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RESUMO 

Observa-se a necessidade das empresas em refletirem sobre suas praticas gerenciais e os 
modelos de planejamento e controle gerencial que mais se adequem a sua realidade, visto 
que a gestio tende a ser essencial para as organizacdes. Este trabalho tern como objetivo 
conhecer o nivel do planejamento e do controle gerencial nas microempresas de confeccoes 
do munictpio de Catole do Rocha-PB, mostrando a importincia dessas ferramentas para o 
bom desempenho das empresas. Para isso, apresenta o processo de gestio empresarial, 
direcionando-o para a microempresa, enfatizando as funcoes de planejamento e controle 
gerencial, considerados essenciais para a qualidade da gestao dos negocios. O 
procedimento metodologico utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa 
bibliografica, qualitativa e de uma pesquisa de campo, utilizando-se da aplicacao de um 
questionario com objetivo de conhecer o perfil do gestor e qual a visio que eles tern do uso 
do planejamento e os controles gerenciais. Por meio da analise dos dados, percebe-se que 
a empresa envolvida nesta pesquisa nao utiliza de qualquer tipo de planejamento e controle 
gerencial, por parte das empresas reduz as suas possibilidades de lucratividade 
consequentemente prejudicando a sua capacidade de se expandir, no qual constatamos que 
70% dessas empresas afirmam que a causa da nao expansio deve-se a falta de recursos 
financeiros derivados da falta de um controle gerencial de suas funcoes e de um 
planejamento adequado. Como se percebe tambem que as empresas que se utiliza de 
alguma tecnica de planejamento e controle gerencial demonstram um bom desempenho, 
inclusive conseguindo realizar novos investimentos e consequentemente expandindo seus 
negocios. Entende-se que, para melhorar o conhecimento dos gestores das microempresas 
faz-se necessaries um maior direcionamento, por parte dos estudiosos, no que diz respeito a 
gestio dessas empresas, objetivando dar suporte mais adequado aos seus gestores, para 
que eles entendam a importincia de se utilizar tecnicas gerenciais que propiciem um bom 
desempenho de suas empresas. 

PALAVRAS-CHAVES: Planejamento, Controle Gerencial e Microempresa. 



ABSTRACT 

The need of the companies is observed in they contemplate on yours you practice 
managerial and the planning models and managerial control that more they are adapted your 
reality, because the administration tends to be essential for the organizations. This work has 
as objective knows the level of the planning and of the managerial control in the small 
businesses of makings of the municipal district of Catole of the Rocha-PB, showing the 
importance of those tools for the good acting of the companies. For that, it presents the 
process of managerial administration, addressing him/it for the small business, emphasizing 
the planning functions and managerial control, considered essential for the quality of the 
administration of the businesses. The methodological procedure used in the development of 
this work it was the research bibliographical, qualitative and of a field research, being used of 
the application of a questionnaire with objective of knowing the manager's profile and which 
the vision that they have of the use of the planning and the managerial controls. Through it 
analyzes her/it of the data, it is noticed that the company involved in this research it doesn't 
use of any planning type and managerial control, on the part of the companies it reduces your 
profitability possibilities consequently harming your capacity to expand, in which verified that 
70% of those companies affirm that the cause of the non expansion is due the lack of derived 
financial resources of the lack of a managerial control of your functions and of an appropriate 
planning. As it is also noticed that the companies that it is used of some planning technique 
and managerial control demonstrate a good acting, besides getting to accomplish new 
investments and consequently expanding your businesses. He/she/you understands each 
other that, to improve the managers' of the small businesses knowledge it is done necessary 
a larger direcionamento, on the part of the specialists, in what tells respect the administration 
of those companies, aiming at to give more appropriate support to your managers, for them 
to understand the importance of using managerial techniques that propitiate a good acting of 
your companies. 

WORD-KEYS: Planning, Managerial Control and Small business. 
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1. INTRODUCAO 

As mudancas tecnologicas ocorridas nos ultimos anos, assim como o grande aumento da 

concorrencia, tern gerado para as empresas, a necessidade de aprimoramento de suas 

tecnicas administrativas, visando acompanhar o ritmo das informacoes que se processam 

muito rapidamente. 

