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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como objetivo a realizacao de um estudo com integrates do varejo 

alimentar da cidade de Pombal/PB com o intuito de identificar de que forma os 

mesmos utilizam a informacao contabil no processo de tomada de decisoes. A 

pesquisa foi classificada como bibliografica, descritiva e de campo, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, sendo assim, foi aplicado um questionario em um universo 

constituido por 6 (seis) empresas da cidade, utilizando como requisito de selegao, as 

empresas que utilizam como regime de tributacao o lucro real, pois, estas na pratica 

devem utilizar-se das informacoes contabeis com uma maior frequencia. A aplicagao 

do questionario visou identificar o perfil dos gestores dessas empresas, como tambem 

se os mesmos utilizam a informagao contabil no processo de tomada de decisoes, 

buscou-se tambem identificar a percepcao desses gestores sobre as informacoes que 

sao apresentadas atraves de seus respectivos contadores, Diante das respostas 

obtidas dos gestores entrevistados, constatou-se que a grande maioria utiliza a 

informacao contabil no processo de tomada de decisao apenas de forma esporadica, 

embora acreditem que a contabilidade pode ser uma ferramenta de apoio que 

influencia diretamente nos resultados da empresa, o que comprovou que este servico 

ainda e explorado com muita timidez por parte dos contadores, que poderiam ampliar 

o seu portfolio de servicos, oferecendo consultorias e orientacoes no tocante ao 

planejamento financeiro das empresas. 

Palavras-chaves: Varejo Alimentar. Informacao Contabil. Planejamento e tomada 

de decisoes. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper aims to conduct a study with members of food retailing in the city of Pombal 

/ PB in order to identify whether they use accounting information in decision-making. 

The research was classified as bibliographic and descriptive field with quantitative and 

qualitative approach, so a questionnaire was administered in a universe composed of 

six (6) companies in the city, using as selection requirement, companies using such 

scheme actual income tax, because in practice they should be used accounting 

information with greater frequency. The questionnaire aimed to identify the profile of 

the managers of these companies, as well as whether they use accounting information 

in decision-making, also sought to identify the perceptions of these managers on the 

information that is submitted through their respective counters. Given the responses of 

managers interviewed, it was found that the large majority uses the accounting 

information in the decision-making process only sporadically, although they believe that 

accounting can be a support tool that directly influence the results of the company, 

which proved that this service is still operated with much timidity on the part of 

accountants, which could expand its portfolio of services, offering consulting and 

guidance regarding the financial planning business. 

Keywords: Retail Food. Accounting Information. Planning and decision making. 
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1 I N T R O D U C A O 

1.1 Delimitacao do tema e problematic^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As constantes inovagoes ocorridas no mercado nos dias atuais provocam o 

acirramento da competitividade entre as empresas, fazendo com que muitas delas 

tenham de se adaptar a tais mudangas para nao pagar o preco de cairem em 

processo de descontinuidade, por isso, a adesao a essas tendencias torna-se vital, 

pois a falta de planejamento e o desprezo ao uso de informagoes disponiveis podem 

acarretar em graves problemas futuros, muitas vezes de efeitos irreversiveis. 

Endossando o exposto Silva (2008, p. 301) "explica que, toda atuacao administrativa 

apoia-se na utilizacao de informacoes, que sao a base do processo de tomada de 

decis5es". 

Nesse contexto e importante enfatizar que nao basta ao gestor estar munido de 

informacoes diante de uma situacao de risco ou ate mesmo em um momento de 

definicoes de diretrizes a serem seguidas, mas, estas devem ter a devida utilidade 

para o alcance do fim ao qual sao designadas, pois, conforme Silva (2008, p. 301) "os 

administradores e outras pessoas que tomam decisoes devem ter informacoes uteis a 

respeito dos resultados de desempenho, se eles desejam planejar, dar suporte e 

empreender agoes adequadas". 

Dentro dos setores empresariais que necessitam de ferramentas que contribuam para 

o crescimento e a manutengao no mercado, destaca-se o varejo alimentar, por se 

tratar de um segmento importante e que nos ultimos anos passa por um processo de 

profundas modificagoes, principalmente no pequeno varejo, que a partir do surgimento 

do sistema de redes de supermercados, provocou em seus gestores a busca de uma 

nova forma de administragao, pautada na racionalidade, no planejamento e no uso 

incessante das informagoes. 

Entre as varias fontes de informagoes disponiveis as empresas, podemos destacar a 

contabilidade, pois esta e a ciencia responsavel por todo o processo de mensuragao, 

registro e comunicagao dos fatos que envolvem a atividade empresarial (Carvalho e 

Nagagawa, 2004). 

Para Perez Junior e Begalli (2009, p. 1): 

"A contabilidade deve ser vista como um sistema de informag5es, cujo metodo de 

trabalho consiste, simplificadamente, em coletar, processar e transmitir dados sobre a 
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situacao economico-financeira de uma entidade em determinado momento e sua 

evolucao em determinado periodo". 

Perez Junior e Begalli (2009 p. 1) enfatizam tambem que "a contabilidade auxilia no 

processo de tomada de decisoes pela administracao por meio de um fluxo continuo de 

informacoes sobre os mais variados aspectos da gestao economico-financeiro da 

empresa". 

Infere-se entao que a contabilidade pode propiciar aos gestores inumeros artificios 

beneficos a sua gestao, pois, atua de forma continua e responsavel, relatando a 

situacao real e atual da empresa ou entidade gerida, para Perez Junior e Begalli (2009 

p. 1) "de modo geral, essas informagoes sao geradas pelo que se convencionou 

chamar de contabilidade gerencial". 

No caso especifico do pequeno varejo alimentar e notorio o surgimento de empresas e 

mais empresas, dia apos dia, e notorio tambem que o indice de mortalidade dessas e 

bem significative fruto muitas vezes do nao aproveitamento dos recursos gerenciais, 

dentre os quais a contabilidade, por parte dos gestores. 

Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2004, relatada por Ellyan (2005 p. 6), 

"aponta-se uma realidade preocupante, das empresas abertas, 49,9% encerram suas 

atividades com ate 02 anos de existencia; 56,4% fecham com ate 03 anos de 

existencia e 59,9% conseguem se manter em funcionamento por ate 04 anos de 

existencia". 

A contabilidade no geral representa uma ferramenta util e indispensavel ao gestor do 

varejo alimentar, pois, fornece ao mesmo, direcionamentos que o auxiliam no seu dia 

a dia e geram um diferencial competitive ao seu negocio. 

Para Lazzari (2009 p. 11) "nesse mercado altamente competitivo, as margens sao 

estreitas, os custos de operacao precisam ser mantidos sob rigoroso controle e a 

rapidez com que as transacoes se concretizam e um fator critico de sucesso". 

No tocante ao pequeno varejo alimentar, mais comum em nossa regiao, e alvo 

principal deste estudo, e importante ressaltar a peculiaridade principal deste 

segmento, a proximidade maior do consumidor final, o pequeno varejista conhece o 

seu cliente pelo nome, no entanto, a grande maioria dos gestores deste segmento nao 

utiliza a informacao e principalmente a contabilidade como aliada na gestao das suas 

empresas, dai tomam por muitas vezes decisoes baseadas puramente na intuicao e 

que por consequencia acarreta inumeros problemas a continuidade da empresa. 
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Na cidade de Pombal, interior do estado da Paraiba nao e diferente, com uma 

populacao de 32110 habitantes segundo o ultimo censo realizado pelo IBGE, e natural 

que nao existam grandes empreendimentos no setor varejista, sendo este setor 

representado por mercearias, mercadinhos, padarias e pequenos supermercados, 

embora seja uma cidade de vocaeao mais voltada para a agricultura e a pecuaria, tern 

nos ultimos anos vivenciando um surgimento pujante de inumeras empresas 

caracterizadas ou classificadas no pequeno varejo alimentar. 

1.1.1 PROBLEWlATICA 

Os mais diversos setores empresariais existentes na atualidade, inclusive as 

empresas classificadas no varejo alimentar, necessitam da obtencao de conhecimento 

proveniente de informacoes coletadas, no intuito de formular estrategias corretas, uteis 

e adequadas que possa vir a resultar no tao desejavel diferencial de mercado, 

fortalecendo assim a sua participacao no mesmo. 

