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ENTREA PRAXIS EA TEORIA: OS EQUIVOCOS
DA PESQUISA CONTABIL EMPiRICA NOS EUA

Valt�rio Nepomuceno(*J

"Conceitos [contabeis] diferentes conduzem a padroes diferentes, e por essa razao.

o vacUo na escolha de conceitos conduz ao vacUo nos padroes, ea confusao

dos conceilos conduz a confusao dos padriJes"

(T A. Lee, 1980)

.. a 'crise confabil' esta enraizada nos tentativasfreqiientes de se ocultar

os seus verdadeiros objetivos perseguidos"

(R. Mattessich, p. 168, 1995)

RESUMO

Os fatos recentes parecem oferecer alguma convicl'ao no sentido

da afirmal'ao de que 0 modelo dos principios contabeis norte-americanos

(USGAAP) segue uma trajetoria pouco recomendavel a qualquer pais,

pelo menos, aqueles que se baseiam no mercado de al'oes como principal

fonte de financiamento de capital para suas empresas. A tonica das mega

corporal'oes de persuadir os investidores corn "fala mansa", se aproveitando

de normas contabeis "d6ceis", da sinais de erosao, alem de provocar urn

terremoto no mercado de capitais do mundo todo. Bolsas de Valores, que

dependem de capitais externos, coma a brasileira, se veem numa situal'ao

delicada porque os investimentos evaporaram.Cabe-nos, nesse momento,

analisar 0 que tern conduzido a contabilidade estadunidense a essa situal'ao

pouco ortodoxa, porem previsivel, visto que somos afetados diretamente

por ela. Que lil'oes nos podemos extrair de tudo isso? Uma reflexao

fundamental deve ser considerada, a priori: as pesquisas empiricas,

destituidas de uma teoria cientifica solida, conduzem a equivocos

irreparaveis. E quem suporta as conseqiiencias de nefastas atitudes

experimentalistas e a sociedade. Neste estudo, apresentaremos uma

dessas pesquisas empiricas e porque ela e inconsistente e universalmente

inaplicilvel. So conseguiremos compreender a 16gica aplicada as pesquisas

empiricas estadunidenses se visualizarmos, de forma critica, alguns fatos

relevantes ocorridos nas duas idtimas decadas. Transformal'oes muito

importantes estao em ebulil'ao no cenario contabil dos EUA. E

compreende-Ias, criticamente, pressupoe a percePl'ao a priori do que

seja manutenr;GO fisica ou financeira do capital (tema ainda inedito no

Brasil). Neste trabalho, vamos nos ater, essencialmente, na analise das

ideias em torno da manutenr;GO jisica do capital, propostas pelos norte

americanos na decada de 80, no seio de uma Estrutura Conceitual (David

Solomons, 1982 e outros). Apos uma breve contextualizal'iio hist6rica,

discutiremos as posil'oes empiricas de Robert Sterl ing (1982), de Carsberg

(1982), de Revsine (/982), de Butterworth (1982), contrapostas aquelas

teorizadas pelo brasileiro A. Lopes de Sa (1992).

(.) Graduado em Ciencias Contabeis-UDF, auditor independente, pesquisador, membro do

tBRACON, membra e diretor Cultural da Academia Brasileira de Ciencias Contabeis.
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CONTEXTUALIZA<;Ao DAS ESTRUTURAS CONCEITUAIS1
Alem da estrutura conceitual contabil elaborada pelos norte-americanos,

outros institutos contabeis internacionais tambem tern tentado, por capricho da

modernidade sempre urgente, seguir a mesma 16gica da Estrutura Conceitual do

FASB (6rgao de normatiza�ao contabil dos EUA). 0 IASC (6rgao responsavel

pela elabora�ao de normas contabeis internacionais), em 1989, praticamente,

copiou 0 modelo do FASB (Bernard Colasse, 2000). Pouco depois, a Inglaterra

tambem elaborava a sua estrutura nos mesmos moldes, desencadeando-se, assim,

todo urn processo de constru�ao de estruturas de conceitos para a padroniza�ao

de normas contabeis em divers os paises, ainda hoje em frenetica discussao no

mundo todo'.

Alem de outros paises, a Fran�a (Plan General de Comptabilite) e Espanha

(Plan General de Contabilidad), que possuem contabilidades planificadas, estao

tratando de dar contornos estruturais aos seus Pianos, deixando certas aberturas

para a adequa�ao do valor justo (fair value), caso seja necessario. Apesar disso,

os dois paises mantern intactos os seus Pianos Gerais de Contabilidade, e que

foram elaborados as custas de mais de meio seculo de pesquisas cientificas. Alem

disso, a Fran�a tern tentado assumir uma postura a frente dos destinos dos padroes

contabeis europeus, e corn pretensoes tambem junto ao IASC. Dessa forma, a

Fran�a tern tornado algumas medidas no sentido de a�oes economico-contabeis

sob dois flancos: (I) a condu�ao do processo de consolida�ao da moeda eum,

juntamente corn a Alemanha; (2) a ocupa�ao de cargos estrategicos dentro do

IASC, visando a condu�ao tambem do processo de normatiza�ao contabil

internacional.

Mas as estruturas conceituais, em cada pais, possuem caracteristicas muito

pr6prias, embora a base 16gica seja a mesma. As varia�oes detectadas nas referidas

estruturas conceituais estao voltadas para 0 aspecto conceitual interno de como

conduzir, de maneira menos particularista, a manuten�ao do capital da empresa.

Manter 0 capital atado ao mercado de a�oes tern dado 0 toque angular em cada

estrutura conceitual. Essa estrutura tern sido fundamental na determina�ao da

politica contabil empreendida pelos paises, distintamente. Paises como a Fran�a,

a Alemanha e a Espanha, tern sido comedidos na implementa�ao de mudan�as

radicais, mesmo porque, 0 modelo contabil desses paises, historicamente, segue

I A Estrutura Conceitual e urn instrumento de filosofia da ciencia para a construr;ao da realidade, imaginando por

Imre Lakatos, corn base em sua "metodologia de programas de pesquisa cientifica", conhecida pOT MRSP

Metodogy of Scientific Research Programs. Lakatos se baseia cm Thomas Kuhn (1962) para afirmar que 0

crescimento do conhecirnento cientifico esta justaposto aos programas de pesquisa que conduzem a uma certa

continuidade da estrutura conceitual. 0 FASB adotou 0 mesmo instrumento para elaboraruma proposta conceitual

contabil.

2 Salientamos que corpora�5cs, aos moldes daquelas norte-americanas, foram criadas no mundo todo, e fundadas

sob os mesmos principios conmbeis e orientadas pelos mesmos conglomerados da auditoria (Big Five), 0 que nos

leva a crer que outros escandalos financeiros podedio eclodir em diversos paises. E 0 caso, por exemplo, da

Vivendi Universal francesa, do ramo de telecomunica�5es que, desde 0 final de 2001, vem ocultando perdas da

ordem de dois bilh5es de euros, e orientada pela mesma empresa de auditoria que continua roubando a cena no

mundo das finan�as: a Arthur Andersen.



uma polftica diferente daquela inaugurada pelos norte-americanos, desde os anos

20 do seculo passado.

