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Quando fala mos em admi nis tra ção 

finan cei ra, surgem duas ques tões: 

qual é seu obje ti vo? Como atin gi-lo?

Em rela ção à pri mei ra delas, sabe mos que o 

admi nis tra dor finan cei ro deve bus car a maxi mi-

za ção do valor da empre sa. Este é um con cei to 

que já exis te há muito tempo e vem se soli di fi-

can  do mais e mais no meio empre sa rial. Com-

prova-se ao obser var mos que as empre sas vêm 

uti li zan do de manei ra inten sa medi das dire ta-

men te rela cio na das ao valor da empre sa - como 

EVA e EBIT DA - para aufe rir seu desem pe nho. 

Mas é na segun da que encon tra mos as maio-

res difi cul da des. Durante muito tempo acre  di-

tou-se que o admi nis tra dor finan cei ro de ve  ria 

ser dota do de uma intui ção supe ri or. Muitos 

exem plos são cita dos, e quase sem pre cre di tan do 

o suces so da empre sa à intui ção de seus exe cu ti-

vos. Será que essa idéia é ver da dei ra? A res pos ta 

para essa questão é defi ni ti va men te: “não”. 

Sem desa cre di tar as qua li da des indi vi duais 

dos diri gen tes, pode mos afir mar que a intui ção 

tem uma par ce la redu zi da de res pon sa bi li da de 

no suces so empre sa rial. Ao lado das empre sas 

bem suce di das, temos cen te nas que fra cas sa-

ram, em geral por que acre di ta ram que só a 

intui ção era sufi cien te. O exe cu ti vo ou empre sá-

rio de suces so tem por trás de si um volu me 

razoá vel de estu dos e téc ni cas para auxi liá-lo na 

toma da de deci sões. Talvez no pas sa do o  mate-

rial de apoio fosse menor, mas tam bém lá ape-

nas a intui ção não era sufi cien te.

Diversos aspec tos con tri buí ram nos últi mos 

anos para a maior uti li za ção das téc ni cas finan-

cei ras na admi nis tra ção. O prin ci pal fator foi a 

po pu la ri za ção dos com pu ta do res. Um ótimo 

exem  plo pode ser obser va do na ela bo ra ção e no 

uso do orça men to da empre sa. Há 30 anos o 

orça men to era uma peça abso lu ta men te está ti ca. 

Era exe cu ta do em novem bro e dezem bro, com 

pre vi sões sobre o pró xi mo ano. Após a con clu-

são, tor na va-se ou uma  bíblia ou um docu men-

to a mais na estan te. Como uma  bíblia, era 

acom pa nha do como um con jun to de dog mas 

irre fu tá veis. Como um docu men to a mais na 

es tan te, tinha muito pouco impac to na admi nis-

tra  ção da empre sa. Em ambos os casos os erros 

eram gran des, prin ci pal men te em ambien tes 

infla cio ná rios e ins tá veis.

Hoje, com auxí lio de uma pla ni lha ele trô ni-

ca, faze mos cen te nas de simu la ções, gera mos 

cená rios, ana li sa mos o risco envol vi do e defi ni-

mos quais as melho res ações a serem toma das 

para cada situa ção. Além disso, o que era está ti-

co pas sou a ser com ple ta men te dinâ mi co, com 

revi sões perió di cas e ajus tes cons tan tes. 

Essa trans for ma ção tam bém ocor reu em 

 outras áreas de finan ças. Análise de pro je tos, ges-

tão do capi tal e deter mi na ção do custo de capi tal 

são exem plos da ele va ção da impor tân cia do uso 

de téc ni cas moder nas de ges tão em detri men to 

da intui ção. Para os admi nis tra do res finan cei ros 

que ainda apos tam suas  fichas na intui ção, o 

mundo está fican do cada vez mais difí cil.
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