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R E S U M O 

As grandes empresas brasileiras sofreram os efeitos de uma politica recessiva a 

partir dos anos 80(oitenta), o que acarretou um grande volume de desemprego no Brasil 

levando o pals a crise, Os governantes da epoca tiveram como solucao para este problema 

um programa de investimento e facilidades especiais visando o desenvolvimento, a 

instalacao e manutencao das micro e pequenas empresas no Brasil como valvula de escape 

para criacao de novas vagas de emprego, conseguiu-se entao, programas de 

financiamentos e acesso as tecnicas de gerenciamento e gestao. Para entender o 

funcionamento de uma microempresa precisa-se, mesmo sem a exigencia do governo, de 

uma boa analise em suas demonstracoes, as quais refletem os metodos utilizados de: 

escrituracao, de estoque, de financiamentos a longo e curto prazo, etc, deixando explicito a 

sua situacao economica e financeira podendo ser uma excelente ferramenta de gestao, 

ajudando no gerenciamento dos recursos. Nesse contexto, a contabilidade gerencial pode 

se caracterizar como uma aliada para os gestores de estabelecimentos farmaceuticos da 

cidade de Sousa-PB, fornecendo informagoes que darao base a tomada de decisao, 

formando com isso, uma toda arvore hierarquica da organizagao, de forma a distribuir cada 

informacao para um setor responsavel. Diante disso, o presente trabalho tern como 

finalidade analisar como se realiza a gestao, e se realiza forma como e utilizada a 

contabilidade e suas demonstracoes visualizadas no gerenciamento das empresas do setor 

farmaceutico da cidade de Sousa - PB. Para isso, fez necessario utilizar a pesquisa 

bibliografica e levantamento de dados, utilizando-se de pesquisa bibliografica e estudo de 

caso, com o intuito de compreender as principals dificuldades dos empresarios do setor, 

refletindo a importancia das demonstracoes contabeis para o desenvolvimento de tecnicas 

de gestao destas microempresas. Com isso, observou-se que as empresas do setor 

farmaceutico da cidade de Sousa-PB, apresentam algumas singularidades no seu processo 

de gestao contabil, refletindo numa tomada de decisao centralizada na figura dos seus 

proprietaries, que 80% sao compostos por homens, os quais comportam-se de forma ainda 

leiga quanto a experiencias voltadas para contabilidade gerencial,conferindo um certo grau 

de atraso nas suas relacoes com tais procedimentos. 

Palavras-chave: Microempresas ; Gerenciamento; Contabilidade 



ABSTRACT 

Large Brazilian companies have suffered the effects of a recessive policy from the'80s 

(eighty), which led a large volume of unemployment in Brazil leading the country to crisis. 

The rulers of that time had the solution to this problem an investment program aimed at 

special facilities and the development, installation and maintenance of micro and small 

enterprises in Brazil as escape valve for creation of new job vacancies, there was then, 

programs of funding and access to modern management and administration. To understand 

the operation of a micro-precise place without the requirement of the government, a good 

analysis in their statements, which reflect the methods used to: bookkeeping, inventory, 

financing of the long and short term, etc., leaving explicit its economic and financial situation 

can be an excellent management tool, helping in the management of resources. In this 

context, the accounting management can be characterized as an ally for managers of 

pharmaceutical establishments in the city of Sousa-CP, providing information that will give 

basis for decision-making, forming with it, an entire tree of hierarchical organization in order 

to distribute information for each one sector responsible. The present study aims to examine 

how the management is performed, and how it performs is used to its accounting and 

financial management of companies viewed in the pharmaceutical sector of the city of Sousa 

- PB. For this, you must use the research literature and survey data, using literature search 

and a case study in order to understand the main problems faced by entrepreneurs in the 

sector, reflecting the importance of financial statements for the development of techniques 

for management of these enterprises. With this, it was observed that the pharmaceutical 

companies in the sector of the city of Sousa-CP, have some peculiarities in the process of 

management accounting, reflecting a decision-making centralized in the picture of their 

owners, that 80% are composed of men, which behave in such a way as to lay still focused 

on accounting managerial experience, with a degree of delay in its relations with these 

procedures. 

Keywords: Micro; Management, Accounting 
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INTRODUQAO 

O Mercado varejista passa por significativas mudaneas no comportamento dos gestores, e 

consecutivamente afetando o setor farmaceutico, fazendo com que esse segmento busque 

se adaptar a um novo contexto competitivo, redirecionando seu foco de atuacao para uma 

gestao mais competitiva e dinamica, preparando-se para veneer futures problemas, tais 

como: gerenciamento incorreto do estabelecimento, alto preco dos medicamentos, folha de 

pagamento, impostos entre outras despesas. 

Nesta perspectiva a contabilidade gerencial que pode fornecer subsidios e informacoes 

privilegiadas, para se criar um modelo de gestao adequado a realidade da empresa, 

implementando seu proprio piano estrategico, que contemple, desde os fornecedores, 

credores e funcionarios, ate o cliente final. 

As Microempresas e Empresas de pequeno porte vem recebendo muitos incentives por 

parte dos governos, federal, estaduais e municipals, so que os mesmos nao tern sido o 

suficiente para evitar que um grande numero de empresas feche suas portas antes dos dois 

anos de atividade no mercado. 

Um auxilio importante para uma dinamizagao dos esforcos gerenciais pode se dar atraves 

da contabilidade gerencial, podendo a mesma ser utilizada como uma fonte de informacao 

na gestao dos recursos das empresas. Assim, nesse trabalho, analisou-se algumas micro e 

pequenas empresas do setor farmaceutico da cidade de Sousa-PB, Sob qual identificou-se 

algumas variaveis que envolvem o sistema de gerenciamento contabil das mesmas. 

A intengao do trabalho consiste em analisar a percepcao dos gestores das microempresas e 

pequenas empresas do setor farmaceutico da cidade de Sousa-PB, como sao usadas suas 

praticas contabeis na organizacao de sua empresa, buscando entender algumas variaveis 

de como se da o processo de gerenciamento contabil das mesmas. 

Nesse sentido, o levantamento de informacoes que envolvem o processo de gerenciamento 

contabil, relevando-se pela carencia de informacoes que envolvem o setor local, motivando 

com isso um estudo sobre determinado tema em questao, identificando o nivel de utilizacao 

da contabilidade gerencial em pequenos empreendimentos do setor de farmacias, 

detectando se ha um interesse, por parte do empresariado, em desenvolver a contabilidade 
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gerencial, utilizando informacoes precisas que podem ser extraidas dos proprios 

demonstratives contabeis que eles produzem. Por sua vez, embora a empresa caracterize 

como micro, ela tern como se adaptar a um controle contabil gerencial, o qual tera reflexo 

positivo nas rotinas administrativas do estabelecimento, corrigindo falhas e maximizando os 

esforcos para uma eficiencia administrativa. 

Assim, as empresas do setor farmaceutico da cidade de Sousa-PB, apresentam algumas 

singularidades no seu processo de gestao contabil, refletindo numa tomada de decisao 

centralizada na figura dos seus proprietaries, bem como num processo de falta de 

informacoes que possam conduzi-lo ao desenvolvimento de novas medidas que facilitem o 

acesso a determinados procedimentos que dinamizem sua melhor forma de gerenciamento 

contabil. Esses gestores na maioria dos casos nao possuem conhecimento do que sejam 

praticas de contabilidade gerencial, bem como a importancia que a mesma representa para 

o desenvolvimento dessas empresas. 
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3 CARACTERIZACAO DO PROBLEMA 

As Microempresas e Empresas de pequeno porte veem recebendo muitos incentivos por 

parte dos govemos, federal, estaduais e municipais, so que nao e o suficiente para evitar 

que um grande numero de empresas feche suas portas antes dos dois anos de atividade no 

mercado. Procurando entender essa problematica e sabendo-se do grande auxilio que 

pode ser dado atraves da utilizacao da contabilidade gerencial como fonte de informacao 

para uma clara e vitoriosa gestao dos recursos de tais empresas, pretende-se analisar 

microempresas e empresas de pequeno porte do setor farmaceutico da cidade de Sousa-

PB, diante disso emergiu-se a seguinte questao- problema: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qual a pereepcao dos gestores das M icro e Pequenas Empresas do setor farmaceutico na 

cidade de Sousa-PB sobre as praticas de contabilidade gerencial ? 
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4- OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 Objetivo geral 

• Verificar a percepcao dos gestores dos micro e pequenas empresas do setor 

farmaceutico da cidade de Sousa-PB, sobre as praticas de contabilidade gerencial. 

4.2 Objetivos especificos 

• Analisar na literatura o conceito e utiiizacao de algumas praticas de contabilidade 

gerencial; 

• Evidenciar a importancia do uso das praticas de contabilidade gerencial no contexto 

das micro e pequenas empresas do setor farmaceutico da cidade de Sousa-PB; 

• Verificar o uso de praticas de contabilidade gerencial no setor farmaceutico na 

cidade de Sousa-PB. 
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5 J U S T I F I C A T W A 

A necessidade de conhecer melhor o mercado local, buscando detectar a percepgao dos 

gestores dos estabelecimentos farmaceutieos sobre a importancia da utiiizacao de praticas 

de contabilidade gerencial na atualidade e em especial nas microempresas e empresas de 

pequeno porte do setor farmaceutico da cidade de Sousa-PB, motivaram a realizacao desse 

estudo. Nesse sentido, o intuito motivador desse estudo e saber o nivel de utilizagao da 

contabilidade gerencial em pequenos empreendimentos do setor de farmacias, e se eles 

tern o interesse de desenvolver determinado procedimento gerencial no Processo de 

Tomada de Decisao. 

A falta de informagao, nem sempre se configura como opcional por parte dos pequenos 

empresarios, ou seja, talvez eles nao tenham oportunidade de aprender e ter acesso a 

informacoes basicas de contabilidade e administragao para poder criar ou mesmo adaptar, 

um modelo de gestao adequado ao seu empreendimento. 

A importancia deste trabalho e tentar mostrar que, por mais que a empresa seja micro, ela 

tern como se adaptar a um controle gerencial, levando-a ao lucro, que e o produto final que 

costuma ser esperado pelos empresarios, e cujo diferencial volta-se a adequada geragao de 

recursos. 

