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APRESENTAÇÃO 
A obra “Estética e Política nas Ciências Sociais Aplicadas 2” tem como foco principal 

apresentar discussões, debates e análises que transitam entre representações, modos de 
vida, urbanidade e análises socioeconômicas. 

O volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos da análise de mídias à 
estudos de viabilidade empresarial.

O objetivo central foi apresentar de forma categorizada e clara estudos 
desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa do país, contando ainda 
com uma colaboração internacional. Em comum aos trabalhos temos a linha condutora 
de pensar caminhos possíveis no direito, na vida urbana, na viabilidade econômica de 
empresas e medias cidades. 

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos aqui com a proposta 
de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e todos aqueles que de alguma 
forma se interessam pelo diálogo interdisciplinar no campo das ciências sociais aplicadas.

Deste modo a obra “Estética e Política nas Ciências Sociais Aplicadas 2” apresenta 
um conjunto interessante de capítulos que contaram com diferentes abordagens 
metodológicas e um amplo panorama teórico conceitual, oportunizando ainda aos leitores 
um passeio pelas diversas instituições aqui representadas por seus autores e autoras. 
Convido então, cada um e cada uma a esse passeio pelas páginas e seus conteúdos. 

Maria Izabel Machado
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RESUMO: O presente trabalho apresentará a 
análise econômico-financeira de uma empresa 
do ramo comercial utilizando o modelo 
de ponderação por nota, para isso fez-se 
necessário um breve estudo sobre a importância 
da análise econômico- financeira para as 
empresas. Para apresentação dos resultados 
foi realizada uma explanação sobre a técnica 

de modelo de ponderação por nota, utilizando 
os índices-padrão de Liquidez, Rentabilidade e 
Endividamento. Ao final do estudo averiguou-se 
que a aplicação dos índices-padrão sobre as 
demonstrações contábeis é fundamental para os 
gestores conhecerem a real situação econômico-
financeira da empresa. Em tese, os indicares 
demonstraram que a empresa encontra-se em 
uma situação péssima, passível de falência.
PALAVRAS - CHAVE: Avaliação, Gestão 
Financeira, Demonstrações Contábeis

ECONOMIC-FINANCIAL EVALUATION OF 
A COMMERCIAL BRANCH COMPANY

ABSTRACT: The present work will present the 
economic-financial analysis of a company in the 
commercial branch using the weighting model by 
grade, for this it was necessary a brief study on 
the importance of economic-financial analysis for 
companies. For the presentation of the results, 
an explanation of the weighting model technique 
was performed, using the standard indexes for 
Liquidity, Profitability and Indebtedness. At the 
end of the study, it was found that the application 
of standard indices on the financial statements is 
essential for managers to know the real economic 
and financial situation of the company. In theory, 
the indications showed that the company is in a 
terrible situation, liable to bankruptcy. 
KEYWORDS: Economic and financial valuation, 
Financial Management, Financial Statements, 
Analysis
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1 |  INTRODUÇÃO
Com o crescimento demasiando da competitividade mercadológica e a troca de 

informações, a economia mundial tem passado por transformações que tem exigido das 
empresas diferentes estratégias e uma boa gestão.

Para estabelecer uma boa gestão é de suma importância que os empresários 
conheçam suas empresas. Saber sobre todos os pontos que envolvem o desempenho 
organizacional, sejam eles relacionados aos produtos, ao mercado, aos concorrentes e 
principalmente ao desempenho financeiro.

Para acompanhar o resultado que a empresa obtém, as demonstrações 
contábeis são ferramentas que auxiliam nesse processo, porém, são baseadas em 
regras contábeis, e muitas vezes, de difícil compreensão para seus gestores. Assim, 
além de elaborar as demonstrações contábeis dentro da esfera legal, é imprescindível 
analisá-las e interpretá-las buscando compreender os aspectos que que envolvem a 
atual situação da empresa.

