplina a relagao (Albo) da empresa que exercer a 
cessSo de cr&ditos de empresas. (Com base no art. 161, da lei 385/93, a 

vigorar a partir de 01.01.1994).

Ratifica as disposigdes da convengao da UNIDROIT sobre factoring 
internacional.

• Decreto do Ministerio do Tesouro n°. 334, de 12.05.1992, publicado na 

G.U., de 13..07.1992, n°. 163;

• Circular de Ministerio n°.1, de 26.06.1992, publicado na G.U., de 

25..06.1992, sSrie geral no. 174;
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10.07.1996,

Disciplina a Central de Risco e vigilSncia prudencial.

Banca d’ Italia

• Provimento de 16.06.1992, publicado na G.U., de 1992, shrie geral no. 150.

• Provimento de 31.07.1992, publicado na G.U., de 08.08.1992, no. 186.

Instru^bes para a redapao do balance da empresa e da consolida^ao.

• Provimento de 31.12.1993, publicado na Revista Italiana Leasing, Ano X, 

1994, fasc. 1, p. 207.

• Circular no. 165, de 15.07.1992. - publicada na Revista Italiana Leasing, 

Ano X, 1994, fasc. 1, p. 223.

• Suplemento de Boletim Estatfstico: Nota metodolbgica e informa^oes 
estatisticas. Ano. I, numero 20 - 23 de setembro de 1991.

• Decreto ministerial de 13.05.1996, publicado na G.U., de 
n°. 160;

Circular n°. 271, de 05.08.1996. - publicada na Revista Italiana Leasing, 

Ano X, 1994, fasc. 1, p. 223.

InstruQoes de controle para a empresa exercer a atividade de cessbo e 
aquisipbo de cr&dito de empresa.

Dispbe sobre as inscribes na relaQbo (Albo) da empresa que exerce a 
atividade de cessbo e aquisipbo de credito de empresa.

Criterios para inscribes de intermediaries financeiros no elenco especial de 
que trata o art. 107, paragrafo 1*, da lei n°. 385, de 01.09.1993.

Obrigapbo de comunicaQbo da participapbo relevante em intermediarias 
financeiras inscritas no elenco de que trata os art. 106 e 10, do texto unico, 
em materia banebria e creditlcia emanada da lei no. 385, de 01.09.1993.

• Deliberapbo do Comite Interministerial para o Ctedito e poupanpa, de 
24.05.1994..
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e informagdes

• Boletim Estatistico 1999 e 2000

Centro Jornallstico do Banca d' Italia. Roma 2000.

Jurisprudencia

• Sobre o tema de qualificagSo jundica do contrato de factoring;

• Sobre a conotagSo da cessao de credito;

• Sobre materia de notificacao do debito ao sacado;

• Sobre materia de limite admissive! da cessdo de credito;

• Outros temas pertinentes ao segmento.

5.3.3. Fontes e Def i nig des de Informagdes Estatisticas e Contcibeis

De acordo com o art. 2 da lei 52/91, o Banca d’Italia instituiu uma relagdo 
(albo) das empresas que exercem atividades de cessdo de crddito. Esta ainda 

previsto neste artigo de lei que referido banco deverS exercitar o controle sobre

No mercado italiano, consoante a ASSIFACT (2002) as fontes de 
informagdes disponiveis sao apresentadas pelas estatisticas do Banca d’ Italia, 
pela ASSIFACT e pela a analise de balangos das sociedades de factoring 
efetuada pelo Osservatorio suite instituzioni finanziarie non bancarie (OSSFIN) 

della University DA S-Bocconi.

• Suplemento ao Boletim Estatistico: Nota metodoldgica 
estatisticas. Ano VII, numero 52-12 setembro 1997.

Instrugdes de controle para as intermedicirias financeiras inscritas no elenco 
especial. Manual para a compilagSo para evidenciar o controle para as 
intermedicirias financeiras inscritas no elenco especial.

e definigoes dasAbordar-se-a, em prosseguimento, as fontes 
informagdes sobre o segmento.
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A ASSIFACT publica uma sdrie de informagdes relativas ao faturamento, 
aos crdditos adquiridos e ds antecipaQoes concedidas, articuladas por tipologia

O Banca d’ Italia tambdm efetua, anualmente, uma pesquisa amostral 

sobre as principals categorias de intermediaries financeiros, entre os quais as 
sociedades de factoring que, especificamente, se refere a uma amostra 
varidvel de 50-60 factoring, com urn grau de cobertura significative do mercado. 
Estas informa^bes sao publicadas em um suplemento de Boletim Estatistico e 
se refere ao total dos erdditos adquiridos e dos financiamentos concedidos e 
recebidos pelas factoring; a divisao entre operates pro-solvendo e pro-soluto; 
a divisao geogrdfica e setorial da clientela cedente e cedida.

o correto desenvolvimento dessas atividades objetivando impedir o 
emprego de dano bem como utilizar de forma ilicita.

No paragrafo 3°, da lei 52/91, foi previsto que o cessionario (empresa de 
factoring) de credito de empresa deverd observar a obriga^ao de certificanSo 
de seu balance anual.

A partir dos dados relatives a 1994, o Banca d’Italia iniciou uma 
publica^ao baseada nas observances estatfsticas de controle a qual as 
sociedades de factoring sdo obrigadas, relativa ao "outstanding”, isto 6, o valor 
dos erdditos adquiridos pela factoring em uma determinada data, e aos 

financiamentos concedidos e recebidos, de acordo com aquela Associanao.

O Banca d' Italia ocasionalmente realiza recomendandes e prepara 
mudangas nos regulamentos apontando e assegurando uma melhor 
estruturanao e um eficiente desempenho do segmento. Tern o direito de 
investigar documentos especlficos bem como a velocidade dos negdeios de 
rotina. Por oportuno, enfatize-se que as regulamentandes contribuem para 
definir o fundamental e unico significado de provimento de fundos ou 
financiamentos, objetivando apontar o que seria mais vantajoso para as 
companhias ndo banedrias e as que exercem atividades de factoring.

Foi ainda disciplinado pelo Ministdrio do Tesouro atravds do Provimento 
334, de 12.05.1992, publicado na G.U., de 13.07.1992, n°. 
procedimentos para a inscrindo na rela^So em referenda (albo).

os
n°.

1631,
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Observe-se, ainda, consoante aquela Associagao que, de acordo com 
a nova disciplina para elaboragao dos balangos das sociedades de factoring, o 

faturamento, extrafdo da nota explicativa, atualmente pode ser considerado 
uma informaQbo contabil adicional.

A analise dos balances 6 realizada atravbs do OSSFIN e uma avalia^bo 
da performance das principals categories de intermediaries financeiros, entre 
os quais, as sociedades de factoring, baseada em uma reclassificagbo 
uniforme de dados contcibeis e no reconhecimento e ancilise coordenada de 
uma serie de indicadores de balango, com base empresarial e setorial.

A EUROPAFACTORING, a Federate que engloba as associa^oes 
europeias de factoring, a cada ano, realiza um levantamento dos principais 

dados estatisticos relatives ao mercado europeu bem como uma assembleia 
anual para discutir rumos da atividade no mundo.

Portanto, os dados e as informa^oes relativas ao mercado de factoring 
italiano sbo extraidos das principais fontes estatisticas disponiveis e se refere 
3s variSveis normalmente utilizadas para avaliar as caracteristicas e a evolugbo 
do factoring no pais, especialmente o faturamento, ou seja, o fluxo bruto dos 
erbditos vendidos pela empresa-cliente ci sociedade de factoring em um 
determinado espa^o de tempo, um ano, por exemplo. Isso constitui um 
indicador do nivel de atividade das sociedades de factoring mais utilizado e 

tambbm no piano internacional, segundo a ASSIFACT.

e caracteristicas das operates e relativas as condigbes setores e 
cireas geogr^ficas de atuaQbo. As sociedades de factoring objeto da 
publicapbo sbo 32, (Janeiro de 2002) e representam quase o total do factoring 

tradicional. AI6m destas informagbes aquela Associagbo tern um Informative 
bimestral atrav&s do qual se comunica nbo apenas com os seus associados 

mas com a comunidade prestando esclarecimentos e orientagbes de ordem 
tbcnica e dando conhecimento do que ocorre no segmento, mantendo-o assim 
atualizado. Realiza periodicamente pesquisa para se orientar e com base no 
resultado poder tomar decisbo e mostrar ao segmento a sua real posiQbo no 
mercado italiano.
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Tabela 12 - Factoring “Turnover" 5por Pais - Posicjao em 2000

Em milhoes de euros

TotalEuropa MundoTotal

Observe-se, a seguir, dados relatives ao desempenho do factoring no 
mundo, na Europa e na Italia, tomando-se por base informa?6es da ASSIFACT, 
da FCI e do Banca d' Italia, posi?ao 2000 e 2001:

123,770 
110,000 
52,450 
23,483 
19,500 
15,900
12,310
8,995 
8,000 
7,130

123,770 
120,000 
110,000
57,358
52,450
23,483
19,500
15,900
12,310 
12.012

fechamento do exercicio e extraivel diretamente do balan$o como principal 
entrada do ativo da factoring.

Reino Unido 
U.S.A.
Italia

Jap3o
Franga 

Alemanha 
Espanha 
Holanda
Suecia
Brasil

Uma outra informpao adicional frequentemente utilizada 6 o 
“outstanding”. Trata-se de um dado consistente, referente a data de

Outras informapdes adicionais sSo as vezes utilizadas para avaliar a 
evoluQSo da atividade de factoring como o total das antecipa^bes depositadas 
aos cedentes referentes a aquisi?ao dos erdditos ou o somatdrio dos lucros 
devido a juros e comissoes ativas, que na realidade referem-se a atividade de 
factoring parcial ou de pouco significado, se nSo fossem consideradas 

conjuntamente a outros indicadores.