Segundo informagoes da Receita Estadual da Paraiba em 2008, em um universo de 1.181 

(um mil, cento e oitenta e uma) farmacias existentes no Estado, o municipio de Sousa se 

encontra com 33 (tinta e tres) farmacias em funcionamento, das quais, segundo dados do 

SEBRAE, 16 sao plantonistas e 2 sao associadas ao CDL (Camara dos Dirigentes Lojistas). 

A referida cidade foi escolhida por representar o nucleo da regiao da grande Sousa que 

comporta varias cidades circunvizinhas. 

A relevancia desse trabalho, gira em torno de um levantamento de informagoes que 

entendam melhor os procedimentos adotados pelas farmacias da cidade de Sousa-PB, 

produzindo um referencial que possa servir de subsidio para futuros estudos e 

direcionamentos do empresariado local, como tambem na corregao e adequagao de suas 

retinas contabeis. Assim, o trabalho aqui apresentado, reflete o comprometimento da 

academia em buscar solugoes confiaveis em prol de um desenvolvimento economico e 

financeiro das microempresas e empresas de pequeno porte da cidade de Sousa-PB. 
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6 M E T O D O L O G I A 

A metodologia utilizada no presente trabalho residiu em uma pesquisa bibliografica, que 

segundo Fachin (1980, p. 102) significa: "conjunto de conhecimentos reunidos nas obras 

tendo como base fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e a producao, 

colegao, armazenamento, reprodugao, utilizagao e comunicagao das informagoes coletadas 

para o desempenho da pesquisa." 

Neste contexto, recolheu-se informagoes relevantes, de autores renomados, artigos 

expostos em eventos, periodicos disponiveis na internet, literatura e legislagao contabil, com 

o intuito de confrontar os conceitos para se chegar a um denominador comum no tocante a 

contabilidade gerencial e suas formas e metodos de mensuragao e de adequagao a 

realidade das microempresas e empresas de pequeno porte. 

O levantamento de dados foi uma opgao que deu suporte ao trabalho, proporcionando uma 

agao metodologica dentro de um contexto real, colhendo o maximo de informagoes 

detalhadas, por meio de varias tecnicas de coletas de dados. Nesse sentido, foram visitadas 

15 farmacias da cidade de Sousa-PB, no periodo de 27 de outubro a 05 de novembro, que 

segundo informagoes da Receita Estadual da Paraiba, comarca de Sousa-PB, tern um 

universo de 33 estabelecimentos, composto de pequenos empresarios. Assim, atraves de 

uma entrevista semi-estruturada, buscou-se descobrir o nivel de conhecimento, mensurando 

o quanto a contabilidade gerencial esta presente nestas empresas. 

Para se ter acesso aos dados pretendidos, realizou-se entrevistas com os administradores, 

alem de poder ter um contato presencial com a realidade do dia-a-dia da empresa. Ao 

colher-se tais informagoes, as mesmas foram analisadas, em um processo que procura ligar 

a realidade existente, com o que foi estudado e pesquisado, confrontando conceitos e 

sugerindo adaptagoes, ou mudangas radicais dependendo da situagao da empresa e tentar 

dar apoio a sua gestao gerencial. 
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7 FUNDAMENTACAO TEORICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 SETOR FARMACEUTICO NO 3RASIL 

O mercado cada vez mais competitivo intensifica ao longo das ultimas decadas, a 

adaptagao das empresas a um novo contexto de gestao contabil-administrativa. Nesse 

processo de mudangas, os clientes passam a ter mais opg5es e se tornam mais exigentes, 

tendo um maior acesso informagoes e disponibiiidade de produtos e precos. 

Assim, manter a competitividade num cenario concorrido, nesse caso de Sousa-PB, que 

consta com 33 farmacias de localizagao bem proxima, e buscar diferenciais que mantenham 

em evidencia, oferecam bons precos e maximizem os lucros. Tais fatos mostram o desafio 

da eficiencia nas tomadas de decisoes gerenciais, a qual proporciona a sua sobrevivencia 

no mercado, reflexo de um ambiente de mercado cada vez mais concorrido. 

De acordo com o estudo de um cronograma disponivel no site da SINCAMESP (Sindicato 

do Comercio Atacadista de Drogas e Medicamentos no Estado de Sao Paulo) 2007, obtem-

se um relato dos principals acontecimentos ocorridos no setor farmaceutico, obedecendo a 

linha do tempo, fornecendo as informagoes a seguir: 

E datada de 1.549 a chegada do primeiro boticario (farmaceutico) ao Brasil. Logo no ano 

seguinte, 1.550, os jesuitas, com a missao de evangelizagao, e de cuidar da parte sanitaria 

da colonia, elaboraram remedios e comegaram a tratar de doentes, tanto ensinaram como 

aprenderam com os prepares dos povos indigenas, mas somente em 1.640 foi permitido o 

funcionamento de boticas na colonia, o que melhorou bastante o comercio de 

medicamentos, surgindo a necessidade da primeira publicagao medica no Brasil, em 1.685, 

de autoria de Romao Mosia Reinhipo, que foi, o Tratado Unico das Bexigas e Sarampo. Mas 

so no ano de 1.700 surge o primeiro medicamento autenticamente brasileiro, Atriaga 

Basilica, que era composta de varias drogas nacionais, utilizadas como antidoto na 

mordedura de animais pegonhentos e em enfermidades febris. 

No ano de 1.744 o fisico-mor (medico) do Reino de Portugal, Dr° Cypriano de Pinna Pestana 

proibe o comercio ilegal de medicamentos, pois desde o principio do seculo XVI, o comercio 

destes produtos, com ou sem receituario dos fisicos, era privativo dos boticarios. Ao passo 

que em 1794 Maria I, publica edital em que toda e qualquer botica, deve ter um exemplar da 

Pharmacopedia Geral, para ajudar na aquisigao e tambem na facilidade de se encontrar o 

remedio certo. Ja em 1.808 quando houve a transferencia da sede da monarquia para o 
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Brasil, o principe regente Dom Joao IV cria a primeira escola de medieina, Escola de 

Cirurgia da Bahia, e em 05 de novembro do mesmo ano a Escola Anatomica, Cirurgica e 

Medica do Rio de Janeiro e ainda por decreto cria a botica do Hospital Militar. No ano de 

1.823, foram criados os primeiros cursos de Farmacia e em 1.860 o primeiro produto 

industrializado do Brasil, a pomada Boro-boracica criada pelo farmaceutico Joao Daudt 

Filho. A partir do ano de 1870 as boticas passaram a ser chamadas de Pharmacias, que 

atualmente se escreve farmacia, e os boticarios alem de serem obrigados a ter uma 

formacao tecnica ou academica sao reconhecidos hoje como farmaceuticos. 

Antigamente para se regularizar, e estar em dia com o governo, alem de pagar 

evidentemente os impostos em dia, a botica deveria conter um numero minimo, pre-

estabelecido em uma lista, de medicamentos, em quantidades que atendessem as 

necessidades locais. 

Ao longo das decadas, as boticas ou farmacias deixaram de ser monopolio dos assim ditos 

bem afortunados, para ser um negocio acessivel aos pequenos investidores, com o advento 

das microempresas e empresas de pequeno porte, que devem ser administradas por 

pessoas competentes e que saibam fazer uso das informacoes intrinsecas dos 

demonstrativos contabeis. 

Com base em estudo e visitas na maior parte dos estabelecimentos localizados no ambiente 

em estudo, constata-se que atualmente e visfvel o alto numero de empreendimentos 

farmaceuticos, com um grande estoque de medicamentos e cosmeticos, com folha de 

pagamento, receitas, despesas, lucros ou prejuizos, mas com gestores leigos com relagao a 

administracao desses e e justamente a capacidade de administrar esse tipo de 

empreendimento, que se faz necessario buscar, nas ferramentas contabeis, que geram 

informagoes confiaveis para a gestao do negocio, que esse trabalho visa, deixando claros os 

conceitos de contabilidade gerencial a serem adotados para que haja uma maximizagao dos 

lucros e consequentemente a continuidade da empresa. 

7.2 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Objetivando incentivar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, a CF de 1988, 

determinou nos artigos 146-lll-d, 170-IX e 179, tema que diz que a uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios devem dispensar tratamento juridico diferenciado e 
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favorecido as Microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte (EPP). A constituicao de 

1988 diz: 

Art. 146. Cabe a lei complementar: 

III - estabelecer normas gerais em materia de legislaeao tributaria, 
especialmente sobre: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
...d) definicao de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuicoes previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuicao a que 
se refere o art. 239. 

Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizacao do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos existencia digna, 
conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios: 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constitufdas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administracao no Pais. 

Art. 179. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
dispensarao as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurfdico diferenciado, visando a incentiva-las 
pela simplificacao de suas obrigacoes administrativas, tributarias, 
previdenciarias e creditfcias, ou pela eliminacao ou reducao destas por meio 
de lei. 

Todos esses artigos, que dedicam algumas vantagens e facilidades para as microempresas 

e empresas de pequeno porte, encontrados na CF de 1988, visam fazer com que as 

pequenas e medias empresas do pais se mantenham no mercado, segurando as vagas de 

empregos existentes e consequentemente criando outras, bem como possibilitando a 

geracao de renda e melhorando a qualidade de vida das pessoas na comunidade em que 

vivem. 

Apos esse grande avanco com a CF de 1988 varias leis foram criadas, concedendo 

beneficios para as microempresas e empresas de pequeno porte. No ano de 1996 a Uniao 

instituiu a Lei n° 9.317/96, pela qual foi criado um sistema simplificado de recolhimento de 

tributes e c o n t r i b u t e s federals, que dava a oportunidade de se firmar convenios, podendo 

abranger os tributos devidos aos Estados e Municipios. 

Segundo o manual da lei geral das micro e pequenas empresas, criado pelo SEBRAE e pela 

FENACON, nenhum dos estados aderiram ao simples instituindo regimes proprios de 

tributacao o que resultou em 28 tratamentos diferenciados no Brasil. 

A Lei N° 9.317/96 veio com o intuito de facilitar a vida dos pequenos e medios 

empreendimentos, em contra pallida os estados nao se interessaram em firmar estes 
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convenios, optando por ditarem seus regimes proprios de tributacao o que resultou em 28 

tipos de regimes, dos 27 Estados e do Distrito federal. 