A informacao e fator de grande importancia para a tomada de decisoes, elas vao gerar 

o embasamento para uma decisao mais adequada. No entanto, e importante que o 

gestor se aproprie das informacoes adequadas ao momento e a decisao ao qual esta 

sendo tomada, pois, o uso de informagoes que nao condizem com a realidade e o 

momento da empresa, pode levar o gestor a tomar posicionamentos que acarretem 

inumeros problemas. 

Nesse sentido, a informacao contabil constitui-se em um importante instrumento de 

apoio a gestao, a medida que fornece dados sobre a real situacao da empresa, bem 

como, suas projecoes futuras. Contribuindo assim, para a tomada de decisoes 

consistentes e seguras, que garantam a sustentabilidade da empresa no competitivo 

mercado atual. 

Diante desses fatores, o presente estudo apresenta a seguinte questao-problema: 

Como os gestores do varejo alimentar da cidade de Pombal/PB, utilizam a informacao 

contabil no processo de tomada de decisoes? 

1.2 O B J E T I V O S 

1.2.1 Objetivo geral 
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Identificar como os gestores do varejo alimentar da cidade de Pombal/PB, utilizam a 

informacao contabil no processo de tomada de decisoes. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Identificar o perfil dos gestores envolvidos na pesquisa; 

• Apontar qual o tipo de informacoes e utilizado por esses gestores no processo 

de tomada de decisoes; 

• Evidenciar de que forma estas informacoes sao estruturadas nas empresas 

estudadas; 

• Averiguar a qualidade das informagoes na percepgao dos gestores; 

• Descrever o processo de tomada de decisSes desses gestores a partir das 

informagoes contabeis disponiveis. 

1.3 J U S T I F I C A T I V A 

A cada dia o mercado de uma forma geral torna-se cada vez mais competitivo, o 

acesso a informagao em tempo real atraves da internet, os niveis de exigencia na 

prestagao de servigo por parte dos consumidores e a necessidade de um 

aperfeigoamento continuo, faz com que muitas empresas caiam em processo de 

descontinuidade. 

Essa evolugao do mercado esta criando uma nova forma de gerir os 

empreendimentos, a gestao que antes poderia ser proficua e eficiente baseada muitas 

vezes no pensamento intuitivo, dar lugar ao pensamento racional, com enfase na 

utilizagao de ferramentas que visem a minimizagao do erro no processo de tomada de 

decisoes. 

O pequeno varejo alimentar, principalmente nas pequenas cidades como Pombal/PB 

tambem atravessa esse momento, com o surgimento quase rotineiro de novas 

empresas, os gestores tern de cada vez mais procurarem incorporar novas tecnicas de 

gestao e assim criarem o diferencial competitivo necessario a garantirem a sua 

permanencia no mercado. 

O uso da informagao nesse processo e fundamental, ela traz a racionalidade 

necessaria para que os gestores tomem as melhores decisoes, dentre as inumeras 

informagoes uteis ao gestor nesse processo, destacamos a contabil, por se tratar de 
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dados que na maioria dos casos refletem a realidade da empresa e que por vez 

aferem ao gestor de eficacia e eficiencia. 

Desse modo, a informagao contabil assume papel de grande necessidade aos 

gestores, a medida que os auxilia mostrando dados que refletem a realidade da 

empresa, como tambem, atuando como ferramenta indispensavel ao dia a dia da 

mesma, seja em questoes simples, como no atendimento as questoes fiscais, seja 

atuando em assuntos mais complexos, como, por exemplo, no planejamento financeiro 

da empresa. 

Dentro desse contexto e por entender que os integrantes do varejo alimentar, 

principalmente os pequenos e micro empresarios, precisam ser municiados de estudos 

que venham a contribuir com o crescimento de suas empresas, alem da necessidade 

de aprofundar e fomentar o debate sobre o tema entre os interessados pelo assunto, o 

presente estudo espera contribuir para o aprofundamento do tema, gerando novas 

pesquisas e desenvolvimento do mesmo, como tambem, conscientizar os gestores da 

importancia da informacao no processo de tomada de decisoes, dai a sua justificativa. 
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1.4 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo surgiu a partir do interesse de descobrir como os gestores do 

varejo alimentar da cidade de Pombai/PB, utilizam a informacao contabil no processo 

de tomada de decisoes. Para isso a metodologia utilizada neste estudo foi classificada 

como bibliografica, descritiva, de campo, qualitativa e quantitativa. 

A pesquisa bibliografica utiliza de fontes secundarias para embasar os resultados 

dando mais credibilidade e sustentacao a pesquisa. Conforme (SOUZAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 2007) a 

pesquisa Bibliografica incide na obtencao de dados atraves de fontes secundarias, 

utilizando como fontes de coleta de dados materials ja publicados, Periodicos 

cientificos, livros, revistas, jornais, teses dissertacoes, etc. 

Ja para se chegar ao objetivo proposto do trabalho, utilizou-se a pesquisa descritiva, 

que se preocupa em cuidar da descrigao do fato ou fenomeno atraves do 

levantamento das informagoes. Gil (2002) descreve a pesquisa descritiva como as 

caracterfsticas de determinada populagao, fenomeno ou estabelecimento de relacoes 

entre variaveis. Atraves da utilizagao de tecnicas padronizadas de coleta de dados; 

questionarios e observacao sistematica. Em resumo, assume a forma de 

levantamento. 

O presente estudo se classifica quanto as fontes de informacoes como pesquisa de 

campo, por se tratar de uma pesquisa coletada da populagao de um determinado 

local. Segundo Goncalves (2003) a pesquisa de campo almeja busca a informagao 

diretamente com a populagao pesquisada, ou seja, exige que ocorra do pesquisador 

um encontro direto ao espago em que ocorre o fenomeno. 

E quanto a abordagem do problema e classificada como qualitativa porque se 

preocupa com a compreensao, e com a interpretagao do acontecimento, considerando 

o significado que os outros dao as suas praticas e nao com a parte estatistica. 

GIL (1994) Considera que na pesquisa qualitativa existe uma relagao dinamica entre o 

mundo real e o sujeito que nao sao capazes de ser traduzido em numeros (nao 

necessita da utilizagao de metodos e tecnicas estatfsticas). A intengao e analisar os 

dados indutivamente. 

Esta pesquisa tambem pode ser considerada quantitativa por se tratar da utilizagao 

metodos que quantificam, como calculos e percentagens para a demonstragao de 

tabelas e graficos e seus respectivos resultados encontrados. De acordo com (SOUZA 
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et al 2007) a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo emprego de metodos 

quantificaveis, tanto no processo de coleta de dados, como na utilizagao de tecnicas 

estatisticas para o tratamento dos dados, tendo como principal qualidade a precisao 

dos resultados. 

Desta forma o estudo foi realizado no periodo de 01 a 20 outubro de 2012, com a 

aplicagao de um questionario, com questoes fechadas do tipo dicotomicas e de 

multiplas escolhas e questoes abertas, que foram aplicadas diretamente aos gestores 

do varejo alimentar da cidade de Pombal/PB, e que adotam em suas empresas o 

regime de tributagao pelo Lucro Real, que perfazem um total de 06 empresas na 

cidade. 

Para a apresentagao e analises descritivas dos dados utilizou-se o software da 

Microsoft Office Word e Excel ano 2007. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Aspectos conceituais da informagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme define o dicionario Aurelio, informagao e o ato ou efeito de informar (se) ou 

dados a cerca de alguem ou de algo, contudo, e relevante ressaltar que o seu 

significado exprime muito mais do que isso, pois a informagao nos permite uma 

interagao mais abrangente com o meio em que vivemos. 

Para Oleto (2006, p.57) "na pratica profissional de diversos atores sociais, ha sempre 

o contato com a informagao, ela e imprescindivel em qualquer area do conhecimento". 

Ratificando o exposto, Yamamotto e Salotti (2006) afirmam que: a informagao absorve 

inumeros conceitos, dependendo daquilo ao qual esta relacionada, podendo ser 

caracterizada por um instrumento que se interpretado corretamente funcionara como 

agente solucionador de problemas, sendo representada pelo conhecimento que e 

adquirido sobre determinado assunto. 

Oleto (2006, p.57) corrobora neste contexto mostrando que a informagao muda o 

conhecimento de alguem e e situacional, por isso a sua relevancia dependera do nfvel 

de conhecimento de quern a recebe no momento da recepgao. 

Para Miranda (1999, p. 2), "informagoes sao dados organizados de modo significativo, 

sendo subsidio util a tomada de decisao". 

