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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa de natureza qualitativa, quarttitativa, bibliografica, descritiva e de 
campo, teve como objetivo geral verificar as praticas gerenciais utilizadas peias micro 
e pequenas empresas do comercio varejista de supermercados da cidade de Pombal. 
Para atender aos objetivos pretendidos foram realizadas revisoes da literatura sobre o 
assunto exposto e atraves da aplicacao de urn questionario foi possivei identificar e 
analisar as principais praticas gerenciais utilizadas na gestao das empresas desse 
setor. Destacou-se a necessidade da implantacao de urn sistema de informacoes, que 
de forma clara e precisa auxiliem os gestores no desempenho de suas atividades 
operacionais contribuindo para sua continuidade. O trabalho retrata ainda que a 
maioria dos micro e pequenos empreendedores do setor varejista de supermercados 
da cidade de Pombal tem seus comercios estabilizados e duradouros, utilizando como 
fen-amenta primordial para dar suporte a tomada de decisao sua intuicao, bem como o 
controle de caixa, controle de despesas financeiras e de prazos de vendas, adota 
metodos para avaliar os clientes e tem conhecimento das potencialidades e fraquezas 
dos concorrentes. Sendo estas as praticas gerenciais mais utilizadas pelas empresas 
do setor varejista de supermercado da Cidade de Pombal. 

Palavras-Chave: Praticas Gerenciais, Sistemas de Informacao, Controiadoria. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present research of descritive, bibliographyc, qualitative .quantitative and nature 
field has as general aim to check the administrative practice utilized by micro and small 
company of retail commerce of the supermarkets in the Pombal town. To answer the 
aims intended were realized literature reviews about the subject on show and through 
of the application of the a questionnaire was possible to identify and to analyse the 
main administratives practice utilized in the management of the company of this sector. 
Sticked out the necessity of implantation of the informations system, that of clear form 
and accurate relieve the administrator in the performance of their operational activities 
contributing to continuity. This work depict which the major of the micro and small 
enterprises of retail sector of the supermarkets of Pombal town has commerces 
establishment and lasting, using as main toot to give support take decision its intuition, 
well as the control cashier financial expenses control and of sale delay, adopt methods 
to evaluate the client and has knowledge of the potentiality and faintness of the 
competition. Therefore, the control cashier, financial expenses control, strategie 
relationship short price and the intuition of the enterprising are the administrative 
practices more utilized by company of retail sector of the supermarket of Pombal town. 

Key-words: Administrative Practice, Informations System, Controllership. 
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C A P i T U L O I 

1 A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O grande avanco da economia, competitividade e da tecnologia nas ultimas decadas, 

pode ter contribuido para que os administradores cheios de duvidas e incertezas 

procurem meios de se adequarem as crescentes mudancas e exigencias do meio no 

qual estao inseridos; verifica-se que a necessidade dos administradores apresentarem 

aos seus clientes, fomecedores, bancos e demais interessados urn modelo de 

gerenciamento que melhor se adapte a sua situagao, pois segundo Eldenburg, (2007, 

p.4) "os administradores tomam decisoes erradas quando sao incapazes de 

reconhecer e levar em conta suas incertezas". 

Com isso, observa-se a importancia da analise da real situagao da empresa e a 

criagao e implantacao de sistemas ou modelos de gestao que Ihes conceda urn 

resultado aprazivel, capacidade competitiva e a continuidade institucional. Pra, (2007, 

pg.27) diz que. "a controiadoria, passou a ser o meio de registro dos mais diversos 

tipos de negocios e hoje pode ser considerada como principal instrumento de controle 

de uma empresa, objetivando a tomada de decisoes, alem de fornecer base de dados 

para uma perfeita elaboracao de planejamento". 

Moscove e Simkim, (1990, pg.148) afirmam que a "Controiadoria desempenha urn 

importante pa pel no exito empresarial, tendo como missao primordial a geracao de 

informacoes relevantes para a tomada de decisao no ambito da organizagao". 

Neste sentido, observa-se a importancia da controiadoria aplicada a gestao das 

empresas de micro e pequeno porte, em especial ao comercio varejista de 

supermercados situados em Pombal, objetivando urn melhor controle gerenciai de 

suas atividades atraves do uso adequado das ferramentas gerenciais criando e 

implantando sistemas informacionais que auxilie e principalmente consiga evitar o 

fechamento de suas atividades, orientando-as na execugao de suas metas sobretudo 

sem ferir suas crengas e valores. 
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1.1 T E M A E PROBLEMA DA PESQUISA 

Observa-se uma grande expansao das atividades economicas, que fazem com que 

aumente o nivel de competitividade entre as empresas, exigindo por parte dos 

gestores nas tomadas de decisoes, acoes seguras, voitadas para o equilibrio 

economico financeiro da empresa, fazendo uso das ferramentas gerenciais que dao 

apoio e sustentabilidade a estas acoes. 

Segundo Garcia (2003, p.43), "na medida em que aumenta a complexidade dos 

negocios reaiizados pelas organizacoes, escassez de recursos e o crescimento da 

competitividade, acentuam-se, cada vez mais, a importancia da geracao de 

instrumentos a serem aplicados na gestao empresarial". 

Neste sentido, observa-se a crescente necessidade da criacao e implantacao de 

sistemas que supram as necessidades gerenciais das empresas. 

Segundo JOHNSON, (2002, p.59), estas necessidades informativas sao a cada dia 

maior, exigindo que a Controiadoria deva agir de forma pro-ativa em relacao a estas 

necessidades. 

Considerando a grande importancia da utilizacao das praticas gerenciais nas 

empresas em estudo (supermercados), o presente trabalho realizou uma pesquisa de 

campo, atraves da aplicacao de questionario, em seguida realizou-se analise 

descritiva dos dados coletados no intuito de verificar se ha uma relacao entre o porte 

da empresa e a utilizacao das ferramentas gerenciais e se ha relacao entre o bom 

conhecimento do mercado e o conhecimento das potencialidades e fraquezas dos 

concorrentes e se existe relacao entre o tempo de existencia da empresa e o 

aproveitamento das oportunidades de negocio. 

Mediante o exposto, definiu-se o seguinte questionamento: Quais as praticas 

gerenciais utilizadas no setor de comercio varejista de supermercado de micro e 

pequeno porte da cidade de Pombal? 
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1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

As empresas devidamente registradas, no Brasil, ate o ano de 2001 alcancavam 4,63 

milhoes de untdades. Desse total, 99,2% sao representadas por micro e pequenas 

empresas, e apenas 0,3% sao de grande porte, conforme dados do SEBRAE (2004). 

Ressalta-se ainda, segundo esses dados, que da populacao empregada em empresas 

formais, 56 ,1% estao alocados em micro e pequenas empresas. 

De acordo com a pesquisa as empresas de micro e pequeno porte sao de grande 

reievancia para o desenvolvimento social e economico brasileiro. Todavia, as 

atividades dessas organizagdes estao sendo encerradas cada vez mais cedo, de 

acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2004). A Taxa de Mortalidade na 

regiao Nordeste para empresas constituidas e registradas nos anos de 2000, 2001 e 

2002, ou seja, com 4, 3 e 2 anos de constituicao respectivamente em relacao ao ano 

de 2004, e a seguinte: 46,7% do total de empresas encerram suas atividades com 2 

anos de constituicao (2002); 53,4% do total de empresas encerram suas atividades 

com 3 anos de constituicao (2001); 62,7% do total de empresas encerram suas 

atividades com 4 anos de constituicao (2000). 

Mediante a analise destes dados, onde e visto urn alto indice de encerramento das 

atividades dessas empresas, indicios mostram uma crescente falta de analise e 

pesquisas de campo no auxilio as tomadas de decisoes, observando que muitos 

gestores iniciam seus negocios, tendo como ferramenta sua intuigao e o desejo de 

torna-se independente economicamente, o que demonstra a falta da utilizacao de 

outras praticas gerenciais, resultando no encerramento destas atividades antes 

mesmo de completar urn ano de vida. 

E visto que para a sobrevivencia das empresas de micro e pequeno porte, onde se 

observa frequentemente a presenca do proprietario como gestor, torna-se necessaria 

a utilizacao das ferramentas gerenciais, para dar consistencia a tomada de decisao 

dessas atividades, aumentando sua capacidade de gerenciamento, diminuindo suas 

incertezas e fazendo com que suas atividades tomem-se seguras e garantam o 

sucesso de sua empresa. 
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As Micro Empresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPF) na cidade de 

Pombal devidamente registradas e cadastradas no Cadastro dos Dirigentes Lojistas 

(CDL) e na Associacao dos Comerciantes de Pombal (AGP) podem ter grande 

representatividade economico financeira na cidade, no entanto observa-se que estas 

empresas vem enfrentando dificuldades para se manterem ativas e estas dificuldades 

se dao frequentemente a falta de habilidade por parte dos gestores e a nao utilizacao 

das ferramentas gerenciais. 

Segundo Resnik (1990, p.3) o que determina a sobrevivencia de uma empresa e uma 

administracao eftciente, e neste sentido pode-se dizer que ser eficiente e realizar as 

acoes da empresa de tal forma que se cheguem a otimos resultados. 

Portanto, justifica-se o presente estudo, tendo em vista que o mesmo detalha as 

praticas gerenciais utilizadas pelas micro(ME) e pequenas(EPP) empresas do setor de 

supermercado da cidade de Pombal, na tentativa de proporcionar informacoes 

relevantes que possam contribuir para a sobrevivencia dessas organizacoes. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 OBJET iVO GERAL 

Visando resolver o problema de pesquisa definiu-se o seguinte objetivo geral: 

Verificar quais as praticas contabeis gerenciais utilizadas pelas micro e pequenas 

empresas do comercio varejista de supermercados da cidade de Pombal. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Para atender ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos especificos: 

a) Realizar uma revisao da titeratura sobre o ass unto exposto; 
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b) Contextualizar e definir concertos de Micro Empresa (ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPF); 

c) Analisar as praticas contabeis gerenciais utilizadas pelas empresas de micro e 

pequeno porte do setor de comercio varejista de supermercados da cidade de Pombal; 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

1.4.1 QUANTO A A B O R D A G E M DO PROBLEMA 

Esta e uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pois foi desenvolvida atraves de 

pesquisas bibliograficas, bem como por pesquisas que expressem opinioes de forma 

numerica. 

Conforme observa Reneker (1993) 

"A pesqu isa qual i tat iva e indut iva, isto e, o pesqu isador desenvo tve 

concer tos, ideias e en tend imen tos a part i r d e padroes encon t rados nos 

dados , ao inves de co le tar d a d o s para comprova r teor ias, h ipoteses e 

mode los preconceb idos" . 

E segundo Souza, (2007, p.39) a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego 

da quantsficacao tanto no processo de coleta de dados quanto na utilizacao de 

tecnicas estatisticas para o tratamento dos mesmos. 

Observa-se, portanto na presente pesquisa a presenca de bibliografias, bem como de 

dados coletados por questionarios. 

1.4.2 CLASSIFICACAO QUANTO A O S MEIOS 

Esta e uma pesquisa bibliografica, pois, realizou-se por intermedio de pesquisas em 

livros, revistas, artigos e estudos cientificos. 

Souza (2007, p.40), diz que a pesquisa bibliografica, consiste da obtencao de dados 

atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de coleta de dados materials 
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publicados, como: livros, periodicos cientificos, revistas, jomais, teses, dissertacoes, 

materials cartograficos e meios audiovisuais, etc. 

No entanto, tambem foi consuitada a rede mundial de informacoes (internet). 

1.4.3 CLASSIFICACAO QUANTO A O S FINS 

Esta e uma pesquisa exploratoria, pois segundo Souza (2007, p.38) "consiste em 

explorar o tema buscando criar familiaridade em relacao a urn fato ou fenomeno, 

geraimente feita atraves de urn levantamento bibliografico". 

Pode-se, portanto dizer que a pesquisa exploratoria tem por finalidade, proporcionar 

maiores informacoes sobre determinado assunto, facilitar a delimitacao de uma 

tematica de estudo e como objetivo principal o aprimoramento de ideias. 

O presente estudo tambem trata-se de uma pesquisa descritiva, pois sera realizado 

atraves de levantamento de dados. 

Segundo Gil (2002), uma pesquisa descritiva, tem como objetivo primordial a 

descricao das caracteristtcas de determinadas populacoes ou fenomenos. Uma de 

suas caracteristicas esta na utilizacao de tecnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionario e a observacao sistematica. 

1.4.4 QUANTO A O UNIVERSO 

O presente trabalho caracteriza-se como estudo de campo, que teve como 

universo de estudo 110 empresas do comerc io varejista de supermercados da 

c idade de Pombal . 

Segundo Santos (2000), O Estudo de Campo, consiste na coleta de 

informacoes no local onde os fatos/ fendmenos acontecem. 
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1.4.5 AMOSTRA 

A amostragem abrangida por esta pesquisa representa 2% dos supermercados de 

micro e pequeno porte da cidade de Pombal, sendo urn total de 22(vinte e dois) 

supermercados. 

1.4.6 COLETA DE DADOS 

Para a realizacao do presente trabalho sera aplicado uma pesquisa de campo, atraves 

de urn questionario contendo 22 (vinte e duas) questoes, subjetivas, visando verificar 

as praticas gerenciais utilizadas pelas empresas do comercio varejista de 

supermercados de micro e pequeno porte da cidade de Pombal. 