De acordo com Assaf Neto (2002, p.48):

A análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis 
fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas 
que determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras 
palavras, pela análise de balanços extraem-se informações sobre a posição 
passada, presente e futura (projetada) de uma empresa.

Sendo assim, cabe ressaltar a importância da análise das demonstrações 
para as empresas, a qual ajuda a identificar sua “saúde” financeira. Silva et al (2015), 
afirma que as análises das demonstrações se tornam a base do processo de avaliação da 
empresa, sendo um fator determinante para a tomada de decisão.

Há diversas maneiras de realizar análises de demonstrações contábeis, dentre 
elas o modelo de ponderação por nota, o qual é apresentado por Matarazzo (2010), 
e permite chegar a uma única conclusão da análise (MOROZINI e MOROZINI, 2014). 
Com isso, este trabalho busca responder a seguinte questão: Com base na análise 
das demonstrações contábeis por meio do modelo de ponderação por nota, é 
possível identificar a real situação econômico-financeira de uma empresa do 
ramo comercial?

Com base nos dados históricos das demonstrações contábeis durante o 
período de três anos 2014, 2015 e 2016, o objetivo geral deste trabalho é analisar as 
demonstrações contábeis por meio do modelo de ponderação por nota, buscando 
identificar a real situação econômico-financeira de uma empresa do ramo comercial.

Para suportar o objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: a) levantar 
os dados da empresa analisada; b) conceituar e elencar pontos fundamentais da 
importância da análise das demonstrações contábeis; c) calcular os indicadores 
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para obter os resultados da análise econômico-financeira da empresa; d) fazer um 
comparativo entre os anos que foram analisados.

Ainda, o trabalho justifica-se pela necessidade de apresentar à empresa 
estudada o cenário em que se encontra, auxiliando-a nas tomadas de decisões, bem 
como, se necessário reestruturar-se, inovando e criando novas estratégias.

Para o desenvolvimento deste estudo, a seguir será apresentado o referencial 
teórico, os materiais e métodos utilizados, os resultados e discussões e, por fim, as 
considerações finais e as contribuições.

2 |  REFERENCIAL TEÓRICO
A análise das demonstrações é muito importante para uma empresa que quer estar 

em sintonia com sua posição econômico-financeira e busca evoluir (SILVA e SILVA, 2013).  
De acordo com Diniz (2015), a fonte de dados utilizada para a elaboração das análises 
são as demonstrações contábeis, sendo elas, de acordo com o Art. 176 da Lei 6.404/76: 
Balanço Patrimonial (BP), Domonstração do Resultado do Exercício (DRE),  Demonstração 
de Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Lucros e Prejuízos (DLPA) e Demonstração 
do Valor Adicionado (DVA). Silva e Silva (2013), ressaltam que o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração resultado do Exercício são as principais demonstrações.

Para Iudícibus et al. (2010), o Balanço Patrimonial é considerado como a principal 
demonstração contábil, o qual tem por finalidade demonstrar a posição financeira da 
empresa em um determinado momento. Já a Demonstração resultado do Exercício busca 
fornecer os resultados (negativos ou positivos) auferidos por uma organização, os quais 
são reflexos de suas atividades operacionais e não operacionais e consequentemente 
alteram o Patrimônio Líquido em um determinado período (MOROZINI e MOROZINI, 2014).

Muitas vezes para os usuários, compreender as demonstrações contábeis é uma 
tarefa difícil. Por isso, para Silva e Silva (2013), a análise das demonstrações contábeis, 
pode ajudar no entendimento dos resultados obtidos pela empresa, as quais devem ter 
uma linguagem facilitada, que permita identificar os principais fatores para uma tomada de 
decisão mais correta e eficaz. 

Ainda estes autores afirmam que os índices é a forma mais apropriada para um 
analista interpretar as demonstrações contábeis, de maneira a encontrar resultados 
fidedignos da real situação de uma empresa.   Porém, para Morozini e Morozini (2014), 
“para fazer uma análise econômico-financeira não basta apenas aplicar as fórmulas nos 
dados financeiros, obtendo os índices como resultado”. Assim, para Matarazzo (2010), 
os indicadores constituem em instrumento para análise das demonstrações contábeis, e 
sua principal função é a interpretação cautelosa, e por fim faz um diagnóstico da situação 
econômica financeira da empresa.