Desse modo, compreende-se que existem varios conceitos sobre a informagao, no 

entanto, "o que tern prevalecido e que o dado propicia a informagao que propicia o 

conhecimento" Oleto (2006, p. 57), sendo que estes conceitos aparecem de acordo 

com o ambiente que estamos vivenciando e a que situagao estao relacionados, 

transformando a informagao numa ferramenta extremamente util na resolugao de 

problemas e na tomada de decisoes. 

2.1.1 A utilidade da informagao nas empresas 

A necessidade dos gestores em fazer com que as suas empresas superem a acirrada 

competitividade existente no mercado atual faz com que os mesmos procurem novas 

formas de gerenciamento, pautadas na prudencia e na razao de suas decisoes, para 

isso e necessario a obtengao de informagoes precisas, que reflitam a realidade do 

momento vivido pela empresa, seja internamente, ou diante do ambiente em que ela 

esta inserida. 

Reforgando esse contexto, Papa Filho e Vanalle (2002 p.2) afirmam que: 
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"O ambiente tornou-se mais competitivo e, para assegurar a permanencia e os lucros, 

as organizagoes passaram a adotar uma estrategia de inovagio, firmemente 

embasada na informacao". 

Papa Filho e Vanalle (2002) ainda ressaltam que as organizagoes modernas sao 

fundamentadas na informagao e no conhecimento, sendo assim estas devem 

considerar e trabalhar a informacao e o conhecimento como capital estrategico, pois, 

representa papel fundamental no sucesso das mesmas. 

Para Braga (2006), as empresas atuantes do mercado global, vivem em um intenso 

estado de "necessidade de informagoes permanentes", visto que atraves destas 

informagoes, as mesmas encontram o suporte necessario, como tambem, um 

elemento essencial e indispensavel a sua existencia. 

E importante ressaltar que a informagao e um recurso utilizado no campo gerencial 

com o intuito de auxiliar as empresas na formulagao de estrategias, alem disso, ela e 

de grande utilidade no processo decisorio, fazendo com que os gestores tomem as 

decisoes mais corretas e satisfatorias aos anseios da empresa. 

Convem tambem reforgar a importancia do fomento da troca de informagoes entre os 

indivfduos que compoem o quadra funcional da empresa, esta agao promovera a 

uniao necessaria para que a mesma obtenha o exito esperado em suas atividades. 

2.1.2 A Qualidade da informagao 

Dentro de um contexto geral ficaria muito dificil definir um conceito aceitavel sobre o 

tema qualidade da informagao, a medida que de acordo com Oleto (2006 p.58) "a 

qualidade e um desses constructos de entendimento rapido por meio do senso 

comum", assim procuraremos voltar o nosso entendimento acerca do tema para a 

questao empresarial. 

Segundo Silva e Favaretto (2008 p.3), "as decisoes dos gestores das organizagoes 

sao baseadas em informagoes. A qualidade da informagao e um fator que contribui 

para que boas decisoes possam ser tomadas de forma concisa". 

A qualidade da informagao disponivel ao gestor tende a ser caracterizada por diversos 

fatores, a precisao, a veracidade e principalmente a utilidade para um determinado fim, 

estes fatores ora identificados podem demonstrar de forma clara e objetiva se uma 

informagao e de qualidade ou nao para a empresa. 

Silva e Favaretto (2008 p.1) reforgam este contexto afirmando que: 
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"A qualidade da informagao pode ser gerenciada atraves de suas 
dimensSes, como a acuracidade e integridade. Os vaiores para cada 
dimensao dependem do juigamento do usuario, pois a qualidade 
pode ser entendida como a adaptacao as necessidades do usuario". 

Devido ao grande estoque de informagoes disponiveis nos dias atuais, e cada vez 

mais necessario a qualificagao e a perspicacia do gestor em saber filtra-las, pois se 

antes estas informagoes nao eram oferecidas de forma tao abundante, hoje temos que 

conviver com o problema de saber selecionar aquelas que tern qualidade e que serao 

uteis aos objetivos da empresa (Oleto 2006). 

Beuren (1998 apud Papa Filho e Vanalle 2002) declara que a informagao ocupa um 

espago importante no apoio a formulagao de estrategias, como tambem no 

acompanhamento das operagoes empresariais. No entanto deve ficar bem claro que a 

informagao precisa estar adequada com a necessidade da empresa, ela deve ser util e 

atender as expectativas e finalidades almejadas por aqueles que a utilizam. 

Desse modo, Silva e Favaretto (2008 p.5) explicam que, "a qualidade da informagao 

disponibilizada aos usuarios permite uma decisao correta para melhorar produtos e 

servigos da organizagao ou de uma rede de cooperagao". 

Reforgando estes conceitos, Oliveira e Amaral (1999 p.2) afirmam que: 

"Todas as decisoes que tomam sao baseadas num conjunto de 
informagao que esta disponfvel no processo de tomada de decisao, 
algo que faz depender a decisao final das caracteristicas da 
informagao que Ihe serviu dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA input. Informagao com insuficiente 
qualidade nao produzira uma decisao adequada que, quando 
aplicada, produza os resultados esperados". 

Lesca e Almeida (1994 p.2) colaboram com o que foi exposto relatando que "a 

informagao e elemento importante na tomada de decisoes pertinentes, de melhor 

qualidade e no momento adequado, pode ser utilizada para reduzir a incerteza na 

tomada de decisao". 

Compreende-se entao que a qualidade da informagao esta ligada objetivo ao qual ela 

se destina e aos meios usados para adquiri-la, de modo que o seu uso colabore de 

forma consistente e eficiente com o que foi tragado para alcance do exito nas agoes 

propostas pelas empresas. 

2.2 A informagao no ambito gerencial 

Torna-se bastante complicado nos dias atuais administrar qualquer organizagao seja 

publica ou privada, com fins lucrativos ou nao, sem a utilizagao da informagao, no 
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mundo empresarial o seu uso torna-se imprescindivel devido a grande competitividade 

causada pela globalizagao, fazendo com que os gestores busquem cada vez mais 

criar solucoes e estrategias na tentativa de fazer com que as suas empresas possam 

prosperar. 

Para os autores Papa Filho e Vanalle (2002 p.3), "o ambiente tornou-se mais 

competitivo e, para assegurar a permanencia e lucros, as organizagoes passaram a 

adotar uma estrategia de inovacao, firmemente embasada na informacao", 

Nesses novos tempos, faz-se necessario uma atencao maior dos gestores a quesitos 

como controle interno, percepeao do ambiente externo e o que ele pode influenciar no 

andamento da empresa e planejamento estrategico, para todos esses quesitos 

configura-se como necessario ao gestor, estar bem informado, como tambem saber 

utilizar as informagoes disponiveis de modo que agregue valor a empresa. 

Infere-se entao a ideia de que, "nao e que a informagao seja uma novidade, ate 

porque faz parte da propria essencia das organizagoes, mas so nos ultimos anos e 

que se reconheceu sua importancia estrategica" Oliveira e Amaral (1999 p.2). 

Dentro desse contexto, Papa Filho e Vanalle (2002) defendem que as organizagoes 

devem trabalhar a informagao como capital estrategico, tranformando-a em 

inteligencia empresarial, com isso, as mesmas passam a conhecer melhor o ambiente 

ao qual estao inseridas - mercados, consumidores, competidores nacionais e 

internacionais. Esse acompanhamento, cada vez mais complexo, e necessario para 

entender como ocorrem as mudangas. 

Endossando o exposto Silva (2009 p.2) afirma que: 

A informagao em conjunto com recursos tecnologicos e uma 
necessidade para o funcionamento tatico, estrategico e operacional 
de qualquer empresa. Para veneer no mundo dos negocios, e preciso 
saber obter a informagao como ferramenta estrategica de 
competitividade. 

A informagao no ambito gerencial e, portanto fundamental e vital aos gestores, pois os 

permitem criar mecanismos gerenciais precisos e eficientes no processo de 

planejamento e execugao de agoes, bem como na avaliagao do ambiente interno e 

externo das empresas, dando-as o diferencial competitivo necessario para a obtengao 

de exito no mercado ao qual estao inseridas. 

Sendo de extrema utilidade para os diretores, gerentes, planejadores e executores, a 

informagao serve como instrumento de aperfeigoamento das praticas usadas, tendo 
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como objetivo um melhor direcionamento no processo decisorio, a fim de buscar uma 

maior lucratividade para a empresa. 