1.4.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento estatistico utilizado para os resultados obtidos sera uma analise 

descritiva, com comparacao de frequencias e testes de hipoteses, verificados com a 

utilizacao de dois tipos de testes estatisticos (Teste Exato de Fisher e Teste Qui-

quadrado de Pearson), atraves do software SPSSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Statistical Package for Social 

Science) versao 13.0. 

1.4.8 HIPOTESE DA PESQUISA 

As hipoteses da presente pesquisa foram elaboradas para testar se ha relacao entre a 

utilizacao de algumas praticas gerenciais. 

Dessa maneira, as seguintes variaveis sao testadas: 

• Conhecimento do mercado onde atua; 

• Conhecimento do potencial e fraqueza dos concorrentes; 

• Tempo de existencia das empresas; 

• Aproveitamento das oportunidades de negocio. 

Hipotese 1: O Bom conhecimento do mercado esta relacionado ao conhecimento das 

potencialidades e fraquezas dos concorrentes. 



21 

Hipotese 2: Existe relacao entre o tempo de existencia da empresa e o aproveitamento 

das oportunidades de negocio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P i T U L O II 

2 C L A S S I F I C A C O E S DE MICRO E M P R E S A (ME) E E M P R E S A DE 

PEQUENO P O R T E ( E P P ) 

Partindo-se do objetivo geral Identificar as ferramentas gerenciais utilizadas no 

comercio varejista de supermercados de micro e pequeno porte na cidade de Pombal, 

toma-se relevante apresentar a classificacao das empresas segundo o SEBRAE 1 e de 

acordo com a LEI COMPLEMENTAR N°. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 

2.1 CLASSIFICACAO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) SEGUNDO O SEBRAE 

O SEBRAE para classificar o porte das empresas, utiliza o numero de empregados 

como criterio, forma utilizada para classificacao tambem pelo IBGE 2. 

Desta forma, classifica-se como ME - Microempresa, EPP - Empresa de Pequeno 

Porte, bem como de MD - Media Empresa e de GE - Grande Empresa, as empresas 

ou comercios que obtiverem o seguinte numero de empregados: 

Micro : ate 9 empregados 

Pequena: de 10 a 49 empregados 

Media: de 50 a 99 empregados 

Grande: mais de 100 empregados 

Observa-se no em tanto que esta classificacao e valida apenas para fins de analise e 

nao possut fundamentacao legal, pois para fins legais as empresas classifiesm-se 

segundo a legislacao do SIMPL ES NACIONAL 3. 

1 S E B R A E - Service- Brasi le i ro de Apo io as Micro e P e q u e n a s Empresas 
2 IBGE - Institute Brasi le i ro de Geografia e Estat is t ica 
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2.2 CLASSIFICACAO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 

DE DEZEMBRO DE 2006. 

A Lei complementar n° 123, e m seu Art igo 3° consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o 

empresar io a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 

2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercant is ou no 

Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa jur ldica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual o u inferior a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresar io, a pessoa jur idica, 

ou a e la equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 

Neste sent ido e val ida a apresentacao do conceito de receita bruta, tambem 

segundo a lei complementar n° 123 que em seu § 1° que considera como 

receita bruta para f ins do disposto em seu capitulo 111: "O produto da venda de 

bens e servicos nas operagoes de conta propria, o prego dos servigos 

prestados e o resultado nas operagoes em conta alheia, nao incluidas as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos". 

Neste sentido verif ica-se que em sua maioria as empresas do comerc io 

varejista de supermercados da cidade de Pombal estao classiftcadas como 

sendo Micro Empresas (ME). 

3 S I M P L E S N A C I O N A L - Reg ime Especia l Uni f icado de A r recadacao d e Tr ibu tes e 

Cont r ibu igoes dev idos pe las M ic roempresas e E m p r e s a s de P e q u e n o Por te , inst i tu ido pela Lei 

Comp lemen ta r n°. 123, de 14 de d e z e m b r o d e 2 0 0 6 . 



C A P i T U L O III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 DA C O N T A B I L I D A D E A C O N T R O L A D O R I A 

O presente capitulo consta de definicoes e concertos historicos sobre a contabilidade e 

a controiadoria, bem como sera presentado a posicao da controiadoria dentro do 

organograma funcional das entidades auxiliando aos gestores das mesmas com a 

utilizacao das ferramentas gerenciais e a formacao e aplicacao de sistemas gerenciais 

de informacao e controle, que os auxilie no processo da tomada de decisao e a 

formacao e escolha de um modelo de gestao que melhor se adeque a missao da 

empresa sem ferir suas crencas e valores. 

3.1 A CONTABIL IDADE 

Zanluca (2007) conceitua a contabilidade como sendo a ciencia que estuda e controla 

o patrimonio, representando-a de forma sistematica para servir como instrumento 

basico para a tomada de decisoes de todos os seus potenciais usuarios. Neste 

contexto observa-se que esta entre os objetivos da contabilidade a divulgacao das 

informacoes, para os seus usuarios intemos e extemos a medida que diminui a 

assimetria das informacoes e as incertezas e fomece subsidio para as tomadas de 

decisoes da empresa, atraves de metas e objetivos tracados por seus gestores. 

Ja o autor Sa (2002, p.46), conceitua contabilidade como sendo a ciencia que estuda 

os fenomenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidenciais e 

comportamentos dos mesmos, em relacao a eficacia funcional das celulas sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
Neste sentido observa-se a Contabilidade como sendo um sistema de lancamentos de 

contas que fomece afericao do patrimonio e do fluxo da movimentacao, producao e 

renda da empresa. Observa-se ainda que estas informacoes produzidas pela 

contabilidade apresentam o quadra da situacao economico-financeira da empresa, que 

se utiliza destes dados para a tomada de decisoes referentes a producao. 

ludicibus et al (1990, p.66), entendem a contabilidade como "um sistema de 

informacao e avaliacao destinado a prover seus usuarios com demonstragoes e 
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analises de natureza economica, financeira, fisica e de produtividade, com relacao a 

entidade objeto de contabilizacao". 

Neste contexto pode-se dizer que a contabilidade tem por objetivo fornecer um banco 

de dados que possam atender aos usuarios extemos e intemos da empresa, assim 

sendo, ela nao apenas registra o que ocorreu, mas oferece subsidios para previsoes e 

formulacao de expectativas com bases seguras, bem como da ciencia ao fisco e ao 

publico em geral, dos atos financeiros praticados nas empresas, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disclosure a 

evidenciacao contabil que segundo ludicibus (2000, p. 116) "O disclosure esta ligado 

aos objetivos da contabilidade, ao garantir informacoes diferenciadas para os 

usuarios". 

Percebe-se uma evolucao crescente e rapida da contabilidade como Infomnam Oliveira 

e Ponte (2006, p. 101), que: 

Para o seculo X X I , as assoc iacoes de contabi l is tas, as un ivers idades 

e as propr ias empresas estao impr imindo novo rumo a contab i l idade, 

capac i tando-a a a tender as novas necess idades de in fo rmacoes n u m 

mundo de aita volat i l idade. Apesar de o mode lo contabi l - f inancei ro 

cont inuar c o m o inst rumento centra l das mutacoes , nao e ma is o 

unico, pois uma admin is t racao vo l tada para o future d e v e s imu lar 

s i tuacoes e dec isoes no presente, para ob tencao de me lho res 

resul tados, assegurando , dessa f o rma , que as dec isoes dos ges to res 

cont r ibu i rao para ot imizar o d e s e m p e n h o da Ent idade. 

Segundo esses autores, verifica-se que a contabilidade vem avancando e 

modemizando-se, tomando novos rumos levando a administracao a eficiencia e 

eficacia, tomando o processo da tomada de decisao como o fator preponderate de 

bons ou maus indices de desempenho. 

Observa-se ainda segundo Padoveze (2004, p. 89) que a funcao contabil na empresa 

e, conseqiientemente, sua importancia, implica um processo de acompanhamento e 

controle que perpassa todas as fases do processo decisorio e de gestao e, 

seguramente, as etapas do planejamento. 

3.2 A CONTROLADORIA 

A posteriori serao apresentados conceitos e historicos da controiadoria. 

Para Kanitz (2003, p.5), 
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A Cont ro iador ia or ig inou-se de pessoas q u e exe rc iam cargos d e 

responsab i l idade no depa r tamen to contab i l , ou no depa r tamen to 

f inancei ro , u m a vez que esses prof iss ionais p o s s u e m u m a v isao 

amp la da empresa , capac idade essa q u e os t o m o u capazes d e 

de tec ta r as d i f icu ldades e p ropor solucoes. 

Ja Koliver (2005, p. 13), diz que "O substantivo controiadoria vem-se difundindo, em 

nosso Pais, com intensidade, em determinado quadrante da literatura tecnica centrada 

na gestao. O processo tomou-se visivel, a partir do final dos anos oitenta, e apesar do 

tempo decorrido, nao ha entre os autores unanimidade sequer no campo semantico, 

ou seja, sobre o significado de controiadoria, e quanto a que lugar ocupa no 

Conhecimento Humano, em termos epistemologicos4". 

De acordo com Medeiros (2002, p.31), a controiadoria pode ser definida como a 

unidade administrativa responsavel pela utilizacao de todo o conjunto da Ciencia 

Contabil dentro da empresa. Considerando que a Ciencia Contabil e a ciencia do 

controle em todos os aspectos temporais - passado, presente, futuro e como ciencia 

social, exige a comunicacao de informacao, no caso economico a Controiadoria cabe 

a responsabilidade de implantar, desenvolver, aplicar e coordenar todo o ferramental 

da Ciencia Contabil dentro da empresa, nas suas mais diversas necessidades. A 

Controiadoria e a utilizacao da Ciencia Contabil em toda a sua plenitude. 

Ve-se, portanto que se torna funcao da Controiadoria, dentro da organizacao produzir 

estrategicamente objetivos e metas a serem realizados pela empresa, sem ferir duas 

crencas e valores de forma que sejam atingidas de forma eficaz e satisfatoria. 

Observa-se que ao longo da historia do surgimento da Controiadoria, que ela vem se 

apresentando como parceira no sucesso das empresas, pois vem auxiliando no 

processo de tomada de decisao, promovendo uma integracao entre as diversas areas 

da empresa e procurando sempre elevar seus indices de crescimento. 

Dessa forma, verifica-se que ha uma crescente necessidade de informacoes por parte 

das empresas, e esta necessidade vem produzindo uma significativa evolucao na 

Controiadoria, que com base em informacoes contabeis, oferece auxilio para a gestao 

empresarial. 

4 Epistemologicos - A epistemologia, tambem chamada teoria do conhecimento, e o 
ramo da filosofia interessado na investigagao da natureza, fontes e validade do 
conhecimento. 
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Para Mosimann et al (1999, p.83), "a Controiadoria se ocupa da gestao economica das 

empresas, com o fim de orienta-las para a eficacia". 

Nessa concepcao, pode-se dizer que a Controiadoria esta buscando atender as 

necessidades relativas aos eventos economicos da empresa, visando atingir pela 

eficiencia e pela eficacia um alto indice economico financeiro para a empresa, 

atendendo tambem suas necessidades sociais e fiscais. 

Segundo Mosimann et al (1993, p.96), 

A Cont ro iador ia pode ser conce i tuada c o m o o con jun to de pr inc ip ios , 

p roced imentos e m e t o d o s o r iundos d a s c ienc ias da Admin is t racao , 

Economia , Ps ico log ia , Estat is t ica e pr inc ipa lmente da Contab i l idade, 

que se ocupa d a gestao econom ica das empresas , c o m o fim de 

or ienta- las para a ef icacia. 

Neste contexto a controiadoria pode ser entendida como um conjunto ou a juncao do 

conhecimento de outras ciencias, que auxiliam as empresas em suas diversas 

atividades, buscando sempre uma perfeita integragao entre suas crencas e valores, 

sem desviar-se de sua missao. 

A figura abaixo apresenta a posicao da controiadoria dentro de um organograma 

operational de uma empresa, com o proposito de dar subsidio aos gestores. 

P R E S I D E N T E 

C O N T R O L A D O R I A F I N A N C E I R A 

3 ! 

C O M U N I C A C A O A D M I N I S T R A T I V A 

F I G U R A 0 1 : P O S I C A O D A C O N T R O L A D O R I A N A E N T I D A D E 

F O N T E : Ol iveira e Pon te (2006, p. 105) . 

De acordo com a figura apresentada acima, nota-se o posicionamento da funcao da 

Controiadoria no organograma das entidades, como parte fundamental para os 

gestores que vem modernizando-se por consequencia de um crescimento no mercado 

economico global, no entanto as atitudes desempenhadas pela controiadoria, baseia-

se em um conjunto de elementos que se completam - lideranga, fixacao de objetivos, 

planejamento, implementacao de acoes, controle, avaliacao de estoques, custos, 

execucao de metas, qualidade e outros. Neste contexto percebe-se que a 

controiadoria se utiliza dos conhecimentos da Contabilidade, pois sabendo usa-la 
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como instrumento de informacao e de apoio o papel a ser desempenhado sera 

executado de forma convicta e eficaz. 

De acordo com a literature, um dos fatores que mais contribuem para o fechamento 

precoce das empresas de pequeno e medio porte tem sido a falta da implantacao de 

um correto Sistema de Gerenciamento. A controiadoria como instrumento de 

informacao e apoio a gestao, pode contribuir de maneira significativa para evitar o 

fechamento precoce dessas empresas, a medida que auxilia na tomada de decisao 

em processo de gestao como um todo. 