O Estatuto Federal das microempresas e empresas de pequeno porte, aprovado pela Lei 

9.841 de 1.999, atribui beneficios nas areas administrativas, trabalhistas, de credito e de 

desenvolvimento empresarial, sendo que esses beneficios estavam limitados a esfera de 

atuagao do Governo Federal. A Lei 9.841/99 diz: 

Capitulo I 

Do Tratamento Juridico Diferenciado 
Art. 1° Nos termos dos arts. 170 e 179 da Constituicao Federal, e 
assegurado as microempresas e as empresas de pequeno porte tratamento 
juridico diferenciado e simpiificado nos campos administrativo, tributario, 
previdenciario, trabalhista, crediticio e de desenvolvimento empresarial, em 
conformidade com o que dispoe esta Lei e a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e alteracoes posteriores. 

Paragrafo unico 

O tratamento juridico simpiificado e favorecido, estabelecido nesta Lei, visa 
facilitar a constituicao e o funcionamento da microempresa e da empresa de 
pequeno porte, de modo a assegurar o fortalecimento de sua participacao 
no processo de desenvolvimento econdmico e social. 

Como ate o momento nao representava a simplificacao e o favorecimento proposto na CF 

de 1988, instituicoes de apoio e representagoes empresariais lutaram pela mudanca e em 

2003, com o movimento pela unificacao das normas e ampliagao dos beneficios foi 

aprovada em 19/12/2003 a emenda constitucional n° 42, alterando o art. 146 da CF que 

passou a sugerir Lei Complementar para estabelecer normas nacionais uniformes para o 

tratamento das mesmas. Algumas emendas feitas a Constituicao Federal permitiram a Lei 

Complementar estabelecer um regime nacional unico de arrecadagao para unir tributos. O 

regime unico deve ter as seguintes caracteristicas segundo o paragrafo unico do art. 146 da 

CF de 1988 com a alteragao pela emenda n° 42 de 2003: 

Paragrafo unico. A lei complementar de que trata o inciso III, d, tambem 
podera instituir um regime unico de arrecadagao dos impostos e 
contribuigoes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, 
observado que: 

I - sera opcional para o contribuinte; 
II - poderao ser estabelecidas condigoes de enquadramento diferenciadas 
por Estado; 
III - o recolhimento sera unificado e centralizado e a distribuigao da parcela 
de recursos pertencentes aos respectivos entes federados sera imediata, 
vedada qualquer reteneao ou condicionamento; 
IV - a arrecadagao, a fiscalizagao e a cobranga poderao ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional unico de contribuintes. 
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"Art. 146-A. Lei complementar podera estabelecer criterios especiais de 
tributacao, com o objetivo de prevenir desequilfbrios da concorrencia, sem 
prejulzo da competencia de a Uniao, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo." 

Foi apresentado a Camara dos Deputados um projeto que regulamenta as emendas a CF 

no ano de 2004, o que acabou dando origem a Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em que foi criado o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

pequeno porte. Nesta lei existem algumas normas nao tributarias que facilitam a vida do 

micro e pequeno empresario como tais: 

-Inscricao e baixa simplificada 

-Acesso facilitado e privilegiado as licitacoes publicas. 

-Simplificacao das relacoes trabalhistas 

-Incentivos ao credito, a capacitacao e a inovacao tecnologica. 

De acordo com essa lei as microempresas e empresas de pequeno porte sao consideradas 

sociedades empresariais, sociedades simples e empresario individual conforme a Lei 

Complementar n° 123. 

Capftulo II 

Da Definicao de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 

sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n 
10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o 
caso, desde que: 
I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 
juridica, ou a ela 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). 

As microempresas e empresas de pequeno porte representam as molas propulsoras da 

economia Brasileira, gerando emprego e renda para o pais e desenvolvendo uma melhor 

qualidade de vida para a populacao e para a regiao em que estao localizadas. 

A cidade de Sousa - PB possui um consideravel numero de ME e EPP, segundo dados 

obtidos da Receita Estadual da Paraiba no referido municipio existem 33 (trinta e tres) 
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estabelecimentos farmaceuticos. Neste trabalho foi avaliada a capacidade de utiiizacao das 

informacoes contabeis na gestao dos recursos das farmacias da do referido municipio 

e qual o nivel de importancia dada aos demonstrativos contabeis como fonte de informagao, 

que mesmo pertencendo a contabilidade financeira, pode ajudar de forma legal a 

organizagao dessas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.3 Empresas como Sistema Aberto 

Um ponto de grande importancia para a analise das empresas e justamente ver-se como um 

sistema aberto, pois os parametros decisivos para que uma empresa possa se destacar no 

mercado, nao e so se estudando de forma interna, mas sim como um sistema aberto onde 

variaveis externas influenciam definitivamente o desenvolvimento e continuidade das 

mesmas no mercado. Motivo esse pelo qual se viu necessidade de explanar sobre tal 

assunto. 

A concorrencia hoje se tornou muito acirrada, muitas vezes ate desleal, obrigando assim as 

empresas a se precaver contra possiveis ameacas do mercado externo e para isso 

precisam desenvolver tecnicas para a sua defesa diante desses obstaculos. 

Sistema segundo Padoveze (2007, p.45) "... pode ser definido como um complexo de 

elementos em interagao", varios pontos devem ser levados em consideracoes quando fala-

se em sistema, e como uma engrenagem, ou seja, uma unidade depende da outra, levando 

ao perfeito funcionamento do conjunto, onde a uniao dos mesmos otimizam todo o 

processo. 

Ainda seguindo o pensamento do autor, os sistemas classificam-se em abertos e fechados, 

sistemas fechados sao independentes do ambiente externo, ou seja, independentemente do 

que acontega fora do processo interno, nao sofrera nenhuma surpresa ou mesmo 

intervengao, mas por outro lado, tambem nao desfrutara de fatores positives do ambiente 

externo, como acontece no mundo que vive intensamente a globalizacao. 

Ja o sistema aberto caracteriza-se por interagir com o meio externo e suas transformaeoes e 

variacoes. Advindas do processo de globalizacao faz com que haja muitas mudancas no 

mercado ocasionando as empresas a necessidade de se adaptarem, estando sujeitas ao 

fracasso, caso essa adequagao nao seja praticada. A empresa deve ser vista como um 

sistema aberto, pois esta diretamente ligada as modificacoes e acontecimentos relativos ao 

ambiente externo, da mesma forma como deve ser visto o sistema de informagoes que 

segundo Padoveze (2007) representa um conjunto de recursos humanos, materials, 
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tecnologicos e financeiros agregados que segue uma sequencia logica para o 

processamento dos dados e tradugao em informagoes de forma a permitir as organizacoes o 

cumprimento de seus objetivos principais. 

Para se ter uma otimizagao dos resultados deve-se ter um bom sistema de controle 

gerencial que segundo Horngren, Sundem, Stratton (2006, p. 300) "O sistema de controle 

gerencial e uma integragao logica das tecnicas para reunir e usar as informacoes a fim de 

tomar decisoes de planejamento e controle, motivar o comportamento de empregos e avaliar 

o desempenho". Com um conhecimento mais elevado a respeito de sistemas controle 

gerencial, o gestor tern subsidios que podem fortalecer sua tomada de decisao, agindo de 

forma eficiente e com um menor risco de gerar problemas futures em sua empresa e 

tambem diminuindo custos, aperfeigoando assim suas tecnicas gerenciais. 

A informagao certa e tempestiva pode ser o diferencial para que uma empresa se destaque, 

surpreendendo seus concorrentes e mantendo-se forte no mercado, mas precisa-se ter um 

sistema que agregue valor as relagoes com funcionarios, fornecedores e clientes podendo-

se criar um ambiente harmonico em todo ciclo do negocio levando a empresa ao sucesso. 

A contabilidade de uma empresa pode produzir varios dados, que o auxiliem em sua 

manutengao no mercado, e a fungao da contabilidade gerencial volta-se a questao da 

interpretagao desses dados, transformando-os em informagoes preciosas para o processo 

de gestao, fazendo com que o gestor tenha subsidios suficientes para a tomada de decisao. 

7.4 Contabilidade Financeira 

Sobre a contabilidade financeira Crepaldi (2007, p.20), afirma: "Contabilidade financeira e o 

processo de elaboragao de demonstratives financeiros para propositos externos: pessoal 

externo a organizagao, como acionistas, credores, e autoridades governamentais". 

Nesta mesma linha de raciocinio o proprio (Crepaldi 2007) em seu livro, mostra de forma 

simples como os usuarios da contabilidade financeira utilizam as informagoes contabeis e 

cita exemplos como: governo, sindicato, fornecedores, fisco, etc, que tern interesse em 

conhecer a empresa. Sindicatos querem conhecer a capacidade de pagamento de salarios, 

credores desejam saber se a empresa tern condigao de honrar seus compromissos, 

ambientalistas querem conhecer qual a interagao da empresa com o meio ambiente. 
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E por sua vez, atraves dos demonstratives contabeis, que se pode atender a todos os 

usuarios atuais e potenciais. Contudo, esse tipo de contabilidade e muito influenciado pelos 

orgaos governamentais, que sao os que estabelecem, exigem e ditam padroes e 

regulamentos que determinam como os demonstratives sejam elaborados pelas empresas. 

De acordo com Padovezi (2007, p.36), "Contabilidade financeira e relacionada com o 

fornecimento de informagoes para os acionistas, credores e outros que estao fora da 

organizagao." 

Ambos os autores, (Padovezi 2007) e (Crepaldi 2007), possuem a mesma visao sobre a 

contabilidade financeira, que se apresenta como uma cumpridora dos requisites formulados 

pelo governo e pelo fisco, mas tambem tern como fungao mostrar aos usuarios externos, 

seus metodos de trabalho e como anda as finangas da empresa, trazendo novos 

investidores e clientes, por isso fica clara a importancia de se ter demonstratives completos 

e confiaveis em qualquer tipo de empresa. 

Na visao de Herculano (2006, p.25) "a contabilidade trata da identificagao, registro e 

comunicagao dos fatos economicos usando os termos contabilidade financeira ou societaria 

quando presta informagao aos usuarios externos, obedecendo a um processo normative..". 