Para Borges (1999) o sucesso de um gestor em uma organizagao pode ser medido 

peia qualidade e quantidade de suas decis5es, que vao depender de sua eficiencia na 

utilizagao de informagoes. A chave para o sucesso e obter informagoes uteis e exatas 

e que essas estejam disponiveis no momento certo. 

Portanto, convem afirmar que a informagao constitui numa vertente indispensavel ao 

ambiente gerencial, pois atraves das diferentes formas em que se apresenta, 

possibilita ao gestor um pensamento sistemico e dinamico acerca dos objetivos 

tragados pela empresa, ocasionando assim, melhores resultados. 

2.2.1 A importancia da informacao na gestao empresar ia l 

O conhecimento minucioso da estrutura de uma empresa como tambem do ambiente 

em que a mesma esta inserida possibilita aos seus gestores o advento de gestoes de 

sucesso, manter-se informado e fundamental para que isso ocorra, a disseminagao de 

informagoes por parte dos colaboradores, a analise e compreensao do ambiente em 

que empresa esta inserida faz com que o gestor tenha a nogao de onde pode chegar e 

de quanto as atividades da empresa renderao de lucros aos seus diretores e 

acionistas. 

Segundo Braga (1996 p.1), "a informagao assume, hoje em dia, uma importancia 

crescente, ela torna-se fundamental em nfvel da empresa na descoberta e introdugao 

de novas tecnologias, exploragao de oportunidades e ainda na planificagao de toda a 

atividade industrial". 

Diante de toda a transformagao que os mercados vem passando nos ultimos anos, a 

informagao assume papel primordial, no momento em que municia os gestores de 

conhecimento cabivel e necessario ao estabelecimento de metas e agoes que 

resultem em maior competitividade a empresa, como tambem permite a assungao de 

posicionamentos objetivos a frente do processo decisorio. 

Nessa tematica, Silva (2008 p.301) diz que, "toda atuagao administrativa apoia-se na 

utilizagao de informagoes, que sao a base do processo de tomada de decisao". No 

entanto, o citado autor ressalva que administradores e outras pessoas que tomam 

decisoes precisam ter informagoes uteis a respeito dos resultados do desempenho, se 

desejam planejar, dar suporte e empreender agoes adequadas. 
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Para Oliveira (1993), resultado do produto da analise dos dados existentes na 

empresa devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e 

interpretados dentro de um contexto, a informacao, e um recurso usado para transmitir 

conhecimento e permitir a tomada de decisao de forma otimizada pelos gestores, 

Compreende-se entao que a utilizagao da informacao na gestao empresarial e 

importante na medida em que disponibiliza aos gestores o conhecimento, instrumento 

essencial no estabelecimento de diretrizes e no processo de tomada de decisao, 

dando-o consciencia e precisao, nao colocando a empresa em situacoes adversas. 

2.2.2 O papel da informacao contabil 

A informacao contabil dentre os varios tipos de informagoes disponiveis, configura 

papel de destaque no ambiente empresarial, pois auxilia os seus usuarios de uma 

forma abrangente, fornecendo dados relativos a todos os setores de uma empresa, 

bem como das atividades desempenhadas por ela. 

Segundo Yamamoto e Salotti (2006 p.5), 

"A informagao contabil pode ser considerada como aquela que altera 
o estado da arte do conhecimento de seu usuario em relagao a 
empresa e, a partir de interpretagoes, a utiliza na solugao de 
problemas, sendo a natureza da informagao contabil, entre outras, 
economico-financeira, ffsica e de produtividade, Assim, a informagao 
contabil tern como consequencia a ratificagao ou alteragao da opiniao 
a respeito das atividades da empresa". 

Porem e necessario ressaltar que a informagao contabil pode ser classificada de 

varias maneiras, neste estudo destaca-se como referencias a financeira e a gerencial. 

Para Warren, Reeve e Fess (2008 p.2), "as informagoes da contabilidade financeira 

sao relatadas em demonstrativos financeiros uteis para as pessoas ou instituigoes "de 

fora" ou externas a empresa". (grifo do autor) 

Warren, Reeve e Fess (2008 p.2) relatam tambem que "as informagSes da 

contabilidade gerencial incluem dados historicos e estimados, usados pela 

administragao na condugao de operagoes diarias, no planejamento de operagoes 

futuras e no desenvolvimento de estrategias integradas de negocios". 

E pertinents frisar que embora a informagao contabil demonstrar ser um artificio 

importante no dia a dia do gestor, seja o auxiliando em questoes das mais simples-

como o fornecimento de dados para a busca de possiveis financiamentos, seja 

mostrando uma visao panoramica dos ambientes interno e externo da empresa num 
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momento de decisao, torna-se necessario que ela tenha carater confiavel e util para o 

momento vivido, pois caso o contrario, a sua utilizagao torna-se desnecessaria. 

Dessa forma Yamamoto e Salotti (2006 p.6) enfatizam que "a confiabilidade e uma 

das qualidades que fazem com que o usuario aceite a informagao contabil e a utilize 

no processo decisorio". 

Dentro do ambiente empresarial a informacao contabil pode assumir varias facetas, de 

acordo com quern esteja utilizando-a, Warren, Reeve e Fess (2008 p.5) reforcam o 

exposto mostrando que "a mesma informagao pode servir como fungao de registro 

para um gestor, assim como fungao de diregao de atengao para o superior do gestor". 

Nesse pensamento Morais (1999 apud Queiroz (2005 p.49)) orienta para "a 

importancia de modelar a informagao harmonizada, informagao como processo 

coletivo, informagao gerando ganhos em relagao a competitividade dos negocios e 

subsidio para a tomada de decisao". 

Para Yamamoto e Salotti (2006) a informagao contabil influencia diretamente os rumos 

de uma empresa, de seus colaboradores e de seus clientes, pois pode afetar o 

comportamento tanto de usuarios quanto de seus provedores, uma vez que a 

tendencia natural dos usuarios e exigir um numero cada vez maior de informagoes, 

com maior grau de precisao possivel e em menor espago de tempo. Entretanto, a 

empresa como fonte de geragao e fornecimento de informagoes nem sempre estara 

disposta a gera-la ou muito menos divulga-la, seja por muitas vezes intencionalmente 

ou apenas para atender aos requisitos propostos em sua estrategia gerencial. 

Conforme foi mostrado compreende-se que a informagao contabil contribui com seus 

usuarios no fornecimento de dados precisos e racionais, visando a um posicionamento 

mais consciente e consistente diante o processo de tomada de decisoes, como 

tambem na busca por uma maior lucratividade para a empresa. 

Segundo Warren, Reeve e Fess (2008 p.4), "o objetivo basico da informagao contabil e 

ajudar alguem a tomar decisoes". "... Independentemente de quern esta tomando a 

decisao, o entendimento da informagao contabil propicia a tomada de uma decisao 

melhor e mais bem fundamentada". 

Para Stroeher e Freitas (2008) a informagao contabil deve apresentar-se aos gestores 

de forma adequada ao processo decisorio, assumindo caracteristicas fundamentais a 

administragao tais como: ser util; oportuna; clara; Integra; relevante; flexivel e 

preditiva, devendo a mesma ser direcionada a gerencia do negocio. 
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lnfere-se entao que a informagao contabil e uma ferramenta de grande relevancia, 

tendo como objetivo principal o auxilio ao usuario no momento da tomada de decisao, 

no entanto ela vai mais alem, pois permite a estes usuarios um diagnostico preciso da 

situacao interna da empresa e de sua atuacao perante o ambiente externo, dando 

assim maior confianca no estabelecimento de pianos de projegoes futuras. 

2.3 Fundamentos do processo de tomada de decisao 

Desde os tempos mais antigos ate os nossos dias o ser humano e provocado a decidir 

sobre algo ou alguma coisa, seja em questoes pessoais ou profissionais, esta sempre 

decidindo ou tomando algum posicionamento que pode vir ou nao a comprometer o 

nosso futuro e o daqueles que nos rodeiam, no meio empresarial essa vertente aflora 

mais intensamente, uma boa gestao e fruto de decisoes bem tomadas e bons gestores 

sao aquelas pessoas que possuem a perspicacia de tomar as decisoes certas, na hora 

certa, e desta forma que acontece o processo de tomada de decisao. 

Para Chiavenato (2010 p.525), 

"A decisao ocorre sempre quando nos deparamos com cursos 
alternatives de acao, ou seja, quando podemos fazer algo de duas ou 
mais maneiras diferentes. Essa encruzilhada de alternativas conduz a 
necessidade de decisao. Quando so existe uma unica maneira de 
fazer algo, nao ha decisao a tomar". 