Dessa maneira, Marion (2002), elenca a análise econômico-financeira em 3 níveis 
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distintos, sendo eles: nível introdutório, nível intermediário e nível avançado. No nível 
introdutório está o tripé da análise, utiliza os índices de liquidez, rentabilidade de estrutura 
de capital para identificar a situação econômico-financeira. Os demais níveis, realizam um 
maior aprofundamento da análise econômico-financeira, com base no tripé inicial.

Dessa maneira, os índices que serão abordados nessa pesquisa são, de acordo 
com Morozini e Morozini (2014):

Índice Conceito Fórmula

Liquidez

Liquidez Geral
Quanto a empresa possui no Ativo Circulante e 
Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de 

dívida total.
AC + RLP
PC + ELP

Liquidez Corrente Quanto a empresa possui de Ativo Circulante 
para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante.

Ativo Circulante 
Passivo Circulante

Liquidez Imediata Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para 
casa R$ 1,00 de Passivo Circulante.

Disp. + At. Conv. Rápida
Passivo Circulante

Rentabilidade

Giro do Ativo Quanto a empresa vendeu para cada R$ de 
investimento total

Vendas Líquidas
Ativo Total

Margem Líquida Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 
100,00 vendido.

Lucro Líquido x100
      Vendas Líquidas

Rentabilidade do Ativo Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 
100,00 de investimento total.

Lucro Líquido x100
          Ativo Total

Rentabilidade do 
Patrimônio Líquido

Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 
100,00 de capital investido.

Lucro Líquido x100
                PL

Estrutura do Capital

Participação do Capital 
de Terceiros

Quanto a empresa tomou de capitais de terceiros 
para cada R$ 100,00 de capital próprio.

Capital de terceiros x100
                PL

Composição do 
Endividamento

Qual o percentual de obrigações a curto prazo 
em relação às obrigações totais.

Passivo Circulante x100
    Capital de terceiros

Imobilização do 
Patrimônio Líquido

Quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente 
para cada R$ 100,00 de Patrimônio Líquido.

Ativo Permanente x100
                PL

Imobilização dos 
Recursos não Correntes

Qual percentual de Recursos não Correntes 
destinado ao Ativo Permanente.

Ativo Permanente x100
              PL + ELP

Quadro 1: Índices x Conceitos x Fórmulas

Fonte: Morozini e Morozini (2014).

Para fazer a análise econômico-financeira e conhecer a verdadeira situação da 
empresa, devem ser utilizados os índices citados, pois de acordo com Morozini e Morozini 
(2014, p. 21), “devido ao seu grau de complexidade, eles fornecem dados para obter uma 
visão parcial da empresa analisada”. Ainda, afirma que, após a utilização dos índices para 
a análise, pode ser realizado um aprofundamento, utilizando técnicas adicionais, como 
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exemplo, o modelo de ponderação por nota, estudado por Matarazzo (2010), o qual permite 
chegar a uma única conclusão da análise, independente de quem o analise (MOROZINI e 
MOROZINI, 2014).

O modelo de Matarazzo (2010) é calculado com base nos índices do tripé: Liquidez, 
Rentabilidade e Estrutura do Capital. Para obter o índices-padrão, analisou mais de 400 
empresas do mesmo ramo, e constatou que os mesmos são determinados por Decis. De 
acordo com Morozini e Morozini (2014, p. 48), Decil é:

Uma medida estatística da mesma natureza da mediana. É o valor tal que, 
colocados os elementos do universo em ordem crescente, metade fica abaixo 
de si e metade fica acima. O papel da mediana é possibilitar a comparação 
de um elemento do universo com os demais. O objetivo é conhecer a sua 
posição relativa na ordem de grandeza do universo. Quando são utilizados 
decis, tem-se não uma única medida de posição, mas nove, de maneira que 
se pode dispor de informações que proporcionam ótima ideia da distribuição 
estatística dos índices tabulados.