Segundo Oliveira, Perez Jr. e Silva (2007, p. 138), "o modeio de gestio representa os 

principios basicos que norteiam uma organizacao e serve como referencial para orientar os 

gestores nos processos de planejamento, tomada de decisoes e controle". 

Diante disso, percebe-se que o processo de planejamento e responsavel pelo modeio de 

gestao utilizada pela empresas permitindo que os gestores tenham a possibilidade de 

tomarem decisoes mais convenientes para contribuir com informacoes decisivas para obter 

uma gestao de qualidade para o pleno desenvolvimento da empresa. 

Segundo Maximiano (2007, p. 138), o processo de planejamento e a 
ferramenta para administrar as relacoes com o future, e uma aplicacao 
especifica do processo de tomar decisoes, as decisoes que procuram, de 
alguma forma, influenciar o future, o que serao colocadas em praticas no 
futuro, sao decisoes de planejamento. 

Portanto, planejamento significa decidir antecipadamente, ou seja, escolher alternativas de 

acio que possibilitam alcancar objetivos desejados, controlando dessa maneira o futuro da 

organizaclo e as etapas do processo de gestao, onde os gestores ir io projetar cenarios e 

escolher a melhor altemativa, buscando diminuir os riscos e as incertezas. 

Segundo Maximiano (2007, p. 359) controle e o processo de produzir e 
usar informacoes para tomar decisoes, sobre a execucao de atividades e 
sobre os objetivos. As informacoes e decisoes de controle permitem manter 
uma organizacao ou sistema orientado para seus objetivos. 

Dessa maneira, o processo de controle engloba a comparacao entre o planejado e o 

executado, para que as diferencas existentes no processo possam ser avaliadas, para que 

sejam corrigidas e disciplinar para serem executadas direcionando-as de forma a convergir 

com o que foi planejado e programado. 

O planejamento e controle gerencial se fazem necessario em todas as empresas nao 

importando qual o seu porte para que permita que seus gestores tenham uma visao ampla 

dos eventos, evitando que o mesmo fique surpreso por qualquer imprevisto que venha 

colocar a empresa em risco, ou ate mesmo leva-la a falencia. 
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Dessa forma, objetivando conhecer o nivel do planejamento e o uso do controle nas micro e 

pequenas empresas do setor de confeccdes do municipio de Catole do Rocha - PB, bem 

como, comprovar ou nao, a relacao direta existente entre a aplicabilidade dessas tecnicas 

administrativas e as decisoes de negdcios das empresas. Realizando um estudo nas 

microempresas, atraves da aplicacao de um questionario que visa obter informacoes 

necessarias para serem analisadas, para que possam ser respondidas as questdes 

levantadas neste trabalho. 

1.1 DELIMITACAO DO TEMA E DO PROBLEMA 

No mercado atual, com o aumento da competitividade entre as empresas, fica evidenciada a 

necessidade de utilizacao de ferramentas existente na contabilidade gerencial para auxiliar 

os gestores na administracao das empresas, utilizando as informacoes obtidas atraves do 

seu planejamento para tomada de decisoes que venha a ajudar na continuidade de seus 

empreendimentos. 

Para Coronado (2006, p. 08), "no atual cenario econdmico mundial de mudancas e riscos, as 

corporacoes convergem para uma situacao de alerta, e mais do que nunca, orientam-se para 

uma visao empreendedora e moderna, porem cautelosa e competitiva". 

Dessa maneira, o uso das praticas gerencial vem contribuindo para que os gestores, atraves 

de suas informagoes, sejam capazes de planejar dentro da empresa, os recursos adquiridos 

e assegurar que os mesmos sejam usados de maneira correta para obtencao dos resultados 

desejados. 

Dessa forma, as microempresas necessitam de instrumentos que possibilite o planejamento 

e o controle de suas atividades, e que de certa forma, sua participacao seja indispensavel 

em todo o processo de tomada de decisao, o que na maioria das vezes impede esse 

processo pode esta relacionado com a nao preparacao adequada dos seus gestores e a 

falta de estrutura adequada das empresas para que possam alcancar os resultados 

desejados. 