No entanto, e importante ressaltar que a utilizacao da controiadoria na gestao dos 

supermercados de micro e pequeno porte da cidade de Pombal pode ser fator 

determinante para a continuidade e avango de suas atividades, diminuindo suas 

incertezas e aumentando a sua capacidade de gerenciamento. 

3.3 CONTABIL IDADE GERENCIAL 

A Contabilidade na parte gerenciai das empresas, vem se acentuando por 

conseqiiencia do alto indice de competicao entre as empresas, que se vem na 

obrigatoriedade de organizar-se gerencialmente. 

Com isso, observa-se que os responsaveis pelo gerenciamento das empresas, que 

sao os gestores, para a tomada de decisao financeira operational e de investimentos, 

vem utilizando-se das informacoes gerenciais fornecidas pela contabilidade, com a 

finalidade de auxiliar suas atividades. 

ludicibus, apud Padoveze, (2004, p. 134) diz que: 

A contabilidade gerenciai pode ser caracterizada, superficialmente, 
como um enfoque especial conferido a varias tecnicas e 
procedimentos contabeis ja conhecidos e tratados na contabilidade 
financeira, na contabilidade de custos, na analise financeira e de 
balances etc., colocando numa perspectiva diferente, num grau de 
detalhe mais analitico ou numa forma de apresentacao e 
classificacao diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das 
entidades em seu processo decisdrio. 

Neste sentido observa-se a contabilidade gerenciai como sendo uma vertente da 

contabilidade geral, estando presente em suas diversas ramificagoes como na 
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contabilidade financeira, de custos e outras, tendo seu diferencial ao analisar as 

informacoes e dessa forma auxiliar no processo decisorio. 

Segundo Oliveira, (2002, p.27) "A atuacao da Contabilidade sobre o patrimonio das 

entidades possibilita respostas as necessidades informacionais dos socios ou 

acionistas das organizacoes." Neste sentido, observa-se que a contabilidade alem de 

gerar informacoes gerenciais que atendam as necessidades dos gestores, possibilita a 

analise dos demonstrativos empresariais e constroi modelos gerenciais dentre outras 

funooes. 

Verifica-se que a gestao empresa rial toma-se complexa por ser responsavel por todas 

as atividades da empresa, neste sentido pode-se dizer que ela necessita de 

informacoes adequadas como subsidio. 

Neste sentido, Zanluca (2008, p.89) diz que: 

A contab i l idade gerenc ia i nao " inventa" dados , m a s lastreia-se na 

escr i tu racao regular dos documen tos , con tas e ou t ros fa tos q u e 

in f luenc iam o pat r imonio empresa rial e dent re as ut i l izacoes da 

contab i l idade, para f ins gerenc ia is , des tacam-se , entre out ros: 

Pro jecao do F luxo d e Caixa, Ana l ise d e Ind icadores, Ca lcu lo do 

Ponto de EquiKbrio, Determinacao de Custos Padroes , P lane jamento 

Tr ibutar io , E laboracao do Orcamen to e Contro le Orcamentar io . 

Observa-se, portanto que a gestao empresarial tem suas informacoes base, 

subsidiadas nos demonstrativos contabeis da empresa fomecidos pela contabilidade, 

o que caracteriza a importancia de sua vera cidade, pois por intermedio destes dados 

serao tragadas as diretrizes para as tomadas de decisoes da empresa. 

No entanto percebe-se que as empresas de pequeno e medio porte nao tem em sua 

estrutura empresarial a presenca da contabilidade gerenciai propriamente dita, uma 

vez que o gerenciamento das mesmas e em sua maioria realizado pelo proprietario e 

os demais cargos sao exercidos pelos familiares, o que mesmo assim nao as 

caracteriza segundo a Lei n° 8.213/91o art. 1 1 , § 1 ° , como sendo de regime familiar, 

pois o artigo diz que: 

Entende-se c o m o reg ime de economia fami l iar a at iv idade e m que o 

t raba lho dos m e m b r o s da fami l ia e ind ispensavel a propr ia 

subs is tenc ia e e exerc ido e m cond icoes de mu tua dependenc ia e 

co iaboracao , s e m a ut i l izacao de empregados . 

Mediante a importancia da Contabilidade Gerenciai, toma-se necessario que os 

proprietarios dessas micro e pequenas empresas que sao os gestores das mesmas, 
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entendam a importancia da utilizacao de melhores praticas gerenciais para auxiliar no 

desempenho adequado de suas atividades, ou seja, e necessario um melhor controle 

intemo, treinamento de pessoal, ou seja, fatores gerenciais que podem contribuir 

significativamente para continuidade dessas empresas. 

Por tanto para compor o presente estudo toma-se relevante apresentar aos gestores 

das micro e pequenas empresas do comercio varejista de supermercados a 

importancia da implantacao da contabilidade gerenciai em sua empresa, apresentando 

segundo Garrison e Noreen (2001) suas principals caracteristicas, comparando-as 

com a contabilidade financeira. 

C O N T A B I L I D A D E 

• Registro 

• Ava l iacao 

• Class i f icacao 

• S in tese 

i Dados 

C O N T A B I L I D A D E F I N A N C E I R A 

• O publ ico a lvo sao as pessoas fora da 

organ izacao 

Socios 

Credores 

Autor idades Tr ibutar ias 

Legis ladores 

• A enfase esta nas conseq i ienc ias 

f inancei ras das a t iv idades passadas . 

• Sao enfat izadas a ob jet iv idade e a 

consistencia dos dados . 

• A in formacao t em que ser precisa. 

• Sao e laborados apenas in fo rmacoes 

resumidas sobre a organ izacao c o m o um 

todo. 

• E preciso observar os pr inc ip ios contabe is 

gera lmente acei tos. 

• E obr igator ia a publ icacao das 

demons t racoes contabeis . 

C O N T A B I L I D A D E G E R E N C I A L 

O publ ico alvo sao as pessoas de dentro da 

organ izacao, que v i sam a: 

P lane jamento 

Di recao e mot ivacao 

Cont ro le 

Aval iagao de d e s e m p e n h o 

Enfase nas dec isoes que a fe tam o f u t u r e 

Sao enfa t izadas a re levancia e a f lexib i l idade 

dos dados . 

A in formacao t em que ser opor tuna. 

E laboracao de relator ios setor iais de 

de ta lhados sobre depar tamen tos , produtos, 

c l ientes e empregados . 

Nao e necessar io observar os pr inc ip ios 

contabeis gera lmente acei tos. 

Nao e obr igator ia. 

F I G U R A 0 2 : C O M P A R A T I V O E N T R E A S C O N T A B I L I D A D E S F I N A N C E I R A E G E R E N C I A L 

F O N T E : Garr ison e No reen ( 2 0 0 1 , p.113) 

Observa-se na figura diferencas entre a contabilidade financeira e a gerenciai, e 

nestas diferencas para as empresas de micro e pequeno porte ha pontos de grande 

relevancia, pois estas empresas em sua maioria nao observam o desempenho de sua 

empresa na forma de relatorios precisos, mas observam seus fluxos enfatizando o 

crescimento e expansao de seus negocios atraves dos indices de venda bem como na 

experiencia. 
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3.3.1 FERRAMENTAS GERENCIAIS 

As empresas em geral independentes de seu porte devem utilizar de ferramentas que 

Ihes de suporte na tomada de decisao das atividades operacionais, essas ferramentas 

sao adotadas segundo a missao de cada empresa, que por sua vez para tomar-se 

eficaz faz-se necessario que sejam flexiveis as diferentes formas e modelos de gestao 

operacionat. 

Podem ser adotados como ferramentas gerenciais os demonstrativos contabeis 

apresentados pelas empresas, como por exemplo, o Balancete de Verificacao, o BP 

(Balanco Patrimonial), a DRE (Demonstracao do Resultado do Exercicio), a DLPA 

(Demonstracao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados), a DMPL (Demonstracao das 

Mutacoes do Patrimonio Liquido) e a DOAR (Demonstracao das Origens e Aplicacoes 

dos Recursos), que de acordo com a Lei n°. 11.638/2007 deixa de existir sendo 

substituida pela DFC (Demonstracao de Fluxos de Caixa) entre muitos outros que 

servem para dar ciencia da atual situacao financeira das empresas. 

Segundo Dantas (2007, p.1) "Todo gestor deve conhecer as ferramentas que estao ao 

seu alcance para que se tenha um melhor controle sobre as atividades desenvolvidas 

nas organizacdes e consequentemente, permitir uma melhor gestao". 

No entanto, observa-se que as empresas de micro e pequeno porte nao fazem uso 

destas ferramentas que sao de suma importancia para o gerenciamento das mesmas, 

pois com sua utilizacao os gestores que sao em sua maioria representados pelos 

proprietaries, passam a ter acesso a informacoes importantes, que dao enfase aos 

resultados futures atraves da criacao de metas e objetivos que atendam suas 

necessidades de forma eficaz. 

Neste sentido podemos tomar como ferramenta basica de apoio a gestao das micro e 

pequenas empresas, os organogramas funcionais que auxiliam na distribuicao de 

tarefas, bem como a impiantagao de sistemas de informacao que deve ser flexivel, de 

banco de dados e a informatizacao destes sistemas de forma atualizada e 

diversificada de acordo com suas crencas, valores e necessidades sendo cada um, 

aplicado segundo suas necessidades atendendo aos seus objetivos de forma eficaz. 
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3.4 MODELO DE GESTAO 

Para se definir mais precisamente Modelo de Gestao, faz-se necessario defmir dois 

etementos importantes. modelo e gestao. 

Modelo, como afirma Guerreiro (1989, p.62) "e uma representacao simplificada da 

realidade com o objetivo de facilitar a compreensao de estruturas e relacoes 

complexas, atraves da segregacao aos aspectos fundamentals relativos ao problema 

enfocado". 

E gestao segundo Johnsson (2002, p.71) "refere-se ao processo que orienta a 

realizacao das atividades da organizacao. E responsavel pela dinamica do sistema. 

planejamento, execucao e controle das atividades". 

O quadro a seguir e apresenta segundo Padoveze o processo de gestao de forma 

resumida. 

Fases do Processo Finalidade Produto 

Plane jamento Estrategico Garant i r a missao e 

cont inu idade da empresa 

Diretr izes e Pol i t icas 

Est ra teg icas 

P lane jamento Operac iona l O t im iza r o resul tado a med io 

prazo 

P iano Operac iona l 

P rog ramacao Ot imizar o resul tado a curto 

prazo 

P r o g r a m s Operac iona l 

Execucao Ot im izar o resul tado de cada 

t ransacao 

T ransacao 

Cont ro le Corr ig i r e a justar para garant i r 

a o t im izacao 

A c o e s Cor re t ivas 

Q U A D R O 0 1 : V I S A O R E S U M I D A D O P R O C E S S O D E G E S T A O 

F O N T E : P A D O V E Z E , (2004, p.88) 

Nota-se, portanto que um modelo de gestao seja ele formalizado ou nao, toma-se 

relevante e de grande importancia para a empresa, pois trata da orientacao das metas 

e objetivos tracados pela empresa para serem realizados, com o objetivo de levar a 

empresa a realizacao dos mesmos de forma clara e objetiva, sendo esse modelo 

geralmente decorrente da missao estabelecida, em um conjunto de normas e regras 

que direcionam a forma como a empresa sera administrada. 
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Figueiredo e Caggiano (1997, p.30) mencionam que o modelo de gestao e, "em 

sintese, um grande modelo de controle, pois nele sao definidas as diretrizes de como 

os gestores vao ser avaliados, e os principios de como a empresa sera administrada". 

Assim sendo, para as micro (ME) e pequenas empresas (EPP) da cidade de Pombal a 

criacao e implantacao de um modelo de gestao toma-se relevante a partir do momento 

que garante a empresa esclarecer a forma como se pretende delinear a gestao, 

esperando que esse modelo ofereca os parametros necessarios a orientacao da 

atuacao da gestao, garantindo a eficacia de suas atividades operacionais. 

3.4.1 A FORMACAO DE UM MODELO DE GESTAO 

Pode-se observar que os Modelos de Gestao sao influenciados pelas culturas 

organizacionais dos proprietaries e gestores das empresas. De acordo com Catelli 

(2001), "esta influencia se da pelo poder que estes detem na empresa por meio do 

modelo de gestao que e produto do subsistema institutional, que representa as 

principals determinacoes, vontades e expectativas do proprietario de como as coisas 

devem acontecer na empresa". 

Porem, isso nao acontece de forma clara nas pequenas e medias empresas, ou seja, 

os proprietarios nao sabem expor com clareza as suas expectativas. Na verdade, nao 

existe na pratica um modelo de gestao propriamente reproduzido; o que tambem 

influencia para ineficiencia de sua gestao. 

A figura a seguir reproduz o entendimento de Catelli sobre o subsistema institutional. 

E n t r a d a 

In formacoes, 

exper ienc ias e 

re lac ionamentos 

pessoais . 