O autor frisa e concorda com outros autores sobre a caracteristica principal da contabilidade 

financeira, que e gerar informagoes impreterivelmente para o usuario externo. 

Isso nao acontece em paises que usam o modelo contabil Anglo-saxdnico, adotado por 

paises como: Estados Unidos, Canada, Africa do Sul, etc, haja vista que percebem-se a 

existencia de uma profissao forte e atuante, um solido mercado de capitals, que busca 

atender primeiro os investidores e cuja informagao que mais interessa volta-se a pouca 

influencia do governo na definigao de praticas contabeis. Esta ultima caracteristica e quern 

difere a contabilidade financeira do Brasil e a destes outros paises, fazendo com que nossos 

demonstratives fiquem refens de normas, leis e formalidades que padronizam a 

contabilidade financeira de forma a beneficiar o governo onerando cada vez mais os custos 

das empresas que nao tern como se defenderem da elevada carga tributaria imposta pelo 

governo brasileiro. 

7.5 Contabilidade Gerencial 
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A contabilidade gerencial esta voltada mais para a administragao, e para os gestores que as 

coordenam, fornecendo informagoes que darao base a tomada de decisao, ou seja, o 

objetivo geral da contabilidade gerencial e fornecer essas informagoes, a toda a empresa, 

sendo distribuida cada informagao para o setor responsavel. 

O pensamento de Herculano (2006, p.25) explica a afirmagao anterior: "O foco nao e a 

divulgagao de informagoes para o publico. O processo de comunicagao ocorre dentro dos 

varios niveis hierarquicos da empresa e a utilizagao da informagao e diferente. Referem-se 

ao auxilio para a tomada de decisoes pelos proprios gestores.". Isso mostra que o foco da 

contabilidade gerencial volta-se ao processo de mostrar informagoes tempestivas e uteis 

para a tomada de decisao. 

(Herculano 2006) ainda aborda ainda as praticas de contabilidade gerencial: 

O seu significado esta relacionado com as ferramentas, sistemas e 

metodos que sao orientados para obtengao dos atributos ligados ao 

ramo da contabilidade gerencial. Alguns desses conceitos sao 

usualmente adquiridos atraves da experiencia pratica e da utilizagao 

dos termos usados nas disciplinas de contabilidade de custo, 

adquirida tanto nos cursos de graduagao como de pos-graduagao. 

Nesse contexto observa-se a necessidade de se ter o conhecimento tecnico do curso de 

graduagao, haja vista que o mesmo fornece todo o arcabougo teorico que possa sustentar o 

poder de decisao baseado na teoria, nas hipoteses e comprovagao realizadas atraves de 

pesquisas da importancia deste tema, contudo nao se deve desprezar a experiencia 

adquirida por administradores e gestores com os fatos do passado atrelando as tecnicas 

adquiridas nos cursos de graduagao as experiencias do dia-a-dia das empresas de forma a 

auxiliar no bom desempenho de uma administragao eficiente e eficaz dentro de um 

empresa. 

Crepaldi (2007, p.20), relata que: 

A contabilidade gerencial e o ramo da contabilidade que tern por 

objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresas que 

os auxiliem em suas fungoes gerenciais. E voltada para a melhor 

utilizagao dos recursos economicos da empresa, atraves de um 

adequado controle dos insumos efetuados por um sistema de 

informagao gerencial. 
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Seguindo o mesmo pensamento, Padoveze (2007, p.36) afirma que "Contabilidade gerencial 

e relacionada, com o fornecimento de informagoes para os administradores - isto e, aqueles 

que estao dentro da organizagao e que sao responsaveis pela diregao e controle de suas 

operagoes.". 

Ainda seguindo o pensamento de Padoveze, algumas praticas gerenciais abordadas no 

contexto sao fruto de muita experiencia ao longo dos tempos, empiricamente introduzida no 

mercado, e que tern muito valor para os atuais e futuros gestores, pois algumas dessas 

tecnicas de gerenciamento foram conquistadas a duras penas, de grandes erros e falhas 

cometidas por gestores no passado, e que deixaram ensinamentos para que outros 

administradores nao os cometa. Nao existe uma tecnica melhor do que aquela que foi 

moldada pelos erros do passado e que corrigidas podem se tornar dicas para o seu 

aperfeigoamento. 

Ainda seguindo o raciocinio do autor, se pode ter bons gestores ou administradores, sem 

que se tenham boas e tempestivas informagoes para embasar a tomada de decisao, pois 

assim, o risco de algo dar errado e muito menor, e o que uma empresa mais precisa, e 

justamente diminuir seus riscos e aumentar seus rendimentos. Quando uma empresa esta 

num grau de risco alto ela compromete todo o seu desempenho, pois alguns investidores 

deixam de investir por medo do que possa acontecer com ela no futuro, ao passo que 

quando uma empresa possui um grau de risco baixo, a mesma se torna mais confiavel 

atraindo mais investidores e com capacidade de crescer pelas vantagens oferecidas, diante 

desta situagao. 

A contabilidade gera demonstratives ou relatorios de fundamental importancia para todo e 

qualquer empreendimento, independentemente do seu tamanho, e se usados de forma 

eficaz, serao uma excelente ferramenta para se extrair dados, os quais podem-se 

transformar em informagoes preciosas, que tern a finalidade de embasar todo um processo 

de gestao, dando a oportunidade aos gestores de tomar as decisoes corretas inerentes ao 

seu ramo de negocio. 

Herculano (2006, p.25), retrata de forma objetiva a afirmagao anteriormente feita: 

"O papel da contabilidade nas complexas economias de mercado 

toma-se ainda mais importante uma vez que as organizagoes 

procuram sempre ser pro-ativas. Temos que escolher entre as 

melhores alternativas, e para identifica-las sao necessarios os dados 

contabeis." 
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Conceituando mais sobre contabilidade gerencial, Atkinson (2000, p.36) define contabilidade 

gerencial como: "o processo de identificar, mensurar, reportar e analisar informacoes sobre 

eventos economicos das empresas,". 

Trata-se de um processo dentro da empresa que necessita de habilidades que possam 

identificar, medir e proporcionar eondicoes de contornar o problema, e analisar com olhos 

clinicos as possibilidades de resolucao de problemas. A contabilidade gerencial busca 

desvendar a origem do problema com o intuito de resolve-lo antes que possa por em risco a 

situagao economica da empresa. 

Atkinson (2000, p.36), deixa explicito na sua concepgao, um exemplo de informagao 

gerencial contabil afirmando que: "Um exemplo de informagao gerencial contabil e o relatorio 

de despesas de uma segao operacional, tal como a segao de padaria de uma mercearia". 

Entende-se com isso que a informagao gerencial contabil, deve gerenciar suas informagoes 

por setores, ou como e muito falado na linguagem gerencial, por celulas, sendo mais facii a 

detecgao de problemas, como tambem suas devidas solugoes, podendo-se extrair todos os 

custos, gastos e despesas, definindo assim, todo o sistema de custeio, agilizando as 

decisoes. 

7.6 Contabilidade Financeira X Contabilidade Gerencial 

Dependendo da finalidade das informagoes extraidas dos demonstratives contabeis, temos 

dois tipos de contabilidade, a gerencial e a financeira. O quadro abaixo distingue melhor, 

contabilidade gerencial de contabilidade financeira: 

Quadro 1: Contabilidade Gerencial X Contabilidade Financeira 

FATOR CONTABILIDADE 

FINANCEIRA 

CONTABILIDADE 

GERENCIAL 

Objetivos dos relatorios e seus 

destinatarios 

Facilitar a analise financeira 

dos usuarios externos. 

Facilitar o planejamento, 

controle, avaliagao de 

desempenho e tomada de 

decisoes pelos usuarios 

internos (socios e gestores). 

Especies e forma dos relatorios BP, DRE, DLPA (DMPL), DFC 

e DVA, conforme os moldes 

legais, elaborados de forma 

resumida, preocupando-se 

precipuamente com a entidade 

como um todo. 

Orgamentos, relatorios de 

desempenho, de custos e 

outros nao rotineiros para 

facilitar a tomada de decisSes, 

elaborados de forma 

detalhada, com 

especificidades de partes da 
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entidade, como produtos, 

departamentos etc. e liberdade 

quanto a forma de elaboragao 

(obs. 1). 

Frequencia dos relatorios e seu 

horizonte temporal 

Relatorios anuais, semestrais 

ou trimestrais, conforme a 

legislagao, com abrangencia 

desse perfodo. 

Relatorios produzidos sempre 

que necessarios pela 

administragao, com horizonte 

temporal variavel, que vai 

desde horas a varios anos. 

Enfoque temporal dos valores 

utilizados 

Primariamente historicos 

(orientagao para o passado). 

Historicos e esperados 

(orientagao para o futuro). Uso 

formal de registros historicos e 

orgamentos. 

Bases de mensuragao dos 

dados 

Moeda corrente. Varias bases (moeda corrente, 

estrangeira - moeda forte, 

medidas fisicas etc.). 

Restrigoes nas informacoes Princfpios Fundamentals de 

Contabilidade. 

Sem restrigoes, salvo as 

determinadas pela propria 

administragao, como custos ou 

relevancia das informagoes. 

Arcabouco tecnico e teorico Ciencia Contabil. Ciencia Contabil, Economia, 

Finangas, Estatlstica, pesquisa 

operacional e comportamental 

etc. 

Caracteristicas da informagao Somente para mensuracao 

financeira e economica, sendo 

objetiva (sem vies), verificavel, 

relevante e tempestiva. 

Engloba a mensuragao fisica e 

operacional (processos, 

tecnologia, fornecedores, 

competidores etc.). Deve ser 

relevante e tempestiva, 

podendo ser subjetiva e 

possuir menores 

verificabilidade e precisao, 

desde que isso nao prejudique 

a qualidade da informagao. 

Perspectiva dos relatorios Orientagao historica. Orientagao para o futuro 

(planejamento, avaliagao de 

desempenho e 

estabelecimento de metas) e 

historica (avaliagao de 

resultados obtidos para 

orientar a tomada de decisoes 

futura). 

Implicagoes comportamentais Preocupacao em mensurar e 

comunicar fenomenos 

economicos, tendo as 

consideragoes 

comportamentais dos 

executivos importancia 

secundaria. 

Preocupagao com a influencia 

que as mensuragoes e os 

relatorios exercerao sobre o 

comportamento cotidiano dos 

gestores. 