No contexto empresarial, Rogers e Blenko apud Venetianer (2008 p.2) ressaltam que 

as "decisoes sao a moeda corrente no mundo dos negocios. Cada exito, cada 

infortunio, cada oportunidade aproveitada ou perdida e resultado de uma decisao que 

alguem tomou ou deixou de tomar". 

De acordo com March apud Murakami (2003 p.39): 

"A tomada de decisao e uma atividade que interpreta uma acao como uma escolha 

racional". Dessa forma convem ratificar que uma decisao pautada no uso da razao e 

fundamentada em boas informagoes conduz o gestor e consequentemente a empresa 

a resultados satisfatorios". 

Reforgando essa ideia Chiavenato (2010 p.254) mostra que "a racionalidade reside na 

escolha dos meios (estrategia) mais apropriados para o alcance de determinados fins 

(objetivo), no sentido de obter os melhores resultados". 

Em dias atuais o processo de tomada de decisoes mostra-se cada vez mais dinamico 

e global, para Murakami (2003) isso se deve a, sobretudo a velocidade do avango da 
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tecnologia da informagao e de comunicagoes, devido principalmente a dilatagao das 

fronteiras entre os paises e da constante necessidade do aprimoramento de 

estrategias, visando a geracao dos melhores resultados possiveis diante da acirrada 

concorrencia vivida nos dias de hoje. 

Porem para Chiavenato (2010), o tomador de decisoes depara-se em situacoes que 

sao revestidas de forcas externas capazes de influenciar a sua interpretacao da 

situacao em que se encontra e que por muitas vezes as informagoes disponiveis sao 

insuficientes para que o mesmo atue com a racionalidade recomendada, nestes casos 

e aconselhavel tomar decisoes mais satisfatorias, mesmo que nao sejam as mais 

desejaveis ou esperadas. 

Com base nesses conceitos e valido salientar que o processo de tomada de decisao e 

algo rotineiro em nossas vidas, seja pessoal ou profissional, sendo que neste segundo 

o uso da razao e fundamental para o alcance do sucesso, pois diante da alta 

competitividade e da busca incessante das pessoas pelo aprimoramento de seus 

conhecimentos profissionais, torna-se mais que imprescindivel a pratica da 

interpretagao e do uso das informagoes para que se possam tomar as decisoes 

corretas nos momentos certos. 

2.3.1 O processo decisorio 

Na medida em que e instigado a decidir sobre algo, o administrador tera sempre que 

avaliar os diversos fatores que a sua decisao provocara no ambiente ao qual esta 

inserida a empresa, para isto, essa decisao deve prudentemente ser tomada de 

acordo com analises e projegoes daquilo que ela podera provocar em seu ambiente. 

Esse movimento perene e importante para qualquer organizagao e chamado de 

processo decisorio, que para diversos autores assim como Chiavenato (2010 p.255) "e 

o caminho mental que o administrador utiliza para chegar a uma decisao", ou seja, as 

etapas de reflexao que devem ser seguidas para que se possa tomar uma decisao 

eficiente. 

Bispo (1998) explica que o processo decisorio vem passando por diversas 

transformagoes ao longo do tempo, no inicio da civilizagao as decisoes eram regidas 

basicamente sobe influencias puramente religiosas, acreditando que as divindades ou 

deuses existentes na epoca eram capazes de direcionar o homem a tomar a decisao 

mais correta, mais tarde, passou a acreditar e creditar na figura do executivo principal, 

ou seja, o proprietario, todas as prerrogativas de escolha daquilo que o mesmo 

julgasse melhor para a empresa. Nos dias atuais, devido a ascensao dos recursos 
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humanos dentro das empresas, o processo decisorio vem sendo tratado nao mais 

como de responsabilidade apenas do executivo principal, mas sim, por todos os 

responsaveis pelo andamento da empresa, 

Kladis e Freitas (1995 p.1) ratificam o conceito apresentado mostrando que, "o 

processo decisorio dentro das organizagoes esta tao presente que se pode confundir 

administracao com tomada de decisao, Isto acontece em todos os niveis, seja no chao 

de fabrica ou no topo responsavel pela administracao estrategica da empresa". 

Para Miglioli (2006 p. 39-40) "o ato de tomar decisoes faz parte de qualquer atividade 

humana, desde a mais simples e rotineira atividade individual, ate o mais complexo 

projeto empreendido por uma grande organizagao". 

E importante ressaltar tambem que o processo decisorio envolve etapas que precisam 

ser seguidas de forma ordenada para que se obtenham os resultados satisfatorios, 

Bispo (1998 apud Migliolli, 2006 p. 41-42) retrata que as etapas do processo decisorio 

devem seguir um modelo logico e racional, ou seja: 

Identificagao do problema; 
Levantamento das variaveis do problema; 
Elaboragao de alternativas; 
Avaliagao das alternativas obtidas (comparagao); 
Escolha da melhor alternativa ou da mais viavel (decisao); 
Implementagao da alternativa escolhida; 
Acompanhamento do resultado; 

- Extragao das ligoes positivas ou negativas em todo o processo 
decisorio; 

- Avaliagao da aplicagao do modelo gerado para solucionar 
outros problemas iguais ou semelhantes. 

Para Moritz e Pereira (2006 p.30), "um processo de decisao inicia-se pela identificagao 

das necessidades, do que e possivel fazer, da informagao que esta disponivel e da 

comunicagao que precisa ser efetuada. Espera-se que estes elementos, ordenados 

numa estrutura logica resultem na possibilidade de uma melhor visao". 

Percebe-se entao que o processo decisorio vem atravessando ao longo dos tempos 

inumeras mudangas e em dias atuais torna-se indispensavel aos gestores o uso de 

todos os recursos disponiveis no ato do mesmo, pois, alem de tratar-se de um 

processo sistemieo, a compreensao ou escolha de uma alternativa errada pode vir a 

colocar a organizagao em situagoes bastante adversas, Kladis e Freitas (1995 p.6) 

reforgam este conceito afirmando que "este processo necessita ser bem compreendido 

e ferramentas, metodos e modelos precisam estar disponiveis no momento da tomada 

de decisao". 
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Diante de tudo o que foi apresentado anteriormente, fica claro que a informacao 

constitui-se numa ferramenta essencial no processo decisorio, pois e nela que o 

agente promotor deste processo ira embasar o seu veredicto. 

Moritz e Pereira (2006) dizem que, no ambiente das organizagoes, duas variaveis 

estao sempre presentes: a informagao e a comunicagao Ambas sao extremamente 

importantes para facilitar a vida do gestor no contexto da tomada de decisao. (Grifo 

dos autores) 

Estes mesmos autores endossam o exposto mostrando que "o comportamento da 

empresa e diretamente afetado, em termos de eficacia e eficiencia, pela qualidade das 

informagoes geradas, agindo como um processo integrado e sistemieo" (Moritz e 

Pereira (2006 p. 13)). 

Para Borges (1995), o uso recorrente da informagao nas empresas mudou a estrutura 

economica global, pois o acumulo de informagoes e a sua reuniao para estruturar 

esquemas de conhecimentos cada vez maiores e mais sofisticados, permitiu 

mudangas qualitativas no setor economico. Hoje, o poder economico internacional de 

um pais esta diretamente relacionado ao fator conhecimento. 

Contudo, vale ressaltar que informagao no contexto atual deve ser compartilhada e 

bem compreendida em todas as etapas e por todos aqueles que a disporao, a 

conectividade, a integragao e a simultaneidade sao imprescindiveis, Borges (1995 p.2) 

enfatiza em um exemplo pratico que: 

"a informagao obtida pelo pessoal de venda e de marketing alimenta 
os engenheiros, cujas inovagoes precisam ser compreendidas pelo 
pessoal da area financeira, cuja capacidade de levantar capital 
depende da satisfagao do cliente, que depende dos horarios da 
companhia", 

A informagao configura-se entao no combustfvel utilizado pelos gestores no momento 

da tomada de decisoes, nesse contexto Duarte (2007 p.11) ressalta que: 

"A informagao gera mais recursos na organizagao e, 
consequentemente, aumenta a capacidade de tomada de decisao 
com base em justificativa formal extraida dos relatorios distribuidos 
pelos centros de informagoes, sem dispensar a utilizagao do 
computador como meio de manipuiar e agilizar os dados, gerando 
informagoes precisas, que sao informagoes planejadas, o que poderia 
chamar "o filtro da qualidade"". 
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Duarte (2007 p. 16) destaca o papel da informagao na tomada de decisao e recomenda 

que: 

"Ao analisar o papel da informagao no processo de avaliagao de 
desempenho organizacional, e necessario que se destaque a 
importancia da gestao da informagao quando comparada com qualquer 
outro recurso relevante existente na empresa, visto que a utilizagao 
dessas informagoes proporciona a sustentagao administrativa 
consistente nos propositus da estrutura decisorial da empresa". 