Reino Unido
Italia

Franga
Alemanha
Espanha
Holanda
Sudcia

Portugal
Belgica

Finlandia
Fonts: Adaptado: World Factoring Yearbook (2001)

5 Foi mantida a expressAo na lingua inglesa (Reino Unido), como utilizada na ItAlia, 
cujo significado 6 Valor dos Crgditos Negociados.
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Tabela 13 - Factoring “Turnover" por Continente - PosiQ^o em 2000

Em milhdes de euros

Continentes %Turnover

100

Em milhoes de liras

Ano Pro-solvendo Pro-soluto

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

414,383
144,249
65,493

5,655
7,300

641,572

64%
22%
13%
1%

4.991.189 
7.283.759 
9.776.640 
7.442.628 
9.861.745 
9.862.427

15.558.361 
17.385.874 
19.390.618 
24.883.425 
26.107.993

Crdditos 
Adquiridos

18.901.571
28.033.208
34.698.016
23.952.238
28.334.908
29.665.353
29.457.437
38.565.348
40.261.711
48.676.140
51.312.819

Numero de 
companhias 

435 
411 
98 
14 
28 

986

Associados 
Relevantes 

21 
34 
38 
31 
36 
37 
35 
37 
33 
31 
29

Tabela 14 - Empresas Associadas e Creditos Adquiridos com clciusulas 
“pro-solvendo" e “pro-soluto”

Europa
Americas

Asia
Africa

Oceania
Total

Fonte: Adaptado: World Factoring Yearbook! 2001) ; FC! (2002)

12.969.621 
18.409.907 
21.780.350 
14.187.781
16.390.960 
16.301.529 
12.519.179 
20.261.340
20.227.589 
23.128.638 
21.042.297 

Fonte: Adaptado: ASSIFAC - Serie Statistiche storiche (2001)
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Tabela 15 - Empresas Associadas e Tipos de Factoring Negociados

Em milhdes de liras

Ano Total

Tabela 16 -AntecipaQoes e Financiamento

Em milhoes de liras

Ano TotalFinanciamento
Antecipagao 

sob re creditos 
futures

356.684
446.407
643.417
847.321

1.032.327
1.034.907

683.805

242.908
938.811

1.095.747
1.094.875

682.205
1.024.245
1.974.967
1.427.040
1.188.377
1.751.659
1.072.547

14.206.354
20.510.928
23.709.497
24.591.447
21.888.950
19.364.544
21.958.644
24.630.937
26.359.930
34.478.714
23.026.594

18.901.571
28.023.208
34.698.017
23.952.238
28.334.908
29.665.353
29.457.437
35.699.625
40.247.013
48.661.022
51.312.819

Antecipa^ao 
sobre crGditos 

adquiridos 
13.963.446 
19.572.117 
22.613.750 
23.496.572 
20.850.061 
17.893.892 
19.340.260 
22.356.576 
24.139.226 
31.692.148 
21.270.242

Associados 
Relevantes 

21 
34 
38 
31 
36 
37 
35 
37 
33 
31 
29

Factoring 
domestico 

18.448.023 
27.522.739 
34.001.935 
23.444.836 
27.598.461 
28.226.272 
28.063.287 
33.871.296 
37.833.491 
45.691.144 
46.755.494

Factoring 
Intemaciona/ 

453.548 
510.469 
696.082 
507.402 
736.447 

1.439.081 
1.394.150 
1.828.335 
2.413.522 
2.969.878 
4.557.325

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fonte: Adaptado: ASSIFAC - StatisticheSerie storiche (2001)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fonte: Adaptado: ASSIFAC - Statistiche Serie storiche (2001)
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Tabela 17 -Numero de Empresas Clientes, de Sacados e Turnover

Em milhoes de liras

Ano Turnover

Fonts: Adaptado: ASSIFAC - Statistiche Serie storiche (2001)

1990
1991
1992
199.3
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

48.156.478
65.760.856
77.358.856
66.400.761
62.844.429
74.125.241
77.221.496

114.945.816
132.309.739
157.148.276
195.426.224

Numero de 
empresa 
clientes

11.868
19.147
19.879
18.069
20.219
22.178
21.899
26.498
21.722
24.293
11.168

Associados 
Reievantes 

21 
34 
38 
31 
36 
37 
35 
37 
33 
31 
29

Numeros de 
sacados 

378.924 
411.142 
211.442 
170.493 
171.421 
139.837 
193.191 
167.662 
150.417 
175.705 
156.923
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Figure 5 - Mercado de Factoring Italiano

Em milhares de euros

ESTRUTURA DO ATIVO

delta */• 30 setern bro 200131 dezembro 2001

9,0%29.808.052Cr6dito atraves de Factoring (outstanding)

EFICIENCIA

delta % 30 setembro 200131 dezembro 2001

ndndResultado de gestao liquido %Total Ativo Liquldo

85,2%52.383Turnover Cumulativo/ligado

ndndDespesas pessoal % Total Ativo Neto

Posigdo Sintetica - Numero de Associados participantes - a mo str a 

relevantes: 21

Cr6dito por outro Financiamento 
Financiamento (Antecipa<?6es)
Cr6dito Especial

Internacional 
Pro-Soluto
Pro-Solvendo

Pro-Soluto
Pro-Solvendo

AntecipaQeio por cr6dito future

12.759.272
14.135.285

678.233

4.847.170
19.627.683

164.701

2.362.144
1.231.872 
1.130.061

19,17% 
3,8% 

-3.8%

-8,7% 
11,6%
-1,0%

12,5-%
9,6%

15,8%
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RISCO/SOLVENCIA

delta % 30 setembro 200131 dezembro 2001

Cr6dito Especial % CrGdito Hquido factoring 0,84% -11,13%

Anteci pag&o/Outstanding 2,4 %65,85%

Leverage* 5,6%14,27%

‘alavancagem

OUTRAS INFORMAQOES

delta % 30 setembro 200131 dezembro 200

Turnover tri mestral 26.142.015

- 0,8%1.541,396Servipos de CobranQa

-15,2%937Vida M6dia Origin^ria do Cr&dito

-3,4%Numero de Dependentes 1.960

RELACAO COM EMPRESA DO GRUPO

delta % 30 setembro 200131 dezembro 2001

12,9%5,83%

6,8%66,43%

Fonte: Adaptado ASSIFACT: Mercato del Factoring - Report Sintetico (2002).

AntecipapSo a Sociedade do Grupo/To- 
tal AntecipaQSo

Financiamento recebido de Sociedade 
do Grupo/Total do Passive

Pro-soluto 
Pro-solvendo

18.054.662
8.088.228
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em milhares de euros

TURNOVER

346.614
43.090

271.673
412.218

1.225.594

1.442.732

790.848

504.293

2.031.443Cofiri F & L
415.627

■ 6.466.498

373.377
14.345.728

810.311Fin-Eco Factoring
15.082.986Ifitalia - International Factors

21.469.849

1.149.204

2.412.289

Fonte: ASSIFACT (2002)

Figure 6 - Estatistica 3* Trimestre 2001 - Turnover cumulative de 

1° de Janeiro a 30 setembro 2001

ABF Factoring
GE Capital Finance

C.B.I. Factor

Mediofactoring
Serfactoring

UniCredit Factoring

Veneta Factoring
Fercredit

Farmafactoring

Fidis

Factorcoop
Factorit

731.706
— 1.297.397

193.028
■— 1.040.264

Banca Carige 
Riesfactoring

Merchant Leasing & Factoring — 808.825 

Credemfactor _
I. Fl.S Factoring — 

Centro Factoring 
LeasingRoma _

IBM Italia Servizi Finanziari —
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Figure 7 - Estatistica 3*Trimestre 2001 - Outstanding8 cumulative

de 1° de Janeiro a 30 setembro 2001

0 em milhares de euros

OUTSTANDING

208.444
18.021
302.114
127.915
227.952

258.224
497.323

363.337
278.822

------ 372.052
828.300
793.820Cofiri F & L

Factorcoop L 101.655
2.245.151Factorit

374.616
3.742.402

432,206
6.807.358

6.234.192
430.248

881.614

Fonte: ASSIFACT (2002)

6

Fin-Eco Factoring ____
Iftalia - International Factors _____

ABF Factoring
GE Capital Finance

C.B.I. Factor

Mediofactoring —— 
Serfactoring _____ 

UniCredit Factoring —

Veneta Factoring L—

Fercredit L—

Farmafactoring I
Fidis I —

Trata-se de um dado consistente, referente d data de fechamento do exerclcio e extralvel 
diretamente do balan^o como principal entrada do ativo da factoring.

Banca Carige - 
Riesfactoring

Merchant Leasing & Factoring - 

Credemfactor r

I.FI S Factoring _
Centro Factoring —— 484.790

LeasingRoma _ 147.487
IBM Italia Servizi Finanziari -



184

Em milhoes de euros

Sudeste Insular TotalCentro

Pro-soluto 3.284 1.449 391 11.4711.5824.766

Pro-solvendo

Finalizando a apresentaQSo de dados estatfsticos demonstrar-se-a, a 
seguir, os referentes ao ano 2001, elaboradas pelo Banca d' Italia, com base 
no Testo Llnico (T.U.), art. 107:

Operagdes/Forma TScnica 
(valor nominal)

Norte 
ocidental

Norte 
oriental

3.087
6.371

1.489
2.938

469
860

14.185
25.657

Com o nova sistematica aquela Associagao poderS dispor de referidas 
estatfsticas trimestralmente possibilitando que o segmento e o publico em geral 
tome conhecimentos daquelas informa?6es. A nova sistemcitica de informa?oes 
estatfsticas constam no Figura 5.

Observe-se que a partir do ano 2001, a ASSIFACT iniciou um novo 
sistema de elaborate das estatfsticas das empresas associadas com base na 
coleta de dados transmitidos pelas associadas ao Banca d’ Italia o que 
representarS uma grande vantagem em relate a tempestividade, qualidade e 
relevcincia nas informaQdes elaboradas, e ncio representando nenhum gasto 
adicional para as associadas que se limitaram a transmit!? a Associate uma 
cdpia das informaQdes enviadas periodicamente para controle, de acordo com 
a ASSIFACT (2002).

Tabela 18- DistribuiQdo das OperaQdes por Forma Tecnica e por Area 
Geografica - Setembro 2001

6.750 2.391
Total 11.516 3.972

Fonte: Adaptado de Banca D’Italia - Informazioni sull’intermediazione creditizia (2001)
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Em milhdes de euros

Total

Pro-soluto 218 11.4719.384 1451.590 135

Pro-solvendo 286126 14.185401 13.34429
Total 503 25.65722.728 271535

5.4. BalanQO (Bilancio)

Passando a um exame mais minucioso das provisoes se observa que

O disposto no art. 1, do Decreto Legislative no. 87, de 27 de Janeiro de 
1992, que emana instrugbes do balan$o da entidade financeira, complementa 
a previsbo constante do art. 44, do Decreto Legislative no. 127/1991, que exclui 
do campo de aplicaQbo deste decreto as institutes de cr&ditos e as empresas 

que desenvolvem, em via exclusiva atividades de recolhimento e recolocaQbo 
de economias publicas ou atividades financeiras, consoante o Grupo di studio 
di Diretto Commerciale de Universitci di Venezia CA'FOSCARI (2001).

Opera^oes/Forma 
Tecnica 

(valor nominal)

Administra^ao 
Publics

Setor 
Produtivo

Setor de 
Consume

Sodedades 
Financeiras

Sodedades 
nao 

Financeiras

Tabela 19 - Distribute das Operagdes por Atividades Econdmicas - 
Setembro 2001

O art. 1, do Decreto Legislative no. 87/1992, identifica o campo de 
aplicagSo da normativa especial evidenciando primeiramente as empresas cuja 
atividade 6 disciplinada por leis que preveem um regime de publica^ao (cilbuns 
e listas) e depois atravds de uma categoria residual constituida pelas empresas 
que desenvolvem exclusiva ou principalmente uma atividade financeira.

1.619
Fonte: Adapts do de Banca D’Italia - Informazioni sull’intermediazione creditizia (2001)
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• Sociedades de Gestao de Fundos Comuns de Investimentos;

• Sociedades e instituites que exercem atividades de factoring;

As notas explicativas (nota integrativa) constitui-se o nucleo central do 
novo balan$o italiano, consoante o Grupo di studio di Diretto Commerciale da 

University di Venezia CA’FOSCARI (2001), e devem conter informa^oes 
minimas previstas no Decreto Legislative n°. 87/1992 e das instru^oes contidas 
nos Provimentos do Banca d’Italia, de 15 de julho de 1991, de 31 de julho de

Conclui-se, portanto, que com o Decreto Legislative n°. 127/91, no artigo 
44, exclui alguns tipos de institutes de erddito do campo de aplicaQao, 
afetando a destina^ao dos balances das entidades financeiras, entretanto, o 
segmento de factoring nSo sofreu altera?ao, permanecendo enviando a 

documentato contabil (bilancio annuale) ao Banca d” Italia, de conformidade 
com o T.U., da nova lei bancaria.

pertencem ao campo de aplicato da normativa em questao as seguintes 
categorias:

• A chamada “categoria residual”, isto 6, aqueles que mesmo nao 
sendo sujeitos a inscrito em aibuns ou listas oficiais, desenvolvem 
atividades financeira.