A aplicação do método utilizado por Matarazzo (2010) será explanada e exemplificada 
no decorrer da análise dos resultados, o qual foi aplicado a empresa analisada.

e se desenvolveu com bases em estudos de livros, artigos e periódicos. O tipo de 
pesquisa utilizada é tanto Pesquisa Bibliográfica quanto Pesquisa explicativa.

3 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Essa pesquisa foi realizada através da abordagem quantitativa, a qual coleta e 

analisa dados quantitativos por meio de uma amostra, sobre determinadas variáveis, 
sendo capaz de fazer inferências causais que explicam por que as coisas acontecem ou 
não de uma forma determinada (ESPERÓN apud PITA e DIAS, 2002).

 Como instrumento para a coleta de dados aplicou-se a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa explicativa, por meio de levantamento bibliográfico e documental. Na pesquisa 
documental permite-se utilizar materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, 
ou que ainda podem ser reelaborados, conforme os objetivos da pesquisa (GIL, 2009).

Para aplicar a pesquisa utilizaram-se os cinco passos do método de avaliação 
descritos por Matarazzo (2010) seguido por cinco passos:

1º passo: Listagem dos Índices;
2º passo: Tabelas de Índices-Padrão;
3º passo: Posição Relativa de cada índice; 
4º passo: Avaliação dos índices; e
5º passo: Avaliações Gerais.
Os dados para a pesquisa foram coletados por meio de dois tipos de Demonstrações 

contábeis, sendo eles: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício, 
os quais foram coletados nos três últimos anos 2014, 2015, 2016 diretamente da empresa 
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comercial pesquisada.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que fosse possível realizar os cálculos, primeiramente foi necessário observar 

os valores apresentados no Balanço Patrimonial da Empresa X, referente aos anos 
analisados: 2014, 2015 e 2016.

Balanço Patrimonial 2014 2015 2016

Ativo 26.881.137,94 24.363.296,58 23.768.551,05

  Ativo Circulante 16.806.914,99 14.480.489,58 13.614.623,05

    Disponível 1.288.632,75 1.021.360,58 703.659,60

    Créditos 6.370.622,24 6.538.531,00 7.548.702,45

    Estoques 9.147.660,00 6.920.598,00 5.362.261,00

  Ativo Não Circulante 10.074.222,95 9.882.807,00 10.153.928,00

    Créditos e Valores 6.211.241,95 6.019.826,00 5.990.947,00

    Imobilizado 3.862.981,00 3.862.981,00 4.162.981,00

Passivo 26.881.137,94 24.363.296,58 23.768.551,05

  Passivo Circulante 9.716.549,00 9.716.098,48 10.415.057,99

    Fornecedores 6.504.200,00 6.515.615,60 6.997.306,60

    Empréstimos e Financiamentos 2.365.273,00 2.386.509,40 2.589.516,00

    Obrigações Fiscais 638.775,00 595.884,39 606.971,39

    Outras Obrigações 208.301,00 218.089,09 221.264,00

  Passivo Não Circulante 8.047.685,84 6.999.520,00 8.194.703,99

    Empréstimos e Financiamentos 
LP 8.047.685,84 6.999.520,00 8.194.703,99

Patrimônio Líquido 9.116.903,10 7.647.678,10 5.158.789,00

  Capital Social 11.196.452,00 11.196.452,00 10.096.452,00

  Lucros/Prejuízos Acumulados (2.079.549,90) (3.548.773,90) (4.937.662,93)

 Quadro 2: Balanço Patrimonial Empresa X

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados fornecidos pela empresa (2017).

Ainda, para completar os dados necessários para os cálculos, foram extraídos 
alguns dados relevantes da Demonstração do Resultado do Exercício.
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DRE 2014 2015 2016

Vendas Líquidas 28.857.624,50 26.947.885,00 24.109.938,90

Resultado Líquido (893.048,40) (1.469.225,00) (1.388.889,03)

 Quadro 3: Informações relevantes DRE 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados fornecidos pela empresa (2017).