Portanto, e mais que compreensivel o papel que a informagao representa no processo 

decisorio, pois, alem de munir o gestor de elementos necessarios a este processo, a 

informagao possibilita a mensuragao do ato e o que o este podera contribuir com o 

futuro da empresa. 

2.4 O varejo alimentar 

Como se percebe este estudo esta voltado para as empresas de o varejo alimentar da 

Cidade de Pombal/PB, para tanto serao apresentado conceitos alusivos ao mesmo, 

envolvendo desde a parte conceitual ate a sua situagao atual perante o mercado 

competitivo. 

Conforme Las Casas (2000), a origem do varejo se deu apos a auto-suficiencia das 

familias que produziam e fabricavam produtos para sua sobrevivencia. Sendo 

impossivel produzir tudo o que desejavam, a medida que se especializavam em um 

determinado produto passavam a produzi-lo mais do que necessitavam, com isso, 

essas mesmas familias buscavam, na base da troca, oferecer o seu excedente por 

outros produtos de que tinham necessidade. 

O varejo, portanto, pode ser caracterizado em uma atividade do comercio que busca 

fornecer mercadorias e servigos almejados pelos consumidores, ou seja, esta dividido 

entre o atacadista/fabricante e o cliente. 

Segundo Kotler (2000) o varejo pode ser entendido como "qualquer atividade 

relacionada com a oferta de produtos ou servigos diretamente ao consumidor final, 

realizada atraves de uma loja de varejo, tambem conhecida como empreendimento 

varejista". 

O varejo e conhecido como a atividade comercial responsavel por providenciar 

mercadorias e servigos desejados pelos consumidores. O comercio varejista, assim 
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entendido, pode ser classificado em diferentes segmentos, Entre eles o varejo de bens 

de consumo (MILHOMEM et al 2004 ). 

Desse modo, entende-se que o varejo constitui-se numa das atividades comerciais 

mais antigas e importantes da humanidade, pois se relaciona a uma troca de 

necessidades, uma por parte do varejista, de carater pecuniaria e outra em forma de 

desejo ou necessidade, no caso, por parte do consumidor. 

O varejo alimentar e composto por hipermercados, supermercados, mercados e 

minimercados, massas, frios e laticinios, bebidas, dentre outros, Os tres primeiros sao 

as maiores representacSes de varejo alimentar existentes. 

Spanhol e Benites (2004 p.1) retratam que "o varejo alimentar, como toda atividade 

economica, e formada por uma complexa cadeia de agentes economicos, produtores e 

consumidores, interagindo nos mercados de produtos, trabalhos e insumos", 

Infere-se entao que o varejo alimentar caracteriza-se pela transagao de valores em 

produtos, trabalhos ou insumos, realizada entre produtores e consumidores 

diretamente ou por comerciantes e consumidores em sua maioria. 

De acordo com Spanhol e Benites (2004 p.2): 

"O varejo brasileiro surgiu apenas na segunda metade do seculo XIX. Anterior a esta 

data, as trocas comerciais (vendas) era exercidas por comerciantes individuals que 

percorriam diversas localidades negociando produtos diferenciados, sendo assim, de 

forma bastante rudimentar a conhecida hoje". 

Dos primordios aos dias atuais o varejo alimentar vem atravessando inumeras 

mudangas, o investimento em tecnologias de agoes integradas, como o controle de 

estoques, monitoramento dos habitos de compras dos consumidores e o 

gerenciamento das demais operagoes, visam promover a otimizagao dos recursos e 

ativos, objetivando a eficacia de suas atividades e um melhor desempenho (Spanhol e 

Benites (2004)). 

Endossando o exposto, Veiga et al (2011 p.2) afirma que: 

"Na medida em que o varejo teve possibilidades de obter tecnologias de informagao 

que o capacitassem a adquirir informagoes sobre os consumidores e a desenvolver 

praticas logisticas para obter vantagens competitivas, verificou-se uma redefinigao no 

equilibrio do poder da cadeia de suprimentos". 
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Segundo dados da ABAD (Associacao Brasileira de Atacadistas e Supermercados) 

existem hoje no Brasil, englobando o pequeno varejo alimentar cerca de 500 mil 

pontos-de-venda espalhados por toas as regioes do pais, entre minimercados, 

mercearias, pequenos supermercados, emporios, padarias e bares (Vitrine do Varejo, 

2008). 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, o pequeno varejo alimentar 

detem um faturamento anual de aproximadamente R$ 8 milhoes, sendo distribuidos 

em estabelecimentos de 1 a 4 check-out, com uma media de 3 a 20 funcionarios, de 

acordo com o tamanho varia de 120m 2 a 400m 2 e atendem e media de 130 a 580 

pessoas por dia (SuperHiper, 2011). 

Diante dos contextos e dados apresentados, conclui-se que o pequeno varejo 

alimentar representa uma grande fatia do varejo brasileiro, a sua proximidade com o 

consumidor final faz com que o deixe atrativo aos olhos dos mesmos, criando uma 

fidelizagao maior da clientela, importante diferencial competitivo nos dias atuais. 
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A P R E S E N T A Q A O E A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

Este capitulo tern como objetivo descrever a analise de resultado dos questionarios 

aplicados aos empresarios do setor de varejo alimentar na cidade de Pombal- PB. 

Para obter um melhor resultado do estudo foram selecionadas as empresas de varejo 

alimentar que fazem parte do lucro real na cidade de Pombal/PB, onde foi localizado 

um total de 06 empresas na area, as quais foram aplicadas o questionario. Em todos 

os casos o questionario foi aplicado com os proprios empresarios, o que representa 

um melhor desempenho na analise das respostas para o resultado do estudo mais 

concreto. 

Percebe-se que as empresas pesquisadas sao de pequeno e medio porte, e contam 

com um numero de 03 a 14 empregados, sendo administrados na maioria dos casos 

por homens, com uma faixa etaria entre 31 e 50 anos, quanto ao nivel de escolaridade 

identifica-se que a maioria dos empresarios, ou seja, 66,67%, so concluiram o ensino 

medio, nao buscando novos conhecimentos para se orientar numa melhor decisao. 

Quanto ao tempo em que a empresa atua no mercado, nota-se que das empresas 

pesquisadas, 16,67% esta no mercado, entre 5 e 10 anos, 16,67% esta entre 10 e 15 

anos e a grande maioria que representa 66,67% estao no mercado a mais de 15 anos. 

Ou seja, ja tern certa resistencia no mercado. Conforme dados do SEBRAE as 

mesmas ja passaram da area de risco, que e ate os quatro anos de sua expedicao. 

Quais os servigos oferecidos pelo seu 

contador 

GRAFICO 1 - Quais os servicos oferecidos pelo seu contador 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
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Quando questionados com relacao aos servigos oferecidos atualmente pelos 

contadores, as empresas estudadas foram unanimes em responderem que sao a 

escrita fiscal, a folha de pagamento, balanco patrimonial e DRE, com 100% das 

empresas, e apenas 1 acrescentou que tambem era oferecido o controle de estoques 

por parte do contador, conforme verifica-se no Grafico 1. Dessa forma observa-se que 

os servigos oferecidos por esses contadores sao essencialmente os tipos de servigo 

basicos para atender o cumprimento das obrigagoes fiscais perante a sociedade e o 

governo, mas quando solicitado pelo empresario em alguns casos sao prestadas 

outras informagoes, estudos especiais especificos do escritorio de contabilidade para 

indicar qual a melhor decisao a ser tomada, cabe ao empresario decidir se vai seguir 

ou nao essa decisao. 