Este estudo pretende verfficar Qual a importancia do planejamento e do controle 

gerencial para as tomadas de decisoes na visao dos gestores das empresas 

comerciais do setor de confeccdes do municipio de Catole do Rocha - PB? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se esta pesquisa pela relevancia do tema, percebe-se que o assunto expianado 

neste trabalho tem grande influencia no sentido de saber o nivel de utilizacao do 

planejamento e do controle gerencial nas microempresas e como essas informacoes 

contribuicao para que os gestores possam avaliar suas acoes e desenvolver as estrategias 

necessarias para alcancarem seus objetivos, visto que este se caracteriza como um dos 

fatores determinantes para a continuidade das suas atividades operacionais. Por esse 

motivo, para efeito desta pesquisa, resorve-se selecionar as microempresas do setor de 

confeccdes do municipio de Catole do Rocha-PB, com objetivo de verificar as condicdes do 

uso das praticas de planejamento e do controle gerencial usadas pelos gestores. 

Segundo o IBGE o municipio de Catole do Rocha encontra-se iocalizado no alto sertao 

paraibano, limitando-se ao norte com o estado do Rio Grande do Norte e parte do municipio 

de Belem do Brejo do Cruz, ao sul com Jerico e Riacho dos Cavalos, a leste com Brejo do 

Cruz e a oeste com Brejo dos Santos e Joao Dias RN. Possui uma area de 552 Km2 e uma 

populagao de 27.548 habitantes esta situada a 427 km da capital Joao Pessoa. Possui um 

PIB per capita de R$ 3.507, 00. 

Segundo o Sebrae (2009), o setor de corrfeccao da Paraiba tem alcancado visibilidade e 

diversificacao nos ultimos anos. No polo regional o setor apresenta grande avanco a partir 

de um trabalho voltado para a captacdo, ortentacao tecnicas e acesso a novos mercados. 

Em menos de tres anos, a venda de pecas na Paraiba teve um aumento em quase de 200%. 

Alguns dos empreendimentos ja exportam e a expectativa e de mais negocios nos prdximos 

anos, tendo como foco o mercado da moda, a exemplo da moda praia e roupa intima. 

A importancia deste trabalho e tentar mostrar que mesmo as microempresas, elas tem como 

elaborar e por em pratica planejamentos e controles gerenciais adequadas para cada setor 

da empresa, objetivando atingir o produto final que e o lucro tio esperado pelos 

empresarios. 

A relevancia deste trabalho e buscar um levantamento de informacoes que atendam melhor 

as necessidades de planejamento e do controle adotados pelos empresarios do setor de 

confeccdes da cidade de Catole do Rocha-PB, com o comprometimento de produzir um 

estudo que possa ser utilizado em buscar de solucdes confiaveis em prol de um 

desenvolvimento econdmico e financeiro das microempresas do municipio de Catole do 

Rocha-PB. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

• Investigar a concepcao dos gestores das micro e pequenas empresas de confeccdes 

do municipio de Catole do Rocha - PB, sobre a importancia do planejamento e do 

controle gerencial para dar suporte nas decisoes para gerenciar as empresas. 

1.3.2 Objetivos especiftcos 

• Tracar o perfil dos gestores das empresas de confeccdes no municipio de Catole do 

Rocha - PB; 

• Identificar a visio dos gestores com relacao ao papel do contador na gestio da 

empresa; 

• Verificar quais os tipos de centrales gerenciais que sao utilizados pelos gestores para 

auxilia-los nas tomadas de decisoes. 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

1.4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza desta pesquisa pode ser classificada como qualitativa por se tratar de uma 

pesquisa semi-estruturada, uma vez que se procurou descobrir qual o significado atribuido 

pelos sujeitos pesquisados acerca do problema levantado. Conforme afirmam Souza, Fialho, 

e Otani (2007), a pesquisa qualitativa busca interpretar os fendmenos atribuindo signrficados 

aos mesmos. 

Assim, a abordagem qualitativa nao busca quantrficar dados de forma estatlstica, mas 

correlacionar o entendimento das variaveis pesquisadas segundo a compreensio do sujeito 

pesquisado. 

1.4.2 CLASSIFICACAO QUANTO AOS MEIOS 

Esta e uma pesquisa bibliografica, pois se realizaram atraves de pesquisa em livros, artigos 

cientificos e dissertacdes. 
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Segundo Souza (2007, p.41), diz que a pesquisa bibliografica, consiste na obtencao de 

dados atraves de fontes secundarios, utilizadas como fonte de coletas de dados materias 

publicados como: livros, periodicos cientificos, revistas, jornais, teses, dissertacdes e etc. 