Urn dos pontos essenciais des sa estrutura e a discussao de como se tern

tentado manter 0 capital longe de varia�6es, oscila�6es, ou perdas. E a f6rmula

que tern imperado ale aqui e aquela que visa a manuten�ao financeira do capital

(fundada nos principios do mercado de capitais). Manter 0 capital longe de

f1utua�6es tern provocado mudan�as conceituais profundas na contabilidade, a

partir dos anos 80. 0 ponto nervoso des sas mudan�as e a tentativa de substitui�ao

do "decadente" custo hist6rico pelo custo corrente. Outro ponto nervoso e a

revisao das estruturas de informa�ao contabil (demonstra�6es contabeis).

ACORDOS DE BRETTON WOODS E 0 INICIO DA QUEDA DO

CUSTO HISTORICO
As mudan�as no comportamento do cambio acabaram par atingir

frontalmente uma das mais tradicionais tecnicas contabeis: 0 custo hist6rico. A

f1exibiliza�ao do cambio no cenario internacional provocou profundas altera�oes

na composi�ao das dividas dos varios paises devedores, particularmente, dos

paises em desenvolvimento, alem de alcan�ar, em alguns casos, os custos de

transa�6es comerciais internacionais. A partir dos anos 70, 0 custo hist6rico passa

ser visto como instrumento decadente e ineficaz para os fins gerenciais. E isso,

esta ligado aos acordos de Bretton Woods, momento em que os Estados Unidos

abandonam 0 padrao ouro. A opiniao de Gonzalo Angulo, corn a qual

concordamos, e de que:

"em essencia, a crise da aplicar;iio do custo Izistorico aDs instrumcnfos

contdbeis vcm dos an05 setellta, e e uma conseqiiencia do obandono dus bandas estreitas

de flutuafoes entre as macdas, que se derivou dos acardos de Beuron Woods. A partiT

desses acaTdos os registras em maeda eslrangeira comcr;aram a suportar lima exposirdo

muito importamc aa risea cambia!, de forma que niio tardou em ganhaT adeptos a

posirao de que a melhoT estimativa dos fluxos de caixa, derivados dos registros cm

divisas, seria, como nos mercados muito descnvolvidos mundialmcntc. seu valor na

data do Jeclzamento do balmu;o. A mudan\'a do Jeclzamento se converteu, a partir de

entao, no valor razoavel de todos os registros em moeda estrangeira" (p. 243).

Certamente, 0 impacto sobre 0 custo hist6rico foi grande devido as

oscila�6es do cambio, em especial para setores dependentes de transa�oes corn

o mercado externo. Assim, a prioridade das estruturas conceituais era tentar

preservar as varia�6es cambiais, particularmente em rela�ao aos lucros por a�ao,

cuja defasagem criava expectativas desfavoraveis. " ... dessa forma, 0 antigo

problema do reconhecimento de lucros em a�oes e outros tflulos permaneceu

coberto por urn maior, deixando ativo 0 caminho para uma forma de avalia�ao

muito mais atada ao mercado (0 termo ingles 'marking to market' expressa muito

bem essa tendencia)" (Gonzalo Angulo, p. 244). Consolida-se a tese da

manuten�ao do capital financeiro, corn maior intensidade. 13. estava em andamento

a ideia de se adotar instrumentos contabeis baseados puramente no mereado.

Mas, os profissionais da contabilidade norte-americana ainda conservavam a
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antiga pnHica do custo hist6rico. Era importante para os Estados Unidos desviar

o curso em torno do entendimento sabre custo hist6rico, vista que suas

corpora�oes necessitavam melhorar 0 perfil das informa�oes contabeis. Isso era

crucial para atfair novas investidores, novos capitais e novas investimentos.

MANUTEN<;AO DO CAPITAL
Por essa razao, os institutos contabeis norte-americanos, por meio de alguns

pesquisadores notorios, tentaram redimensionar suas vis5es em toroo de conceitos

contabeis derivados de argumentos puramente economicos. Os pesquisadores

refugiaram, entao, seus conceitos cont<ibeis de riqueza e de resultado da riqueza

em ideias economicas preconizadas por Von Hayek (1941), Hicks (1939), Pigou

(1941) e outros economistas da metade do seculo XX. Na decada de 80, muitos

pesquisadores se basearam na maxima de Hicks de que:

Ha renda de urn homem le] 0 valor maxima que ele pode consumir durante

uma semana e ainda permanecer corn a situa�ao financeira no final da semana

tao boa quanta no infcio"

No entanto, as teorias defendidas pelos economistas neoliberais se

mostraram evasivas para 0 desenvolvimento de regras contabeis consistentes.

Do ponto de vista te6rico, a senten�a de Hicks soava corretamente, mas a sua

exeqtiibilidade no campo da contabilidade se mostrava ineficaz quando a tentativa

era demonstrar 0 resultado contabil baseado em numeros estimados (valor

razoavel).

Assim, manter 0 capital passou a ser a grande preocupa�ao dos gerentes e

proprietarios, especialmente, em momentos de crises economicas. Naqueles casos

em que 0 financiamento do capital era feito junto ao setor bancario, as regras ja

eram previamente estabelecidas e nao havia 0 que se discutir. Mas, quando 0

capital pertencia aos investidores, as regras ja nao eram tao daras, porque elas

dependiam do desempenho de varios fatores: mercado, politicas de govemos

(fatores ex6genos), forma de calculo dos dividendos, instrumentos gerenciais e

contabeis adotados (fatores end6genos), sobretudo, na compreensao acerca do

que se entendia por manter e remunerar 0 capital aplicado.

INTERFERENCIA DE FATORES ETICOS E CULTURAIS NA

MANUTEN<;AO DO CAPITAL

Embora 0 frenesi reinante no seio dos institutos de normatiza�ao contabil

tente desviar as aten�oes para os aspectos relacionados ao mercado de a�oes,

corn propostas de reformula�ao das bases conceituais da contabilidade, 0 que se

percebe em muitos paises, cujo eixo economico nao e 0 mercado de a�oes, e 0

respeito a determinados fatores eticos e culturais.

Os paises divergem profundamente quanto ao entendimento em tomo do

que seja manuten�ao do capital. Alguns, como 0 Japao, por exemplo, por razoes

culturais e eticas, estruturam suas compreensoes segundo urn formalismo etico

inarredavel, embora no seio das academias opinioes divergentes ocorram. Outros,
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por decorrencia de suas ideias estruturadas segundo princfpios pragmaticos, como

os Estados Unidos, compreendem a importiincia de se interpretar a manuten�iio

do capital, seja ela qual for (fisica ou financeira), segundo os aspectos da eficacia

da informa�iio para 0 mercado de a�6es.