Processamento 

Processo de soc ia l izacao. 

rat i f icacao ou m u d a n c a de 

c rencas. va lo ros e pr inc ip ios dos 

l ideres ( fundadores. propr ietar ios 

e/ou pr incipals qestores) 

S a i d a 

Crencas e va lo res 

M O D E L O D E 

G E S T A O 

F I G U R A 03 : O S U B S I S T E M A I N S T I T U C I O N A L 

F O N T E : C A T E L L I , (2001 p.78) 
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Como pode ser visto na figura 3, o Modelo de Gestao e o conjunto de normas e 

principios que devem orientar os gestores que no caso das micro e pequenas 

empresas essa funcao e desempenhada pelos proprietarios, na escolha das melhores 

altemativas para levar a empresa a cumprir sua missao com eficacia, sendo o produto 

do subsistema institutional e tem como fundamento os valores e crencas dos lideres 

da empresa que sao os fundadores, proprietarios ou principals gestores. 

Martins (1997, p.28) diz ser interessante que toda empresa brasileira ou de cultura de 

orientacao latina possua seu modelo de gestao explicitamente formalizado em 

documentos, distribuidos a todos os gestores, pela responsabilidade e poder de tal 

documento exerce na empresa. 

No entanto percebe-se a ausencia destes modelos propriamente ditos deftnidos nas 

micro(ME) e pequenas(EPP) empresas do setor varejista da cidade de Pombal, 

geralmente essas empresas sao regidas intuitivamente e por intermedio da verificacao 

da comercializacao local. O que pode estar ocasionado o fechamento de muitas 

dessas empresas antes mesmo de seu primeiro ano de existencia. Dai nota-se a 

grande importancia da formacao e implantacao de um modelo que se adeque a 

necessidade de cada empresa, auxiliando em todos os aspectos administrativos 

fazendo com que a mesma tenha um crescimento elevado de forma eficaz. 

3.4.2 CARACTERiSTICAS DO MODELO DE GESTAO 

Verifica-se que todas as empresas tem de forma individual caracteristicas particulares, 

que determinam a sua maneira de operar, e estas caracteristicas sao resultantes da 

cultura onde cada uma esta situada, e por este sentido o modelo de gestao apresenta 

diferentes caracteristicas e diferentes niveis de eficiencia e eficacia de acordo com 

cada empresa, isto demonstra que algumas culturas produzem niveis de eficacia 

melhor do que outras. 

Cameron e Quinn (1996, p. 12) dizem que: "As empresas devem sempre buscar um 

maior nivel de congruencia de seus valores com os valores do ambiente externo". 

Neste sentido, observa-se que as empresas devem se adequar a diferentes culturas, 

ou de acordo com sua movimentacao deve se instalar onde seus indices de aceitacao 

sejam viaveis. 
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Observa-se como caracteristicas do Modelo de Gestao, que ele determina as linhas de 

poder e estabelece as principals formas de acoes da empresa, para tanto este modelo 

deve ser estabelecido pela gestao com o auxilio da controiadoria na pessoa do 

controller, de forma que atenda suas necessidades presentes e futuras. 

De acordo com Catelli (2001), o modelo de gestao tem caracteristicas que 

representam as crencas a valores dos gestores e acionistas da empresa, cortforme 

apresentado na figura a seguir. 

C R E N C A S E V A L O R E S 

I 
Modelo de Gestao 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fc -

Principios permanentes que orientam os gestores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f r r 

Sis tema de S is tema S is tema S is tema de 

Ges tao Organ i za t i ona l Socia l In fo rmacao 

F I G U R A 04: V I S A O S I S T E M I C A D O M O D E L O D E G E S T A O 

F O N T E : C A T E L L I , ( 2 0 0 1 , p.52) 

Conforme apresentado na figura o modelo de gestao de cada empresa, para ser 

determinado sofre influencias das crencas e valores dos seus gestores e acionistas 

determinando seus principios que por sua vez devem estar norteados por 

responsabilidade e boa forma de relacionamento e comportamento, pois estes, por 

conseguinte orientarao seus sistemas e subsistemas operacionais. 

Neste sentido para as micro (ME) e pequenas (EPP) empresas do setor de 

supermercados da cidade de Pombal este modelo de gestao deve ter caracteristicas 

da regiao onde esta localizada, segundo usos e costumes que delimitem suas crencas 

e valores. 
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3.5 PROCESSO DE G E S T A O 

Dentro do ambiente das organizacoes existem diversas atividades que precisam ser 

planejadas e analisadas para serem executadas e comparadas, com o intuito de 

atender os objetivos desejados, sendo assim, e visto que em toda empresa existe um 

processo utiiizado pela gestao no auxilio a tomada de decisao, fazendo notoria a 

grande importancia da presenca deste processo dando subsidio aos gestores na 

tomada decisao. 

Padoveze (2004, p.26) afirma que "o processo de gestao e um conjunto de processos 

decisorios e compreende as fases do planejamento, execucao e controle da empresa, 

de suas areas e atividades". 

Observa-se, portanto que este processo e complexo, onde deve ser de forma 

estrategica estudado o cenario no qual a empresa deseja aplicar seus recursos, 

planejada suas atividades de modo que haja confiabilidade em suas acoes para que 

as mesmas possam ter uma execucao analisada e controlada de tal modo que leve a 

empresa a atingir de forma eficaz e eficiente seus objetivos propostos. 

Pereira (1999, p.58) entende que o Processo de Gestao "deve assegurar que a 

dinamica das decisoes tomadas na empresa conduzam-na efetivamente ao 

cumprimento de sua missao, garantindo-lhe adaptabilidade e o equilibrio necessario a 

sua continuidade". 

Neste sentido se faz notoria a presenca constante do gestor que sendo auxiliado pelas 

informacoes contabeis dentro deste processo, realize as metas tracadas, garantindo a 

empresa confiabilidade gerenciai em todas as suas areas. 

Segundo Padoveze (2000, p.41), 

Para que a in formacao contabi l seja usada no processo de gestao, e 

necessar io que essa in fo rmacao seja dese jave i e titil para as pessoas 

responsave is pela admin is t racao da ent idade. Para os 

admin is t radores que b u s c a m a exce ienc ia empresar ia i , u m a 

in formacao, m e s m o que titi l, so e dese jave i se consegu ida a um custo 

adequado para a ent idade. 

De acordo com o autor, a informacao contabil tem grande influencia na fase do 

planejamento, execucao e controle, dada a importancia da analise dos dados contidos 

nos demonstrativos contabeis, que fornecidos em tempo habit serve de base 
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informacional para os administradores tracarem suas metas e tomarem suas decisoes 

acertadamente. 

Deste modo, observa-se que as informacoes contabeis utilizadas pelo processo de 

gestao devem atender as suas necessidades de forma a acentuar-se com sua missao, 

suas crencas, seus valores e seu modelo de gestao, norteando o comportamento dos 

gestores. 

No entendimento de Schmidt, Santos e Martins (2006), o processo de gestao pode ser 

sintetizado como um processo de controle de desempenho da empresa como um todo, 

cuja finalidade e a de garantir o cumprimento da missao e a continuidade da empresa. 

Observa-se nesta visao, que e neste processo onde se determine o desempenho de 

todas as atividades operacionais das empresas, independente de seu porte devendo 

assegurar sua eficacia, objetivando o resultado esperado a ser alcancado de forma 

continua. 

3.6 A EMPRESA C O M O SISTEMA 

Mediante a grande complexidade do mundo dos negocios, toma-se importante sempre 

observar o ambiente em que a empresa esta inserida, para se fazer uma analise 

adequada de cada uma das partes da empresa, tem e uma visao sistemica, pois tem a 

preocupacao de analisar um problema como um todo de forma mais ampla e completa 

possivel, em vez de se estudar apenas uma ou alguma de suas partes 

separadamente. 

O autor Nakagawa (1994, p.74) diz que esta visao leva a preocupacao pelo 

desempenho de forma ampla ou geral de uma empresa como sistema, mesmo que o 

problema ident'tficado seja de apenas uma ou algumas das partes do sistema, porque, 

sabe-se que existe interacao entre todas as partes que o compoem. 

Neste sentido, observando a empresa como sistema, verifica-se que na medida em 

que se detecta um problema em uma das diversas areas da empresa, toma-se 

complexa a tomada de decisao, pois o problema detectado passa a ser analisado 

como parte integrante do sistema e nao isoladamente. 
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Maximiano (2000) acrescenta dizendo que uma das ideias fundamentals do enfoque 

sistemico e a definicao da organizacao como sistema: uma organizacao e um sistema 

composto de elementos ou componentes interdependentes, que podem ter cada um 

seus proprios objetivos. 

Percebe-se neste sentido como caracteristica da empresa como sistema, que seus 

objetivos estao relacionados as particularidades de cada setor, no entanto todos 

voltados para o objetivo principal que e suprir as necessidades da empresa como um 

todo. 

3.7 SISTEMAS DE INFORMACAO 

Catelli (2001, p.56) conceitua sistema de informacao como sendo um subsistema do 

sistema empresa e afirma que: 

E constituido de atividades de obtencao, processamento e 
geracao de informacoes necessarias a execucao e gestao das 
atividades da empresa, incluindo informacoes ambientais, 
operacionais e economico-financeira. 

Segundo o autor, porta nto neste sistema estao contidas as informacoes necessarias 

para o auxilio da gestao no desempenho de suas atividades empresariais. 

Padoveze (2004) diz ainda que este sistema deve ser requisitado de forma ininterrupta 

pela gestao, pois ha grande relevancia no processamento de suas informacoes que 

normalmente sao criadas atividades especificas para os diversos setores da empresa. 

Com isso observa-se a grande relevancia da utilizacao deste sistema de forma 

generalizada na analise e interpretacao dos dados da empresa para a criacao e 

realizacao de suas metas, uma vez que sua implantacao deve assegurar a 

confiabilidade dos relatorios internos, precisos e necessarios para a tomada de 

decisao da empresa. 
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3.7.1 S ISTEMA DE INFORMACAO CONTABIL E A OTIMIZACAO DOS 

PROCESSOS DE GESTAO 

Tem se percebido que a controiadoria esta ligada diretamente a gestao das 

organizacoes, com isto verifica-se que ela vem se tomando indispensavel as 

organizacoes no auxilio das suas fungoes, auxiliando a gestao com o objetivo de fazer 

com que as empresas alcancem um diferencial competitivo, elevando seu indice 

economico financeiro. No entanto para que isto seja possivel, a controiadoria deve de 

forma clara e objetiva identificar as oportunidades existentes no ambiente 

organizacional e avaliar as melhores formas e oportunidades investimentos para a 

empresa de forma segura e eficaz. 

Nesse sentido, para que a controiadoria cumpra seu pa pel, faz-se necessaria a 

utilizacao das informacoes dos diversos setores da empresa, dai a necessidade da 

criacao e implantacao de um sistema de informacoes tanto contabeis quanta gerenciai 

nas micro (ME) e pequenas(EPP) empresas do comercio varejista de supermercados 

para auxiliar aos gestores em suas atividades operacionais, pois sua ausencia podera 

comprometer de certa forma suas decisoes por falta de conhecimento das informacoes 

precisas dos seus setores. 

Lapoli (2003, p. 15) esclarece que: 

Por u m fongo t e m p o os pape is d o s s is temas d e in fo rmacoes nas 

organ izacoes , s e r v i a m apenas para d isponib i l izar d a d o s c o m base 

e m processes repet i t ivos e pre-def in idos. E, que c o m a evolucSo da 

Tecno log ia da In formacao os S is temas d e In formacao de i xam de ser 

meros coad juvantes do processo organ izac iona l para atuar e m u m 

pape l cent ra l na estrategia das organizacoes. 

Neste sentido, observa-se que os sistemas de informacao devem atuar auxiliando a 

gestao empresarial em favor do avanco da competitividade das micro e pequenas 

empresas de forma a fazer com que a elas avancem em diregao a sua forma perfeita 

de interagir com o ambiente externo, ou seja, atuando e recebendo o retorno de forma 

benefice com um alto indice de aceitacao e lucratividade. 

Lapoli (2003, p. 16), afirma que "nenhuma organizacao pode ignorar as implicagoes 

que, a inexistencia de ferramentas que agilizem os processos organizacionais e 

consequentemente a tomada de decisoes, pode representar na sua area de atuacao". 
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Segundo o autor, o sistema de informacao, toma-se de certa forma indispensavel para 

o avanco empresarial, uma vez que atuando em conjunto com a gestao empresarial, 

permite a otimizacao de seus processos e o controle das atividades repetitivas ao 

mesmo instante em que padroniza as operagoes de acordo com as metas e objetivos 

adotados pela organizagao. 

E necessario que essas empresas se insiram nesses novos contextos de inovagoes 

tecnologicas no tocante a modemizar as suas atividades. E notoria a falta de sistemas 

de controles adequados de estoques e de precificacao, ou seja, ainda fazem esse tipo 

de controle manualmente o que pode prejudicar a qualidade desses dados obtidos e 

consequentemente gerar prejuizos. 

Fistarol et al (2005), observam que um bom sistema de controle pode ser muito mais 

eficaz se previsto por meio de rotinas tecnologicas, ou seja, os Sistemas de 

Informagoes funcionam como uma ferramenta a ser utilizada pela controiadoria nos 

trabalhos diarios das organizagoes. 

Por sua vez, Gomes e Salas (1999, p.22), afirmam que "o processo de controle requer 

a obtencao de informacao que possibilite a formacao de diretrizes e a mensuracao do 

resultado nos mesmos moldes". 