1.4.3 CLASSIFICACAO QUANTO AOS FINS 

O presente estudo tambem se trata de uma pesquisa descritiva, pois, pretende ievantar 

materias que serao coletados nas empresas de confeccdes, com a pretensao de analisa-los 

e interpreta-los sem quaiquer intervencao nos dados. 

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

caracteristicas de determinada populacdes ou fendmenos. Uma de suas caracteristicas esta 

na utilizacao de tecnicas de coletas de dados tal como o questionario. 

1.4.4 QUANTO AO UNIVERSO 

O presente trabalho caracteriza-se como estudo de campo que segundo Santos (2000), 

consiste na coleta de dados onde os fatos acontecem. 

Segundo informacoes da Coletoria Estadual do municipio de Catole do Rocha-PB, encontra-

se com 55 (cinquenta e cinco) empresas do setor de confeccdes em funcionamento, das 

quais, segundo os dados, 47 sao escritas no regime de tributacao do Simples Nacional e 8 

no regime de empresa Fonte, das quais 14 sao associadas ao CDL (Camara dos Dirigentes 

Lojistas). 

1.4.5 QUANTO A AMOSTRA 

A amostragem foi do tipo sistematica, haja vista que os seres da populacao ja estao 

ordenados, nesse caso, a selecao dos elementos que formaram a amostra foram feitas por 

um sistema aplicado pelo prdprio pesquisador, que representa 36% do universo de 55 

empresas do setor de confeccdes do municipio de Catole do Rocha-Pb, o que, represente 

assim o numero de 20 empresas pesquisadas, 

1.4.6 FERRAMENTA DE COLETA DE DADOS 

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

aplicacao de um questionario contendo 19 (dezenove) questdes, subjetivas, visando verificar 
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a visao dos gestores sobre a importancia de planejamento e controle gerencial para 

decisoes gerencias da empresa. 

1.4.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento estatistico utilizado para os dados obtjdos sera uma analise descritiva, atraves 

da utilizacao do programa Microsoft Excel 2003, sintetizou-se os valores resultantes dos 

questionarios chegando aos percentuais que foram descritos atraves de 09 tabelas, depois 

esses resultados foram transferidos para o Microsoft Word a fim de serem apresentados 

neste trabalho. 
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2 R E F E R E N C I A L TEORICO 

2.1. PLANEJAMENTO 

Crescer e permanecer no mercado sao os objetivos de toda e qualquer empresa com fins 

lucrativos. Mas para que esses objetivos sejam alcancados e preciso que haja organizacao 

desde o inicio das atividades da empresa ou ate mesmo a partir da intencao dos 

empresarios de abrir a empresa. Isso porque no atual mercado competitivo, na qual as 

empresas precisam se esforcar ao maximo para atender aos desejos dos clientes, que estio 

se tornando cada vez mais exigentes, nao ha espaco para empresas mal administradas e 

sem organizacao. 

Diante de tal cenario, a continuidade da empresa depende da visao administrativa de seus 

organizadores, ate porque sao varios os fatores, tanto internos quanta externos, que a 

influenciam, e e a habilidade de controla-los, que dara ao gestor da empresa a seguranca 

nas suas decisoes. 

A agao do administrador deve estar presente ate mesmo antes do funcionamento da 
empresa, no momenta de definir os objetivos a serem alcancados a na determinacao da 
missao da mesma. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 24) 

Missao signifies finalidade, objetivo ou proposrto basico e permanente da 
existencia de uma empresa; esta sempre ligada ao oferecimento de produtos 
e servicos para a satisfacio das necessidades do consumidor. 

Alcangar os objetivos e cumprir sua missao e essencial para a existencia de uma empresa, 
mas esses fatores s6 serao alcancados se houver planejamento, pois e atraves do 
planejamento que sao tragados inicialmente os objetivos. 

Segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 43): 

Pode-se conceituar o planejamento em um sentido amplo, como sendo a 
determinacao dos objetivos a serem atingidos e dos meios pelos quais esses 
objetivos devem ser alcancados. E a ponte que serve de elo entre o estagio 
onde estamos e o estagio para onde vamos. 