A dicotomia mantida em torno do conceito de manuten�iio do capital

conduz a resultados contabeis tambem dicot6micos (para 0 desespero daqueles

que veem a contabilidade coma urn ramo da matematica, ou derivada das ciencias

exatas). E a maior dificuldade, em princfpio, niio esta na quantidade de moeda

mantida no caixa, mas na quantidade de moeda que se pode atribuir aos ativos e

passivos da empresa.

Contudo, antes mesmo de se buscar urn conceito razoavel para a

manuten�iio de capital, e necessario estabelecer qual a sua fun�iio: manuten�iio

das opera�6es, ou gera�iio de servi�os potenciais, ou ambas. Somente a partir de

sua fun�iio pode-se pensar na sua manuten�iio. Nesse momento, 0 que se constata,

na realidade, e que 0 capital possui fun�iio diferente daquela do periodo da

Revolu�iio Industrial', na medida em que os gerentes das corpora�6es estiio

voltados para a consecu�iio de resultados financeiros, niio-operacionais (servi,os

potenciais). Por outro lado, essa niio tern sido a preocupa�iio central do gerente

de uma empresa corn capital fechado porque ele ainda mantem suas atividades

voltadas para a operacionaliza�iio do processo fabril, cujo princfpio consagrado

ainda e a rela�iio custo/beneffcio. Portanto, tern havido uma mudan�a de enfoque

entre gerar riqueza pelo processo fabril e gerar riqueza, utilizando-se 0 processo

fabril para gerenciar valores potenciais (necessidade interna de gera,iio propria

de novos capitais, por meio de novos instrumentos financeiros, como derivativos,

swaps, hedges, etc). Isso pode ser urn sinal de exaustiio do modelo de estruturas

verticalizadas e multidivisionais, cuja escassez de capital para geri-las, associada

it improdutividade tecnico-administrativa, tern provocado a fadiga do modelo,

que tenta uma alternativa pouco ortodoxa: a fraude contabil.

Por essas raz6es, e possive! compreender a manuten�iio do capital sob

dois aspectos basicos e distintos: (I) aqueles que se baseiam em princfpios eticos

e valores culturais, cujos instrumentos operativos siio considerados tradicionais,

e; (2) aqueles que se baseiam em fundamentos etico-pragmaticos, corn forte

conteudo hedonista.

MANUTEN<;AO DO CAPITAL SOB BASES ETICO.CULTURAIS
Nos paises onde predominam os valores etico-culturais, ha uma tendencia

de se detectar os princfpios contabeis privilegiando a base historica dos valores.

Ou seja, a manuten,iio do capital obedece a atributos normativos segundo 0

princfpio da conserva�iio dos recursos por meio do custo historico. A base legal

desses paises preserva 0 princfpio do conservadorismo (Schmalenbach, 1919).

Isso pode ser explicado por meio de uma logica interna, se levarmos em

3 Na Revolu�ao Industrial, a prodw.;:ao de bens c servir;os visava tao somente 0 retorno lucrative em rela'1ao ao

capi�l aplicado para produzi-los.
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considera�ao que esses paises ainda mantem a forma legal de organiza�ao de

suas empresas estruturada sob 0 capital fechado. E essa forma de organiza�ao

(capital fechado) nao requer releviincia crucial na divulga�ao das demonstra�oes

contabeis - como no caso daquelas empresas que possuem 0 capital aberto.

Aquelas que mantem 0 capital fechado nao estruturam suas atividades

operacionais no "gerenciamento de numeros", mas na produtividade empresaria!.

Pelo menos, tres paises desenvolvidos podem ser citados aqui como exemplos

da ado�ao de bases etico-culturais na manuten�ao do capital: 0 Japao, onde a releviincia

das atividades da empresa esta na produ�ao, nao no resultado (para 0 acionista); a

Fran�a, que tem dado grande importiincia aos fatores sociais em suas demonstra�oes

contabeis (balan�o social); e a Alemanha que tambem adota a postura de empresa

socialmente responsave!. Essas tres na�oes, economicamente fortes, se caracterizam

por manter aquilo que ja e denominado pelos norte-americanos de "contabilidade

tradicional", em contraposi�ao a "contabilidade avan�ada" (dedicada ao mercado

acionario), 0 que pode ser uma visao equivocada.

A op�ao pelo custo hist6rico (tradicional) ou pelo custo corrente nao deve ser

compreendida de forma tao simplista a ponto de a considerarmos como falsa ou

verdadeira. Observamos, com muita freqUencia, algumas defesas mais passionais

rotularem essas posi�oes como excludentes: 0 custo hist6rico produz urn "Iuero falso"

eo custo corrente produz um "Iucro verdadeiro". Aqueles que assim agem desconsideram

os atributos culturais e eticos internalizados no seio das na�oes, que motivam

comportamentos adversos, ainda que pare�am paradoxais. Quando ha estabilidade

economica, alegar que 0 custo hisl6rico e falso porque oculta valores (reservas ocultas)

e tao inconsistente quanto afirmar que 0 custo de mercado e verdadeiro, porque esse

ultimo, objetivamente, tambem carece de precisao. Ambos sao valores humanos e

possuem conota�oes culturais diferentes. Em contabilidade, e tao dificil afirmar que

algo e falso ou verdadeiro quanto afirmar que valores eticos antagonicos, entre dois

povos, podem ser c1assificados de acordo com criterio falso ou verdadeiro.

Lamentavelmente, poucos conseguem fazer tal discernimenlo.

Mas, a predominiincia maci�a de conjuntos de conceitos contabeis, imposlos

por institutos que representam as principais na�oes industrializadas, pode for�ar 0 curso

de princfpios etico-culturais para posi�oes contabeis adversas e incompreensivas. Por

exemplo, a tentati va de acordo internacional em torno da ado�ao do valor justo (fair

value).

MANUTEN<;AO DO CAPITAL SOB BASES PRAGMATICAS
Naqueles paises onde predomina, essencialmente, a praxis como elemento

de conduta social (auto-regulamenta9ao contabil), e nao as regras etico-morais

(c6digo comercial e outros instrumentos legais), tern havido uma tendencia

diferente na percep�ao da manuten�ao do capita!. A contabilidade, nesse caso, e

definida coma urn subsistema da economia, e seu pape! principal e dar vestes

numericas aos modelos economicos. Significa dizer: prescri�ao de normas

contabeis por meio das quais as corpora90es devem expressar a sua riqueza

patrimonia!. E, nesse caso, a riqueza s6 pode ser traduzida por resultados contabeis
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aparentemente uniformes. Compete ii estrutura conceitual, estabelecida par

organismos contabeis de auto-regulamenta,iio, 0 papel normativo da informa,iio

contabil uniforme, ainda que as custas do auto-interesse desmedido, coma bem

defende 0 modelo da teoria da agencia.

Esses paises (anglo-americanos), portanto, tern priorizado suas discuss5es

estritamente no valor contabil enquanto referencia para a manuten,iio do capital,

relegando ao ostracismo os aspectos estruturais, operacionais e funcionais do

capital, coma, par exemplo, os aspectos sociais das demonstra,5es contabeis, os

aspectos da divulga,iio das responsabilidades ambientais das corpora,5es e,

especialmente, os aspectos voltados para 0 gerenciamento da produtividade

operacional das corpora,5es.