Utilizando o modelo de Ponderação por Nota, foi possível chegar a situação 
econômico-financeira da empresa por meio da sequência de passos apresentados pelo 
modelo de Matarazzo (2010).

O primeiro passo foi calcular os índices das demonstrações contábeis: Liquidez, 
Rentabilidade e Estrutura do Capital, dos três anos analisados.

Índice Símbolo 2014 2015 2016

Estrutura Capital  

Participação de Capital de Terceiros CT/PL 194,85% 218,57% 360,74%

Composição do Endividamento PC/CT 54,70% 58,13% 55,97%

Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL 42,37% 50,51% 80,70%

Imobilização dos Recursos não 
Correntes AP/PL+ELP 58,69% 67,47% 76,04%

Liquidez  

Liquidez Geral LG 1,30 1,46 1,05

Liquidez Corrente LC 1,73 1,49 1,31

Liquidez Seca LS 0,13 0,11 0,07

Rentabilidade  

Giro do ativo VL/AT 1,07 1,11 1,01

Margem Líquida LL/VL -3,09% -5,45% -5,76%

Rentabilidade do Ativo LL/AT -3,32% -6,03% -5,84%

Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL -9,80% -19,21% -26,92%

 Quadro 4 - Listagem dos Índices

Fonte: Matarazzo (2010, p.139), adaptado pelos autores (2017).

Com o resultado do cálculo dos índices, seguiu-se para o segundo passo, o qual foi 
feito uma comparação com os índices da tabela de índices-padrão elaborada por Matarazzo 
(2010), com intuito de identificar em qual decil cada indicador pertence.
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Símbolo 1. 
DECIL

2. 
DECIL

3. 
DECIL

4. 
DECIL MEDIANA 6. 

DECIL
7. 

DECIL
8. 

DECIL
9. 

DECIL
Estrutura Capital

1 - CT/PL 47% 66% 85% 114% 146% 171% 218% 262% 430%
2 - PC/CT 52% 64% 73% 80% 86% 93% 100% 100% 100%
3 - AP/PL 22% 33% 422% 51% 57% 67% 81% 98% 130%

4 - AP/PL+ELP 20% 27% 34% 41% 47% 53% 61% 68% 83%
Liquidez

5 – LG 0,84 0,97 1,06 1,13 1,23 1,37 1,55 1,74 2,22
6 – LC 1.04 1,19 1,30 1,43 1,54 1,70 1,93 2,22 2,76
7 – LS 0,50 0,66 0,76 0,87 0,98 1,08 1,22 1,38 1,37

Rentabilidade
8 - VL/AT 0,71 0,92 1,14 1,21 1,30 1,42 1,59 1,71 2,12
9 - LL/VL -2,8% 0,2% 1,3% 2,3% 2,3% 4,5% 6,7% 8,4% 12,2%

10 - LL/AT -5,0% 0,3% 1,5% 3,2% 5,01% 6,9% 8,3% 11,1% 16,0%
11 - LL/PL -8,5% 2,0% 5,13% 9,2% 13,41% 16,6% 23,4% 32,1% 48,8%

 Tabela 1 – Tabela Padrão

Fonte: Matarazzo (2010, p.139)

No terceiro passo apresentou a posição do decil, o qual foi encontrado por meio da 
aproximação com relação à tabela de índices-padrão.