Fonte: www.editoraferreira.com.br , Luciano de Oliveira 

http://www.editoraferreira.com.br
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Dentre as diferengas do quadro 1 se destacam para esse estudo as especies e forma dos 

relatorios, porque os relatorios produzidos pela contabilidade financeira sao mais tecnicos e 

quase sempre voltados para o fisco, tendo assim um carater normativo, obedecendo ao 

modelo exigido pelo governo. Enquanto que na contabilidade gerencial informacoes, por 

serem de suma importancia para os gestores, tomam forma de relatorios que tern um 

carater forte de precisao, por avaliarem a empresa dia-a-dia, haja vista que e deles que os 

administradores tiram todas as informacoes para criar seus pianos estrategicos. 

Outra diferenca importante e: A frequencia dos relatorios e seu horizonte temporal, enquanto 

os relatorios financeiros sao produzidos com espacos de tempo pre-definido, um ano, seis 

meses ou tres meses, os relatorios gerenciais sao produzidos tempestivamente no momento 

que se e requisitado, agregando ainda mais valor a informagao adquirida para o processo 

decisorio interno. 

Claro que as informacoes dos demonstratives financeiros podem ser acessadas por 

qualquer usuario, investidores ou credores, o que traz a grande diferenca e que eles sao 

uniformizados, normatizados, possuindo uma estrutura unica, haja vista que neles devem 

confer as informagoes contabeis que interessam ao governo. Um exemplo disto e a DFC 

(Demonstracao de Fluxo de Caixa), haja vista que muitas empresas brasileiras ja faziam 

este demonstrative ha anos, e a diferenca e que antes este instrumento era voltado a 

gestao, como um diferencial, ou seja, como ferramenta gerencial, pois a informacao era 

interna da empresa, que guardava estes dados ou informagoes para uso proprio. Contudo, 

com o advento da Lei N° 11.638/07, este demonstrative que era estritamente gerencial, 

passa a ser elaborado com todas as normatizagoes do governo, passando a ser mais um 

demonstrative financeiro. 

7.7 Sistemas de Custos Gerenciais 

Segundo (Martins, 2000), o sistema de custos adequado tern como objetivo apurar o custo 

dos produtos, oferecer a todas as areas da Organizagao as informagoes de custos de sua 

responsabilidade e propiciar subsidios a administragao para a tomada de decisao. 
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Para melhor entendimento da natureza dos custos, faz-se necessaria a distingao entre os 

seguintes conceitos: 

Custos -> sao sacrificios que uma empresa tern que arcar para atingir seus objetivos, 

transformando insumos em bens ou servicos. 

Segundo Homgren (1985, p. 47) define custos como: "um sacrificio ou a desistencia do uso 

dos recursos para usa-los em determinado fim". 

Perez Junior et al (1999, p. 16) refere-se a custos como sendo: "gastos relativos aos bens e 

servicos (recursos) consumidos na producao de outros bens e servicos". 

Classificagao dos Custos 

Os custos classificam-se em tres tipos, que sao: 

1) Quanto a Natureza -> classificagao que se refere a identificacao daquilo que foi 

consumido na producao. Muitas vezes a nomenclatura se assemelha a utilizagao para dar 

nomes a bens e servigos: insumos e materiais, mao-de-obra direta e indireta, manutengao e 

depreciagao de maquinas e equipamentos, combustfveis e lubrificantes. 

2) Quanto a identificacao do produto -> classificagao que se refere a maior ou menor 

facilidade de identificar os custos com os produtos, atraves de uma medigao precisa dos 

insumos utilizados, de relevancia do seu valor ou da apropriagao dos gastos por rateio, que 

podem ser diretos e indiretos. 

Custos diretos -> correspondem aos custos incorridos na instituigao e que tenham 

possibilidade de identificagao com um produto ou departamento. Para Beulke e Berto (2000, 

p.35) "Os custos diretos caracterizam-se, pois, pela possibilidade de sua especificagao por 

servigo prestado". 

Custos indiretos -> consistem em itens de custos em que nao ha referenda com um produto 

ou departamento, e a apropriagao faz-se com o auxilio de algum criterio de rateio. De 

acordo com Ching (2001, p. 17) os custos indiretos: "nao podem ser diretamente apropriados 

a um objeto de custo, senao por meio de rateios estimados e arbitrarios". 

3) Quanto a sua variacao quantitativa -> classificagao que se refere ao fato de que os 

custos podem variar proporcionalmente ao volume produzido ou podem permanecer 
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constantes, independentemente do volume e sao denominados de custos variaveis e custos 

fixos. 

Custos fixos -> correspondem aos custos vinculados a infra-estrutura e nao se alteram com 

as mudancas do volume de producao, dentro de determinada capacidade instalada, ou seja, 

o valor correspondente aos custos de natureza fixa permanece constante, independente de 

oscilac5es no volume. 

Custos variaveis -> correspondem aos insumos inerentes a producao dos servicos, sofrendo 

variacSes na mesma proporgao do volume de producao. 

Para Beulke e Berto (2000:35): 

A discussao do que e fixo ou variavel esta centrada no grau de 
variabilidade dos custos quanto ao nivel de ocupacao e nao quanto a 
sua mutabilidade, determinada pelo ritmo inflacionario, entendimento 
erroneo que as vezes se tern observado por parte das pessoas nao 
diretamente ligadas ao assunto. 

7.8 Metodos de Custeio 

7.8.1 Metodo de Custeio por Absorcao 

Segundo Crepaldi (2007,p.87) "O custeio representa um elemento essencial das atividades 

de contabilidade gerencial de uma empresa. O custo trata de estabelecer as despesas 

usadas por um produto, um grupo de produtos, uma atividade especifica ou um conjunto de 

atividades da empresa" 

Seguindo o raciocinio de Crepaldi (2007), O custeio tern como caracteristica principal isolar 

as despesas inerentes a um produto, grupo de produtos ou atividade, com isso, pode-se 

obter informagoes como: Quanto de custo cada produto ou grupo de produto representa 

dentro do processo produtivo, se algum dos produtos esta onerando a linha produtiva e 

principalmente, calcular a margem de lucro separadamente, sabendo-se onde a empresa 

deve investir mais ou ate mesmo tirar um produto da linha de producao. 

O custeio por absorcao e o metodo adotado pela legislacao comercial e pela legislacao 

fiscal, sendo valida para apresentacao das demonstracoes financeiras e para calculo e 

pagamento de IR(lmposto de Renda). Nesse processo de custeio por absorcao, apropriam-

se todos os custos, fixos e variaveis a producao do perfodo, sendo excluidos os gastos 

desvinculados da producao fabril. 
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De acordo com Padoveze ( 2007,p.345)" Para fazer o custeamento por absorcao, para mais 

de um produto, e necessario adotar criterios de absorcao ou rateio dos custos indiretos para 

os produtos." Os custos indiretos devem ser rateados, ou seja, divididos entre os produtos 

produzidos na linha de produgao, isso no caso antes exposto de custeio por absorcao. 

Herculano (2006, p.71), detalha os passos para se ter um bom sistema de custeio por 

absorcao afirmando que: 

"As vantagens da utiiizacao desse metodo e que a empresa nao precisa ter 
dois metodos de custeio, um para fins gerenciais e outro para fins de 
apuracao de resultado, para efeito do imposto de renda. A sua utiiizacao e 
simples e direta e e importante seguir alguns passos como: 

1 - identificacao da ordem de producao selecionada para o objeto de custo; 
2 - identificacao dos custos diretos da ordem de producao; 
3- identificacao dos custos indiretos relacionados com a ordem de producao; 
4- selecao da base de distribuicao para a aplicacao de cada conjunto de 
custos indiretos ao produto; 
5- determinacao da taxa unitaria do criterio de alocacao adotado para 
aplicacao dos custos indiretos a ordem de producao; 
6- atribuicao dos custos ao objeto de custos, pela adicao de todos os custos 
diretos e indiretos." 

Sobre as vantagens do custeio por absorcao Padoveze (2000) afirma que a mais clara 

vantagem do custeamento por absorcao e o fato de que ele obedece aos Principios 

Fundamentals de Contabilidade e as leis tributarias brasileiras e que ainda ele pode trazer 

menos custos de implementacao, ja que o mesmo nao separa os custos de manufatura nos 

componentes fixos e variaveis. facilitando ate mesmo o entendimento por parte tanto dos 

que administram como tambem por aqueles que se desfrutam dos lucros das empresas, 

mas sem muito conhecimento nessa area. 

Existe ai, o outro lado da moeda, ou seja, tem-se a economia de se fazer um unico sistema 

de custeio, mas perde-se toda a gama de informacoes uteis para a gestao e para o 

desenvolvimento da empresa. 

7.8.2 Vantagens e Desvantagens Atribuidas ao Custeio por Absorcao 

Entre as vantagens atribuidas ao custeio por absorcao, Garrison e Noreen (2001) comenta 

que estao na sua ampla aceitagao tanto pelos principios fundamentals de contabilidade para 
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efeito de auditorias externas como pela legislacao fiscal, com o objetivo de avaliar 

adequadamente os estoques e o custo dos produtos vendidos. 

Atkinson, et. al. (2000, p. 373) coloca que em tres circunstancias existem justificativas 

economicas para utilizagao do metodo de custeio por absorgao: 

1. em muitos contratos, principalmente, firmados com o setor publico, os pregos sao 

determinados pelos custos totais mais umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA markup1; 

2. no relacionamento de contrato de longo prazo com cliente para fornecimento de bens 

e/ou servigos. Pois o custeio por absorgao incorpora todos os recursos de atividade, 

sendo relevantes para as decisoes de prego e, 

3. utilizado para estabelecimento do prego-meta, ou seja, o prego e estabelecido sobre os 

custos totais mais um markup, sendo que o prego real praticado, flutuaria em tomo do 

prego-meta, conforme a variagao da demanda. 

Para Garrison e Noreen ( 2001, p.205) o problema fundamental do custeio por absorgao e 

que os custos indiretos fixos de fabricagao parecem variaveis em relagao ao numero de 

unidades vendidas, Essa percepgao erronea de que os custos unitarios do produto por 

absorgao sao variaveis pode levar os gestores a ter problemas gerenciais, incluindo 

decisoes inadequadas de determinagao de prego e de deixar de fabricar produtos que na 

verdade sao lucrativos. 