E Beuren (2000, p.44), acrescenta que: 

[...] d e v e ser entend ido que a ut i l idade da in formacao d e p e n d e d o 

contex to a o qua ! es ta inser ida. H a , por tanto , a necess idade d a 

de l im i tacao inicial d o p rob lema, o qua ! serv i ra d e base para ident i f icar 

as in fo rmagoes per t inentes a s e r e m se lec ionadas , dent re as j a 

d i spon ive is na empresa , o u , e m nao ex is t indo, buscar d a d o s e m 

out ras fontes, fora da o rgan izacao , e t rans forma- los e m i n f o r m a g i o 

util para o contexto da definicao da estrategia. Todo o trabalho, 
ass im , esta nor teado e m funcao da informagio. A in formag§o e 

ind ispensave l na gestio de u m a organ izacao , sendo u m de s e u s 

produtos m a i s va l iosos. S e m e la , o p rocesso dec isor io t o m a - s e 

imprat icave l . 

Neste sentido, um S I 5 voltado para o controle da organizagao, implementa as 

atividades de orgamento, planejamento, industrializagao, administrativo, recursos 

humanos e contabilidade. Nesse contexto, a contabilidade vem exercer uma tarefa 

importante na gestao empresarial, pois por meio das informagoes contidas em seus 

relatorios, a controiadoria faz uso da informacao adequada e indispensavel para a 

5 SI - S i s t ema d e In formacao: Me io ut i l izado den t ro de u m a organ izacao para que as 

in fo rmagoes se j am dis t r ibu idas ent re seus setores . 
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gestao e deia as organizacoes eiaboram seus orcamentos cumprindo seus objetivos 

de forma eficaz. 

Nakagawa (1994), afirma que a integracao dos sistemas de padrao e orcamento com 

a contabilidade, parte-se do pressuposto de que a mesma podera contribuir fortemente 

para a adequacao do sistema de informacoes ao processo de planejamento e controle. 

Verifica-se, no entanto que essa integracao possibilita tambem a melhoria do 

desempenho dos gestores das areas operacionais de uma empresa. Pois, um sistema 

de informacao que contempla as rotinas de controle de uma organizacao, alem do 

controle em si, permite que os resultados obtidos nas atividades operacionais sejam 

padronizados e realizados em um menor espaco de tempo, buscando alcancar 

maxima eficiencia possivel. 

Padoveze (2004) transcorre conforme apresentado no quadra a segui os limites deste 

sistema. 

L I M I T E IN IC IAL 

Ocor renc ia de qua lquer t ransacao que resul te e m a l teracoes do pat r imonio da empresa , quer 

tanto a sua classificacio que quarto ao seu valor . 

L I M I T E F I N A L 

Tod a vez e m que a lguma dec isao, seja e m nivel operac iona l , tatico ou est ra teg ico, t enha que 

ser t o m a d a e decorra da i qua lquer a l teracao no patr imonio da empresa . 

Q U A D R O 02: L IM ITES DO S I C 0 

F O N T E : P A D O V E Z E , (2004, p. 148) 

Observa-se, portanto que este sistema tem como limite initial e final quaisquer 

informacoes que altere o patrimonio da empresa seja ele tatico ou operacional. Em 

sintese, a Controiadoria deve suprir, atraves deste sistema de informacao contabil 

gerenciai, todas as areas da empresa. No entanto, para as micro e pequenas 

empresas que possuem uma estrutura operacional em sua maioria pequena, este 

sistema devera trabalhar as informagoes vindas do ambiente extemo da empresa, 

bem como as fomecidas pela gestao dos setores da empresa, sendo analisadas em 

conjunto com os dados fomecidos pela contabilidade de maneira diversa e precisa, 

onde sejam localizados os pontos positivos e negativos das mesmas para assim 

poderem agir de forma segura e atingirem seus objetivos eficacia. 

SIC - S is tema de Informacao Contab i l : S is tema ou ve icu lo formal para o p rocessamento 

operac iona l d e dados con tabe is para supor te na t o m a d a de dec isao . 
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3.7.2 SUBSISTEMA DE INFORMACAO CONTABIL 

Em todos os setores de uma empresa, percebe-se a constante gama informacoes que 

necessitam de uma constante interiigacao entre si. 

Cautela & Polloni, (1986, p. 15) conceituam sistema como sendo "Um conjunto de 

elementos interdependentes em interacao, com vistas a atingir um objetivo". 

Nota-se, portanto que para a implantacao de um sistema torna-se necessario a 

observacao do interesse da pessoa responsavel por sua criacao e implantacao, bem 

como sua forma de atuacao na empresa. 

Conceitualmente, segundo o IBRACON 7 apud ludicibus (1994, p. 132), 

Entende-se o S i s tema de In fo rmacao Contab i l c o m o u m con jun to 

ar t icu lado d e dados , tecn icas de acumu iacao , a justes e ed i tagens d e 

re lator ios q u e p e r m i tem tratar as in fo rmacoes d e natureza repet i t iva 

c o m o m a x i m o poss ive l de re levancia e o m i n i m o de cus to , e, dar 

condicoes para, a t raves da ut i l izacao d e informacoes p r imar ias 

cons tan tes d o a rqu ivo bas ico, f o m e c e r relator ios d e excecao para 

f ina l idades espec i f i cas e m opor tun idades definidas ou nao . 

Nesta concepcao, observa-se que o sistema de informacaos contabil tem sua 

funcionalidade a partir da juncao das informacoes fornecidas pelos diversos setores da 

empresa, observando de forma minuciosa todas estas informacoes com o minimo de 

custo possivel, porem de forma eficaz atendendo as necessidades gerenciais da 

empresa como sistema, auxiliando de modo que este possa organizar controlar e 

planejar de forma eficaz e eficiente as tomadas de decisoes. 

A figura abaixo apresenta os fatores do ambiente externo e intemo que sao 

direcionados pelo Sistema de Informacao de uma empresa, ou seja, o seu fluxo de 

informacoes. 

1 I B R A C O N - Institute Brasi le i ro d e Contab i l idade 



42 

AMBIENTE EXTERNO - SOCIEDADE 

CL1ENTES E 

FORNECEDORES 

INSTITUICOES 

FINANCEIRAS E 

INVESTIDORES 

G O V E R N O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE 

ENT1DADES 

DE CLASSE 

OUTROS 

T 
AMBIENTE INTERNO - EMPRESA 

ADMINISTRACAO VENDAS 

Gerac io de fatos economicos e admirastrativos passiveis de 

registros (fatos contabeis) baseados em documentos como: 

contratos, notas fiscais (compra e venda), folha de pagamento, 

cobrancas (diretas e bancanas), avisos bancarios e etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl . 
i R E A DE ATUACAO DA CONTABILIDADE 

T 
- Coleta e producao e informagoes primarias 

Agregacao das informacoes dos diversos setores da empresa 

T 
• Registro dos dados e processamentos 

Organizacao classificacao e contabilizagao das informacoes 

T 
• Relatorios contabeis (demonstra§6es financeiras) 

Balanco patrimonial 

IV - Relatorios gerenciais (interno) para a tomada de decisoes 

' Demonstracao do fluxo de caixa / analise de investimentos e etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 

F I G U R A 05 : F L U X O D A S I N F O R M A C O E S C O N T A B E I S 

F O N T E : P A D O V E Z E (2000, p.143). 

Conforme apresentado na figura acima o fluxo de informacoes deste sistema partem 

desde o ambiente extemo por intermedio dos clientes, fornecedores, instituigoes 

financeiras, investidores, govemo e outras entidades de classe; ja dentro da empresa 

ou em seu ambiente interno, as informacoes partem da administracao e do setor de 

vendas da empresa, nota-se ainda que todas as informacoes sao documentadas e 

todos os atos contabeis sao devidamente registrados, para que tendo sido repassado 

para o setor contabil sejam devidamente processados, analisados e avaliados. 

Dantas apud GIL (1999), diz que o Sistema de Informacao Contabil tem por objetivo a 

producao de informacoes destinadas a seus usuarios com demonstracoes contabeis e 
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analises de natureza economica, financeira, fisica, de resultados, de desempenho e de 

produtividade com relacao a entidade, objeto de contabilizacao. 

Nota-se, portanto que as informagoes geradas ou fornecidas por este sistema estao 

voltadas a todos os usuarios da empresa, tantos os intemos que sao os diversos 

setores da empresa, como os externos que sao os clientes sejam pessoas fisicas ou 

juridicas, bem como as organizacoes govemamentais interessadas nas avaliagoes 

empresa riais. 

Neste sentido Peleias (2002, p.11) afirma que. "O Sistema de informacao e um 

instrumento que da suporte ao processo de gestao concebido a luz das diretrizes e 

politicas emanadas desse processo". 

Com isso pode-se dizer que este sistema toma-se de grande relevancia para a 

empresa auxiliando a gestao, a analise de suas informacoes, auxiliando na formacao 

de suas metas e objetivos e dando suporte na tomada de decisao onde estarao 

refletidos os resultados das analises das informagoes dos diversos setores da 

empresa, objetivando sempre a sua missao sem se desviar de suas crengas e valores 

levando, contudo a empresa a alcangar um elevado indice economico financeiro. 

Comprovando o que foi dito por Hicks a pud Padoveze (2004, p. 145) "O Sistema de 

Informacao Contabil deve ser capaz de fomecer informacoes relevantes para a 

utilizagao nos tres niveis de decisao: o estrategico, o tatico e o operacional". 

3.7.3 SUBSISTEMA DE INFORMACAO GERENCIAL 

Constata-se por pesquisas que o Controller8 utiliza-se do Sistema de Informacoes 

Gerenciais como suporte no assessoramento aos gestores nos diversos setores da 

organizacao no processo de tomada de decisoes atraves das informacoes contidas 

neste sistema. 

Contro l le r - pessoa q u e d e s e m p e n h a a funcao d e cont ro le no sent ido d e organ izar e repor tar 

d a d o s re levantes, exercer u m a fo rca ou influencia que conduz os ge ren tes a t o m a r e m dec isoes 

log icas e cons is tentes de acordo c o m a missao e os ob je t ivos da empresa . 
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Padoveze apud Peleias (1991) diz que "a Controiadoria da suporte a gestao de 

negocios da empresa, de modo a assegurar que esta atinja seus objetivos, cumprindo 

assim sua missao". 

Neste sentido observa-se que neste sistema estao contidas informacoes dos diversos 

setores da empresa, onde estao incluidos o setor administrative, o setor de 

planejamento onde as atividades sao planejadas, organizadas, controladas e 

auxiliadas pela controiadoria na pessoa do controller que no caso das micro e 

pequenas empresas esta representado na figura do proprietario, com o objetivo de 

alcancar a eficacia da empresa na sua tomada de decisao. 

Segundo Jahu (2008, p.1), "o sistema de informagoes gerenciais tem como finalidade 

principal ajudar uma organizacao a atingir as suas metas, fomecendo aos 

administradores uma visao das operagoes regulares da empresa, de modo que se 

possa organizar, controlar, planejar mais eficaz e eficientemente". 

Observa-se, portanto que o sistema de informagoes gerenciais dentro da empresa, e 

visto como sendo um processo onde transforma as informagoes recebidas em dados 

que possam ser utilizados pela administracao na formacao da estrutura das decisoes 

da empresa. Sendo desta forma apresentada sua relevante importancia para as 

empresas em seu setor gerenciai, uma vez que os auxilia na formacao de seu 

fluxograma operacional e nas tomadas de decisoes, bem como na analise dos 

resultados obtidos. 

Stuart (2007, p.88) relaciona as principals caracteristicas de um SIG (Sistema de 

Informagoes Gerenciais): 

• Gerar relatorios de saida com formatos fixos e padronizados; 

• Necessitar de solicitacoes formais do usuario; 

• Produzir relatorios impressos e em tela de computador; 

• Produzir relatorios programados, sob solicitagao e de excegao; 

• Ter relatorios desenvolvidos e implementados por sistemas de informacoes 

pessoais, incluindo analistas de sistema e programadores de computadores; 

• Usar dados internos armazenados no sistema do computador. 

Diante do exposto pode-se observar que com o auxilio deste sistema a empresa 

obtera resultados favoraveis a sua administracao como uma analise clara e objetiva da 



45 

utilizacao dos recursos financeiros da empresa; uma melhoria nas informacoes dos 

diversos setores da empresa com relatorios mais precisos e rapidos, que de forma 

direta atinge sua produtividade. 

A figura abaixo apresenta os setores e o fluxo de movimentacao do SIG. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Decisoes do Ambiente Externo 

que afetam o Sistema 

Dados dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Am biente Externo 

RECURSOS 

Dados de Entrada 

E V E N T O S 

A M B I E N T A I S 

D E C I S O E S 

NFQRMACOES 

SISTEMA OPERACIONAL 

PROCESSAMENTO DE DADOS 

DA EMPRESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OPERACOES DE PROCESSAMENTO 

SISTEMAS DE INFORMACOES 

1- Modelo de identificapo dos eventos 

2- Ccnteudo dos modelos de decisao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3- Modelos de mensurapo 

4- Modelo de comunicatao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados do Ambiente Interno 

P R O D U T O S 

Dados de Saida 

F I G U R A 06 : S I S T E M A S D E I N F O R M A C O E S 

F O N T E : C A S A L S (2006, p.16). 