Índice 2014
Decil 
mais 

próximo
2015

Decil 
mais 

próximo
2016

Decil 
mais 

próximo

Estrutura Capital

1 - CT/PL 194,85% 7 218,57% 7 360,74% 9

2 - PC/CT 54,70% 1 58,13% 2 55,97% 1

3 - AP/PL 42,37% 4 50,51% 4 80,70% 7

4 - AP/
PL+ELP 58,69% 7 67,47% 8 76,04% 9

Liquidez

5 – LG 1,30 5 1,46 7 1,05 3

6 – LC 1,73 6 1,49 4 1,31 3

7 – LS 0,13 1 0,11 1 0,07 1

Rentabilidade

8 - VL/AT 1,07 3 1,11 3 1,01 2

9 - LL/VL -3,09% 1 -5,45% 1 -5,76% 1
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10 - LL/AT -3,32% 1 -6,03% 1 -5,84% 1

11 - LL/PL -9,80% 1 -19,21% 1 -26,92% 1

 Quadro 5: Posição do decil de cada índice

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

No quarto passo, os índices foram conceituados entre ótimo e péssimo, e obtiveram 
notas que variam entre 0 e 10, de acordo com o Decil em que se encontravam. Para os 
índices de estrutura de capital, as notas e conceitos variam de 0-10, indicando pelo 1º Decil 
de forma crescente e para os índices de Liquidez e Rentabilidade acontece pelo 1º Decil 
de forma decrescente.

Índice
2014 2015 2016

Nota Conceito Nota Conceito Nota Conceito

Estrutura Capital

1 - CT/PL 3 Razoável 3 Razoável 1 Razoável

2 - PC/CT 9 Ótimo 8 Ótimo 9 Ótimo

3 - AP/PL 6 Satisfatório 6 Satisfatório 3 Satisfatório

4 - AP/
PL+ELP 3 Razoável 2 Razoável 1 Razoável

Liquidez

5 – LG 5 Satisfatório 3 Satisfatório 3 Satisfatório

6 – LC 6 Razoável 4 Razoável 3 Razoável

7 – LS 1 Ótimo 1 Ótimo 1 Ótimo

Rentabilidade

8 - VL/AT 3 Bom 3 Bom 2 Bom

9 - LL/VL 1 Ótimo 1 Ótimo 1 Ótimo

10 - LL/AT 1 Ótimo 1 Ótimo 1 Ótimo

11 - LL/PL 1 Ótimo 1 Ótimo 1 Ótimo

Quadro 6: Notas e conceitos

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Por fim, no quinto passo, foram atribuídos pesos aos índices, primeiramente de forma 
individual e posteriormente por grupos. O quadro abaixo ilustra os pesos considerados para 
os índices. 
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Índice Peso

1 - CT/PL 3

2 - PC/CT 9

3 - AP/PL 6

4 - AP/PL+ELP 3

5 – LG 5

6 – LC 6

7 – LS 1

8 - VL/AT 3

9 - LL/VL 1

10 - LL/AT 1

11 - LL/PL 1

 Quadro 7: Atribuição de pesos aos índices (individualmente).

Fonte: Morozini e Morozini (2014, p.51)

Com base nos pesos individuais, demonstrados no Quadro 6, foram calculadas as 
notas individuais de cada índice, a partir da multiplicação das notas dos decis pelo peso 
de cada um.

Índice
2014 2015 2016

Nota
Decil Peso Nota 

Individual
Nota
Decil Peso Nota 

Individual
Nota
Decil Peso Nota 

Individual

1 - CT/PL 3 0,6 1,8 3 0,6 1,8 1 0,6 0,6

2 - PC/CT 9 0,1 0,9 8 0,1 0,8 9 0,1 0,9

3 - AP/PL 6 0,2 1,2 6 0,2 1,2 3 0,2 0,6

4 - AP/
PL+ELP 3 0,1 0,3 2 0,1 0,2 1 0,1 0,1

5 – LG 5 0,3 1,5 3 0,3 0,9 3 0,3 0,9

6 – LC 6 0,5 3 4 0,5 2 3 0,5 1,5

7 – LS 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2

8 - VL/AT 3 0,2 0,6 3 0,2 0,6 2 0,2 0,4

9 - LL/VL 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1

10 - LL/AT 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1

11 - LL/PL 1 0,6 0,6 1 0,6 0,6 1 0,6 0,6

 Quadro 8: Notas individuais dos índices

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).
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A partir das notas individuais de cada índice, obteve-se a nota de cada grupo de 
índices.