7.8.3 Metodo de Custeio Variavel 

Para Crepaldi (2007) o Custeio variavel, tambem conhecido como custeio direto, e um tipo 

de custeamento que consiste em considerar como custo de produgao de periodo, apenas os 

custos variaveis incorridos. 

No metodo de custeio variavel, nao se leva em conta os custo fixos, que sao tidos como 

despesas sendo encerradas no resultado do periodo. E feita uma separagao dos gastos, 

entre gastos fixos e gastos variaveis, e devido a isto se precisa de uma contabilidade muito 

bem feita, onde se possua um bom piano de contas que deixe claramente separados os 

custos fixos e variaveis. 
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Ja no entendimento de Padoveze (2007), fica claro que custeio direto ou variavel nao integra 

aos produtos, e aos inventarios, o valor dos custos fixos e indiretos. 

"Para fins de planejamento, um administrador deve ser capaz de prever qual dos dois 

resultados acontecera; e se espera que um custo varie, o administrador tambem precisa ser 

capaz de estimar por quanto ele variara. Para ajudar a fazer tais distincoes, os custos sao 

geralmente classificados como variaveis ou como fixos". (GARRISON , 2007, p. 37) 

O comportamento dos custos de uma empresa e uma resposta de variagao do nivel de 

atividade. A proporgao que o nfvel de atividade aumenta ou se reduz um custo especifico 

tambem aumenta ou diminui, neste caso a denominagao de custo fixo. Se o custo e variavel, 

o custo total sobe ou desce quando o nivel de atividade eleva ou cai. Quanto maior a 

producao, maiores sao os custos incorridos de producao. A empresa tern a obrigagao de 

produzir cada vez mais, mas com o cuidado de evitar que os custos aumentem 

desproporcional a producao, causando assim um declinio na producao. O quadro 2, que 

representa a variagao do custo total de baterias para a Saturn, em funcao da quantidade de 

carros produzidos em um mes, ilustra o conceito de custo variavel. 

QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: Comportamento do custo Variavel 
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Fonte: Adaptado de (Garrison, 2007) 
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QUADRO 3: Comportamento do Custo Fixo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Para planejar e controlar custos variaveis um administrador deve estar bem 

familiarizado com as diversas bases de atividade da organizacao. As pessoas 

as vezes acham que, se um custo nao varia com a produgao ou com as 

vendas, entao nao e um custo variavel. Isto nao e correto. Como e sugerido 

pela lista de bases mencionadas, os custos sao causados por muitas atividades 

diferentes dentro de uma organizacao."(Garrison 2007, p. 153). 

E compreensivel que um custo e variavel em relacao a uma base de atividade, tambem 

conhecida como fator gerador de custos. As horas de mao - de - obra direta, horas de uso 

de maquinas, unidades produzidas e unidades vendidas, o numero de quilometros 

percorridos por um vendedor, o numero de leitos ocupados num hospital, entre outros sao 

exemplos de fatores geradores de custos. 

"O ndmero e o tipo de custos variaveis numa organizacao dependem em 

grande parte, da estrutura e das finalidades da organizac§o. Uma empresa 

concessionaria de servicos de utilidades publicas, como a Florida Power and 

Light, com substanciais investimentos em equipamentos, tendera a ter poucos 

custos variaveis. A maior parte de seus custos esta associada a sua usina, e 

esses custos tenderao a ser insensiveis a variacdes dos niveis de servicos 

fornecidos. Uma empresa industrial como a Black and Decker, ao contrario, 

tendera a apresentar muitos custos variaveis, esses custos estarao associados 

a fabricacio e a distribuicao de seus produtos aos clientes". (Garrison 2007, p. 

154) 
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A quantidade de custos variaveis de uma empresa esta associada ao tipo de atividade que 

esta desenvolve. Quando se diz que um custo e variavel e porque ele varia em fungao do 

volume de bens e servigos produzidos pela organizagao. Uma empresa industrial, devido as 

atividades de fabricagao e distribuigao de produtos, tendera a apresentar muitos custos 

variaveis e numa empresa comercial o numero de custos variaveis bem mais baixo. 

O mesmo dilema vivido entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, e o que 

existe entre custeio por absorgao e custeio variavel, sendo o primeiro exigido pelos 

principios fundamentals de contabilidade e o segundo, sendo utilizado internamente como 

ferramenta gerencial. 

Uma das principals vantagens que se pode ver ao analisar o custeio variavel, e que os 

autores dispoem sobre elas em suas literaturas e a produgao de informagoes para a tomada 

de decisao gerencial. Com o custeio variavel tem-se a possibilidade de saber a margem de 

contribuigao (MC) que cada produto tern dentro do processo produtivo, sendo a MC 

calculada pelo prego de venda do produto menos o custo do mesmo. Com isso podem-se 

tomar varias decisoes importantes para o destino da empresa, como: Estocar ou nao, 

produzir ou reduzir a produgao, eliminar ou nao um produto da linha de produgao, etc. 
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QUADR0 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Fonte: Adaptado de Soares, Leal e Souza. Metodos de custeio utilizados pelas industrias de 
ceramica, 2005. 

Esse quadro expoe de forma resumida e inteligente as principais caracteristicas que diferem 

o sistema de custeio por absorgao ou tradicional, do sistema de custeio direto ou variavel, 

vindo a figurar todos os conceitos e citagoes vistas anteriormente. 

7.8.4 Vantagens e Desvantagens do Custeio Variavel 

Vantagens 

• A distingao entre custos variaveis e fixos permite levar em conta variagoes no volume 

de produgao e de usar as tecnicas do ponto de equilibrio e orgamento flexivel. 

• O calculo do lucro liquido pode ser mais rapido. 

• Decisao rapida nos casos seguintes: parar atividades que nao estao dando lucro; 

fixar pregos de venda para encomendas especiais (volume maior com prego menor 
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por unidade); uso de recursos de produgao escassos; fazer, comprar ou alugar um 

produto. 

Desvantagens 

• E dificil e arbitraria a distingao entre custos variaveis e fixos e a divisao dos custos 

semivariaveis ou semifixos entre seus componentes fixos e variaveis; 

• A medida que a produgao fica cada vez mais intensiva em capital (automatizagao) a 

parte fixa dos custos cresce. No entanto, o custeio direto so tern sentido se a parte 

variavel for maior ou significante em relagao a parte fixa (ou indireta). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.9 Custo, Volume e Lucro 

As empresas necessitam ter um conhecimento de quanto o custo ou mesmo o volume de 

vendas de uma organizagao influenciam no lucro da mesma. Nem sempre vender muito 

significa lucratividade maior, existem outras variaveis que podem comprometer o nivel de 

lucro de uma determinada empresa. 

Sobre custo, volume e lucro Garrison (2007, p. 190) dispoe: 

Como a analise CVL ajuda os administradores a entender as inter-relagoes 
de custos, volume e lucro, ela e uma ferramenta vital na maioria das 
decisoes. Essas decisoes incluem: que produtos e servigos se devem 
oferecer, que politica de pregos se deve adotar, que estrategia de marketing 
se deve empregar, e qual deve ser a estrutura basica de custos 

A analise da relagao entre custos, volume e lucro, (CVL) que fundamenta-se no 

conhecimento de como o lucro reage a pregos, custos e volume de vendas, pode ser 

utilizado para responder algumas questoes inerentes e se concentrar nas interagoes de 

cinco elementos: 

* 0 prego dos produtos 

* 0 volume 

*Os custos variaveis unitarios 

*Os custos fixos totais 

*Compostos de produtos vendidos 
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A relagao CVL explica como variagoes do nivel de atividade afetam a margem de 

contribuigao e o lucro operacional liquido, identificando o volume de equilibrio da empresa, 

sua margem de seguranga e as tendencias decorrentes das alteragoes de prego, custo e 

volume. A apresentagao das relagoes entre receita, custo e lucro pode ser efetuada em 

forma grafica, como um instrumento util para compreender de que modo e em que 

intensidade os custos e lucros reagem a variagoes do volume de vendas. 

Horngren (2000), dispoe sobre analise do custo-volume-lucro, quando diz: A analise de 

custo-volume-lucro,(CVL) propicia uma ampla visao financeira do processo de 

planejamento, ela examina o comportamento das receitas totais, dos custos totais e do 

lucro, a medida que ocorre uma mudanga no nivel de atividade, no prego de venda ou nos 

custos fixos. Normalmente os gerentes utilizam o CVL como uma ferramenta para auxilia-los 

a solucionar questoes do tipo: Em quanto seriam afetados os custos e as receitas se 

vendessemos 1.000 unidades a mais? Se aumentassemos ou diminuissemos o prego de 

venda? Se expandissemos o negocio para mercados no exterior? O CVL foi desenvolvido 

com o intuito de simplificar as hipo'.eses sobre os padroes de comportamento do custo e da 

receita. 

Toda agao tern uma reagao, principalmente quando se fala em mercado consumidor, em 

lucro e em expansao de negocio, pois existem fatores que podem altera-los do dia para a 

noite, por isso a importancia de se imaginar e retratar cenarios na estrategia de gestao com 

o intuito de justamente prever e se antecipar aos problemas e de avangar quando estiver 

diante da percepgao de boas oportunidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.10 Ponto de Equilibrio 

Segundo Santos (2006) apud Zorzal (2007) o equilibrio entre receitas de vendas e custos, 

torna-se indispensavel como instrumento no processo de decisao gerencial. Um dos fatores 

para o sucesso financeiro de uma empresa esta diretamente condicionado a existencia da 

melhor informagao gerencial. 

Para Zorzal (2007), "o ponto de equilibrio sera obtido quando o total dos ganhos marginais, 

que e a somatoria de todos os produtos comercializados, equivalerem ao custo estrutural 

fixo do mesmo periodo de tempo objeto de analise". 

Atkinson et al. (2000) diz que o ponto de equilibrio representa o momento da produgao no 

qual sao cobertos os custos dos recursos comprometidos, pelos lucros auferidos na 
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produgao e vendas de bens e servigos. O autor deixa claro que Ponto de equilibrio e o nivel 

em que o volume de vendas cobre os custos fixos comprometidos. 