De acordo com o exposto na figura acima apresentada observa-se que o sistema de 

informacoes gerenciais e responsavel pela entrada dos dados e informacoes extemos, 

que sao avaliados e analisados pelo sistema operacional de processamento de dados, 

onde sao definidos os modelos de decisao, mensuracao e comunicacao a serem 

utilizados pela empresa com o objetivo de alcancar as suas metas com o lancamento 

de seu produto final. 

Para melhor se entender o significado do sistema de informacoes gerenciais, deve-se 

analisar os seguintes concertos segundo as literatures em estudo: 

a) Dados: e qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si so nao 

conduz a uma compreensao de determinado fato ou situacao. 

b) Informacao: e o dado trabalhado que permite ao executivo to mar decisoes. 
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c) Gerenciai: § o processo administrative (planejamento, organizacao, direcao e 

controle) voltado para o resultado. 

Deste modo pode-se verificar que os dados sao coletados e avaliados transformando-

se em informacoes precisas e necessarias ao setor gerenciai para serem analisadas e 

utilizadas cada uma segundo sua funcionalidade objetivando a eficacia empresarial. O 

que para as pequenas e micro empresas toma-se de grande bem como para as 

empresas de grande porte, mas o que verifica-se nestas empresas na cidade de 

Pombal, e que as mesmas nao fazem uso dos sistemas de informacoes gerenciais 

adequado, uma vez que suas atividades sao geridas em sua grande maioria com o 

auxilio de sua intuicao, sem o auxilio da controiadoria bem como da contabilidade. 

3.7.4 A CONTABIL IDADE DENTRO DO SIG 

O Sistema de Informacoes Gerenciais que auxilia os gestores na tomada de decisao 

como apresentado anteriormente, tem como principio satisfazer as necessidades da 

empresa em todas as suas areas elevando seu indice economico financeiro. 

Neste sentido verifica-se a presenca da contabilidade neste sistema, pois a realizacao 

das atividades da empresa de forma satisfatoria gera lucres para a empresa conforme 

Padoveze (2004, p.90) que diz: 

Cienc ia contabi l e a un ica espec ia l i zada e m aval iar economicamen te 

a empresa e s e u s resul tados, e t o d a s as ac6es para a empresa 

t e rm inam e m converg i r para o S is tema de In formacao Contab i l , q u e 

e, essenc ia lmente , u m s is tema de ava l iacao d e ges tao economico . 

Percebe-se que todos os diversos setores da empresa possuem seu sistema de 

informacao como o contabil, e que estes sistemas colaboram para a eficacia da 

empresa com suas informacoes precisas e necessarias para o bom desenvolvimento 

da mesma. 

Nota-se tambem segundo Padoveze, que algumas informacoes vao diretamente para 

o setor contabil sem passar pelo sistema de informacoes conforme apresentado na 

figura a seguir. 
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Desenvo lv imento 

de Produtos 

Compras Producao Comerc ia l i zacao 

Contab i l idade 

F inancas 

FIGURA 07: FLUXO DAS INFORMACOES DAS AREAS O P E R A C I O N A I S PARA A 

C O N T A B I L I D A D E 

F O N T E : PADOVEZE, (2004, p.90) 

Conforme apresentado na figura acima, a contabilidade tem um papel de suma 

importancia para a empresa dentro do Sistema de Informagoes Gerenciais, pois todas 

as informacoes geradas pelos diversos setores da empresa devem ser analisadas de 

formas clara e objetiva, bem como as informagoes que partem diretamente dos 

setores onde s l o originadas, para que sejam tomadas decisoes que obtenham 

eficacia total em sua atuagao. 

No entanto percebe-se que as empresas de micro e pequeno porte, em sua maioria 

nao se utilizam da contabilidade para analisarem as suas praticas administrativas, o 

que as leva a obterem resultados me nos favoraveis, diminuindo seu nivel economico 

podendo ocasionar o seu fechamento. 

Na verdade, os responsaveis pela sua escrituragao contabil nem chega a elaborar os 

relatorios mais basicos como o Balanco Patrimonial (BP) e a Demonstracao de 

Resultado do Exercicio (DRE) o que prejudica o nivel informational para seus 

usuarios. 

3.7.5 M O D E L O DE SISTEMA DE INFORMACAO 

Partindo, pois da crescente necessidade de criagao e implantacao de um sistema que 

supra as necessidades de gestao das empresas de micro e pequeno porte, Padoveze 

(2004) desenvolve baseado em concertos de sistema de informacao contabil completo, 

um modelo de sistemas de informagoes para estas empresas, envolvendo seus 

diversos setores. 
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De modo geral verifica-se, pois que este sistema abrange as seguintes areas da 

empresa: 

Compras e pedidos de compras; 

Recebimento fiscal e escrita fiscal de entradas; 

Contas a pagar; 

Controle de estoque; 

Faturamento e pedidos de venda; 

Escrita fiscal de saidas; 

Contas a receber; 

Apuracao fiscal; 

Controle bancario e fluxo de caixa; 

Folha de pagamento; 

Controle patrimonial; 

Contabilidade fiscal e societaria. 

C o m p r a s 

R e c e b i m e n t o e 

E s c r i t a F i s c a l 

C o n t r o l e 

de 

E s t o q u e s 

C o n t a s a p a g a r 

P e d i d o s 

de 

V e n d a s 

F a t u r a m e n t o / 

E m i s s a o d e N f s 

C o n t a s 

a r e c e b e r 

E s c r i t u r a F i s c a l 

de S a i d a 

L i v r o s F i s c a i s 

P e d i d o s 

de 

V e n d a s 

C o n t a b i l i d a d e 

G e r a l 

F o l h a de 

p a g a m e n t o 

C o n t r o l e 

B a n c a r i o 

F l u x o 

de 

Ca i xa 

F I G U R A 08 : S I S T E M A I N T E G R A D O D E I N F O R M A C O E S E M P R E S A R I A I S 

F O N T E . P A D O V E Z E . (2007, p.163) 

Conforme o sistema apresentado na figura acima todas as informagoes contidas nos 

diversos setores da empresa, passam pelo setor da contabilidade gerenciai que no 
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caso das micro e pequenas empresas do setor varejista de supermercados da cidade 

de Pombal sao seus respectivos proprietarios, bem como passam pelo controle de 

caixa que segundo a pesquisa aplicada deixa de ser executado pela maioria destas 

MPE's o que pode contribuir para a falta de crescimento economico das mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P i T U L O IV 

4 APRESENTACAO DOS RESULTADOS 

Nessa secao sao apresentados os resultados obtidos atraves da pesquisa realizada 

em 22 (vinte e dois) supermercados de micro e pequeno porte na cidade de Pombal, a 

partir da tabulacao dos dados. 

A tabela 1 evidencia que 31,8% dos entrevistados sao gerentes dos estabelecimentos, 

63,6% sao proprietarios e 4,5% sao administradores. O presente resultado deixa claro 

que os supermercados de micro e pequeno porte da cidade de Pombal, possuem 

caracteristicas de regime familiar, no entanto sao se enquadra neste regime, pois, 

segundo o art. 11 da lei n° 8.213/91, § 1°, no regime familiar nao ha vinculos 

empregaticios de contratacao de funcionarios. 

Tabela 1 - Funcao do Entrevistado 

Freqt ienc ia % % A c u m u l a d o 

Gerente 7 31,8 31,8 

Propr ietar io 14 63,6 95,5 

Admin is t rador 1 4,5 100,0 

Tota l 22 100,0 

Fon te : Dados d a pesqu isa , 2 0 0 8 . 

A tabela 2 mostra o tempo do entrevistado na funcao que ocupa. Verifica-se que 

40,9% dos entrevistados tem ate 10 anos na mesma funcao e que 59 ,1% tem acima 

de 10 anos na funcao, fato que demonstra o uso da experiencia como fator 

preponderante para a gestao dessas empresas. 
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Tabela 2 - TempozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do entrevistado na funcao 

Frequenc ia % % Acumu lado 

A te 10 anos 9 40 ,9 40 ,9 

A c i m a de 10 anos 13 59,1 100,0 

Tota l 22 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A t a b e l a 3 f o i a n a l i s a d o a f a i x a d e i d a d e d o s e n t r e v i s t a d o s , o n d e s e p e r c e b e u q u e 

2 2 , 7 % s a o m a i o r e s d e 3 0 a n o s e 7 7 , 3 % s a o m a i o r e s q u e 3 0 a n o s , o q u e d e n o t a q u e 

o s c o m e r c i a n t e s d o s e t o r v a r e j i s t a d e s u p e r m e r c a d o s d a c i d a d e d e Pombal, t e m b o a 

e x p e r i e n c i a n o s e t o r o n d e a t u a m , f a t o r q u e p o d e f a v o r e c e r o u s o d a s p r a t i c a s d e 

g e r e n c i a m e n t o . 

Tabela 3 - Faixa de idade do entrevistado 

Frequenc ia % % A c u m u l a d o 

Infer ior a 30 anos 5 22,7 22,7 

A c i m a de 30 anos 17 77,3 100,0 

Tota l 22 100.0 

J a t a b e l a 4 a p r e s e n t a o g r a u d e e s c o l a r i d a d e d o s e n t r e v i s t a d o s , o n d e 6 8 , 2 % c u r s a r a m 

a t e o e n s i n o m e d i o e q u e 3 1 , 8 % o q u e e q u i v a l e a a p e n a s 7 p e s s o a s c u r s a r a m o u 

a i n d a c u r s a m e n s i n o s u p e r i o r . E n o t o r i o o b s e r v a r a n e c e s s i d a d e d e u m a m a i o r 

c a p a c i t a c a o profissional p o r p a r t e d o s p r o p r i e t a r i o s . 

Tabela 4 - Grau de Escolaridade do entrevistado 

Frequenc ia % % Acumu lado 

Ate o ens ino med io 15 68,2 68 ,2 

Ent re o ens ino med io e o ens ino 
7 31,8 100,0 

super ior 
100,0 

Tota l 
2 2 

100, 
0 

Fonte: Dados da pesqu isa , 2008 . 

C o m r e l a c a o a o p o r t e o u e n q u a d r a m e n t o d a s e m p r e s a s e n t r e v i s t a d a s , a t a b e l a a b a i x o 

d e m o n s t r a q u e d e z e n o v e e m p r e s a s s e e n q u a d r a m n a c a t e g o r i a d e M i c r o E m p r e s a 

( M E ) c o r r e s p o n d e n d o a 8 6 , 4 % e n q u a n t o 1 3 , 6 % e s t a o c l a s s i f i c a d a s c o m o E m p r e s a d e 

Pequeno Porte (EPP). 
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Tabela 5 - Porte da empresazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entrevistada 

Frequenc ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumu lado 

Micro Empresa 19 86,4 86,4 

Pequena Empresa 3 13,6 100,0 

To ta l 22 100,0 

Fon te : D a d o s d a pesqu isa , 2008 . 

A tabela 6 refere-se ao tempo de existencia da empresa no setor varejista de 

supermercados. Verifica-se, portanto que 36,4% das empresas possuem tempo de 

existencia de ate 10 anos 63,6% acima de 10 anos. Esse aspecto pode favorecer o 

crescimento e o desenvolvimento economico social da cidade de Pombal. 

Tabela 6 - Tempo de existencia da empresa 

Frequenc ia % % A c u m u l a d o 

A te 10 anos 8 36,4 36,4 

A c i m a de 10 anos 14 63 ,6 100,0 

To ta l 2 2 100,0 

Fon te : Dados da pesquisa, 2008 . 

A tabela 7 apresenta a quantidade de empregados das empresas entrevistadas. Os 

resultados apontam que 95,5% possuem ate 10 empregados e apenas 1 delas tem 

acima de 10 empregados. 

Tabela 7 - Numero de empregados da empresa 

Frequenc ia % % A c u m u l a d o 

Ate 10 empregados 21 95,5 95,5 

A c i m a de 10 

e m p r e g a d o s 

Total ^ 100, 

1 4,5 100,0 

00 
0 

Fonte : Dados d a pesqu isa , 2008 . 

Atraves do faturamento bruto anual apresentado na tabela 8, constata-se que 86,4% 

das empresas entrevistadas estao classificadas como Micro Empresas (ME) 

possuindo um faturamento de ate R$ 240.000,00 e 13,6% estao classificadas como 

Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
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Tabela 7 - Faturamento bruto anual 

Frequencia % % Acumulado 
Ate 60 .000 5 22.7 22,7 

Entre 60 .000,01 a 100.000,00 7 31,8 54,5 

Entre 100.000,01 a 150.000,00 9 40,9 95,5 

Entre 200 .000 ,01 e 244 .000 ,00 1 4.5 100,0 

Total 2 2 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Com relacao aos controles de gestao das micro e pequenas empresas do comercio 

varejista de supermercados da cidade de Pombal, a tabela 9 evidencia que a maioria 

das empresas 90,9% utilizam o controle de contas a pagar e apenas 9 , 1 % nao utilizam 

este controle. Ja o controle de contas a receber e utilizado apenas por 4,5% das 

empresas o que representam uma minoria significativa. Os controles de caixa e de 

custo sao praticados de igual modo por 59 ,1% das vinte e duas empresas 

entrevistadas. A maioria das empresas entrevistadas afirmou que utilizavam o controle 

de estoque, cerca de 86,4%. Pode-se verificar ainda que apenas 6 das vinte e duas 

empresas utilizam o controle de vendas o que representa 27,3% das MEP's. 