Por outro lado, 0 model0 de estrutura conceitual, que pretende manter 0

capital das corpora,5es, tern sido duramente criticado, inclusive, par aqueles

que acreditavam nele (David Solomons e outros), 0 que tern provocado

inquieta,5es entre os profissionais da contabilidade. A justificativa inicial foi de

que isso seria uma fase transit6ria que alean,aria 0 seu aprimoramento ao longo

do tempo. Niio creio que se tratasse apenas de urn perfodo de transi,iio de urn

modo tradicional de contabilidade para outro avan,ado. Mas, de uma estrutura

arquitetada no sentido de viabilizar urn projeto que ja se desenhava em socorro

da fragilidade de todo urn sistema econ6mico, baseado em mega-corpora,5es,

cuja fonte de financiamento e de manuten,iio tecnico-adminstrativa vem dando

sinais de erosii04 Johnson, Kaplan, Norton, Tony Tinker, Abraham Briloff, Robert

Sterling, Richard Mattessich e muitos outros pesquisadores contabeis tern alertado

para a importiincia de se redirecionar os caminhos contabeis das mega

corpora,5es. A contabilidade tern sido refem des sas grandes corpora,5es. E niio

se vislumbra qualquer atitude em outra dire,iio porque a pr6pria estrutura

conceitual se auto-alimenta no sentido de novas conceitos re-definidores de urn

cenario em que 0 eixo central e 0 valor. E esse processo de re-alimenta,iio

proclama agora a ideia de valor justo (fair value), coma se os anteriores niio 0

fossem. (Ressalte-se, porem, que 0 valor niio produz riqueza, e apenas a sua

expressiio). Muitos alegam que, par causa da miopia da expressiio valor, toda a

estrutura tecnico-administrativa das corpora,5es tern perdido suas referencias

operativas (Barlev e Haddad, 2001, p. 5) e que a salva,iio de todos os males

seria 0 valor de mercado, 0 que pode conduzir a uma miopia ainda maior. Portanto,

o cerne da questiio esta no metodo cientifico adotado para a elabora,iio da estrutura

conceitual, cuja prioridade l6gico-conceitual e 0 valor contabil.

Ate 0 momento, tern prevalecido 0 jogo perigoso de sobrevaloriza,iio dos

resultados contabeis. Corn isso, a fragilidade do sistema contabil norte-americano,

40 numero de fusues ernprcsariais tern caidc aos niveis mais baixos em uma decada. "Comparadas corn 0 PIB, as

fusoes tern sofrido 0 maior retroccsso dcsde que se come�ou a corn pilar os dados nos anos 70[ ... ] Alguns

espccialistas cstilo preocupados corn uma arneaya ainda maior: que as grandes fusocs estcjam ficando fora de moda

e que 0 negocio das fusocs poderiam cstar enfrentando uma mudanya fundamental [ ... ] Algumas das principais

fusoes dos anos 90, comcyam a mostrar seus lados negativos. A AOL Time Warner. JDS Uniphase Corp. e a

Vivendi Universal, todas assumiram encargos de bilhoes de d6lares para refletir a queda do valor dos ativos que

adquiriram no auge de suas cota�oes" (The Wall Street Journal, por Robert Frank, 22106/02; apud: "Las Fusiones,

en su Peor Momento Desde los 70 en Estados Unidos", INFOAECA, Noticiario de Finanzas, 96, 27/06/02);
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baseado no gerenciamento dos numeros, ou dos "ganhos", como de resto de

toda a estrutura, vem sofrendo abalos sismicos que podem conduzir a situa�oes

desconfortaveis no futuro proximo, coma desinvestimentos, por exemplo. E
sabido que 0 setor industrial norte-americano vem trabalhando no vermelho nos

dois ultimos anos (20001200 I).

MANUTEN<;AO DO CAPITAL FtSICO
Vejamos porque as propostas pragmaticas em lomo da manuten�ao do

capital financeiro ou fisico tern gerado tanta polemica entre os pesquisadores

contabeis anglo-americanos. Robert Sterling (1982) diz que:

"a diferenra basica entre capital financeiro e llSico e que 0 primeiro procura

menSUrar um atributo monetario (valor) e 0 ultimo um atributo fisico" (p. 4).

Ressalte-se, contudo, que as duas propostas partem da premissa de que 0

capital deve ser corrigido (mensura�ao por meio do custo corrente). A diferen�a

esta na destina�ao do resultado da avalia�ao dos ativos. Os que defendem a

manuten�ao do capital fisico acham que 0 resultado da avalia�ao deve ser

incorporado ao palrimonio; e aqueles que esposam a manulen�ao do capital

financeiro entendem que 0 resultado da avalia�ao deve ser destinado ao resultado

contabil.

Os defensores da tese da manuten�ao do capital fisico entendem que 0

capital deve ser preservado, no tempo, em termos de unidades fisicas. Assim, a

firma, ao pagar os dividendos do capital, deve faze-lo de maneira a nao reduzir

a quantidade de unidades fisicas da empresa. Vejamos 0 paragrafo 125, da FAS

33 (FASB):

"a erosiio do capital fisico (all erostio da capacidade operacional) pade ser

cOllsiderada como a /alha para reter reC/l.rsos finilnceiros suficientes para adquiTir

ativos necessdrios e manlcr a capacidade da empresa, ao suprir um constante

fornecimento de mercadorias e servir;os. 0 cO/lceito de erosiio do capital !isico pode

estar ligado a urn conceita de resultado distribu{vel, ande 0 resultado distribuivel e

de/inido coma a quantidade de caixa que pade seT distribuivel sem ret/uzir a

capacidade operacional da empresa (para. 124).

Os custos devem ser mensurados pelo custo corrente no sentido de suprir a

manutenrilo da capacidade operacional. Assume-se, por exemplo, que 0 estoque e

comprado por $1.000, e vendido por $ 1.500, no momento em que 0 custo corrente e

de $1.200. Embora 0 resulrado custo historicoldolar nominal seja $500 ( 1.500 menos

1.000), a distribui<;iio pode ser limitada a $300 (1.500 menos 1.200) para manter a

capacidade operacional. Os custos silo mensurados por $1.200 no sentido defornecer

a reposiriio do estoque pela vendas. Um awnento de $200 (1.200 menos 1.000) em

custos correntes nao poderiam ser cOlIsiderados como parte do resultado sob 0

conceito que direciona a manutellfiio da capacidade operacional jfsica". (enfase

destacada).

Essa e uma daquelas coloca�oes que nos fazem crer que qualquer analise

diferente dela e falsa. Nada e tan convincente quanto uma simples conta de

aritmetica. Nao parece haver nada de errado nesse raciocinio aritmetico: eu

comprei 1.000 ma�as por $1.000. Vendo todas elas por $1.500, logo, 0 meu



lucro foi de $500. Mas, no momento da minha venda as ma�iis ja custavam $1.200.

Se eu fosse comprar a mesma quantidade de ma�iis, novamente, faltariam $200.