Na concepgao de Dutra apud Zorzal (2007), o ponto de equilibrio, a empresa esta 

produzindo o suficiente para gerar receita que se iguala ao custo, ou seja, a empresa nao 

esta tendo lucro nem prejuizo quando esta operando em um nivel de produgao igual ao seu 

ponto de equilibrio, porque ela esta gerando recursos suficientes para remunerar os seus 

fatores de produgao. Este ponto indica o minimo de receita gerada pela produgao para que 

a empresa nao sofra prejuizo, sendo tambem denominado de ponto de ruptura, ponto de 

nivelamento, ponto critico ou ponto de quebra. 

Contudo, percebe-se que o ponto de Equilibrio representa um fator interessante a ser 

levantado no processo de gestao, ja que atraves dele a empresa pode tragar seus pianos 

estrategicos de gerenciamento, sendo o mesmo representado pelo marco que divide o 

momento em que a empresa cobriu seus custos e passou a ter lucro, ja que antes dele se 

encontrava em deficit. 

Figura 1: 
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Fonte: Adaptado de ZORZAL (2007). 
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O grafico acima mostra fielmente o que representa o ponto de equilibrio (PE), demonstrando 

que ate certo ponto das unidades vendidas a empresa encontrasse em prejuizo (vermelho), 

ao chegar ao seu ponto de equilibrio (verde), encontrasse neutra, ou seja, nem auferiu lucro 

e nem prejuizo, ja a parte azul do grafico representa o lucro que a empresa passara a ter 

apos o PE. 

7.10.1 Tipos de Ponto de Equilibrio 

FIGURA 2: Tipos de ponto de equilibrio 
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Fonte: Adaptado de ZORZAL (2007). 

7.10.1.1 Ponto de Equilibrio Contabil 

Sobre o ponto de equilibrio contabil, Perez apud Zorzal (2007) descreve que o mesmo 

define a quantidade de unidades que se deve produzir e vender. Para definir essa 

quantidade divide-se o gasto fixo total (custo fixo) pela margem de contribuicao unitaria 

(diferenca entre o prego de venda e o gasto variavel). A divisao do custo fixo pela margem 

de contribuicao unitaria demonstra a quantidade de produtos que devem ser fabricados e 

vendidos para cobrir os custos fixos. 

A formula para calcular o PEC, e: 

FIGURA 3: 

CUSTOS FIXOS 
PEC = 

Margem de Contribuicao Unitaria 

7.10.2 Ponto de Equilibrio Financeiro 
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Martins apud Zorzal (2007), descreve que dentro dos custos e despesas fixos registrados 

no periodo podem tambem estar incluidos custos e despesas que nao representam saida de 

caixa, como e o caso da depreciacao. Neste caso, os custos e despesas identificados como 

nao desembolsaveis, isto e, que nao representam saida de caixa devem ser excluidos para 

se determinar o ponto de equilibrio financeiro. 

FIGURA 4 : 

_ Custos Fixos- Depreciacao + Diviclas do Periodo 
r t v — — — ^ 

Margem de Contribuicao Unitaria 

7.10.3 Ponto de Equilibrio Economico 

Na opiniao de Martins (2000) apud Zorzal (2007) o ponto de equilibrio de uma empresa sera 

obtido quando a soma das margens de contribuicao totalizar o montante suficiente para 

cobrir todos os custos e despesas fixos; este e o ponto em que contabilmente nao haveria 

lucro ou prejuizo (supondo produgao igual a venda), logo, este e o ponto de equilibrio 

contabil. Mas um resultado contabil nulo significa que, economicamente, a empresa esta 

perdendo (pelo menos juros sobre capital proprio), voltando ao conceito de custo de 

oportunidade. Portanto, o ponto de equilibrio economico sera atingido quando a 

remuneragao do capital aplicado atingir a rentabilidade desejada,cujo verdadeiro lucro da 

atividade sera obtido quando contabilmente o resultado for superior ao retorno esperado. 

FIGURA 5 

Custos Fixos + Lucro Desejado 
PEC = 

Margem de Contribuicao Unitaria 

7.11 MARGEM DE CONTRIBUIQAO 

Para Martins (1996), a margem de contribuigao unitaria representa a diferenga entre a 

receita obtida com determinado produto e os custos e despesas que podem ser diretamente 

relacionados a este produto, sem que sejam necessarios procedimentos de rateio, ou seja, 

simboliza o que sobra para cobrir custos e despesas que nao estao ligados diretamente ao 

produto. 
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Segundo Padoveze (2007) "Representa o lucro variavel. E a diferenca entre o prego de 

venda unitario do produto e os custos e despesas variaveis por unidade de produto. 

Significa que em cada unidade vendida a empresa lucrara determinado valor". 

A margem de contribuicao unitaria obtida por cada um dos produtos fabricados em uma 

empresa, multiplicada pelas quantidades de produtos vendidos, indica a margem de 

contribuicao total, sendo que desse valor serao deduzidos os custos fixos, apurando-se 

entao o resultado, que podera ser lucro ou prejuizo (MARTINS, 1996). 

Para se ter uma margem de contribuicao corretamente calculada e necessario que a 

contabilidade tenha um bom piano de contas que explicite o que representa custos e 

despesas fixas ou variaveis, de modo a deixar este calculo mais simples, que pode ser 

usado como informacao importante na gestao gerencial da empresa. 

Nos dias de hoje e praticamente impossivel se falar de custos em administracao e gestao, 

sem que se relate e estude profundamente os ensinamentos da contabilidade gerencial e 

controladoria, que sao a base para se ter o controle total da empresa, atraves das 

informacoes que elas geram. 
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8 ANALISES DE DADOS 

Uma empresa sem um controle sob o gerenciamento contabil trabalha observando as 

turbulencias do mercado, e quern nao se organiza burocraticamente se torna vulneravel as 

suas oscilagoes, gastando mais tempo e dinheiro em problemas que poderiam ser 

antecipados. 

No entanto, atraves de visitas in loco, o que se percebe na cidade de Sousa/PB, e que nas 

micro e pequenas empresas do setor farmaceutico, o gerenciamento contabil ainda e uma 

realidade distante por parte do empresariado local, fazendo com que seus pequenos 

problemas gerenciais se tornem complexos e dispendiosos no fator tempo e dinheiro. 

Nesse sentido, a gerencia contabil pode ser usada como uma excelente saida para 

otimizacao dos custos, fator que ainda se mostra desorganizado nos estabelecimentos 

farmaceuticos da cidade de Sousa/PB, mas que o pequeno e micro empresario tern que 

ficar atento e analisar as tendencias de mercado e se preparar para possiveis ameagas e 

oportunidades. 

A presente pesquisa buscou com isso, analisar os dados que refletem alguns aspectos do 

mercado farmaceutico local, de forma que possamos tragar um diagnostico da situagao atual 

desse segmento.. 

G R A F I C O 1: S e x o d o s gestores 

• FEMININO 

• MA5CULINO 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 

A figura demonstra que 80% do empresariado local do setor farmaceutico e composto por 

pessoas do genero masculino, representando uma parcela siginificativa do poder de 
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decisao. Enquanto apenas 20% e formada por mulheres, refletindo assim ainda uma certa 

timidez com relagao a participagao feminina na gestao de empresas do setor. 

G R A F I C O 2: Esco la r idade d o s gestores 

• ENSINO FUNDAMENTAL 

• ENSINO MEDIO 

• SUPERIOR 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 

Outro fator apontado na pesquisa indica o nivel de escolaridade dos proprietaries de 

farmacias, em que 60% do empresariado se apresenta apenas com o ensino medio, 

enquanto 35% possuem nivel superior, lembrando que dos 35% que possuem ensino 

superior, nenhum deles possui formagao superior na area de gerenciamento de empresas, 

seja em contabilidade ou administragao ou cursos afins e 5% tern nivel fundamental. Isso 

pode justificar a falta de preparo para a busca de novas solugoes contabeis gerenciais e a 

resistencia em se adaptar a outras formas de gestao mais flexiveis ao mercado. 

O novo sistema de mercado exige cada vez mais preparagao e estudo sobre variaveis e 

riscos economicos e financeiros. Para acompanhar determinados avangos se faz necessario 

que as empresas contratem cada vez mais profissionais qualificados, para suprir certas 

carencias, das quais o empresariado em foco nao esta apto a desempenhar por falta de 

conhecimento tecnico-teorico. 
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G R A F I C O 3: Tempo de ex istencia da Farmac ia 

• ATE 10ANOS 

• ATE 15 ANOS 

• ATE 20 ANOS 

• MAIS DE 21 ANOS 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 

Quanto ao tempo de existencia, a pesquisa relata que o mercado farmaceutico local e 

composto, na sua maioria, por estabelecimentos que estao no mercado a no maximo, 10 

anos, em que apenas 30% estao com cerca de 15 anos, 20% com ate 20 anos e apenas 

10% permanecem ha mais de 21 anos. Isso reflete o crescimento crescente da concorrencia 

com o passar do tempo e a expansao dos novos empreendimentos. 

G R A F I C O 4: Numero de Funcionar ios 

• ATE 03 FUNCIONARIOS 

• MAIS DE 04 

FUNCIONARIOS 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 
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O numero de funcionarios nos estabelecimentos farmaceuticos de Sousa/PB, demonstra a 

proporcao do seu tamanho, ou seja, 60% das farmacias entrevistadas possuem no maximo 

03 funcionarios trabalhando. So 40% das empresas possuem mais de 04 empregados em 

atividade. Refletindo com isso, o aspecto da sobregarga de trabalho e comprometimento na 

qualidade dos servicos, observando-se a demanda de clientes. 

G R A F I C O 5: Faturamento medio anual 

• ATE 400 MIL 

• MAIS DE 400 MIL 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 

Analisando o faturamento das empresas pesquisadas, detectou-se que 60% dos 

estabelecimentos, declararam possuir uma receita menor que 400 mil reais por ano, 

enquanto 40% disseram ultrapassar esse valor, porem nao ultrapassando 1 milhao de reais. 

Tais dados, mostram algumas disparidades encontradas no comercio local, que pode ser 

compreendida a partir de algumas variaveis que envolvem o processo de organizacao e 

relagao com o cliente, as quais estao inseridas no processo de gerenciamento da mesma. 

Em sua maioria sao classificadas como micro empresas que aderiram ao SIMPLES. 