Atraves da analise, e possivel afirmar que existe uma deficiencia no tocante as 

ferramentas gerenciais utilizadas. A falta de controles dessa natureza, por exemplo o 

fluxo de caixa adequado, entre outros tais como o controle de custos praticados por 

pouco mais da metade das entrevistadas, observa-se que essa deficiencia das 

praticas gerenciais pode ser fator determinante para a continuidade do 

empreendimento. 

Tabela 9 - Controles de Gestao 

S i m % N a o % T o t a l % 

Cont ro le de contas a pagar 20 90,9 2 9,1 22 100,0 

Cont ro le de es toques 19 86,4 3 13,6 2 2 100,0 

Cont ro le d e caixa 13 59,1 9 40,9 2 2 100,0 

Cont ro le de Cus tos 13 59,1 9 40 ,9 2 2 100,0 

Cont ro le d e vendas 6 27,3 16 72,7 2 2 100,0 

Cont ro le d e con tas a receber 1 4,5 21 95,5 22 100,0 

Tota l 2 2 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 



A tabela 10 mostra que 36,4% dos empreendedores entrevistados afirmam que a falta 

de conhecimento sobre informacoes contabeis dificultam o controle da empresa. Cinco 

empreendedores dos vinte e dois entrevistados que representam 22,7% afirmaram 

que a administracao de funcionarios e outro fator que dificulta o gerenciamento. E 

40,9% dos empreendedores sentem dificuldades com o avanco da tecnologia, ou seja, 

concordam que a informatizacao de seus estabelecimentos dificuttariam seu controle 

gerenciai, o que demonstra a necessidade de preparacao por parte dos 

administradores para acompanhar as inovacoes tecnologicas e adquirirem um melhor 

entendimento das informacoes contidas nos relatorios contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TabelalO Praticas gerenciais que dificultam o controle 

Falta da in format ica 

Falta de relator ios contabeis 

Admin is t racao d o s func ionar ios 

To ta l 

Fon te : Dados da pesquisa, 2008 . 

F requenc ia % % A c u m u l a d o 

9 40 ,9 100,0 

8 36,4 36,4 

5 22 ,7 59,1 

2 2 100,0 

Em relacao as praticas gerenciais utilizadas pelas micro e pequenas empresas, a 

tabela 11 evidencia que 86,4% adotam metodos para avalacao de credito e por sua 

vez fazem o acompanhamento das vendas e da evolucao dos clientes. Por sua vez 18 

empreendedores entrevistados que representam 81,8% observam e tem 

conhecimento das potencialidades e fraquezas de seus concorrentes utilizando-se das 

mesmas para articularem estrategias de controle. A tabela mostra ainda que apenas 

45,5% das MPE's realizam um acompanhamento do caixa, o que faz com que se 

tomem vulneraveis aos eventuais imprevistos que possam ocorrer. Torna-se evidente 

na tabela que 95,5% e 90,9% dos empreendedores praticam como ferramenta 

gerenciai um controle de despesas financeiras e um acompanhamento nos prazos de 

vendas respectivamente. Porem, mesmo acompanhando os prazos de vendas nao e 

suficiente, existe a falta de controle de quando essas vendas efetivamente entram no 

caixa.visto que o controle de caixa pode ser considerado uma das ferramentas 

gerenciais mais importantes para entidades com essas caracteristicas. 
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Tabela"! 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Praticas Gerenciais 

S i m % Nao % Total % 
Controle de despesas financeiras 21 95,5 1 4 ,5 2 2 100,0 

Prazos de vendas 20 90,9 2 9,1 2 2 100,0 

Adocao de metodos para avaliar credito 19 86,4 3 13,6 2 2 100,0 
Vendas e evolucao dos clientes 19 86,4 3 13,6 2 2 100,0 

Conhecimento das potencialidades e 
18 81,8 4 18,2 

2 2 100,0 

fraquezas 
81,8 18,2 

Acompanhamento do caixa 10 45,5 12 54 ,5 2 2 100,0 

Total 2 2 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A tabela 12 apresenta os percentuais das Praticas Gerenciais relacionadas ao 

marketing realizadas pelos empreendedores das empresas entrevistadas, 

apresentando que 90,9% destes oferecem credito a seus clientes, bem como um 

tratamento de amigo em conjunto com campanhas promocionais. Em sua maioria 21 

empresas utilizam estrategias relacionadas a precos baixos, pois tem uma visao de 

que o valor de suas mercadorias e um dos pontos mais chamativos de seus 

respectivos estabelecimentos. No entanto apenas 9 , 1 % que equivalem a 2 empresas 

trabatham com a utilizacao de credito no cartao, por em sua maioria como 

demonstrado na tabela 9 concordarem que a informatizacao dificulta em seu 

gerenciamento. E apenas 31,8% utilizam um tratamento diferenciado com seus 

clientes, enquanto que 68,2% dos empreendedores concordam que nao e apenas um 

tratamento diferenciado que faz a diferenca, mas um conjunto das demais praticas 

apresentadas. 

T a b e l a 1 2 - Praticas Gerenciais Relacionadas ao Marketing 

Sim % Nao % Total % 

Estrategia re lac ionada a precos ba ixos 21 95,5 1 4,5 22 100,0 

Credi tos aos c l ientes 2 0 90 ,9 2 9,1 22 100,0 

T ra tamen to de amigo m e s m o 20 90 ,9 2 9,1 22 100,0 

C a m p a n h a s p romoc iona is 2 0 90 ,9 2 9,1 22 100,0 

T ra tamento aos c l ientes 7 31,8 15 68,2 22 100,0 

Precos ba ixos , car toes de cred i to 2 9,1 20 90,9 22 100,0 

Outros 0 0 0 0 0 0 

Total 22 100,0 

Fonte: Dados da pesqu isa , 2008 . 

A tabela 13 evidencia as praticas gerenciais de relacionamento empresarial utilizadas 

pelos empreendedores entrevistados. Dentre as praticas relacionadas observou-se 

que 14 empresas praticam um bom conhecimento do mercado onde atuam 

reinvestimento dos lucros na propria empresa e realizam outros tipos de praticas 
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gerenciais, estas empresas sao representadas em percenta l por 63,6%. Apenas 

4,5% das MPE's concordam que sua capacidade individual para assumir riscos deva 

ser utilizada como pratica gerenciai. Boa estrategia de vendas, Criatividade e a 

Lideranca do empresario sao praticadas em 20, 21 e 22 empresas respectivamente o 

que representa em percentual 90,9%, 95,5% e 100%.O uso do capital proprio e uma 

pratica utilizada por 77,3% das empresas. Nem uma das empresas utiliza ou tem 

acesso a novas tecnologias, conforme evidenciado tambem em tabelas anteriores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela13 - Praticas Gerenciais de Relacionamento Empresarial 

S i m % N a o % T o t a l % 

Lideranca do empresar io 22 100,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 22 100,0 

Cr iat iv idade 21 95,5 1 4,5 22 100,0 

B o a est ra teg ia d e vendas 20 90 ,9 2 9,1 2 2 100,0 

Terce i r i zacao 18 81,8 4 18,2 2 2 100,0 

Uso do cap i ta l proprio 17 77,3 5 22 ,7 2 2 100,0 

B o m conhec imen to do mercado 14 63,6 8 36,4 22 100,0 

Re inves t imento d o s lucros na propr ia empresa 14 63 ,6 8 36,4 22 100,0 

Out ros 14 63,6 8 36,4 2 2 100,0 

Aprove i tamen to das opor tun idades de negoc ios 13 59,1 9 40 ,9 22 100,0 

Pers is tenc ia /perseveranca do empresar io 2 9,1 2 0 90,9 2 2 100,0 

Capac idade para assumi r r iscos 1 4,5 21 95,5 2 2 100,0 

A c e s s o a n o v a s tecno log ias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 2 2 100,0 22 100,0 

To ta l 22 100,0 

Fonte : Dados da pesquisa, 2 0 0 8 . 

A tabela 14 descreve quais recursos sao utilizados para dar suporte as decisoes no 

gerenciamento dos negocios. Constatou-se que nem uma das empresas utilizam 

banco de dados, como tambem nao fazem uso de planilhas estatisticas. A intuicao dos 

empreendedores e praticada por todos eles em sua totalidade 100%. As pesquisas de 

mercado, acoes dos concorrentes e ideias e influencias dos funcionarios sao praticas 

aplicadas em 16,17 e 18 empresas respectivamente, ou seja, em 72,7% , 77,3% e 

81,8%. Ja as ideias e influencias dos clientes sao aceitas por apenas 27,3% 

empreendedores. E apenas uma das vinte e duas empresas de acordo com a 

pesquisa tem menos de 10 anos de existencia e utiliza praticas gerenciais como 

Sistema de informacao gerenciai, Consultas a internet e Consultas ao profissional 

contabil. A analise permite concluir como a figura do contador tem pouca importancia 

na hora de tomar decisoes, percebe-se qua a importancia dada ao contador limita-se a 

atender as exigencias do Fisco 9, deixando de lado a importancia da informacao que a 

contabilidade proporciona para o desenvolvimento de suas atividades economicas. 

9 F isco - Par te d a admin is t racao publ ica encar regada na cobranca de impostos . 
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Tabela 14 - Recursos utilizados para dar suporte as decisoes no gerenciamento 

dos negocios 

S i m % Nio % Total % 
Intu icao 2 2 100,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 2 2 100,0 

Pesquisa de m e r c a d o 16 72,7 6 27,3 2 2 100,0 

A c o e s d o s concor ren tes 17 77 ,3 5 22 ,7 22 100,0 

Ideias e in f luencias d o s c l ientes 6 27,3 16 72,7 2 2 100,0 

Ideias e inf luencias d o s func ionar ios 18 81,8 4 18,2 22 100,0 

Relatdr ios preparados m a n u a l m e n t e 4 18,2 18 81,8 2 2 100,0 

Relator ios in format izados 4 18,2 18 81,8 2 2 100,0 

Banco de dados da empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 2 2 100,0 2 2 100,0 

S is tema de in fo rmacao gerenc ia i 1 4 ,5 21 95,5 2 2 100,0 

P lan i lhas estat is t icas - - 2 2 100,0 2 2 100,0 

Consu l tas a in ternet 1 4 ,5 21 95 ,5 2 2 100,0 

Consu l tas ao prof iss ional contab i l 1 4 ,5 21 95,5 2 2 100,0 

To ta l 2 2 100,0 

Fonte : Dados da pesqu isa , 2008 . 

N a t a b e l a 1 5 s a o i n v e s t i g a d o s o s d e m o n s t r a t i v o s c o n t a b e i s u t i l i z a d o s p e l a s e m p r e s a s 

e n t r e v i s t a d a s . O n d e p o d e m o s v e r i f i c a r q u e 4 5 , 5 % d e s t a s e m p r e s a s f a z e m u s o d o 

B a l a n c e t e d e V e r i f i c a c a o (BV) e d o B a l a n c o P a t r i m o n i a l ( B P ) . A p e n a s u m a d a s v i n t e e 

d u a s e m p r e s a s f a z e m u s o d o s d e m o n s t r a t i v o s DMPL e D F C q u e r e p r e s e n t s 4 , 5 % . E 2 

e 4 e m p r e s a s f a z e m u s o d o s d e m o n s t r a t i v o s D L P A e D R E , q u e r e p r e s e n t a m 9 , 1 % e 

1 8 , 2 % d a s e n t r e v i s t a d a s . P o r f i m c o n s t a - s e q u e a s e m p r e s a s e m s u a m a i o r i a n a o 

u t i l i z a m o s d e m o n s t r a t i v o s c o n t a b e i s c o m o f e r r a m e n t a g e r e n c i a i . F a z e n d o c o m q u e a s 

i n f o r m a c o e s p o r e l e s u t i l i z a d a s n a o s e j a m t a o p r e c i s a s . 

Tabela15 - Demonstrativos Contabeis Utilizados 

S i m % Nao % Total % 

Balance te de Ver i f icacao 10 45,5 12 54,5 22 100,0 

Ba lanco Patr imonia l 10 45,5 12 54,5 2 2 100,0 

D R E 4 18,2 18 81,8 2 2 100,0 

D L P A 2 9,1 20 90 ,9 2 2 100,0 

D M P L 1 4 ,5 21 95 ,5 2 2 100,0 

D F C 1 4 ,5 21 95 ,5 2 2 100,0 

Tota l 2 2 100,0 

Fonte : Dados da pesqu isa , 2008 . 

4 . 1 TESTE DE HIPOTESES 

S e r a o a p r e s e n t a d o s o s t e s t e s d a s h i p o t e s e s e l a b o r a d o s n a f a s e i n i c i a l d o p r e s e n t e 

estudo. 
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Posteriormente, quando da tabulagao dos dados, foi realizado o cruzamento das 

variaveis que explicam a relacao existente ou nao de acordo com o grau de 

significancia estatistica 0,05 ou 5%, atraves dos testes nao-parametricos (Teste Exato 

de Fisher e Qui-quadrado de Pearson). As tabelas a seguir apresentam as hipoteses e 

os niveis de significancia dos testes realizados, onde H , e a hipotese a ser testada e 

H 0 a hipotese. 

Hipotese 1: O Bom conhecimento do mercado esta relacionado ao conhecimento das 

potencialidades e fraquezas dos concorrentes. 

H 0 - Nao ha relacao entre o conhecimento das potencialidades e fraquezas da 

empresa e lideranca do empresario. 