Se eu fiquei corn 0 lucro de $500 niio conseguiria recomprar a mesma quantidade

de ma�iis. Por essa raziio, os defensores do capital fisico afirmam que 0 lucro de

$500 e falso e que 0 lucro verdadeiro e $300.

VANTAGENS PRETENDIDAS PELA MENSURA�AO FisICA DO
CAPITAL

OS proponentes do capital fisico reivindicam que a mensura�iio por meio

da quantidade fisica produz as seguintes vantagens:

• Auxilia na polftica de dividendos (reduz dividendos), na medida em

que retem valores que devem ser mantidos para a aquisi�iio da mesma

quantidade fisica de ma�iis;

• Ajuda nas polfticas tributarias evitando a tributa�iio do imposto de renda

sobre 0 capital. Se, como observamos acima, as unidades de ma�iis,

equivalentes a $200, siio distribufdas coma lucro (resultado), haveria a

incidencia do imposto sobre 0 capital, na medida em que esses $200

pertencem ao capital fisico;

• Restabelece novas polfticas de pre�os corn base no custo corrente.

"Alguns argumentam que os pre�os de venda trilham ou seguem

paralelamente os custos correntes (FAS 33, � 117), por exemplo, fazem

referencia a possibilidade de os pre�os de venda estarem estritamente

relacionados aos custos correntes. Outros argumentam que a gerencia

deveria estabeIecer uma polftica de pre�os de venda orientada sob a

base dos custos correntes. A sugestiio e aplicar a taxa de markup ao

custo corrente em vez de custo historico no sentido de ganhar 0 mesmo

aumento no capital fisico, que niio haveria nenhuma mudan�a no pre�o

de compra" (Sterling, p. 14) .

• Alem de tudo isso, cria-se uma certa estabilidade na informa�ao do

resultado contabil (teoria da agencia), na medida em que parte dos

lucros seria retida em beneficio do fluxo de capitais dentro da

corpora�ao, maximizando 0 fluxo de caixa futuro.

Assim, 0 capital fisico parecia ser a solu�iio de inumeros males pelos quais

passavam as corpora�6es. Suas bases empiric as se alastraram por varios pafses

como uma resposta inovadora aos problemas acarretados pelo custo historico,

sobretudo, porque essas bases empiricas haviam sido incorporadas pelas proprias

Declara�6es do FASB.

Robert Sterling (1982), em seu trabalho de "exorciza�iio" dos mitos do

capital fisico, dedicou-se a desmontar todos os argumentos em favor do capital

fisico. Seu estudo foi tao proficuo que 0 proprio FASB, em seguida, tomou a

iniciativa de revogar a FAS 33.

Os argumentos de Sterling, contudo, sao contra-factuais na medida em

que se limitam a revelar a impossibilidade de utiliza�iio do capital fisico de
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maneira universal. Ele enumera varios casos em que 0 referido metodo encontra

obstaculos pragmaticos e, ate mesmo, conflitos.

INCONSISTENCIAS E CONTRADI<;OES DO CAPITAL FISICO,
APRESENTADASPORSTERLING

o metodo de mensura<;ao do capital, por meio de unidades de estoque,

por principio, nao e falso, roas, incompleto, inconsistente, e, as vezes,

contradit6rio. Esse metodo pode provocar, ao longo do tempo, conseqiiencias

nefastas as ati vidades operacionais das empresas por causa do controle rfgido de

apenas uma variavel (quantidade). Sterling aponta varias inconsistencias do

metodo:

• Substitui<;ao de unidades identicas: 0 metodo e aplicaveI apenas aos

casos em que a firma possui somente unidades identicas em seu estoque.

As unidades heterogeneas promovem a perda da referencia-mensura<;ao

do capital;

• Continuidade dos custos crescentes: 0 metodo nao e aplicavel quando

ha defla<;ao, ou queda nos pre<;os dos produtos (mesmo em epoca de

infla<;ao alguns pre<;os caem). Quando os pre<;os declinam as

mensura<;6es do capital sao contradit6rias porque permitem a firma

mostrar um lucro quando os proprietarios tiveram uma perda;

• A compra e venda devem ser em mercados diferentes: a compra e venda

dentro do mesmo mercado, como as firmas que operam com ativos

financeiros (a<;6es), criam situa<;6es anomalas. Em geral, qualquer firma

que compra e vende no mesmo mercado sempre informara um lucro

zero, em quantidades fisicas, em suas trocas, pela razao 6bvia porque

o pre<;o de venda sempre se iguala ao custo corrente das unidades

identicas.

• Deve estar completamente investida em unidades fisicas: a manuten<;ao

de moeda em caixa tambem sofre a a<;ao do poder de compra, ou seja,

a nao-compra de estoque, por deixar 0 dinheiro no caixa, tambem

provoca deforma<;6es na mensura<;ao do capital fisico.

Sterling aborda outros aspectos relacionados as quantidades ffsicas,

envoi vendo situa<;6es de fluxos fisicos e futuros, f1uxos de caixa, etc. Os casos

estudados por ele nao deixam diividas quanto as iniimeras deforma<;6es que a

ado<;ao do capital fisico pode desencadear nas atividades das corpora<;6es. Lemke

tambem chega as mesmas conclus6es: "0 conceito de capacidade fisica nao pode

lidar com a dinamica das mudan<;as de dire<;ao e de tecnologia da firma" (p.

305). Alem do trabalho de Sterling, outros foram elaborados por um grupo de

autores [Bryan Carsberg (Inglaterra); Lawrence Revsine (EUA); Alex Milburn

(Canada); J. E. Butterworth (EUA); Ross Skinner (Canada); William R. Scott

(Inglaterra); Kenneth W. Lemke (EUA); e outros)]. Mas, ninguem conseguiu ainda

explicar os questionamentos levantados por Sterling, 0 que, praticamente, sepultou

qualquer tentativa de aplica<;ao do referido metodo, de maneira ampla.
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MANUTEN<;:AO DO CAPITAL FINANCEIRO (VALOR
MONETARIO)

A manuten�ao ffsica do capital demonstrou ser inaplicavel universalmente.

Ela provou ser, relativamente, eficaz naqueles casos em que a empresa optava

pela manuten�ao ffsica do capital, sob determinadas condi�6es. Entao, os estudos

se voltaram para a manuten�ao financeira do capital (valor monetario).

Aparentemente, avaliar 0 capital por meio de corre�ao dos valores nao implicaria

maiores conseqUencias para os aspectos operacionais internos das corpora�6es,

coma ocorrera no metodo anterior, visto que a variavel adotada agora era

independente das atividades operacionais da empresa.

As duas ultimas decadas (80190), podem ser consideradas como as

"decadas da experimenta�ao do valor". Os pesquisadores, influenciados pelas

politicas dos institutos contabeis, tern experimentado uma infinidade de metodos

de mensura�ao do capital financeiro, alem daqueles preconizados pelo FASB e

outros comites.