• Empresas que desenvolvem atividade de admissao de participates, 
de concessoes de financiamentos sob qualquer forma, de prestates 
de services de pagamentos e intermediates em cambio;

As empresas de factoring, portanto, que em conformidade com a Lei n°. 
52/1991 deveriam ser inscritas em album mantido pelo Banca d’ Italia, com a 
entrada em vigor do Decreto Legislative n°. 385, de 01 de setembro de 1993, 
publicado na G.U., Suplemento ordinario n°. 92, de 31 de setembro de 1993, o 

texto unico de legislate em materia bancaria e crediticia. Entretanto, tai 
album foi abolido e as referidas empresas conflufram para a lista geral como 
previsto pelo art. 106, da nova lei bancaria e mantida pelo Ministdrio do 
Tesouro, atraves do Decreto de 28 de junho de 1994, publicado na Gazetta 
Ufficiale, n°. 170, de 22 de julho de 1994.



187

Referidas notas explicativas estdo subdivides em quatro partes, a saber:

• Crit&rios de avaliagcio;

• Informagdes sobre a situagdo patrimonial;

• Informagoes sobre a situagSo econdmica; e

• Outras informagdes.

A documentagdo referente ao Balango (Bilancio) das empresas de 
factoring constituidas sob a forma de Sociedade por Agdes 6 publicada e 

consta das seguintes pegas, conforme legislat0 pertinente, e pesquisa 
realizada nos balangos das empresas MedioFactoring, LFi.Se Venetafactoring, 
todas S.A

As empresas de factoring italianas sdo constituidas sob a forma de 

Sociedades Andnimas e Sociedades Limitadas observando os aspectos 
juridicos contidos em suas respectivas legislates e aquelas emanadas de 
legislates especificas e normativos do Banca d’Italia, de Ministerios do 
Tesouro e da Economia, e da ASSIFACT, inclusive as relacionadas com a 

elaborate e divulgagao das demonstrates contabeis.

1992 e de 1 de Janeiro de 1993, referindo-se aos diferentes tipos de sociedades 
e entes crediticias.

As empresas que exercitam as atividades de factoring, segundo aquele 
Grupo (2001), deverSo elaborar as notas explicativas de acordo com os 
Decretos Legislatives de 27 de Janeiro de 1992, no. 87 e de 24 de fevereiro de 
1998, no. 58; e do Provimento do Banca d' Italia de 31 de julho de 1992. 

Deverao fornecer tambdm informates referentes ao volume dos erdditos 
negociados (turnover) bem como os tipos de factoring (pro-solvendo e pro- 

soluto) objetos da operacionalizat°. no exercicio; o total das antecipagoes no 
final exercicio; o total das operates pelas quais a empresa teve remunerado 
os servigos de cobranga. Deverci ainda informar outros tipos de atividades 

desenvolvidas, de forma individualizada.
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5.5. ComparaQao entre o segmento de factoring brasileiro X italiano

da

Antecipando-se a anSlise comparativa do segmento de factoring 
Brasil e na Italia, far-seta alguns considerables sobre a conceituaQSo 
institute do factoring objetivando-se esclarecimentos julgados necessaries.

no
do

• Relatdrio de Gestao;
• Balance Patrimonial;
• Situabao Econdmica;
• Nota Explicativa ao Balanbo;
• Parecer do Conselho Sindical; e
• Parecer de Auditoria Independente.

Conforme abordado no Capitulo 2, por ocastao da realizable 
ConvenbSo Internacional de Factoring (1988/ realizada em Ottawa, promovida 
pelo UNIDROIT, no periodo de 19 a 28 de maio de 1988, foram consolidado

Apos as considerables especificas sobre o segmento de factoring 
italiano com enfoques centrados em breve historico, aspectos juridicos e 
normativos, fontes e definibdes das informabfies estatisticas e contabeis, e 
balanbo, enfocar-seta, a seguir, a comparabao entre o segmento brasileiro e 
italiano.

No decorrer do estudo, no que se refere a divulgab^o das informabOes 
estatisticas, contabeis e publicitarias, pelo que se pode constatar, a partir de 
quando se iniciou enfocar o segmento de factoring italiano, as constantes 
observaboes sobre divulgabdes feitas pelo mais diferentes 6rg3os e entidades 
associativas nacionais e internacionais atam de estudos realizados por tr£s 
Universidades (Venezia CAFOSCARI, Palermo e Bocconi), Banca d’Italia, 
pelo governo, e pelas empresas de factoring, com expressiva maioria, foram 

acessados e disponibilizados atrav6s de documentos eletrdnicos tais como 
legislabbes, artigos, tese academica, dados estatisticos e balanbos de 
empresas do segmento bem como de seus informes publicitarios.



189

A partir daquela ConvengOo o institute do factoring lot conceituado como 
sendo uma prestagOo cumuiativa e continua de services de assessoria 
creditlcia, mercadoldgica, gestOo de erddito, selegOo de riscos, administragOo 
de contas a pagar, conjugada com a compra de erdditos de empresas 
resultantes de vendas a prazo, excluindo-se, portanto, quaisquer tipos de 
negociagdes de consumo representadas pela compra de produtos destinados 
seja para uso pessoal, familiar ou domdstico.

• sao empresas comerciais, e nOo financeiras;

• prestam servigos 0 empresa-cliente, e nSo apenas compram erdditos;

• os clientes devem ser pessoas jurldicas;

• GestOo de erddito ;
• Administrate de contas a receber;
• Cobra nga;
• Protegdo contra riscos de erddito;
• Fomecimento de recursos.

os principles doutrindrios do factoring. Naquela oportunidade foi aprovado o 
texto de um contrato de fomento mercantil (factoring) destinado a negdeios 
entre palses, constituindo-se um acordo internacional, de que foram signatories 
53 palses, entre eles o Brasil.

UNIDROIT chegou a conclusdo, conforme artigo 1°, 2.b., daquela 
Convengdo, de que efetivamente o factoring s6 se concretizaria com a 
ocorrdncia da combinagdo onde fosse incluldo pelo menos dois dos servigos 
previstos naquele artigo.11 Portanto, aldm da aquisigdo de erdditos deve existir 
pelo menos dois dos servigos previstos no art.1°, 2.b., como a seguir:

11 “Article 1, 2.b. - the factor is to perform at least two of the following functions: 
finance for the supplier, including loans and advance payments; maintenance of 
accounts (ledgering) relating to the receivables; collections of receivables; protection 
against default in payment by debtors.u(2001:1)

Baseando-se na conceituagdo, em referenda, verifica-se que as 
empresas de factoring:
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Eurico Memo (Coordenador da ASSIFACT) apud Leite (2000:4), enfatiza 
que “muitos bancos tern participate no capital das empresas de factoring” e 
analisa: "No mercado italiano, o factoring 6 considerado uma relevante 
alternativa ao financiamento banceirio, isso por ser uma atividade que oferece 
&s empresas clientes services completes e especializados.”

• a compra de crSdito conjugada com a prestat0 de services deve ser 
de vendas mercantis da empresa-cliente.

A atividade de factoring, quando realizada observando-se o previsto na 

conceituat° aprovada na Conven^ao Diplomatica de Ottawa oferece inumeras 
vantagens, de forma especial para as micro, pequenas e mddias empresas, 
seu publico alvo, que procuram e nSo obtem credito junto £s institutes 
financeiras banc^rias por fatores tais como escassez de cr&dito, altas taxas de 
juros ou por se tratar de cliente que da pequeno retorno, isto no Brasil. Na 
Italia, o publico alvo s^o as pequenas e rrtadias empresas industrials que 

buscam negociat0 com o segmento tambem por identicos motivos mas com 
algumas altera^oes uma vez que os objetivos diferem de Pais para Pais.

A propbsito, por ocastao da realizat0 da assembleia anual da 
EUROPAFACTORING , em 1998, na cidade de Dresdem, Alemanha, urn dos 
assuntos discutidos durante o evento foi os services de factoring e dos bancos, 
seus mercados, suas posites competitivas e a chave do sucesso das 
empresas de fomento mercantil (factoring), conforme Leite (1998), e a seguir, 
enfocadas.

Consoante Leite (2000:4), “6 bom frisar que na Italia, as companhias de 
factoring exercem uma atividade complexa e distinta das institutes 
financeiras. As sociedades de factoring usualmente operam 2/3 de sua carteira 

alavancadas em bancos, usufruindo do patamar estavel das taxas de juros.”

O institute do factoring tern caracteristicas especificas, entretanto, 

algumas delas o aproximam de outros institutes de creditos mas sem confundi- 
los, isto devido que cada um deles tern suas especificidades proprias, 

conforme ja exposto anteriormente, no Capitulo 2.
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De acordo com Rizzardo (2000) o desconto bancdrio trata-se talvez do 
institute que tern maior grau de identificagdo com o institute do factoring em 
relagdo ao ramo de atividades. Observa-se ainda que o factoring foi 

confundido durante longo tempo com outros institutes de cr&ditos, conforme 
enfocado e demonstrado em Quadros sobre as diferenciagdes existentes, no 
Capitulo 2. O desconto bancdrio tern sido considerado o causador de grandes 
dificuldades enfrentadas pelo segment© de factoring que chegou inclusive a ser 
equiparado ds institutes financeiras, no Brasil. Entretanto, sdo institutes afins, 
mas ndo iguais, existindo fundamentals diferenciagdes que os distinguem, tais 
como demonstrado no Quadro 6:

Por fim, pode-se, ainda, citar outro tema enfocado naquela oportunidade, 
referente ao crescimento do factoring em todos os Paises europeus, nos quais 
destaca-se o “full service”, ou seja, os servigos prestados ao segmento que sdo 
os mais amplos e abrangentes de apoio a empresa-cliente e que se constitui na 

principal fonte geradora de suas receitas, conforme Leite (1998).

As factoring europdias na concorrdncia com os bancos fundamentardo 
sua diferenga no marketing, software, servigos de alta qualidade e custos 
reduzidos. Os bancos continuardo a ser motivados pelo factoring, que 

continuamente estd levando novos clientes, aqueles que tdm dificuldades de 
acesso ao mercado crediticio. Assim, observa-se que a atuagdo do segmento 

s6 vem acarretando vantagens para os bancos, quando reduz os seus custos e 
torna praticamente inexistente os seus riscos.

Prosseguindo, foi ainda abordado que o bom relacionamento entre as 
factoring e os bancos garantem aos dois segmentos suas devidas fatias de 

mercado bem como permitem a maximizagdo de seus resultados. Portanto, os 
bancos ddo especial atengdo as empresas de factoring, que funcionam como 

auxiliares nas atividades comerciais, ou seja, sdo instituigdes que se 
complementam, e ndo concorrentes.
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FactoringDesconto Banc^rio

Inexiste presta^ao de services.