H-i - Ha relacao entre conhecimento das potencialidades e fraquezas da empresa e 

lideranca do empresario. 

Esta hipotese visa a identificar se o fato do gestor conhecer bem o mercado que atua 

pode e justificado pelo fato do mesmo conhecer as potencialidades e fraquezas de 

seus concorrentes. Definiu-se essa hipotese por acreditar que quando se conhece o 

empreendimento, o mercado de atuacao ha grande possibilidade de definir praticas 

relacionadas aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA benchmarking10 (conhecimento das potencialidades e fraquezas dos 

concorrentes). 

E possivel verificar nos dois estratos que essas duas variaveis estao mantendo uma 

correlacao. Ou seja, o resultado demonstrado, mostra que o Teste Exato de Fisher foi 

relevante estatisticamente para comprovar a relacao entre o conhecimento do 

mercado e o conhecimento das potencialidades e fraquezas dos concorrentes. Nesse 

sentido, a hipotese nula (H 0) deve ser rejeitada, ja que o nivel de explicacao abaixo do 

adotado no estudo (Teste Exato de Fisher p-valor = 0,023). Para verificar e comprovar 

mais ainda essa relacao efetuou-se o Teste Qui-Quadrado de Pearson onde foi 

possivel atestar a robustez do mesmo com um nivel de significancia de 0,006. E 

possivel afirmar que o conhecimento das potencialidades e fraquezas do setor 

varejista de supermercados da cidade de Pombal - PB e fortemente influenciada pelo 

bom conhecimento do mercado por parte dos gestores. 

B E N C H M A R K I N G - prat icas gerenc ia is que c o n d u z e m u m a empresa a max im izacao do 

d e s e m p e n h o empresar ia l . 
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TABELA 16 - Bom conhecimento d ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mercado X 

Conhecimento das potencial idades e fraquezas dos concorrentes 

Bom conhecimento do mercado 

Pratica N a o pratica Total 

Conhecimento das potencialidades e 
fraquezas 

Sim 
13 5 18 

Nao 1 3 4 

Total 14 8 22 

Teste 
a de Significancia Exato de Teste Qui-Quadrado 

Fisher 0,006 

0,023 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Hipotese 2 : Existe relacao entre o tempo de existencia da empresa e o 

aproveitamento das oportunidades de negocio. 

H 0 - Nao ha relacao entre o tempo de existencia da empresa e o aproveitamento das 

oportunidades de negocio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hi - Ha relacao entre o tempo de existencia da empresa e o aproveitamento das 

oportunidades de negocio. 

A tabela abaixo mostra a concentracao de respostas dos entrevistados em relacao a 

variavel tempo de existencia da empresa e a variavel aproveitamento das 

oportunidades de negocio. Essas variaveis foram testadas para entender se no setor 

de comercio varejista de supermercado da cidade de Pombal, a tempo de atividade do 

empreendimento pode esta sendo influenciado pelo aproveitamento das oportunidades 

da empresa. Os resultados apontados pelo Teste Exato de Fisher nao mostram essa 

relacao, visto que o p-valor = 0,584, bem como pelo Teste Qui-Quadrado p-valor = 

0,806. Nesse sentido, a hipotese nula (H 0) nao pode ser rejeitada, ja que o nivel de 

explicacao foi acima do permitido nesse estudo 0,05 (nivel a de significancia de 5%). 
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TABELA 17: Tempo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA existencia da empresa X Aprovei tamento das 
oportunidades de negocios 

Aprove i tamen to das opor tun idades 

de negocios 

Prat ica N a o prat ica 

Teste Exato T . . . . 
a de Significancia de Fisher Teste Q u ^ u a d r a d o 

0,584 

Tota l 

T e m p o de existencia da empresa A te 10 anoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 3 8 

A c i m a d e 10 

anos 

Tota l 

8 6 14 

13 9 2 2 

}ui-qua 

0,806 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 



5 CONSIDERACOES FINAIS 

O trabalho ora reaiizado buscou identificar as praticas gerenciais utilizadas pelas micro 

e pequenas empresas do setor varejista de supermercados da cidade de Pombal, 

adotando pesquisas bibliograficas e tratamentos estatisticos (Teste Exato de Fisher e 

Qui-Quadrado de Pearson) com analises descritivas e comparacao de frequencia e 

testes de hipoteses. 

Apos a analise das bibliografias revisadas e dos dados coletados por pesquisa de 

campo realizada, constatou-se, portanto que das vinte e duas empresas de micro e 

pequeno porte entrevistadas 59 ,1% praticam o controle de caixa, sendo esta pratica 

gerenciai mais utilizada considerada por autores como uma das mais importantes, pois 

atraves da analise deste controle a empresa visualiza sua real situacao economica 

financeira tomando-se ciente de suas fraquezas podendo assim tracar metas que Ihes 

de suporte para alcancarem um resultado eficaz em curto prazo. 

E notoria a grande necessidade de uma maior capacitacao por parte dos 

administradores das empresas entrevistadas, que afirmaram ter dificuldades na 

utilizacao de novas tecnologias como ferramenta gerenciai. 

Verifica-se tambem a pouca importancia dada por parte dos empreendedores as 

informacoes contabeis fomecidas em forma de relatorios e demonstrativos, bem como 

consultas ao contador na hora de tomarem decisoes visto que so uma empresa dentre 

os entrevistados consultam o profissional, fazendo com que a participacao do contador 

nestas empresas limite-se a atender as necessidades e exigencias do Fisco. 

Analisando ainda algumas das variaveis apresentadas no presente trabalho, foi visto 

que ha relacao entre conhecimento das potencialidades e fraquezas da empresa e a 

lideranca do empresario, sendo possivel afirmar que o conhecimento das 

potencialidades e fraquezas do setor de varejo dos supermercados da cidade de 

Pombal, PB e fortemente influenciada pelo bom conhecimento do mercado por parte 

gestores, que neste caso sao os proprietarios. 

Testando ainda outras duas variaveis verificou-se que nao ha relacao entre o tempo 

de existencia da empresa e o aproveitamento das oportunidades de negocio, 

mostrando que o fato do empresario ter um vasto tempo de experiencia no setor onde 



atua nao quer dizer que o mesmo tenha um bom aproveitamento das oportunidades 

de negocio. 

Portanto, controle de caixa, controle de despesas financeiras, estrategia relacionada a 

precos baixos e a intuicao dos empreendedores sao as praticas gerenciais mais 

utilizadas pelas empresas do setor varejista de supermercado da Cidade de Pombal. 
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D A D O S G E R A I S D O E N T R E V I S T A D O 

1. Funcao q u e ocupa na empresa . 

Qual? 
Ha quan to t e m p o esta na funcao? 

2 . Faixa de idade d o ent rev is tado 

( ) Inferior a 30 anos 

( ) A c i m a de 30 anos 

3. G r a u de esco lar idade do ent rev is tado 

( ) A te o Ens ino Med io 

( ) Ent re o Ens ino M e d i o e o Ens ino Super io r 

D A D O S D A E M P R E S A 

4. Sua empresa de enquadra em q u e categor ia? 

( ) M ic roempresa ( ) Pequena Empresa 

5. Ha quan to t e m p o existe a empresa? anos 

6. Qua l o numero de empregados da e m p r e s a ? 

( ) A te 10 empregados 

( ) A c i m a de 10 empregados 

7. Qua l o fa tu ramen to bruto anua l da empresa ( em reais)? 

( ) A te 60 .000,00 

( ) Entre 60 .000 ,00 e 100.000,00 

( ) Ent re 100 .000,00 e 150.000,00 

( ) Ent re 150 .000 ,00 e 200 .000 ,00 

( ) Ma is de 200 .000 ,00 e m e n o s de 244 .000 ,00 

8. Qua l desses cont ro les d e ges tao a empresa ut i l iza? (pode marca r ma is de u m a opcao) . 

( ) Cont ro le d e contas a receber 

( ) Con t ro le d e con tas a p a g a r 

( ) Cont ro le d e es toques 

( ) Cont ro le d e ca ixa 

( ) Cont ro le de custos 

( ) Cont ro le d e v e n d a s 

( ) Outros. Qua is? 



10. A fa l ta d e conhec imento e m qua l desses ge renc iamen tos d i f icu l tam o contro le de sua 

empresa? 

( ) Ut i l izacao dos re lator ios contabe is 

( ) Admin is t racao d o s func ionar ios 

( ) Ut i l izacao da in fo imat ica 

( ) Out ros .Qua is? 

1 1 . A empresa adota me todos para ava l iacao da qua l idade do cred i to , ou se ja , busca-se 

informacoes sobre a hones t idade, o potencia l , as garan t ias e as condicoes f inance i ras do 

c l iente, ass im c o m o as tendenc ies economicas que p o d e m inf luir na v e n d a a cred i to? 

( )Sim 
( )Nao 

12. Existe a c o m p a n h a m e n t o d a evo lucao do n u m e r o de c l ientes (base de c l ientes) e das 

v e n d a s nos u l t imos d o z e m e s e s ? 

( )Sim 
( ) Nao 

13. A empresa t e m conhec imen to das potenc ia l idades e f raquezas dos concor ren tes e as 

uti l iza para obter v a n t a g e m compet i t iva (ser me lho r que a concor rente)? 

( ) S l m 

( )Nao 

14. A empresa faz o a c o m p a n h a m e n t o s is temat ico das necess idades de ca ixa (previsao de 

v e n d a s e prev isao d e despesas ) v i sando antec ipar recursos para a tender as exigencies de 

fundos (d inhei ro)? 

( ) S i m 

( ) Nao 

15. Ha contro le de despesas f inance i ras (despesas bancar ias e/ou j u ros pagos a 

fornecedores)? 

( ) S i m 

( ) Nao 

16. Sao observados os p razos de v e n d a s pra t icadas pe la empresa para negoc iacao d o s prazos 
de compras? 

( ) S im 

( ) Nao 

17. Dent re as prat icas re lac ionadas ao marke t ing de re lac ionamento , qua lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (is) o (s) m e c a n i s m o 

(s) que sua empresa ut i l iza para fidelizacao do c l iente. 

( ) Est ra teg ia re lac ionada aos precos ba ixos e ao fa to d e t raba lhar c o m cartSes de credi to. 

( ) Precos ba ixos, t raba lhar c o m car toes de credi to , ter u m local pr iv i legiado e u m cl ima d e 

amizade . 

( ) Tra tar c l ientes c o m o amigos . 

( ) Oferecer cred i tos ao c l ientes e algo que d i ferenc ia . 

( ) T ra tamen to d e am igos m e s m o . 

( ) C a m p a n h a s p romoc iona is . 

( ) Out ros: 

18. Qua is fa to res re lac ionados nos i tens aba ixo voce prat ica e m sua empresa? 

( ) Capac idade do empresar io para assumi r r iscos 

( ) Aprove i tamento d a s opor tun idades d e negoc io 

( ) B o m conhec imen to d o mercado onde a tua 

( ) Capac idade de l ideranca do empresar io 

( ) Uso d e capi ta l proprio 
( ) Cr ia t iv idade do empresar io 

( ) Re inves t imentos dos tucros na propr ia empresa 



( ) Boa estrategia de vendas 
( ) Terce i r i zacao das atividades meio da empresa 
( ) Ter acesso a novas tecno log ias 

( ) Empresar io com pers is tenc ia /perseveranca 

( ) Outro 

19. Qua i s os recursos que voce ut i l iza com m a i o r f requenc ia para dar suporte as dec isoes no 

ge renc iamen to dos negoc ios da sua empresa? Marque mais d e uma attemativa se julgar 
n e c e s s a r i o . 

( ) Intu icao 

( )Pesqu isa de mercado 

( )Ac6es d o s concor ren tes 

( ) lde ias e inf luencias de c l ientes 

( ) lde ias e inf luencias dos func ionar ios 

( )Rela t6r ios p reparados m a n u a l m e n t e 

( )Rela t6r ios in format izados 

( )Banco d e dados da empresa 

( )S is tema de In formacao gerenc ia i 

( )P lan i lhas estat is t icas 

( )Consu l tas a internet 
( )Consu l tas ao Con tador 

( )Out ros . Qua i s? 

20. Sua empresa utiliza os demons t ra t i vos con tabe is para auxiliar no processo dec isor io? 

( ) S im 

( ) N a o 

21. Se posi t ivo, quais demons t ra t i vos sao ut i l izados? 

( ) Balancete de Verificacao 
( ) Balanco Pat r imonia l 

( ) Demons t racao do Resu l tado do Exerc ic io 

( ) Demons t racao dos Lucres ou P re ju i zos A c u m u l a d o s 

( ) Demons t racao das Mu tacoes do Pat r imon io L iqu ido 

( ) Demons t racao das Or igens e Ap l i cacoes dos Recu rsos 

Desde ja a g r a d e c e m o s pela sua contribuigao para a consecucao deste estudo. 

Atenc iosamente , 

Os pesquisadores da pesquisa. 

FonezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pt conta to : 9905-8714 / 3431-1374 
e-mail: geucione@hotmail.com 

Quest ionar io e laborado a part i r do estudo: 

LUCENA, W e n n e r G lauc io Lopes. Uma cont r ibu icao ao estudo das informacoes Contabeis 
geradas pelas micro e pequenas Empresas loca l izadas na cidade de t o r i t ama no Agres te 

pe rnambucano . Dissertacao (Mestrado em Ciencias Contabeis) - Un ive rs idade de Brasilia/ 
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