Quais as ferramentas de gestae que 

sao oferecidas pelo seu contador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

if zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3> 

GRAFICO 2 - Quais as ferramentas de gestao que sao oferecidas pelo seu contador 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

Aos serem indagados com relagao as ferramentas de gestao que sao oferecidas pelo 

seu contador, apenas 1(um) dos gestores respondeu o contador nao oferece nenhuma 

ferramenta de gestao, nos demais casos ele sempre busca utilizar, variando as 

ferramentas entre fluxo de caixa e orgamento, planejamento empresarial, analise 

financeira e a mais utilizada analise de balango, percebendo que a maioria dos 

contadores, ou seja 83,33%, utiliza uma ou outra ferramenta de gestao, para levar 

uma melhor informagao para auxiliar na tomada de decisao dos empresarios conforme 

Grafico 2. 
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Voce utiliza as informagoes do seu 

contador para tomar decisoes dentro 

da empresa 
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As vezes Sim Nao Raramente NDA 

GRAFICO 3 - Voce utiliza as informagoes do seu contador para tomar decisoes dentro 
da empresa. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

O Grafico 3 apresenta os resultados com relagao ao questionamento se os 

empresarios utilizam as informagoes do seu contador para a tomada de decisoes 

dentro da empresa, nesse caso, ficou constatado que a utilizagao das informagoes 

contabeis e feita de forma timida e esporadica, pois, apenas 16,66% dos gestores 

entrevistados responderam que sempre utilizam as informagoes provenientes de seu 

contador para tomar decisoes dentro da empresa, a grande maioria dos entrevistados 

66,67% responderam que utilizam essas informagoes apenas em determinados 

momentos, ou seja as vezes, 16,66% desses gestores disseram que nao utilizam as 

informagoes prestadas pelo contador, totalizando um percentual altissimo de 83,33% 

de gestores que utilizam as informagoes contabeis apenas as vezes ou que nao 

utilizam essas informagoes de forma alguma. 



36 

Voce acha que existe a possibilidade 

de estadelecer planejamento e 

estrategias para o futuro com a 

informagao que recebe do seu 

contador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao 

Sim Nao 

GRAFICO 4- Voce acha que existe a possibilidade de estabelecer planejamento e 
estrategias para o futuro com a informagao que recebe do seu contador. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

No Grafico 4 verifica-se que 83,33% dos empresarios acham que existe a 

possibilidade de estabelecer planejamento e estrategias para o futuro com base na 

informagao que recebe do seu contador. Porem percebe-se pelo Grafico 3, que os 

empresarios dizem ter possibilidade de tomar decisoes com base nas informagoes dos 

contadores, porem muitas vezes eles nao ha utilizam para tomar suas decisoes. E 

16,67% responderam nao ser possivel essa possibilidade de decisao, pois e preciso 

entender e saber interpretar as informagoes contabeis para tomar decisoes. 

Voce recebe apoio por parte de seu 

contador na gestao da empresa 

responderam 

GRAFICO 5- Voce recebe apoio por parte de seu contador na gestao da empresa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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O Grafico 5, apresenta os resultados referente ao questionamento se as empresas 

recebem apoio por parte de seu contador na gestao da empresa, nesse sentido 

66,67% dos empresarios dizem receber apoio do contador, ja 33,33% dizem nao 

receber esse apoio. Percebe-se que na maioria dos casos ja esta havendo a 

confiabilidade e o despertar dos empresarios de captar informagoes com o contador 

para obter melhores resultados nos negocios, e tambem de alguns contadores de 

prestar mais assistencia aos empresarios com relagao as informagoes contabeis, pois 

cada vez mais o mercado vem evoluido e aumentando a concorrencia e e necessario 

planejar e controlar as agoes ha serem executadas. 

Voce encontra dificuldades em 

analisar os relatorios contabeis 

• Sim 

Nao 

• As vezes 

Sim Nao As vezes 

GRAFICO 6 - Voce encontra dificuldades em analisar os relatorios contabeis. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

Ja quando questionados no que se referem as dificuldades encontradas em analisar 

os relatorios contabeis, 83,33% afirmam nao encontrar dificuldades, pois seus 

contadores repassam essas informagoes de forma clara e organizada, com detalhes e 

observagoes nos documentos, de maneira que eles entendem o que eles representam 

e 16,67% somente as vezes sente dificuldades nas informagoes, mas, procuram os 

contadores para interpreta-la ou esclarecer algumas duvida, conforme apresenta o 

Grafico 6. Assim como alguns contadores tern a preocupagao em organizar s 

informagoes para fornece-las aos seus usuarios, 100% dos empresarios entrevistados 

enfatizam que antes de enviar a documentagao e notas fiscais para os seus 

contadores tern cuidado de organizar as informagoes para entrega-las ao seu 

contador. 
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A informagao contabil apresentada 

pela contabilidade reflete a 

realidade da sua empresa 

Sim Nao 

GRAFICO 7- A informagao contabil apresentada pela contabilidade reflete a realidade 
da sua empresa. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

No Grafico 7, mostra-se a opiniao dos empresarios com relagao a informagao contabil 

apresentada pela contabilidade, se ela reflete a realidade de sua empresa, 66,67% 

dos gestores responderam que sim a contabilidade reflete a realidade da sua empresa 

e atendem as necessidades de carater informativo gerencial, basta saber interpreta-

las. Ja 33,33 dizem nao refletir essa realidade, ou como se percebeu pela entrevista 

alguns dos empresarios entrevistados nao esta sendo bem auxiliado pelo seu 

contador, deixando a desejar na sua fungao. 

Voce consulta sistematicamente seu 

contador para a resolugao de 

problemas legais 

GRAFICO 8 - Voce consulta sistematicamente seu contador para a resolugao de 
problemas legais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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No Grafico 8 percebe-se que 100% dos empresarios consultam o seu contador para a 

resolugao de problemas legais, sendo que destes ,66,67% consultam frequentemente, 

haja vista a necessidade de orientagao do contador para uma melhor decisao nos 

negocios e 33,33% consultam algumas vezes. Mas, todos frisam a questao de sempre 

haver encontros com seus contadores, semanalmente (33,33%) ou mensalmente 

(66,67%) e dizem ser de grande importancia para os seus resultados e de vital 

importancia para a empresa. 

E possivel estabelecer um grau de 

utilizagao das informagoes contabeis 

para suas decisoes e gestao 

Alto 

• Medio 

Baixo 

• Nao utiliza 

Alto Medio Baixo Nao utiliza 

GRAFICO 9 - E possivel estabelecer um grau de utilizagao das informagoes contabeis 
para suas decisoes e gestao. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Os resultados apresentados no Grafico 9 demonstra uma contradigao por parte dos 

gestores no que concerne a utilizagao da informagao contabil para as suas decisoes 

apresentados no Grafico 3, indagados se era possivel estabelecer um grau de uso 

dessas informagoes em suas empresas, 50% classificaram como alto de grau de 

utilizagao, contradizendo os 66,67% que relataram que utilizam apenas as vezes as 

informagoes contabeis (ver Grafico 3), 33,37% disseram que grau de utilizagao 

dessas informagoes e classificado como medio e 16,67% falaram que nao utilizam as 

informagoes. Com isso nota-se que os empresarios em sua maioria ja estao 

despertando e aprendendo a buscar as informagoes para fins gerenciais, como 

instrumento de apoio para a sua tomada de decisoes, embora na sua grande maioria 

nao compreendam de fato a importancia que a informagao contabil representa para a 

gestao de suas empresas. E conforme questoes abordadas na entrevista, 100% dos 

empresarios acreditam que a eficacia organizacional do seu comercio depende da 

qualidade das informagoes que seu contador fornece para suas decisoes como gestor. 
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Estabelega o nivel de satisfagao dos 

servigos prestados pelo seu contador 

fjt imo Razoavel Deixa a desejar 

GRAFICO 10- Estabelega o nivel de satisfagao dos servigos prestados pelo seu 
contador. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

Com relacao ao nivel de satisfagao dos empresarios no que concerne aos servigos 

que sao prestados pelo seu contador, nota-se no Grafico 10 que a maioria considera o 

nivel otimo, representando 66,67% dos entrevistados, e os demais 33,33% estao 

razoavelmente satisfeitos, pois frisam que muitas vezes seus contadores nao 

conseguem atingir alem das suas expectativas quando buscam por novas ideias e 

mais inovagoes para os seus negocios. Como questionado no trabalho os empresarios 

mostram ter interesse no processo contabil com a intengao de possibilitar a analise de 

desempenho da empresa visando com isso, trazer melhores resultados para os seus 

negocios. 
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Qual a finalidade para sua empresa da 

contabilidade 

Atender o fisco Utilizar a contabilidade 

como instrumento de apoio 

a gestao dos negocios 

GRAFICO 11- Qual a finalidade para sua empresa da contabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

No Grafico 11 apresentam-se os resultados da indagacao aos gestores quando se 

procurou saber qual a finalidade que a contabilidade tern para as suas empresas, onde 

verificou-se que 100% dos empresarios responderam que o fator mais importante nao 

era apenas atender o fisco como muitos dizem, e sim utilizar a contabilidade como 

instrumento e apoio a gestao dos seus negocios na hora de tomar a decisao. Todos os 

empresarios tambem mostram segundo a pesquisa ter interesse quanto ao processo 

contabil de forma a gerar relatorios gerenciais, possibilitando a analise de 

desempenho da empresa, produzindo informagao util a tomada decisao. 