Buscando identificar a percepcao dos gestores sobre as praticas de Contabilidade 

Gerencial, foram formuladas algumas indagacoes sobre o referido tema. 

Verificou-se que a tomada de decisao do estabelecimento farmaceutico em 100% e dos 

proprietaries, refletindo a falta de um profissional com conhecimentos apropriados para 

gerenciar a empresa. 
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As micro e pequenas empresas do setor farmaceutico da cidade de Sousa/PB apresentam 

um panorama gerencial com algumas peculiaridades que demonstram certa precocidade e 

inexperiencia por parte dos seus gestores, tais aspectos podem ser analisados a partir do 

demonstrative produzido na pesquisa. Alguns dados merecem atengao para 

compreendermos melhor o perfil do empresariado farmaceutico de Sousa-PB. 

GRAFICO 6: APLICAQOES GERENCIAIS UTILIZADAS COMO DADOS DE CUSTOS 

• PRECO DO PRODUTO 

• ACEITACAO DE PEDIDOS 

• NAO UTILIZA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ ^ ^  ̂

Fonte. entrevista da pesquisa, 2008. 

Quando pesquisado sobre as aplicagoes gerenciais utilizadas como Dados de custos, 50% 

do empresariado nao utilizam esse tipo de procedimento, enquanto 30% usam a forma de 

Aceitagao de pedidos, ou seja procuram efetuar pedidos todos os dias de acordo com a 

necessidade, quando detectam que esta faltando algum produto, efetuam o pedido e no 

outro dia o produto e colocado no estoque e 20% optam pelo prego do produto, ou seja, 

procuram comprar aqueles fornecedores que tern menor prego. Isso significa dizer que 

existe uma lacuna a ser preenchida atraves de uma difusao de conhecimentos que pode ser 

desenvolvida pelo profissional contabil, buscando com isso suprir uma deficiencia gerada 

pela falta de informagao 
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GRAFICO 7: Calculo do prego de venda 

• MARGEM DE 

CONTRIBUICAO 

BOUTRA FORMA 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 

Para o calculo do prego de venda do produto, o grafico 7 revela que 70% dos entrevistados 

afirmaram usar outras formas de calculo, entre as mais citadas destaca-se o prego tabelado. 

Ja 30%, baseiam-se na margem de contribuigao, nesse aspecto, nota-se o predomfnio da 

busca de um valor uniforme, restrito a uma tabela distribuida entre esses gestores, os quais 

aproximam as margens de lucro e pregos praticados no comercio local. Nesse sentido, 

torna-se diflcil uma informagao precisa sobre a pratica de algum controle de contabilidade 

gerencial que seja desenvolvido por essa rede de estabelecimentos, de forma que esse tipo 

de procedimento prejudica a elaboragao mais sistemica de uma planilha de pregos que 

possa atuar de forma mais competitiva nesse mercado, pois eles desconhecem esse tipo 

gerenciamento de custos. 

Nesse sentido, a maioria ve a necessidade de mudar suas tecnicas no intuito de se 

sobressair diante das outras, mas acomoda-se na rotina burocratica que ja utiliza ha algum 

tempo, deixando sempre para depois algo que possa contribuir no melhoramento do 

gerenciamento das empresas do segmento farmaceutico. 
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GRAFICO 8: O contador pode auxiliar no processo gerencial 

CONCORDAM 
• TOTALMENTE 

E DISCORDAM 
TOTALMENTE 

DISCORDAM 
PARCIALMENTE 

Fonte: entrevista da pesquisa, 2008. 

Sobre a possibilidade do contador responsavel pela escrituracao contabil da empresa 

auxiliar no processo de decisao, detecta-se um acentuado grau de rejeigao que chega a 

50%, enquanto 40% concordam totalmente e 10% discordam totalmente. Esses dados 

possibilitam analisar ate que ponto chega a falta de informagao e atraso no que se refere a 

rotinas contabeis gerenciais no setor farmaceutico local, que muito embora, apresente-se 

com uma receita positiva, ainda tern muito o que avangar no processo de modernizagao de 

seus estabelecimentos. Os mesmos desconhecem que adquirindo conhecimento a respeito 

de praticas gerenciais, localizagao, divulgagao, promogoes entre outras podem alavancar 

consideravelmente seus estabelecimentos, Na maioria dos casos os gestores nao tern ideia 

do que seja praticas gerenciais, ou mesmo imaginam que as mesmas so sao utilizadas em 

empresas de grande porte localizadas em grandes regioes. 

Na maior parte dos entrevistados percebeu-se que os devidos contadores nao se 

pronunciam com relagao a esse ponto de tamanha importancia, nao buscam dispor de 

informagoes ou sugestoes para o aprimoramento do estabelecimento de uma forma geral, 

mostrando que a visao do contador no referido municipio, na maioria dos casos, e de 

apenas escriturar e nao como importante fonte de subsidios para a tomada de decisao dos 

gestores, agravado pelo contexto de ser micro-empresas com regimes diferenciados de 

Tributagao e exigencias de contabilizagao. 
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9 CONSIDERAQOES FINAIS 

A falta de informagao, muitas vezes nao se mostra como uma opgao dos pequenos 

empresarios, ou seja, talvez eles nao tenham oportunidade de aprender e ter acesso a 

informagoes basicas de contabilidade e administragao para poder char ou mesmo adaptar 

um modelo de gestao adequado ao seu empreendimento, como tambem devido a sua 

cultura, onde muitas vezes investimentos em pesquisa de mercado, analise de estoques sao 

tidas como despesas e que devem ser evitadas. 

O presente trabalho identificou a falta de conhecimento do empresariado do setor 

farmaceutico sobre os procedimentos que envolvem a contabilidade gerencial, bem como a 

falta de interesse em se adaptar novas praticas administrativas. Tais circunstancias 

decorrem da falta de instrugao dos seus gestores, que na sua maioria sao os proprios donos 

dos estabelecimentos. O trabalho concluiu tambem que os a maior parte dos gestores nao 

tern percepgao do que sejam praticas de contabilidade gerencial, e veem em si mesmo 

profundos conhecedores com relagao ao gerenciamento de suas empresas, haja vista a sua 

experiencia profissional adquirida ao longo dos anos no mercado. 

No sentido de buscar uma adesao, por parte do empresariado local, para o uso da 

contabilidade gerencial, uma alternativa seria a realizagao de palestras e seminarios que 

relatem a importancia da sua aplicabilidade e a otimizagao dos resultados administrativos-

contabeis, refletidos na eficiencia e dinamizagao dos servigos. Determinados eventos, 

poderiam ser realizados com a parceria de instituigoes como UFCG, SEBRAE e Camara dos 

Dirigentes Lojistas de Sousa e do Conselho Regional de contabilidade. Uma proposta para a 

conscientizagao do empresariado do setor farmaceutico local seria a exemplificar atraves de 

Estudos de casos, mostrando os resultados dos estabelecimentos que usam tais 

procedimentos. 

Ja que se trata de empreendimentos farmaceuticos, podemos dizer que a contabilidade 

gerencial cuidara totalmente da saude dessas empresas, protegendo-as de problemas de 

curto e longo prazo, fazendo com que estas se beneficiem com os subsidios oferecidos 

pelos procedimentos contabeis que Ihes sao disponibilizados. 

Se cada empresario entrevistado nesta pesquisa, mesmo de pequeno porte, tivesse a 

oportunidade de conhecer alguns conceitos de gestao e de contabilidade gerencial, com 

certeza seria uma grande chance de aprendizado, pois a mudanga para um novo contexto 

de gerenciamento contabil abriria algumas portas e se desenvolveria novos conceitos. 
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Assim, o contador e a ponte nao so para o desenvolvimento da escritura contabil como 

tambem um norteador de uma rotina burocratica dinamica e moderna que visa facilitar a vida 

da empresa e do empresario, dentro de uma economia de mercado, onde o alvo e 

praticidade e satisfacao do cliente. 
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O USO DAS PRATICAS DE CONTABILIDADE GERENCIAL: um estudo de caso nas 

micro e pequenas empresas do setor farmaceutico na cidade de sousa-pb 

ROVEIRO DE ENTREVISTAS 

1. Sexo: F ( ) M ( ) 

2. Faixa etaria: 

( ) 1 8 - 2 5 

( ) 26 - 33 

( ) 3 4 - 4 1 

( ) 4 2 - 4 9 

3. Funcao: 

( ) Proprietario 

( ) Gerente 

4. Grau de Escolaridade: 

( ) 1° grau incompleto 

( ) 1° grau completo 

( ) 2° grau incompleto 

( ) 2° grau completo 

( ) Superior 

5. Tempo de existencia da empresa: 

( ) 01 - 05 anos 

( ) 0 6 - 10 anos 

( ) 11 - 15 anos 

( ) 16 - 20 anos 

( ) 21 anos ou mais 

6. Numero de Funcionarios: 

7. Faturamento medio anual: 

8. Porte da empresa de acordo com a Lei n° 9.317/96 (SIMPLES): 
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PARTE 2 - IDENTIFICAQAO DA PERCEPQAO DOS GESTORES SOBRE AS PRATICAS 
DE CONTABILIDADE GERENCIAL 

1. Quais das aplicagoes gerenciais sao utilizados dados de custos? 

Prego do produto 

Aceitagao de pedidos 

Avaliacao de estoques 

Outro, qual? 

Nao utiliza 

Observacoes: 

2. Para o calculo do prego de venda do produto quais medidas sao utilizadas? 

Margem de contribuigao 

Analise custo volume lucro ou ponto de 

equilibrio. 

Outro, qual? 

Nao utiliza 

Observagoes: 

3. Voce pode afirmar, de acordo com sua percepgao ou experiencia, que o uso de 

ferramentas, metodos ou sistemas gerenciais deve ser utilizados para auxilia-lo na 

tomada de decisao? 

• Concordo Totalmente 

• Concordo Parcialmente 

• Neutro 

• Discordo Parcialmente 

• Discordo Totalmente 
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4. O contador responsavel pela escrituracao contabil da empresa poderia auxilia-lo no 

processo de tomada de decisoes gerenciai? 

• Concordo Totalmente 

• Concordo Parcialmente 

• Neutro 

• Discordo Parcialmente 

• Discordo Totalmente 