A CESTADE NUMEROS
Manter 0 capital financeiro da corpora�ao passou a ser prioridade entre

os pesquisadores. No inicio, alguns metodos utilizados pretendiam mensura�6es

generic as, baseadas em indices genericos. Estudos mais elaborados chegaram a

conclusao de que itens diferentes do ativo e do passivo deveriam ter criterios

diferentes de avalia�ao, chegando mesmo a utilizar mais de urn criterio de

avalia�ao. As especificidades desses criterios, muitas vezes, tern conduzido os

metodos a perseguirem 0 comportamento dos fluxos de caixa, coma referencia

para as defasagens financeiras do capital. Uma das causas dessa defasagem seria

a disparidade temporal entre - entrada/saida - receita/despesa - (ocorrida entre

o f1uxo de caixa e 0 balan�o patrimonial). Alguns dos metodos de avalia�ao do

capital mais preconizados sao:

Modelos formais:

• Valor presente e valor de reposi�ao

• Valor de mercado

• Valor realizado

• Valor recuperavel

• Valor Ifquido realizavel

• Valor presente de fluxo de caixa futuro

Modelos h{bridos:

• Contabilidade em moeda constante

• Valor para 0 neg6cio

• Custo hist6rico reinterpl'etado

Modelo alternativo:

• Valor justo (fair value), atualmente, considerado como 0 substituto do

custo hist6rico.
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o custo hist6rico e a base para a constru�ao de quase todos os outros

metodos de avalia�ao do capital. Ele e 0 unico valor original registrado pela

contabilidade. Todos os outros metodos derivam dele, exceto aqueles elaborados

por meio de valores extrafdos do pr6prio mercado (fair value). 0 maior pecado

cometido pelo custo hist6rico e a sua defasagem no tempo, inviabilizando

qualquer tomada de decisao, quando taxas inflacionarias sao elevadas, alem da

questao cambial abordada anteriormente. Mas, e importante ressaltar as palavras

de Ij iri' de que:

"a base do custo historico nao tcm some11le sellS 6bvios significados coma

um me/ado de (i\,(llia�do de ativa, mas rambem oWro significado Deu/to... [;5(0 e) 0

rea/cc dos regis/ros contciheis... fA] enfase sabre a base do custo corrcllte e a illtrodur;iio

de andlises marematicas ... por volfa de 1955... teve li11l signijicado 111UltO importamc

nG medida cm que etas abriram um novo campo para a contabilidade ... [fIlas] 0

pensamento contdbil mudoll para 'sal;entaT os relatorios comdbeis', especialmcnte

em 1966, quando a Exposir;iio sabre umG Teoria Contdbil Bdsica (ASOBAT) fa;

publicada pela AAA" (apud: T. Tsumori. p.202).

Tsumori ve 0 problema da mensura�ao do capital de forma diferente. Ele

acha que 0 custo hist6rico e, inquestionavelmente, fruto das atividades

operacionais e que, por isso, deve ser mantido. Em contrapartida, segundo

Tsumori, a avalia�ao do capital ficcional ou capital financeiro - amplia�ao do

credito - especialmente, por meio das bolsas de valores, deve basear-se em

criterios estimados (va!ores razoaveis), considerando-se os servi�os potenciais

criados pelo mercado de capitais. Mas, Tsumori nao apresenta os caminhos a

serem perseguidos pela contabilidade.

No caso norte-americano, essa cesta de numeros-indices durou pouco

tempo, sendo revogada pelas SFAS 82/1984 e SFAS 89/1986, as quais suprimiram

complemente a informa�ao relacionada com as mudan�as de pre�o (valor

corrente), por meio de indices.

VALOR PRESENTE: OP<;AO PELO CAMINHO FINANCEIRO, EA

ADMISSAO DO FAIR VALUE
No lugar da cesta de numeros, 0 FASB, consciente da crescente importancia

do valor presente (present value) como ferramenta uti! it tomada de decisao,

come�ou a desenvolver uma estrutura basica comum para a utiliza�ao de valores

presentes e de estimativas dos fluxos de caixa futuros apoiada na mensura�iio

contabil'. Esse projeto culminou com a Declara�iio de Conceitos n° 7 - Utiliza�ao

da informa�ao sobre fluxos de caixa e valor presente na mensura�ao contabil,

publicada em 2000. Nessa Declara�iio, a ancora de avalia�ao de ativos e passivos

muda do numero-fndice para 0 valor de mercado, ou seja: 0 valor justo (fair

5 Ijiri tcve que altcrar a sua trajct6ria de pesquisa de cunho visivclmentc matematico, por causa da relevancia dada

aos relatorios contabeis. Muitos pesquisadores tivcram que altcrar suas condutas de pesquisa para acompanhar

as politicas introduzidas pelos institutos contabeis.

(, Miller c Bahnson (1996, pp. 94, 96 e 98) citam defcitos na aplicalYao clavalor presente em sete pronunciamentos

previa,. (.pud: Zeff, p. 82).
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value). Pode-se considerar esse periodo como sendo ainda "mantenedor da politic a

de gerenciamento dos numeros'", agora sob uma forma mais sofisticada corn a

introdu9ao do fluxo de caixa futuro (descontado).

POR QUE A MUDAN<;A RADICAL DE NUMERO-INDICE PARA

VALOR DE MERCADO?

Por que os norte-americanos mudaram radicalmente de contabilidade em

nivel de pre90s para a contabilidade em valores presentes? Por que eles, apos

influenciarem inumeros paises corn a correr;ao de numero-fndice, abandonaram

a contabilidade em nivel geral de pre90 (general price level accounting), ou a

contabilidade voltada para a infla9ao, e adotaram uma nova sistematica contiibil,

exclusivamente, para as flutua90es do fluxo de caixa futuro?

Por viirias razoes. A primeira, porque a infla9ao, nos anos 90, arrefeceu

se, mudando novamente a agenda de pesquisa; a segunda, porque eles estavam

convictos de que os indices eram 0 resultado de medias que nao representavam

coisa alguma em termos de valores, e nunca alcan9ariam urn consenso em tomo

de urn indice; a terceira, porque ja se tornavam prementes os estudos voltados

para aquilo que estava estrangulando as corpora90es: a escassez dos recursos

financeiros e a priva9ao de valores (deprival value) nos relatorios, motivada por

novos fluxos de capitais, coma os derivativos, swaps, etc. 0 resultado tradicional

realizado, diz G. Angulo, perdera boa parte de seu atrativo coma medida do

excedente empresarial (p. 253), motivando, assim, a elabora9ao de novos

instrumentos contiibeis mais realistas; e a quarta, porque os estudos promovidos

por varios pesquisadores anglo-americanos em torno do capital fisico e capital

financeiro concluiram que 0 melhor caminho seria 0 capital financeiro, mas por

meio de valores estabelecidos pelo proprio mercado. Nada mais realista e

incontestiivel do que 0 valor de mercado.

Em verdade, os estudos caminharam no sentido de respaldar as normas

contabeis do FASB, relativas ao Resultado Total (Comprehensive Income), como

urn instrumento de corre9ao das defasagens (perdas e ganhos) do capital nao

realizado, ou realizavel, por meio do qual seria possivel registrar as varia90es

nominais do dolar (poder de compra), sem alterar 0 resultado operacional da

firma.