IncidSncia de IOF7

Fonte: Leite (2001); Rizzardo (2000:41-42); UNIDROfT (2001)

EmprGstimos com clausula pro-solvendo, 
portanto, com direito de regresso.

Trata-se de emptestimo concedido por uma 
institui^ao financeira bancaria autorizada a 
funcionar por legisla^ao especifica.

Utiliza recursos de terceiros para a 
negociato dos cteditos.

Trata-se de uma compra de direitos de 
creditos junto a empresa-cliente.

.Quadro 6 - DiferenciaQdes entre os Institutes do 

Factoring e do Desconto Bancdrio

Utiliza recursos proprios para a aquisi^So 
dos direitos de creditos da empresa- 
cliente.

7 Brasil
‘ Brasil: IOF sobre mutuos contratados; ISS sobre a presta^So de services

Existe prestaqSo de servi^os, consoante 
a Convent® Intemacional de Factoring 
realizada em Ottawa, em 1988, inclusive 
cobrando-se remunerate pelo servigo

A aquisito dos direitos de erdditos 
podem ser com cteusulas pro-soluto e 
pro-solvendo, ou seja, com ou sem direito 
de regresso).

Incidfincia de IOF, e ISS8

Ap6s as considerables sobre o institute do factoring e a diferenciato 

entre este e o instituo do desconto bantrio, demonstrar-se-a, a seguir, atraves 

de Quadros, a comparato entre o segment© italiano e o brasileiro, este jS 

exposto nos Capftulos 2 e 3, finalizando-se com a abordagem da an£lise 

pertinente:
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Quadro 7 - Aspectos Gerais - Posi$3o: ano 2000

ItAliaBrasilDescrigdo

3020

Codigo Civil

Cddigos Civil e Comercial

Regulamentagdo

Banca d’ItaliaNSo h£Autoridade Fiscalizadora

Forma Organizacional

NSo existem Legislates 
especificas

Legislates e Normativos 
especificos:

Decretos e Normativos 
Ministeriais.

ASSIFACT 
EUROPAFACTORING

Tempo de Atividade - em 
anos

Sistema 
FEBRAFAC/ANFAC

Leis: 52/91; 260/93; 43/94; 
108/96

Decretos Legislatives: 127/91; 
87/92; 385/93; 58/98

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001); ASSIFACT (2001 • 2002);' World Factoring Yearbook 

(2001)
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Quadro 8 - CaracterizagSo, Constituigdo e Modelo de Gestdo

Descriglo ItiliaBrasil

Caracterizagdo Intermedteria Financeira

Forma de Constituigdo

Sociedade por Agdes

Conselho de Administragao:

Modelo de Gestao

Col6gio Sindical:

Conselheiros

Sociedade Limitada 
Sociedade por Agoes

Sociedade Limitada 
Sociedade por Agdes

Atividade Mista Atipica: 
mercantii e de prestagao 
de servigos

’ Ao ‘Consiglieri Delagato' sSo atribuldos poderes para comandar a administragdo da 
sociedade.

Presidente
Consiglieri Delagato9
Conselheiros

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001); ASSIFACT (2001 e 2002); World Factoring Yearbook 
(2001); Pesquisa.
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Quadro 9 - Associates Seto ria I - Posigdo: ano 2000

Descrigdo ItaliaBrasil

Associates

Numero de Associados 32703

Internacional

Reunifies

Luizi

Educate do Setor

CA’di

Area de InfluSncia

Italia
ComissSo
Associate
Italiana
Comitd Interfinanceiro

Participate em Entidades 
Tecnicas

Segmento de factoring 
Micro, Pequenas e Medias 
Empresas

Associate Nacional de 
Factoring (ANFAC)

Segmento de factoring 
Intermediaries Financeiras 
Pequenas e Medias Empresas

Associazione Italiana per il 
Factoring (ASS I FACT)

• Europafactoring
. FCI
• IFG

Internacional
• Europafactoring
• FCI
• IFG

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001 • 2002); ASSIFACT (2001 e 2002); World Factoring Yearbook 
(2001)

ANFAC:
Cursos de Operador de 
Fomento Mercantil - 8310

10 Ate marvo/2002

. ASSIFACT:
Cursos; Seminaries;

T6cnicas
• Universidades - ConvOnios,

Estudos, Disciplinas: 
University Benevento 
University Commerciale 
Bocconi di Milano 
University di Milano
University y degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia
University di Palermo
University degli Studi del Piemont 
Orientate
University URBINO
University degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’
Iniversity di Torino
University di Venezia 
FOSCARI

T6cnica da
Bancaria
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Quadro 10 - Direcionamento das Operates - PosiQdo: no 2000

Setor Italia %Brasil %

Industrial

49,067,5

Total

Empresas ComerciaisComercial 17

17
Total

Empresas de Transportes 0,5Transporte 27Transportes

0,5 27
Total

Prestadoras de Services 15
ServiQos

15 24
Total

100Total 100

Font®: Adaptado: ANFAC (2001); ASS/FAC T(2001 e 2002); World Factoring Yearbook (2001)

Grdfico 
Metalurgico 
Qulmico 
Sucro-Alcool 
Textil/Contec0es 
Outros

Prestadoras de Servigos
TelecomunicaQdes
Outras Vandas de Services

AlimentafSo 
Mdquinas Agrfcolas 
Mdquinas de Escritdrio 
Material Eldtrico 
Produtos de Eletricidade 
Produtos Metdlices 
Outras_______________

4 
20
3 
0.5 
6

34

14
4,5
5,5

3,5 
4 
3,5
9
5,5 
3

20,5
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Quadro 11 - Operacionalizag3o - Posi$3o: ano 2000

ItiliaBrasilDescrig^o

Publico Alvo

10.32564.750

154.903Numero de Sacados

simsim

•Em milhdes de euros ’‘Em milhdes de euros ’

"Em milhdes de euros *“Em milhdes de euros'

12,012

7,0% PNB1,89% PIB

Contrato de Factoring 
aprovado pelo UNIDROIT

Numero de Empresas 
Clientes

Factoring Domdstico 
Factoring Internacional

Tipos de Contratos 
Negociados: 
“Pro-soluto” 

“Pro-Solvendo”

Tipos de Factoring 
Negociados:

Micro, Pequenas e Mddias 
Empresas

Pequenas e M&dias 
Empresas

105,000
5,000

50,600
59,400

Impacto do segmento sobre 
o PIB e PNB

12,012 
11

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001); ASSIFACT (2001 e 2002); World Factoring Yearbook
(2001)

11 A partir de maio de 2001.



198

Quadro 12 - RemuneraQdo de NegociaQSo de CrSditos- Posi^o: 2001

ItiliaBrasilRemunerate):

Fator*

Sobre crddito adquirido

Idem

Idem

Quadro 13 — Funding

ItaliaBrasil

2002); Leite (2001); World Factoring

• Recursos Prdprios;
• Recursos tornados junto a Institutes 

Financeiras Bantrias;
• Mutuo de Controladas, Coligadas ou 

Sdcios

Sobre antecipaqao de 
credito adquiridos

7,35
6.54

* calculate e informado diariamente 
pda AN FAC

Sobre antecipacdo de crddito 
future

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001); ASSIFAC T(2001'------------------1 e 2002); World Factoring Yearbook
(2001); Universita di Palermo (2002)

12 -Sao tltulos que definem uma obriga^do direta do emissor em rela^flo ao portador do papel. 
Fortuna (2001:382)

• Recursos Prdprios;
• Recursos tornados junto a Institutes 

Financeiras Bancarias;
• Emprdstimos junto a empresas ligadas;
• Fusdes e Incorporates;
• Emissdes de debentures;
• Commercial Paper;12

Taxa efetiva global media fixada 
com base na lei 108/96 que 
dispde sobre materia de 
‘usura’, trimestralmente 
informada atraves de Decreto do 
Ministro del Tesouro e instruQdes 
do Banca d’Italia e Ufficio Italiano 
dei Cambi: :

Posit0 at6 31.03.02 
in unitta de euro - taxa anual 
at6 50,000 
depois de 50,000

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001); ASS/FACT(2001 e 
Yearbook (2001)
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Quadro 14 - TributagSo do Setor

ItaliaBrasil

Impostos

Contribuiqdes

Fonte: Adaptado: ANFAC (2001);) ASSIFACT (2002); M6diofactoring; IfiS: Pesquisa

Quadro 15 - ColocagSo de Desempenho “Turnover” Posi$3o: ano 2000

Em milhdes de euros

ItaliaBrasilContinente

Fonte: Adaptado:

Tributes Incidentes: 
Descrigao

America 
Colocaqdo 
Turnover

Europa 
Colocaqdo 
Turnover

Universal 
Colocaqao 
Turnover

COFINS 
CPMF 
CSLL 
INSS 
FGTS 
PIS

IR
ISS
IOF

IRPEG 
IRAP

10' 
12,012

ANFAC (2001); ASS/FACT(2001 e 2002);’ World Factoring Yearbook
(2001)

2* 
12,012

2* 
110,000

3* 
110,000

Encargos Socials13
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Quadro 16 - Informa^des Estatisticas - Posi^do: ano 2000

Descrigdo IttliaBrasil

ANFAC
Fontes

Periodicidade Trimestral e AnualAnual

DisponibilizaQao

Fonte: Adaptado: World Factoring Yearbook

Quadro 17 - Outras InformaQdes - PosiQ^o: ano 2000

Descrigao ItaliaBrasil

Fontes

Periodicidade

Fonte: Adaptado: Pesquisa

ANFAC (2001); ASSIFACT (2001 e 2002);
(2001)

Informative ANFAC
- T rimestral
Midia - eventual
Site ANFAC - posig^o 
atualizada -1999

Eventuais e sempre que o 
assunto seja considerado 

importante

• ASSIFACT
• Banco d’Italia
• Sociedades de Factoring

ANFAC
Informative ANFAC

• ASSIFACT
• Banca d’Italia
• EUROPAFACTORING
• University di Venezia 

CA’FOSCARI, di Palermo e 
Bocconi

• Sociedades de Factoring
• Fact & News

• Fact & News - Bimestral
• Banca d’Italia- Boletim 

Estatistico e Suplemento de 
Boletim Estatistico

• Midia
• Sites: ASSIFACT, Banca d’ 

Italia - posiQoes atualizadas

13 Identificados apenas oomo Encargos Sociais, sem discrimina^lo con forme pesquis.
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Quadro 18 -InformaQdes ConUbeis - PosiQSo: ano 2000

DescriQdo ItaliaBrasil

Legislative no.

Legislative no.

Legislative no.

Legislative no.

Divulgagdo

Fonte: Adaptado: Pesquisa

Tomando-se por base a exposi^ao comparativa entre os segmentos 

brasileiros e italianos de factoring far-se-ei an^lise dos dados geradas no

Legislate e Normativos 
sobre elaborate e 

destinagSo

Decreto 3708/19 
Lei 6404/76

4/88;
186/92;
145/98.

no.
no.

Banca d’Italia 
ASSIFACT 
CONSOB

• Gazzetta Ufficiale
• Banca d'Italia — Boletim 

Estatistico
• Banca d'Italia - Suplemento 

Boletim Estatistico
• CONSOB
• GestSo de Marketing das 

empresas
• Jomais: II Sole 24 Ore; II 

Gazzettino; Wall Street 
Italia; Milano Finanza; Euro 
Borsa.