Conforme foi verificado pela analise deste estudo, espera-se que o mesmo consiga 

atingir seus objetivos e questionamentos propostos trazendo um resultado satisfatorio 

e consistente para a pesquisa. 
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C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

A presente pesquisa teve como questao problema: Como os gestores do varejo 

alimentar da cidade de Pombal/PB, utilizam a informagao contabil no processo de 

tomada de decisoes? 

Para se chegar aos resultados da pesquisa, foi aplicado o questionario com os 

empresarios das empresas do varejo alimentar que optam pelo lucro real, a qual 

totalizam 06 empreendimentos na cidade de Pombal/PB. 

Com isso, a pesquisa visa identificar como os gestores utilizam a informagao contabil 

para tomar suas decisoes, assim em resposta aos objetivos propostos verificou-se que 

as empresas pesquisadas sao de pequeno e medio porte, e contam com um numero 

de 03 a 14 empregados, sendo administrados na maioria dos casos por homens, e a 

faixa etaria entre 31 e 50 anos, o nivel de escolaridade da maioria dos empresarios, ou 

seja, 66,67% e ensino medio complete 

Quanto ao tempo em que a empresa atua no mercado, nota-se que das empresas 

pesquisadas 66,67% estao no mercado a mais de 15 anos. 

Os resultados provenientes da aplicagao do questionario a esses gestores procuraram 

estabelecer um panorama real da atuagao dos contadores no tocante ao fornecimento 

de informagoes uteis a tomada de decisoes e de eu forma esses gestores, recebem, 

compreendem e utilizam essas informagoes no dia a dia das suas empresas. 

Desse modo ficou evidente que existe um grau elevado de incompreensao por parte 

da maioria dos gestores daquilo que as informagoes contabeis podem agregar as suas 

gestoes, diante das contradigoes apresentadas em algumas respostas dadas pelos 

mesmos, principalmente no que diz respeito a utilizagao da informagao contabil no 

processo de tomada de decisoes da empresa. 

Embora tenha sido comprovado que a grande maioria dos gestores, utilizam as 

informagoes contabeis apenas de forma esporadica, 66,67% responderam que so 

utilizam essas informagoes as vezes e 16,66% sequer utilizam, o ponto positivo da 

pesquisa e que 100% dos gestores entrevistados acreditam que a eficacia 

organizacional de suas empresas dependem da qualidade das informagoes fornecidas 

pelo seu contador e que a finalidade da contabilidade para eles e a de apoiar a gestao 

de seus negocios, principalmente no momento da tomada de decisoes. 
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Esse fato tras para os contadores uma necessidade de reavaliagao da forma como 

vem sendo trabalhado a prestagao de seus servigos e abre uma perspectiva futura 

positiva para a profissao contabil, a medida que os gestores estao cada vez mais 

conscientes do papel da contabilidade em suas empresas. 

Diante dos resultados obtidos, espera-se que este estudo venha a contribuir com 

disseminagao do uso das informagoes contabeis nas gestoes das empresas, 

principalmente as pequenas, espera-se tambem que o mesmo desperte o interesse 

por outros estudos na area, contribuindo assim para um melhor aperfeigoamento dos 

nossos gestores, como tambem, por parte dos profissionais que auxiliam e dao 

suporte a gestao dos mesmos, especialmente aos contadores e contabilistas. 
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P e s q u i s a : O uso da informagao contabil no processo de tomada de decisoes: 

um estudo no setor de varejo alimentar na cidade de Pombal/PB. 

Pesquisador : Joao Paulo Queiroga de Assis 

Orientadora: Cristiane Queiroz Reis 

Q U E S T I O N A R I O D E P E S Q U I S A 

N° 

IDENTIF ICAQAO DA E M P R E S A 

Nome da 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereco: 

Proprietario: 

Numero de empregados: 

Comercio: ( ) pequeno. ( ) medio. ( ) grande porte. 

Entrevistado: 

sexo 

Faixa etaria: ( ) 18 a 30 anos ( ) 31 a 40 ( ) 41 a 50 ( ) 51 a 60 ( ) acima de 

60 anos 

Grau de Instrucao: Quanto 

tempo trabalha na 

empresa? 

Cargo: Data: 
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0 1 - Tempo em que a empresa atua no mercado: 

( ) Menos de 1 ano 

( ) 1 a 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) 10 a 15 anos 

( ) Mais de 15 anos 

02- Quais os servigos oferecidos pelo seu contador? 

( ) Escrita fiscal 

( ) Folha de pagamento 

( ) Controles de contas a pagar 

( ) Balango Patrimonial e DRE 

( ) Controle de estoques 

( ) Outros 

03- Quais as ferramentas de gestao que sao oferecidas pelo seu contador? 

( ) Formagao de pregos de venda 

( ) Fluxo de caixa e orgamento 

( ) Anal ise de balangos 

( ) Anal ise f inanceira 

( ) Planejamento empresarial 

( ) Nenhum das alternativas 

04- Voce utiliza as informagoes do seu contador para tomar decisoes dentro da 

empresa? 

( ) As vezes 

( ) S i m 

( ) Nao 

( ) Raramente 

( ) NDA 

05- Voce acha que existe a possibi l idade de estabelecer planejamento e 

estrategias para o futuro com as informagoes que recebe do seu contador? 

( ) Sim ( ) Nao 

06- Voce recebe apoio por parte de seu contador na gestao da empresa? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao responderam 

07- Quais relatorios periodicos sao fornecidos pelo escritorio de contabil idade? 

( ) Os basicos para atender a legislagao 

( ) 
Outros: 

( ) Nao sei. 

08- Voce encontra dif iculdades em analisar os relatorios contabeis? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) As vezes 
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09- Se a resposta a questao anterior e sim, descreva as principais 

dif iculdades: 

10- A informagao contabil apresentada pela contabil idade reflete a realidade da 

sua empresa? 

( ) Sim ( ) Nao 

1 1 - Voce consulta sistematicamente seu contador para a resolugao de 

problemas legais? 

( ) Frequentemente 

( ) A lgumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca consulta 

12- A lem dos relatorios periodicos, voce solicita informagoes, estudos especiais 

do escritorio de contabil idade para tomada de decisoes? 

( ) Sim ( ) Nao 

13- Se a resposta a questao anterior e sim, descreva as principais 

informagoes/estudos: 

14- E possivel estabelecer um grau de utilizagao das informagoes contabeis 

para suas decisoes e gestao? 

( ) Alto ( ) Medio ( ) Baixo ( ) Nao utiliza 

15- Com que frequencia tern reuniao com seu contador? 

( ) Semanalmente ( ) Mensalmente ( ) Anualmente ( ) Nao ha 

16- Voce acredita que a eficacia organizacional do seu comercio depende da 

qual idade das informagoes que seu contador fornece para suas decisoes como 

gestor? 

( ) Sim ( ) Nao 

17- O seu comercio organiza as informagoes antes de entregar para o seu 

contador? 

( ) Sim ( ) Nao 
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18- Estabelega o nivel de satisfagao dos servigos prestados pelo seu contador. 

( ) Otimo ( ) Razoavel ( ) Deixa a desejar 

19- Qual a f inalidade para sua empresa da contabil idade? 

( ) utilizada apenas para atender o fisco 

( ) utilizada como instrumento de apoio a gestao dos negocios. 

20- Voce tern interesse do processo contabil de forma a gerar relatorios 

gerenciais, possibil i tando a analise de desempenho da empresa, produzindo 

informagao util a tomada de decisao? 

( ) Nao tern interesse 

( ) Tern interesse de ter a contabil idade como um instrumento de apoio na 

gestao dos negocios. 

Desde ja agradecemos pela sua contribuigao para a consecugao deste estudo. 

Atenciosamente, 

Joao Paulo Queiroga de Assis 

Fone p/contato: (83) 9638 5557 