Por outro lado, os pesquisadores tinham consciencia das dificuldades de

se implementar uma novo modelo de resultado. Carsberg (1982) chegou a sugerir

que: "dois resultados poderiam ser reconhecidos - 0 resultado total e 0 resultado

dos ganhos - urn definido em rela9ao a manuten9ao do capital, e 0 outro em

rela9ao a manuten9ao fisica do capital'" (p. 64). Mas sua sugestao nao foi levada

adiante. Revsine (1982) demonstrou maior ceticismo quanto a avalia9ao do capital

por qualquer uma das formas, embora ele tivesse optado pela manuten9ao ffsica

do capital:

" ... eu conduo que mG1mtell�aode ganlzos realiziiveis constitui um sinal extremarnente

ambiguo. Se as firmas alcan�am DU nao a prosperidade ./inallceira quando a entrada

de custo carrenle aumenta, depende do que acofltece cam os prer;os futuros [. .. }
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Porque, nos cendrios de entradas(custo)/saida (venda), diferentes mudam;as podem

ocorrer no mUl/do real; exatamente 0 mesmo sinal-manutenfiio de ganhos realizdveis

_ pode significar coisas profundamente diferentes parafirmas diferentes e ate mesmo

dentro da propria firma, em pontos diferentes no tempo" (p. 92).

A sensibilidade cientffica de Revsine parece ter vislumbrado a

complexidade das rela<;oes funcionais de produ<;ao. Mas, ele permaneceu apenas

na sensibilidade, nao procurando investigar essas rela<;oes do ponto de vista

te6rico. Isso seria feito por A. Lopes de Sa, dez anos mais tarde (1992).

FLUXO DE CAIXAFUTURO DESCONTADO: UMA BASE

CONTROVERTIDADO VALOR PRESENTE

Butterworth (1982) tarnbem e bastante cetico quanto as bases cientfficas

para a implementa<;ao de urn instrumento contabil regulador do capital das

corpora<;oes, cujos fundamentos se ap6iem na previsao de quantidade futura de

moeda disponfvel (fluxo de caixa futuro). Ele, mais do que Revsine, aprofunda

suas posi<;oes acerca das incoerencias dos modelos empfricos propostos pelos

institutos contabeis, baseados em uma variavel apenas. Mas, ele tambem nao

consegue inferir qualquer tipo de constru<;ao te6rico-contabil. Suas reflexoes sao

no sentido de que 0 primeiro instrumento imaginado coma representando a

prosperidade e 0 fluxo de caixa futuro (garantia de prosperidade) e que isso e

inconsistente e sem bases cientfficas. Butterworth, acrescenta que:

..... na medida em que niio esta daro como eles [fluxos de caixafuturos} deveriam ser

previstos, nem por quem, nem como eles poderiam ser descontados, entiio, urn substituto

de segunda.classe deve ser eneontrado para isso. Em seguida, ele [contador} adota a

faladafatal, aparentemente, por eonsequencia de algum pensamento contabil genial,

que mantem que os valores eorrentes dos ativos silo adequados para a previsiio de

fluxos de caixa futuros. A faldeia surge porque os fluxos de caixa futuros silo uma

fUI1I;iio de todos os [atores de prodUf;iio [grifei}, e nilo exatamente do Jator ativo de

capital, sobre 0 qual tendem os analistas. A Izabilidade de umafirma de gerar fluxos

de eaixa Juturos depende de seus contratos laborais, da qualidade de suas relaroes

corn essa miio-de-obra, de suas experiencias gereneiais, de sua supremacia

tecnolagica, de sua capacidade de pesquisa, de seus recursos de expLorariio e

desenvolvimento, de suas influencias sobre os mercados [. .. } Todos esses fatores,

juntamente corn os regimes de prero que prevalecem em periodos futuros, jogam uma

parte na determinattilo dosfluxos de caixafuturos [. .. } Em toda a extensiio pe/a qual

a firma aufere ganlzos economicos, isso pode ser atribuido a todos os fatores acima

mencionados, nilo exatamente a unt deles [grifei}. A existencia de relacionamento,

tanto tearico quanto empirico, entre os prettos de ativos de capital e os fluxos de

eaixafuturos e, na melhor das hipoteses, extremamente tenue e nao se sustenta, com

convieriio. Qualquer um pode conjeturar, nesse panto, par que os eontadores

eseolheram usar os ativos de capital coma uma base principal para a determinar;iio

do resultado eonttibil, em vez de usar tantos outros fatores acima referidos, que sdo,

por razoes 6bvias, igual ou mais importantes em inumeras situar;oes espec(ficas"

(pp. 106-7).
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A lucidez cientifica de Butterworth e digna de referencia, embora os

institutos contabeis estadunidenses, conforme previra Butterworth, tenham

mantido suas posi�6es exatamente em torno de urn unico "fator": 0 f1uxo de

caixa futuro descontado. As reflex6es de Butterworth podem ser fortificadas com

outras, cujo teor cientifico possui, irreparavelmente, maior consistencia 16gica.

Vejamos.

SISTEMATIZA<;Ao DE IMPROPRIEDADES NA UTILIZA<;Ao DE

METODOS EMPIRICOS, SEM OS FUNDAMENTOS TEORICOS
Inicialmente, relembremos as palavras de Sterling que, embora 0 seu

silencio diante de tal inconsistencia cientifica soe como "lavo minhas maos",

podem contribuir no sentido da elucidar a falacia de modelos empiricos. Em

todas as situa�6es estudadas, ele conseguiu detectar problemas na aplica�ao pratica

da mensura�ao do capital fisico de maneira universal. Sterling, entao, conclui

que:

.. 0 problema biisico e que quolquer coisa e manobrada. Quando mensuramos os

atributos monetarios, en!rentamos problemas quando os ativos SaD niio-monefarios,

i.e., jfsicos na forma. Quando mensuramos atributos ffsicos enfrentamos problemas

quando os ativos saD niio-Jfsicos. i.e., monettirios 110 forma. As mensurm;oes flsicas

{UECj niio resolvem os problemas de mensurar;iio, substituem um tipo de prohlema

por outro. As mensuraroes flsicas niio evitam 0 problema do indice de prero, etas os

ocultam" (p. 33).

Sim, nesse aspecto, Sterling esta correto: "qualquer coisa pode ser

manobrada". Por exemplo, urn resultado contabil que agrade ao mercado,

negligenciando a complexidade inerente a atividade de produzir bens e servi�os.

Basta que todos se conven�am de que aquele resultado e verdadeiro. 0

convencimento de todos se transforma em norma, depois em mito, mas nao em

ciencia. E possivel que 0 mercado se mantenha sob essas bases, afinal, 0 resultado

contabil e uma constru�ao, uma imagina�ao. Dessa forma, ele pode ser

reconstruido sob qualquer principio, inclusive, sob um principio-pilar somente:

o do valor justo. E por meio desse principio re-elaborar toda a estrutura contabil.