• Revistas Tecnicas
• Internet

• Decreto 
127/91

• Decreto 
87/92

• Decreto 
385/93

• Decreto 
58/98

• ResoluQdes CONSOB, no. 
10867/97 e 11971/99

• Banca d’Italia — Circular no. 
Provimento

Adiamento

DestinagSo das 
OemonstraQdes Contfbeis ou 

“Bilancio”
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O Banca d’Italia exerce permanente vigilflncia sobre as sociedades que 
exercem atividades de factoring, consideradas intermedicirias financeiras, no 
que se refere ao controle da cessflo de crddito, expedindo normativos 
orientadores e observando a legislate pertinente al6m de expedir orientagCo e 
controlar os aspectos juridicos relacionados com a elaboragfio e divulgagSo do 
“bilancio” o que inexiste para o segment© brasileiro que tern por caracterfsticas 
exercer atividade atlpica, ou seja, exerce atividades mercantil e de servigos.

O segmento italiano, ao contr£rio, tern al6m do Cbdigo Civil, legislagSo 
especifica atravSs das leis 52/91; 260/93; 43/94; e 108/96; do Decretos 
Legislatives 127/91; 87/92; 385/93; e 58/98; al6m de Decretos e Normativos 
Minis teriais.

Considerando-se a RegulamentagSo do segmento, no Brasil, observa-se 
o Codigo Civil e Comercial, entretanto nSo existe uma legislagCo especifica, 
exceto na cirea fiscal, por parte da autoridade federal, referente ao Imposto de 
Renda, conforme Ato Declaratdrio (Normative) COSIT no. 51, de 28 de 
setembro de 1994.

No Brasil, o factoring surgiu com a criagSo e funcionamento da ANFAC, 
em 12 de fevereiro de 1982.

decorrer dos procedimentos da pesquisa realizada e constantes nos 
Quadros 7 a 18, objetivando expedir algumas observances julgadas cablveis.

Apesar de nSo se tratar de um dado relevante mas nem por tai motivo 
deva ser desconsiderado, o inlcio das atividades de factoring na Italia 6 

controverso. Para Leite (2001) o infeio ocorreu em 1963; o World Factoring 
Yearbook (2001) afirma que existe h£ aproximadamente 30 anos. Por outro 
lado, a ASSIFACT foi criada em 1988, portanto, tern pouco mais de 13 anos.

O segmento italiano estci regulamentado al6m de ter o Banca d’lt&lia que 

exerce agSo fiscalizadora e controladora o que importa em se acreditar que se 
encontra mais organizado e gozando de uma maior credibilidade e 
respeitabilidade que o brasileiro.
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A partir da ANFAC, que foi criada em 12 de fevereiro de 1982, o fomento 
mercantil (factoring) passou a existir no Brasil. Trata-se de uma associate

Tratando-se de Sociedades Limitadas, no Brasil, torna-se dificil definir- 
se qual o modelo de gestao existente para o segmento, entretanto, o modelo 
de gestao do segmento italiano, nas empresas constituidas como Sociedades 
por Afoes, conforme pesquisa realizada (2001/2002), consta de um Conselho 

de Administrate e de um Coldgio Sindical. O Conselho de Administrate tern, 
em geral, a seguinte formate: Presidente, Consiglieri Delegato e demais 
Conselheiros. Ao Consiglieri Delegato sdo atribuldas poderes para gerir a 
administrate da Sociedade. No Conselho Sindical, existem, em geral, tres 
Conselheiros.

As empresas brasileiras de fomento mercantil (factoring), atualmente 
sSo constituidas sob a forma de Sociedade Limitada embora nAo exista 

nenhuma legislate ou normative que proiba sua constitute sob outra forma 
de sociedade existente na legislate do Pais. Na Italia sdo constituidas tanto 
como Sociedade Limitada como Sociedade por A?6es.

Referindo-se a forma organizacional os dois segmentos tfim as suas 
Associates de Classe e Federates, o Sistema ANFAC/FEBRAFAC, no 
Brasil e a ASSIFACT/EUROPAFACTORING, na Italia que possibilitam infra- 

estrutura de apoio tdcnico, operacional, logistico e educacional, e trabalham no 
sentido de resguardar e defender os interesses do segmento e dos associados 
objetivando a expansao dos negdeios e do institute do factoring no Brasil e na 
Italia.

Quanto as Associates Setoriais dos dois seguintes, no Brasil tem-se a 
ANFAC e na Italia, a ASSIFACT.

A atividade de factoring, no Brasil, caracteriza-se como uma atividade 

misto atipico, ou seja, mercantil e de prestat° de servit- Trata-se de 
intermediaria financeira, na Italia, conforme legislate e normativos 
especificos.
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sem fins lucrativos, com sede e foro em S3o Paulo. Referida Associate ja foi 

enfocada no Capltulo 2, entretanto, serSo feitas algumas considerate8- com 
base no ano 2000, tais como : o numero de associados somaram a 703, tendo 

como adrea de infludncia os seus associados e as micro, pequenas e madias 
empresas, seu publico alvo.

Na £rea educacional, durante os 20 anos de existdneia a ANFAC 
realizou 83 Cursos de Operador de Fomento Mercantil e 3 Cursos de GestSo 
Estratdgica de uma Empresa de Factoring, ministrados em varias capitals 

brasileiras aldm de Seminaries, Congresses e Reunites Tdcnicas..

A Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) (Associate Italiana 
para Factoring) foi criada, em 18 de julho de 1988, possula *32 empresas 
associadas, em 2000”, conforme World Factoring YearBook (2001:84-85) e 
detendo 90% do mercado. £ uma Associate sem fins lucrativos e apolltica, 
tendo sede e foro competente em Miiao. Congrega as sociedades de factoring 

italiano prestando-lhes apoio fecnico, jurldico, assessoria mercadologica, 
gestao de marketing, entre outros. Produz sistematicamente circulares 

tdcnicas, informativos, estatlsticas e uma pesquisa anual objetivando informar- 
se sobre a opiniao da sociedade, comunidade, clientes e ex-clientes sobre o 
segmento, e inclusive, um o informative bimestral: Fact & News.

A ASSIFACT participa da Comissao Tdcnica da Associazione Bancaria 
Italiana (ABI) (Associate Bancaria Italiana) e do Comite Interfinanceiro; e 
internacionalmente representa a Italia na EUROPAFACTORING, que congrega 
as associates da categoria do setor de factoring dos principals palses 
europeus. Mantdm constantes e proficuos contatos e trocas de informa^des 
tdcnicas com as Associates das categories de leasing, a Associazione 
Italiana Leasing (ASSILEA), e de erddito ao consumidor e imobiliario, a 
Associazione Italiana del credito al consumo e Immobiliare (ASSOFIN) bem 
como com o Banca d’Italia. Realiza ainda conjuntamente com o Osservatorio 
sui process! di acquisto della Publlica Amministrazione (OSPA) dell’ University



205

No que se refere a educagte do segmento, existe uma intensa 
participate da ASSIFACT e do prdprio segmento objetivando a realizagao de 
estudos e pesquisas tdcnicas, atrav6s de convdnios firmados entre aquela 

associate, com ou sem a participate de associados, com Universidades no 
Pais, al6m da participate de curs os de especializato, seminaries e reunites 
t6cnicas. Essa participagSo tern gerado alguns livros al6m de colaboragtes 
sobre aspectos financeiros, econdmicos, contebeis e juridicos o que contribui 
deveras para uma melhor qualidade de gesttes do segmento bem como de 
sua credibilidade perante o govemo, a entidade fiscalizadora, a sociedade , 
enfim.

Nte tern por £rea de influtecia exclusivamente o segmento de factoring 
mas tamb&m mantem estreito relacionamento com as associates das demais 
intermediates financeiras italianas, ou seja, com a ASSILEA, ASSOFIN; com a 
Associazione Bancaria Italiana (ABI); e as pequenas e rtedias empresas, seu 
publico alvo.

Bocconi estudos relacionados com a precisa definigtes sobre assuntos 

relacionados com o factoring sobre erddito contratado.

• exercer atividades de factoring;
• ter personalidade juridica de S.A.;
• estar inscrita no Tribunal competente pelo menos por dois anos;
• capital integralizado de pelo menos 5.164.568,99 euros; e
• ter o balango certificate por uma sociedade revisora inscrita no albo 

competente.

Ao contrite do Brasil, a ASSIFAC, em 2000, tinha registrado urn 
pequeno numero de empresas de factoring associadas, entretanto observe-se 

o previsto no artigo 3, do estatuto, artigo 3, do segmento que informa as 
condigtes para pertencer ao quadro de associados seja como fundador, 
ordinario ou correspondente, como a seguir:

A propdsito, pode-se citar o Convfinio, firmado, em 2000, entre a 
ASSIFACT, com a colaboragSo do Banca Intesa e da Fondazione Caripk), na
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Nos currlculos dos Cursos de Direito e Economia das Universidades 
relacionadas no Quadro 9, consta uma disciplina relacionada com as 
“Intermedi^rias Financeiras", tomando denominates diversas mas o conteudo 
centrada naquelas intermedterias, portanto, o segmento de factoring esta 
send© estudado pelas novas gera^des universitarias italianas, conforme 
pesquisa realizada (2002).

Citar-se-a, ainda, a participate do segmento, atrav6s da sociedade 
FARMAFCTORING cooperando com a administrate publica, por convSnio, 
ministrando o curso, “E-Procurement - centralizzazione degli acquisti in Un 
confronto U.K. - Italia”, no decorrer do ano de 2000, em Milao e Bolonha, e, em 
08.03.02, em Milao.

sala Convegni Cariplo, daquela fundato, objetivando a realizat0 de estudos 
e pesquisas tecnicos sobre Factoring e cessdo de erddito.

Outros livros foram editados pela ABI, tais como: La banca e i nuovi 
contratti net quadro della 2' direttiva. 1994; La nuova contrale dei rischi - Profili 

giuridici e riflessi operativi per gli intermedian finanziari, 1997; Banche e 
intermediari non bancari: concorrenza e regolamentacione — L’ equity 
competitiva nel sistema finanziario italiano, 1998. Em todos o factoring foi 
enfocado e estudado possibilitando assim um maior conhecimento e 

penetrate nos setores educacionais e de modo especial nos meios 
universitcirios.

A BANCARIA Editrice, La casa editrece dell ABI, tern editado alguns 
livros especificos na area de factoring ou intermed iarias financeiras 

possibilitando assim um maior participat0 n3o apenas entre aquelas mas 
tamb£m com area bancaria. O livro ‘II Factoring tra regolamentazione e 
mercato” foi o resultado de um Convfinio entre a ASSIFACT e a ABI ficando 

sob a responsabilidade daquela associat0 a organizat0 de referido livro, 
portanto, uma parceria ABI/ASSIFACT, editado em 1994.
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A Lei italiana no. 108/96 que dispde sobre materia de "usura" disciplina a 
taxa global que a fixada trimestralmente e informada atravas de Decreto do 
Ministerio do Tesouro e Instrugfies do Banca d’Italia e do Uffick) Italiano dei 
Cambi, para remuneragSo das negociagfies referente a cessSo de craditos.