Índice

2014 2015 2016

Nota 
Individual

Nota do 
grupo

Nota 
Individual

Nota 
do 

grupo
Nota 

Individual
Nota do 
grupo

1 - CT/PL 1,8

4,2

1,8

4,0

0,6

2,2
2 - PC/CT 0,9 0,8 0,9

3 - AP/PL 1,2 1,2 0,6

4 - AP/
PL+ELP 0,3 0,2 0,1

5 – LG 1,5

4,7

0,9

3,1

0,9

2,66 – LC 3,0 2,0 1,5

7 – LS 0,2 0,2 0,2

8 - VL/AT 0,6

1,4

0,6

1,4

0,4

1,2
9 - LL/VL 0,1 0,1 0,1

10 - LL/AT 0,1 0,1 0,1

11 - LL/PL 0,6 0,6 0,6

 Quadro 9: Notas em grupos dos índices

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).

Para o cálculo dos índices, foi considerado a tabela desenvolvida por Morozini e 
Morozini (2014), a qual foi adaptada de Matarazzo (2010). 

Grupo Peso Grupo Peso Grupo Peso

Estrutura de Capital 0,4 Liquidez 0,2 Rentabilidade 0,4

 Quadro 10: Pesos dos grupos de índices

Fonte: Morozini e Morozini (2014, p.51)

Para obter-se a nota por grupo, multiplicaram-se as notas estabelecidas aos índices 
pelos pesos atribuídos, chegando à nota de Avaliação Geral da empresa.
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Índice

2014 2015 2016

Nota 
do 

grupo

Peso 
do 

grupo
Nota 
Geral

Nota 
do 

grupo

Peso 
do 

grupo
Nota 
Geral

Nota do 
grupo

Peso do 
grupo

Nota 
Geral

Estrutura de 
Capital 4,2 0,4

3,18

4,0 0,4

2,78

2,2 0,4

1,88Liquidez 4,7 0,2 3,1 0,2 2,6 0,2

Rentabilidade 1,4 0,4 1,4 0,4 1,2 0,4

 Quadro 11 – Atribuição dos pesos dos grupos para nota geral

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).

Analisando o resultado da empresa, verifica-se que o desempenho da situação 
econômico-financeira no período estudado foi classificado como razoável e péssimo. 
Observando o valor das notas da Avaliação Geral para cada ano, percebe-se que a empresa 
não conseguiu manter um bom desempenho ao longo do período, ou seja, em 2014 sua 
nota foi considerada razoável, a qual foi caindo nos anos seguintes, chegando em 2016 a 
uma nota péssima, concluindo que a empresa está falindo, senão já falida.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o crescimento constante da concorrência mercadologia é essencial que os 

profissionais da Contabilidade saibam utilizar as informações contidas nas Demonstrações 
Contábeis, para transformá-las em informações úteis que possam auxiliar os gestores na 
tomada de decisão.

O principal objetivo deste trabalho foi responder o questionamento se com base 
na análise das demonstrações contábeis por meio do modelo de ponderação por nota, 
era possível identificar a real situação econômico-financeira de uma empresa do ramo 
comercial. Com esse estudo afirma-se que a utilização dos índices- padrão, permite que 
as empresas avaliem seus desempenhos, para que possam conhecer a real situação 
econômico-financeira.

Após a utilização do Modelo de Ponderação por Nota, pode-se concluir que as 
informações dos índices calculados e o desempenho da situação econômico- financeira da 
empresa analisada, têm como fornecer informações importantes para anteceder situações 
de desestabilidade financeira da empresa, portanto, se a empresa analisada conhecesse 
sua real capacidade econômico-financeira, poderia ter tido estratégias para melhor sua 
situação.

Ainda, o presente estudo abre perspectivas para outros pesquisadores aplicarem 
este método de análise de demonstrações, como também outros métodos, para que 
consigam, por meio dessas ferramentas, auxiliar as empresas na tomada de decisão.
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