Mas, do ponto de vista universal, compete aos cientistas da contabilidade

verificar se a existencia de uma unica variavel, ou urn valor Uusto), isolado,

univalente, esteriliza outras concep�6es mais abrangentes e mais fecundas sob a

6tica da fun�ao do capital. E 0 caso, por exemplo, da teoria das fun�6es

sistematicas do patrim6nio, elaborada por A. Lopes de Sa (1992), quando ele

sistematiza 0 complexo de variaveis envolvido na atividade de produzir.

Reexaminemos 0 modelo da manuten�ao do capital, estabelecido por meio da

variavel quantidade, aplicando os conceitos te6ricos de Lopes de Sa. Embora

Sterling ja tenha demonstrado a inaplicabilidade do metodo de manuten�ao fisica

do capital, de maneira empiric a (testes contra-factuais), analisemos 0 mesmo

metodo a partir de uma teoria cientifica.
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QUANTIDADE FISICA E A DlMENSIONALIDADE DAS FUN<;OES

SISTEMATICAS7
Se nos estamos falando de manuten�ao do capital, entao, aplicando as

teses de Lopes de Sa, estamos tratando de urn "meio patrimonia!" (capital) e de

uma "necessidade" (manuten�ao).

A tese defendida pelos pesquisadores norte-americanos e de que a

manuten�ao do capital pressup6e a manuten�ao da quantidade ffsica de unidades.

Portanto, a variavel quantidade ffsica e 0 centro que governa a prosperidade da

empresa. Mas, de acordo corn a teoria de Lopes de Sa, 0 que governa a

prosperidade da empresa e a eficicia das fun�6es sistematicas, as quais sao

aut6nomas e interativas. Ou seja, e necessario que os meios (capital) sejam

funcionais 0 bastante para atender as necessidades (manuten�ao), que possuem

finalidades especfficas, de acordo corn as seguintes dimens6es: tempo, espa�o,

quantidade, qualidade, causa e efeito.

Essas seis variaveis dimensionais, que Butterworth tentou esbo�ar

empiricamente, e que Lopes de Sa teorizou, sao os fundamentos tearicos

indissociaveis das rela�6es interativas dos meios (capital), das necessidades

(manuten�ao) e das fun�6es entre ambos (equilfbrio interagente entre capital e

manuten�ao). Por esse angulo tearico, as pesquisas empiricas se tornam muito

mais complexas do que podem imaginar muitos pesquisadores contabeis. Na

verdade, a magnitude do problema ern torno do capital e de sua manuten�ao tern

sido negligenciada de maneira tosca e comprometedora, na medida ern que outras

variaveis fundamentais, alem da quantidade, sao desprezadas na analise do

comportamento dos fluxos interativos entre 0 capital e a sua manuten�ao.

Seria possivel desenvolver pesquisas empiricas, coma no caso norte

americano, baseando-se somente numa des sas variaveis citadas acima (espa�o,

tempo, qualidade, quantidade, causa e efeito)? Imagino que sim, mas 0 resultado

seria aberrante, coma de fato 0 foi, nesse caso. Alguem podera desenvolver

pesquisas empiricas baseando-se somente na variiivel qualidade, ou somente na

variavel espa�o, ou somente por meio das variaveis causa-efeito, e assim por

diante, mas todas elas serao inconsistentes, aberrantes mesmo, coma se provou

no caso da variavel quantidade. Qualquer pesquisa empirica que desconsidere

uma das seis variaveis dimensionais estara fadada ao insucesso, ou sera falacia

par algum tempo, porque elas sao partes substanciais e indissociiiveis das rela�6es

entre capital e sua manuten�ao. A ausencia de qualquer uma del as implica

negligenciar 0 mundo real das rela�6es de produ�ao (fatores de produ�ao, aos

quais se referira Butterworth).

Por essa razao, considerar apenas a variavel quantidade, nesse caso,

significa conduzir a empresa a ineficicia, ao engessamento operacional, ou seja,

a resultados insatisfatarios que a propria variavel quantidade, isoladamente,

pretendia evitar.

7 Para melhor compreensao dos argumentos aqui apresentados, recomendamos a leitura da obra de Lopes de Sa

"Teoria Geral do Conhecimento Contabil", JPAT.UNA, 1992.
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CONCLusAo

Acreditamos ter evidenciado, por meio da teoria das fun�6es sistematicas,

nao a falsidade, mas a inconsistencia universal da pesquisa empirica sobre a

manuten�ao fisica do capital, baseada numa unica variavel, e que fora colocada

em duvida por meio de instrumentos contra-factuais (testes empiricos de Sterling).

A evidencia, contudo, prova a sua inconsistencia universal, mas nao

derroga a possibilidade de sua utiliza�ao em espa�os culturais delimitados. Por

exemplo, algum estado nacional pode resolver adotar a manuten�ao fisica do

capital enquanto convic�ao etico-pragmatica, suportando, portanto, 0 onus do

desequilibrio que tal modelo empirico pode acarretar (por exemplo, 0 momento

atual das bolsas de valores). Na falha do modelo, novos mecanismos empiricos

sac introduzidos no sentido de recuperar a credibilidade perdida,

temporariamente. A sociedade, como no caso norte-americano, em que metade

dela e aplicadora em a�6es, desconhece as falhas do modelo e nao possui

instrumentos de aferi�ao, tampouco conhecimento para tomar decisao sobre seus

investimentos em cenarios cujos modelos empiricos sac falhos. A sociedade

acredita que 0 modelo utilizado e saudavel e seguro. No entanto, quando 0 modelo

falha, essa mesma sociedade se ve desempregada, e sem poupan�a, que foi

transferida para aqueles que detem 0 conhecimento das falhas.

Por outro lado, compete aos outros estados nacionais, por meio da ciencia

da contabilidade, aceitar ou nao 0 referido modelo empirico. Mas, 0 fato e que,

nem sempre, a contabilidade cientifica e a definidora da legitimidade de modelos

empiricos, mas, as pr6prias corpora�6es, influenciadas por processos economicos,

que tambem influenciam a sociedade.

o equivoco da pesquisa empirica, no caso norte-americano, se pretendida

no ambito universal, parece-nos explicavel pela ausencia de um corpo te6rico

do conhecimento cientifico da contabilidade, por meio do qual ela deveria trilhar,

independentemente de modelos economicos, em busca de seguran�a para 0

investidor (sociedade). A ausencia desse corpo te6rico e preenchida por

conhecimentos nao-contabeis, ou economicos, que estabelecem 0 ritmo das

pesquisas contabeis no compasso dos modelos economicos (subsistemas

contabeis), atualmente, fixados nos interesses das mega-corpora�6es.

Por essa razao, no compasso da pirotecnia e da perfumaria dos resultados

contabeis, a decisao de se utilizar 0 custo hist6rico ou corrente (fisico ou

financeiro) ainda esta atada a fortes fatares culturais e economicos, ate que se

alcance algo que seja realmente aplicavel de maneira irrestrita e universal - como

as partidas dobradas.
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