No Brasil, a remuneragSo paga pelos craditos adquiridos junto as 
empresas-clientes 6 denominada de “fator" e 6 calculada e informada 
diariamente pela AN FAC atravas de jomais brasileiros de grande circulagao e 
de seu site.

O impacto do segmento brasileiro no PIB, em 2000 foi de 1,89% 
enquanto na Italia foi 7% no PNB, de acordo com o World Factoring Yearbook 
(2001).

A posigSo do ano 2000, relativa ao direcionamento das operagbes, por 
setor, esta assim distribulda: no Brasil - industrial - 67,5%; comercial - 17,0%; 
Transporte - 0,5%; services - 15%, perfazendo assim 100%; na Italia - 
industrial - 49,0%; transportes - 27,0%; servigos - 24,0%, num total de 100%, 

de acordo com a ASSIFACT (2001).

Como ja enfocado, o publico alvo do segmento brasileiro sao as micro, 
pequenas e madias empresas enquanto na Italia sflo as pequenas e madias 
empresas. A ANFAC e a ASSIFACT registraram no ano 2000, 703 empresas 

associadas no Brasil e 32 na Italia. O numero de empresas clientes brasileiras 
somaram 64.750; as italianas 10.325. O volume de craditos adquiridos no Pais, 
atravas exclusivamente do factoring domastico - “pro-soluto" importou 
12,220, em milhfies de euros, colocando o Brasil na segunda colocagao no 

mercado do continente americano e o dacimo no mercado mundial. O 
segmento italiano teve em volume de craditos adquiridos, no total de 110,000, 
em milhdes de euros, sendo 105,000 negociados atravas do factoring 
domastico e 5,000, do internacional, sendo 50,600 milhOes de euros na 
modalidade “pro-soluto" e 59.400 “pro-solvendo". Os negdeios italianos com 
factoring possibilitaram o segmento atingir a segunda colocagSo no continente 

europeu e a terceira no mercado mundial.



208

Quanto ao segmento italiano, segundo pesquisas (2002), os tributes 
incidentes sdo o "Imposta sul reddito delle persone giuridica” e “Imposta 
regionale sulla altvitd produttiva - Imposte di registro e bollo". Existem ainda as 
contribuigdes incidentes, identificadas, durante a pesquisa, como encargos 
sociais.

Por ocasido da assembldia anual da EUROPAFACTORING, em 1998, 

consoante Leite (1998), outro assunto discutido e analisado foi a de que nos 
cinco anos seguintes ndo ocorreria investimentos expressivos por parte de 
grupos industriais ou comerciais no mercado europeu de factoring, portanto, a 
competigdo iria ser acirrada entre as empresas do segmento, podendo ocorrer 

possi'veis fusdes naquele mercado objetivando diminuir os custo e garantir a 
lucratividade. Observe-se que 6 o que vem ocorrendo na Itdlia, como ja 
enfocado anteriormente, as fusdes com a aquisigao do controle aciondrio da 
Venetafactoring S.P.A. pelo Banca Lombarda, em 6 de abril 2001; Padana 
Factoring S.P.A. controlada pelo Banca Agricola Montovana e fundida por 
incorporagao ao Merchant Leasing & Factoring S.P.A. controlada pelo Banca 
Toscana, conforme pesquisa realizada em 26 de Janeiro de 2002.

Quanto ao funding do segmento brasileiro pode ser obtido, em geral, 
atravds de recursos prdprios; recursos tornados junto d instituigdes financeiras 
banedrias; mutuo de controladas, coligadas ou sdcios. Na Itdlia, o funding 

pode ser formado por recursos prdprios; recursos tornados junto a instituigdes 
financeiras banedrias; emprdstimos junto a empresas ligadas; fusdes e 
incorporagoes; emissdes de debentures; commercial paper. Esses seriam as 
modalidades de recursos para o fundeamento do segmento, lhe sendo vedado 
trabalhar com recursos captados de terceiros para as suas negociagdes.

O enquadramento tributdrio do factoring brasileiro, enfocado 

anteriormente no Capltulo 3, trata-se dos tributes pagos referentes aos lucres 
(IRPJ), os emprdstimos tornados junto as instituigdes financeiras banedrias e 
mutuos (IOF), e os incidentes sobre receitas sobre servigos prestados. (ISS). 
Aldm de referidos impostos sdo pagos as diversas contribuigdes exigidas pela 
legislagdo do Pais tais como COFINS, CPMF.CSLL, FGTS, INSS, PIS.
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Nao se poderia deixar de analisar o desempenho dos dois segmentos 
no que se refere ao Tumorver referente ao ano 2000. O segmento brasileiro, 

no continente americano, ocupa a segunda coIocat0 ficando abaixo apenas 
dos Estados Unidos, e a dbcima posi^bo no ranking mondial. O italiano, no 

continente europeu, ocupa a segunda colocagSo, e a terceira no ranking 
mundial, ap6s o Reino Unido e os Estados Unidos.

Destaque especial deve ser dado para a pesquisa anual elaborada pela 
ASSIFACT objetivando analisar a satisfat0 do mercado em relat° ao 
segmento, quando serbo ouvidos os atuais clientes, ex-clientes, empresSrios, a 
sociedade e a comunidade. Apds a anSlise dos dados a pesquisa serS 
transformada em pequeno livro a ser distribuida aos associados e ao publico 
em geral bem como fica disponibilizado no site daquela Associapao.

O segmento italiano tern suas informa?des estatisticas elaboradas, 
trimestral e anualmente atravhs da ASSIFACT e do Banco d’ Italia, e pelas 
sociedades de factoring, em seus sites e nos informes relatives a gestSo de 
marketing. Tais estatisticas nbo se limitam apenas as negociagbes referentes 
aos erbditos mas a outras informafbes reportando-se a eficibncia, o 
risco/insolvencia, services de administrate de erhditos e as relates com as 
empresas do grupo.

As informates estatisticas sbo elaboradas anualmente pela ANFAC e 
divulgadas, em geral, no segundo trimestre do ano seguinte no Informative 
ANFAC. Trata-se de dados referentes quase que exclusivamente relacionados 

com as negociates de erbditos e podem ser disponibilizadas atravhs de 
quadros estatisticos no Informative citado; na midia, em carater eventual; e no 
site da ANFAC, cuja ultima atualizato, entretanto, refere-se a posit° 
estatistica de 1999, conforme acesso em 23 de fevereiro de 2002.

O jornal da ASSIFACT, o Fact & News 6 editado bimestralmente, 
disponibilizado no site albm de ser distribufdo aos associados e as pessoas 
interessadas que o solicitam, trata-se, portanto, de mais um veiculo de 

comunicat0 utilizado pela segmento.
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Pode-se afirmar, consoante a constatagdo atravds das pesquisas 
realizadas, que as estatfsticas elaboradas pela ASSIFACT e pelo Banca d Italia 
estdo disponibilizadas em seus sites de forma atualizada. Some a isso a 
existdncia de informativos e dados elaborados pelas sociedades de factoring 
para fins publicitarios e gestao de marketing utilizando-se daquelas 
informagdes estatfsticas e constantes em seus respectivos sites.

Como jd enfocado anteriormente as sociedades que exercem atividades 
de factoring, na Italia, sao consideradas intermediarias financeiras e tdm 
aspectos legais a serem observados na area contabil conforme ja discriminado 
no item 5.3.2., deste Capftulo, de carater geral; e de forma especffica bem 
como referentes a elaboragdo, destinagdo e divulgagdo das informagdes

No tocando as outras informagdes, especial destaque para os estudos 
que vem sendo realizados pelas University di Venezia CA’FOSCARI, pelo 
Gruppi di studio di Diritto Commerciale, tais como // bilancio degli enti 
finanziari: quali e destinature?, e La nota integrativa, nucleo centrale del 
bilancio degli enti finanziari; pela University di Palermo atravds da A Cura del 
Servizio per la Documentazione e pubblicazioni della Direzione Amministrativa 
dell’University degli studi di Palermo que disponibiliza legislagdes e procede 
estudos tdcnicos emitindo parecer sobre tais documentos; a University DAS 
Bocconi atravds do Osservatorio sui procesi di acquisto della Publica 
Amministrazione (OSPA) em parceria com a ASSIFACT; livros editados, entre 
outros.

Aldm das informagdes estatfsticas e contdbeis outras informagdes de 
interesse dos dois segmentos sdo veiculadas pelas respectivas Associagdes e 

os seus veiculos informativos e em seus sites; pelo Banca d’Italia', pela 
EUROPAFACTORING', e pelas empresas de factoring objetivando ndo apenas 

atrair nova clientela para o segmento apresentando os produtos disponfveis, 
infra-estrutura e suporte tdcnico, os dados estatfsticos referentes ao seu 
desempenho, mas tambdm possibilitar que tanto o mercado quanto os 

pesquisadores e a sociedade tomem conhecimento do que estd ocorrendo no 
mercado de factoring italiano.
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A “nota integrativa” (notas explicativas) tambbm analisada por aquela 
Universidade 6 considerada o nucleo central do "bilancio” e deve observar as 
disposigbes previstas no Decreto Legislative no. 87/92 albm das instrugbes, 
atravbs de Circulares, Provimentos e Adiamentos emanados do Banca d'Italia.

A University di Venezia CA’FOSCARI, atravbs de um grupo de trabalho, 
como ja abordado, realizou estudos sobre a destinagbo dos balances em face 
as duvidas suscitadas concluindo que as empresas de factoring, de acordo 
com o T.U. da legislagbo bancaria e creditfcia (Decreto Legislative no. 385/93, 
deverSo enviar o ubilancio anuale” ao Banca d’Italia.

contbbeis constantes no Quadro 18. Albm das legislates especificas existem 
instrugbes normativas e recomendagbes do Banca d'ltyiia e do CONSOB.

Quanto ao segmento brasileiro, conforme disposto no Capltulo 2 e neste 
Capitulo, inexistem legislagoes especificas encontrando-se tramitando no 
Congresso Nacional, a partir de 1995, oito Projetos de Lei sobre a regulamento 
do fomento mercantil (factoring) no Brasil. Na falta de regulamentagbo 
operacional e/ou contbbil, o segmento brasileiro segue a legislagao das 
Sociedades Limitadas e Sociedades por Agbes, e aspectos fiscais e mercantis 
conforme abordado no Capltulo 3.

Quando da assemblbia anual da EUROPAFACTORING, em 1998, 
segundo Leite (1998), foram criados dois grupos de estudos com o objetivo de 
proceder estudos sobre a securitizagbo de receblveis financeiros, como forma 
de dar mais liquidez bs carteiras das sociedades de factoring e assim 

possibilitar a diminuigbo de seus custos. O outro grupo ficou com a 

responsabilidade de elaborar um piano contbbil padronizado para as 
sociedades de factoring filiadas bs respectivas associagbes nacionais, 

integrantes daquela Federagbo europbia.

No item 5.4., deste Capltulo pode-se encontrar mais detalhes 
relacionados com o “bilancio" e a unota integrativa”.
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5.6. ConsideraQdes Finais

As demonstrates contcibeis devem ter por objetivo o fomecimento de 
informates econdmicas e financeiras relevantes para atender &s solicitagdes 
diferenciadas de usudrios.

Ez fato notdrio as dificuldades enfrentadas por estudiosos e 
pesquisadores sobre o factoring brasileiro em conseguir informa^des ou 

demonstrates contdbeis atravds de divulgate nos meios de comunicates 
usuais e tambdm eletrdnicos.

Diante do exposto, as empresas do segmento brasileiro elaboram sua 
documenta to contdbil em consondncia com as legislates comerciais e 
fiscais brasileiras, e as orientates do CFC. Ndo estao subordinadas a um 
drgdo especffico para fins de controle e acompanhamento dos aspectos 
contcibeis, nem tampouco existe a obrigatoriedade de divulgat0 daquela 
documentato, consequentemente, observa-se a probabilidade da inexistdncia 
de informates e demonstrates harmonizadas.

A Contabilidade, como principal sistema de informates de uma 
empresa, tern por objetivo fomecer aos usudrios informates uteis e 
relevantes, visando facilitar as avaliates, a fim de que para que possam ser 
tomadas decisdes corretas e realizar andlises com seguranga, portanto, 
informates contcibeis capazes de satisfazerem as necessidades bdsicas dos 
usudrios, conforme foi enfocado no Capltulo 4.

Pode-se afirmar, ainda, com base do que foi abordado no Capitulo 4, 
que um sistema contSbil elaborado de acordo com os normativos e 
recomendates nacionais e internacionais bem gerenciado poderd trazer 
beneffcios relacionados com as informates e demonstrates contdbeis, 
possibilitando a empresa a utilizar e divulgar (para que outros tambdm a 
utilizem) informates gerenciais, econdmicas e financeiras al6m da 
elaborate de informes estatlsticos tanto para controle do drgdo que congrega
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Existe a probabilidade de isto tornar-se uma realidade no Pais a partir 
da harmonizagbo de planejamento contabil que possa suprir a lacuna existente 
tomando-se por base o estudo e anblise da operacionalizagbo e os critarios 
contabeis a serem adotados pelo segmento no Pals, bem como na Lei das 
Sociedades por Agbes, atam da existancia de regulamentagbo e controle por 
parte de autoridade fiscalizadora como se encontra atualmente estruturado o 
segmento italiano, que 6 capaz de atender as necessidades do setor e daquele 
Pals, considerado o 3° no ranking mundial.

o setor quanto para organismos governamentais econbmicos e/ou financeiros 
nacionais e internacionais, destacando-se, ainda, a sociedade empresarial 
brasileira e o publico, em geral.

Referida harmonizagbo beneficiaria as empresas de factoring 

brasileiras, proporcionando melhores condigbes de tratamento, aplicagbo, 
desenvolvimento e divulgagao das informagoes contabeis, financeiras, 
estatlsticas e administrativas, atravbs de urn sistema de controle contabil bem 
como da elaboragbo e divulgagbo das Demonstragbes Contabeis.

Observando-se a constante expansbo do segmento de factoring 

brasileiro, verifica-se que 6 de vital importancia que sejam harmonizadas as 
ptaticas contabeis adotadas, proporcionando subsidies para a elaboragbo de 
informagbes e demonstragbes contabeis uniformes, de qualidade e 
credibilidade que viriam contribuir e somar esforgos para que as atividades de 
fomento mercantil (factoring) em todo territbrio nacional fossem estudadas e 
analisadas pelo mercado, pelo prbprio setor, pelos demais setores 
empresariais, econbmicos e financeiros nacionais e pela sociedade, em geral, 
que assim passarb a ter amplas e constantes informagbes da atividade de 
factoring. Isto possibilitaria viabilizar o fortalecimento e incentive do setor, como 

ocorre com o segmento italiano, pelo exposto na anblise elaborada com base 
na comparagbo entre os dois palses.
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Tabela 20 - EvoIuqSo do Factoring no Mercado Mundial

Em milhoes de euros

1995Pais 1999 20001996 1997 1998

Reino Unido 38,774 78,228 103,200 123,77047,381 84,255

U.S.A. 104,200 120,00045,150 49,242 65,389 64,255

Italia 40.479 67,975 75,319 88,000 110,00046,423

Japdo 20,988 34,968 38,980 55,347 58,47326,403

Franca 25,084 53,10028,836 36,373 44,255 52,450

Alemanha 10,602 13,897 17,875 20,323 19,984 23,483

Espanha 12,530 19,5004,745 5,906 7,501 9,936

Holanda 10,750 17,702 20,50013,356 17,486 15,900

SuScia 3,077 8,122 8,099 7,677 7,550 12,310

Brasil 1,930 1,859 13,620 17,010 12,012
!

A seguir, demonstrar-se-3 a situa?ao patrimonial trimestral do segmento 
de factoring italiano, posi^ao em 31 de dezembro de 2001, elaborada pela 
ASSIFACT:

A propdsito, a constante expansQo do segmento de factoring 
ocorre nao exclusivamente no Brasil e na Italia, mas 6 de carter mundial como 
se podera observar pelos dados estatfsticos, a seguir:

1,853
Fonts: Adapts do: World Factoring Yearbook (2001)
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- Posit0 em 31 de

Em milhares de euros

ATIVO

%

111,029.808.052Cr6dito por Factoring

37,910.180.369RelatOrio pass, de operates de factoring

73,119.627.683Total Liquido de Factoring

26,97.224.152Total

100,026.851.835Total do Ativo

13.759.272
14.135.285

734.373
678.333

9.664
491.124

418.519
4.847.170
724.141
933.461
135.709
48.593
87.117

164.701
411

Disponibilidade Liquids
Creditos porOutros Financiamentos
Creditos Diversos
Titulos e Participates
Imobilizapdes

Imateriais
Materials

Creditos Duvidosos 
Outros

Pro-sol uto
Pro-solvendo
AquisiQoes por tltulo definitive 
Antecipaqdes por credito futuro 
Negociacoes nSo nominais 
Cedente

1.6 
18,1
2.7 
3,5 
0,5 
0,2 
0,3
0,6 
0,0

51,2
52,6
2.7
2,5
0.0
1.8

31 dezembro 2001 
Amostra

Figure 8 - Situato Patrimonial Trimestral19 

dezembro de 2001

19 Elaborado: amostra relevantes
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OUTRAS INFORMAQOES -1

Amostra

259.280Creditos negociados nao nominais (Valores Nominla)

96.547Maximo de cobertura sobre crddito garantido

214.391

3.242.947Margem sobre financiamento irrevog^vel
1.541.396Servigos de Cobran$a
3.652.867CrSditos Futures (Valor Nominal)

PASSIVO

31 de dezembro 2001

%Amostra

84,722.734.368D6bitos para entes Financeiros e Creditlcios
5,21.395.536Outros D&bitos
0,5136.147Titulos Emitidos
1.9505.757Empr&stimos Subordinados
0,494.525Fundo de Risco e Onus
0,6156.638Fundo de Risco sobre Cr&dito
0,370.060Fundo de Risco Financeiro

93,0425.093.030Total

Credito de empresas ligadas com opera?6es de natureza 
Financeira
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PatrimOnio Liquido

6,61.758.805Total

100,026.851.835Total do Passivo e PL

Amostra

102.671.068Turnover

5.230.971Cr6ditos Vencidos

9.072Numero da posiQfio dos CrGditos Duvidosos

304.953Crdditos Vencidos: Numero da PosiQSo

Fonte: Adaptado ASSIFACT (2002)

Capital Social
Reservas
Resultado do Exercicio

Vida M6dia do Cr6dito
Origin^ria 
Residual

1* Faixa
2“ Faixa

1a Faixa
2a Faixa

63.567.550
39.100.745

2.773

1.515.325
3.715.646

77.535
227.418

937
493

1.020.955
462.397
275.452

Crddito - aquisipSo pro-soluto
Crddito - aquisi^o pro-solvendo 
Credito — aquisiQiio valores nao nominais

3,8
1.7
1.0
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CONCLUSAO

Quanto a:

a) Regulamentagao geral e contabil;

b) Definigao de autoridade fiscalizadora;

Conclui-se que o segmento italiano tem regulamentagao especifica geral e 
contabil conforme os Quadros 7 e 18, onde constam as legislates e normativos, 
enquanto o segmento brasileiro encontra-se sem regulamentagoes especificas, 
apesar dos esforgos da ANFAC e da existencia de oito projetos de lei tramitando 
no Congresso Nacional; portanto, pode-se afirmar que esta hipotese nao e 
verdadeira.

“A estrutura do segmento d e factoring no Brasil e na Italia sao 
equivalentes.”

Avaliagao das hipoteses (principal e secundarias), para verificar se as 
informagoes coligidas conduzem a sua confirmagao (aceitagao) ou a sua rejeigao.

Este trabalho realizou-se no ambiente do segmento de factoring e visa 
contribuir, atraves de analise comparativa das atividades de fomento mercantil 
(factoring) no Brasil e na Italia, para a compreensao do reflexo que a qualidade da 
divulgagao de informagdes contabeis podera trazer para o factoring brasileiro.

Verifica-se que na Italia existe uma autoridade fiscalizadora para o 
segmento, no tocante ao controle da cessao de credito, no caso o Banca d’Italia. 
No Brasil, nao se tem ainda uma autoridade fiscalizadora ou de controle, conforme 
constante no Quadro 7. Assim, esta hipotese tambem e falsa.
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c) Caracterizagao;

d) Forma de constituigao;

e) Modelo de gestao;

f) Educagao do setor;

Comprova-se, conforme Quadro 9, que o segmento brasileiro ainda esta 

carente de uma participagao mais expressiva na area de treinamento e de

Verifica-se que tanto no Brasil quanto na Italia as empresas de factoring 

podem ser constituidas tanto sob a forma de Sociedade Limitada como de 
Sociedade por Agdes; entretanto, no Brasil, nao existe nenhuma empresa 

constituida como S.A. o que implica em se afirmar que esta hipotese e falsa .

Constata-se que no Brasil as empresas de factoring exercem atividade 

mista atipica, ou seja, mercantil e de prestagao de servigo. O segmento italiano e 

considerado Intermediaria Financeira, tai como o Leasing Financeiro, e o Credito 

ao Consumidor e Gestao de Cartao de Credito. Como se observa os dois 

segmentos tern caracterizagao distinta, conforme Quadro 8, o que importa em se 

concluir que esta hipotese tambem e falsa.

Conclui-se que sendo as empresas brasileiras de factoring constituidas 

como Sociedades Limitadas, torna-se dificil identificar qual o modelo de gestao 

existente para o segmento; entretanto, o modelo de gestao do segmento italiano, 

nas empresas constituidas como Sociedades por Agdes, associadas da 

ASSIFACT, consta de urn Conselho de Administragao e de urn Colegio Sindical. O 

Conselho de Administragao tern, entre seus membros um Presidente, urn 

Consiglieri Delegato e demais Conselheiros. Os poderes atribuidos para gerir a 

administragao da Sociedade estao sob a responsabilidade do Consiglieri Delegato. 

No Conselho Sindical, existem, em geral, tres Conselheiros, consoante disposto 

no Quadro 8. Analisando-se o modelo de gestao conjuntamente com a forma de 

constituigao conclui-se que esta hipotese tambem e falsa.
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g) Tipos de factoring negociados;

h) Clausulas contratuais negociadas (pro-solvendo e pro-soluto);

i) Remuneragao de negociagoes de credito;

A remuneragao paga pelos creditos adquiridos, no Brasil, e denominada de 

“fator” e e calculada e diariamente informada pela ANFAC. Para remuneragao das 

negociagoes referente a cessao de creditos, o segmento italiano o faz atraves de 

taxa efetiva media fixada, trimestralmente, por Decreto, com base na denominada 

“Lei da Usura" 108/96, consoante Quadro 12. Esta hipotese e falsa.

Constata-se atraves do Quadro 11 que o segmento brasileiro pratica 

exclusivamente o factoring domestico, enquanto o italiano opera o domestico e o 

international; portanto, esta hipotese tambem e falsa.

Verifica-se no Quadro 11, que tanto o segmento brasileiro quanto o italiano 

realizam negociagoes com clausulas contratuais pro-soluto e pro-solvendo, ou 

seja, com ou sem direito de regresso. Na Italia ja era usual a contratagao de 

negocios com a clausula pro-solvendo, e o Brasil passou a utiliza-la a partir de 

maio de 2001. Esta hipotese esta comprovada.

educagao apesar dos esforgos da ANFAC. A ASSIFAC, ao contrario, vem 

conseguindo uma maior participagao na educagao do setor, seja atraves de 
Cursos, Seminaries e Reunides Tecnicas realizados sob o patrocinio daquela 

Associagao, ou de empresas do segmento. Atraves de convenios com 

Universidades italianas sao realizados estudos e pesquisas sobre assuntos de 

interesse do segmento, cujos resultados contribuem para uma melhor qualidade 

do desempenho do setor. O factoring vem sendo estudado na comunidade 

universitaria, atraves de disciplina que envolve as demais intermediarias 

financeiras, em especial, nos Cursos de Economia e de Direito. Diante do exposto, 

comprova -se que a hipotese e falsa.
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j) Disponibilidades de informagoes;

k) Divulgagao de informagoes contabeis;

As empresas italianas de factoring sao consideradas intermediarias 

financeiras e, na area contabil, tern aspectos legais a serem observados de 

carater geral e de forma especifica, conforme Quadro 18, referentes a elaboragao, 

destinagao e divulgagao das informagoes contabeis. Alem da observancia legal 

existem instrugdes e normativos do Banca d’Italia, do CONSOB e da ASSIFACT a 

serem observadas, bem como recomendagoes oriundas de trabalhos tecnicos 

elaborados por Universidades ou por Grupos de Pesquisadores Universitarios. A

Constata-se, conforme Quadros 16, 17 e 18 e na analise existente, a seguir 

aqueles Quadros, a real posigao do factoring brasileiro em relagao as 

informagoes estatisticas, contabeis, e outras, elaboradas de forma anual e 

exclusivamente pela ANFAC e disponibilizadas atraves de seu Informative oficial; 

na midia, em carater eventual; e em seu site, com posigao nao atualizada. 
Observa-se, em relagao ao factoring italiano, quanto a disponibilidade de 

informagoes, que existem diferenciagdes nao apenas em relagao a periodicidade 

mas tambem as fontes que nao sao oriundas apenas da associagao do segmento, 

mas tambem do Banca d' Italia; da EUROPAFACTORING; e das empresas de 

factoring, disponibilizadas seja atraves da midia, em seus sites e nos informes 

relatives a gestao de marketing; boletins estatisticos e seus suplementos, revistas 

tecnicas ou do Informative oficial da associagao, sempre com posigdes atualizadas 

e de forma tempestiva. No tocando a outras informagoes, especial destaque para 

os estudos que vem sendo realizados por Universidades conveniadas ou por 

grupos de estudos compostos por professores universitarios e interessados no 

instituto do factoring, e que resultam em material tecnico disponivel para o 

segmento e demais pesquisadores e estudiosos. As informagoes contabeis tern 

por fontes a legislagao pertinente e sao destinadas ao Banca d’ Italia, a 

ASSIFACT, ao CONSOB, consoante o Quadro 18. As informagoes em referenda 

alem de disponiveis, sao divulgadas. Apos estas consideragoes, conclui-se que 

esta hipotese tambem e falsa.
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As empresas de factoring apresentam caracteristicas e especificidades 

proprias. Isto as distinguem das demais empresas e, em especial, das instituigoes 

financeiras bancarias.

Assim, das hipoteses, que na verdade constituem sub-hipoteses da 

hipotese principal, dez se mostraram falsas e apenas uma verdadeira, o que nos 

leva a constatagao de que a estrutura do segmento d e factoring no Brasil e 

Italia NAO e semelhante.

Some-se a tai deficiencia a falta de regulamentagao especifica, mas deve- 

se observar que uma nao depende da outra, e que o segmento poderia agregar 

maior respeitabilidade atraves de divulgagdes de informagdes contabeis e 

econdmico-financeiras, alem de dados estatisticos atualizados e de forma 

tempestiva.

divulgagao das informagdes contabeis sao disponibilizadas nos jornais italianos de 

grande circulagao; no Suplemento e no Boletim Estatistico do Banca d' Italia; no 

CONSOB; Revistas Tecnicas e meios eletronicos como a internet. Quanto ao 

segmento brasileiro a divulgagao de suas informagdes contabeis ainda e muito 

discrete, tendo sido encontrada por ocasiao da pesquisa, uma informagao contabil 

disponivel fornecida pela ANFAC e que se refere a totalizagao do Patrimonio 

Liquido junto com as estatisticas relativas ao desempenho do segmento e que 

constam no Capitulo 2. Diante das observagoes feitas e da analise comparative 

constants no Capitulo 5, conclui-se que a hipotese “k” e falsa.

Ao longo de vinte anos de atuagao no mercado brasileiro, o segmento 

sempre esteve em constants expansao; entretanto, nao dispoe de controles 

internos e externos de qualidade, uniformes e harmonicos, o que possibilitaria a 

elaboragao de informagdes contabeis, econdmicas, financeiras e estatisticas, alem 

de demonstragoes contabeis de exigencia legal. Portanto, nao conseguem 

disponibilizar informagdes tempestivas e isso dificulta a fazer-se presente de 

forma mais atuante no mercado brasileiro, bem como na midia nacional.
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O mercado national, o proprio setor, bem como os demais setores 
empresariais, economicos e financeiros do Pais, a comunidade, a sociedade, 
enfim, o publico em geral nao tern ao seu dispor amplas e constantes informagoes 
contabeis uniformes, de qualidade e credibilidade, o que nao contribui no sentido 
de que as atividades de factoring no Pais sejam estudadas e analisadas.

Em face a alta competitividade e da crescente evolugao tecnologica em 
que se inserem as organizagdes, na atualidade, existe a premente necessidade de 
informaqdes para que se estabelega um modelo adequado para a tomada de 
decisdes.

Ressalte-se que qualquer que seja a natureza juridica ou porte, a empresa 
de fomento mercantil (factoring) precisa contar com informagoes que deem 
suporte e apoio ao processo de tomada de decisdes.

As dificuldades enfrentadas pela ANFAC em elaborar e divulgar as 
informagoes relacionadas com o segmento estao centradas acima de tudo na 
falta de tempestividade na entrega, por parte de suas filiadas, de informagoes 
para fins de analises e divulgagoes por aquela Associagao. Acrescente-se, ainda, 
a falta de harmonizagao da operacionalizagao dos registros contabeis, por parte 
do segmento, ocasionando maiores embaragos para se ter, em carater constante, 
informagoes que seriam da maior valia para divulgagao.

Atente-se para o fato de que o volume de negocios do segmento no Pais, 
em 1999, representou 1,81% do PIB, conforme o World Factoring Yearbook 
(2001). Em 1999, o segmento teve um volume de negocios no total de R$ 
18.758,50 (em milhoes); em 2000, atingiu R$ 24.323,60 (em milhoes); para 2001, 
o segmento espera um incremento de 15%, de acordo com a ANFAC.

No decorrer da pesquisa de informagoes constatou-se em varias 
oportunidades a falta de dados e informagoes atualizadas, o que levava a se 
utilizer as existentes, no momento, como consta do desenvolvimento deste 
trabalho.
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Com a utilizagao de um sistema contabil harmonizado e a possibilidade de 
aprovagao, em prazo considerado medio, da regulamentagao especifica do setor e 
da autorizagao para operar o factoring exportagao, e passando a atuar no 
mercado internacional, o segmento tornar-se-a mais forte e atuante.

Por fim, diante destas observagoes poder-se-ia considerar a existencia de 
um motivo a mais a acrescentar para o segmento se reorganizar e se fortalecer 
para atingir os seus objetivos e metas e suprir as carencias ainda existentes, que 
seria sugerir que o atual modelo italiano de factoring poderia ser considerado 
benchmark para o segmento brasileiro pelos motivos expostos na analise 
realizada apos o estudo comparative efetuado entre os dois segmentos e 
constante no Capitulo 5 e nesta Conclusao.

Entretanto, dado o dinamismo do segmento no Brasil, o desenvolvimento 
de mercado internacional, bem como as metas do govemo federal, no tocante as 
exportagdes nacionais, podera ocorrer uma mudanga sobre a proibigao de 
operacionalizar o factoring exportagao. Como ja abordado anteriormente, foi 
solicitado pela AN FAC ao BACEN autorizagao para passar a operar o factoring 
exportagao e esta sendo aguardada a decisao daquela autoridade monetaria do 
Pais.

A ANFAC (2001) avalia que sera com a participagao das factoring que 
ocorrera um crescimento de vinte por cento no incentive a exportagao brasileira.

Atualmente o segmento de fomento mercantil trabalha exclusivamente 
com o factoring domestico. O factoring exportagao ainda nao e uma realidade no 
Pais, em face de regras restritivas implementadas pelo govemo brasileiro atraves 
do BACEN.

Observe-se, ainda, consoante a ANFAC, que o ano de 2000 registrou um 
crescimento de empresas-clientes atingindo 64.750, e contribuiu para a 
manutengao de mais 710.000 empregos indiretos, no Pais.
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• O contrato de fomento mercantil (factoring);

• Regulamentagao do factoring no Brasil;

• A contabilidade das empresas de factoring, no Brasil.

Por fim, apresentar-se-a, a ti'tulo de sugestao, os seguintes topicos que 

poderao ser pesquisados por estudiosos que venham a se interessar pelo tema 
factoring:

• O factoring exportagao seria o caminho para ampliar a expansao da 

colocagao de nossos produtos no exterior?

• O factoring como alternativa econdmica para as micro, pequenas e 

medias empresas brasileiras;

A EUROPAFACTORING , a proposito, em 1998 ja se preocupava com o 

planejamento contabil do segmento e, por ocasiao de sua Assembleia anual, criou 

um grupo de estudos objetivando fosse elaborado urn piano contabil, que 
denominou de padronizado, a ser utilizado para as sociedades de factoring filiadas 

as suas respectivas associates nacionais, como ja descrito.

Enfim, apesar do cuidado com que se elaborou este estudo, tem-se 

consciencia de suas limitagoes. Assim, novos estudos voltados ao 

aperfeigoamento do trabalho ate entao realizado sao de fundamental importancia, 

especialmente se se tern em mente a escassa literatura existente no Pais sobre o 
instituto do factoring . Diante dessa necessidade ha um forte desejo de que desta 

contribuigao possa suscitar trabalhos de pesquisas e de reflexao acerca de um 

assunto relevante e atual.
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