Assim, entende-se que, o planejamento e feito com vistas ao futuro. Busca-se, por meio 

dele, trazer para a empresa o resultado desejado, ou seja, o alcance de sues objetivos, 

tornando-se essencial para o bom desempenho da gestao empresarial. Portanto, com base 

no planejamento realizado, os gestores saberao qual o caminho a ser percorrido pela 

empresa. Como descreve Figueiredo e Caggiano (1997, p. 43), " planejamento e a mais 
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asica de todas as funcoes gerenciais, e a habiiidade com que esta funcao sendo 

desempenhada determina o sucesso de todas as operacdes. 

2.1.1 CARACTERISTICAS DO PLANEJAMENTO 

Mosimann e Fisch (1999, p. 45) destacam algumas caracteristicas do planejamento. 

a. O planejamento antecede as operacdes. Estas devem ser compatfveis com que 
foi estabelecido no planejamento. 

b. O planejamento sempre existe em uma empresa, embora muitas vezes nao 
esteja expresso ou difundido. Quando informal, estara contido, no minimo, no 
cerebro do dirigente. 

c. O planejamento deve ser um processo dinamico, associado ao controle 
permanente, para poder se adaptar as mudancas ambientais. Quando nao ha 
planejamento, nao pode haver controle. 

d. O planejamento tende a reduzir as incertezas e, consequentemente, os riscos 
envolvidos no processo decisdrio, aumentando a probabilidade de alcance dos 
objetivos estabelecidos para a empresa. 

e. O planejamento deve interagir permanentemente com o controle, para que se 
possa saber se esta sendo eficaz, isto e, alcancando seus objetivos, pois 
planejamento sem controle nao tem eftcaeia, 

f. Associado ao controle, o planejamento serve para a avaltacao de desempenho da 
empresa e das areas. 

Desta forma, percebe-se que nao basta apenas planejar as atividades da empresa, e preciso 

que haja controle sobre elas para que se alcance os objetivos desejados, o que mostra o 

alto grau de relacao existente entre o planejamento e o controle, ferramentas de grande 

utilidade de qualidade. 

2.1.2 TIPOS DE PLANEJAMENTO 

Gerir uma empresa com qualidade n lo e uma tarefa facil, principaimente em um mercado 

em que as informacoes necessarias a esta funcao se processam muito rapidamente, 

obrigando as empresas a buscarem meios que Ihes auxiliem no acompanhamento destas 

informacoes. 

Para conseguir captar todas as informacoes e transforma-las em pecas uteis a 

administracio, os gestores utilizam-se de varias ferramentas de apoio a gestao, que Ihes 

darao suporte durante todas as suas acdes dentro da empresa. Entre essas ferramentas, 

encontra-se o planejamento, indispensavel para uma gestio empresarial de qualidade, pois 

com base nele, o gestor podera determinar todas as atividades da empresa. 

O planejamento pode ser feito de forma ampla, considerando todos os aspectos que 

envolvem a empresa, ou de forma mais restrita, tratando a empresa em partes. 
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Monsimann e Fisch (1999) classrficam o planejamento em tres tipos, de acordo com a 

amplitude ou nfvel de atuacao: Planejamento Estrategico; Planejamento Tatico; 

Planejamento Operacional. 

2.1.2.1 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

No planejamento estrategico e explicado como os objetivos devem ser atingidos, especifica 

as acoes que devem ser executadas e o que deve e como deve ser feito. E nesta etapa do 

planejamento que a missao da empresa sera formalizada, neste momento os gestores 

planejario o produto a ser fabricado, em que mercado atua, qual o publico a ser atingido, 

quern serao seus fornecedores, quern serao seus colaboradores, quais os recursos, enfim 

todas as analises internas e extemas sao feitas neste momento. 

Segundo Terence (2002, p. 18): 

Planejamento Estrategico e um processo gerencial que examina as questoes 
principals da organizacao, considerando a analise do ambiente externo e 
intemo, determinando um ramo ampio e generalizado para a organizacao. De 
forma geral, o planejamento estrategico possui um horizonte de tempo longo 
e sua elaboracao e de responsabilidade dos nfveis mais altos da empresa, 
embora a participacao de outros nfveis seja fundamental para que o piano se 
tome condizente com a realidade da organizacao, e ainda, para que este 
envolvimento diminua a resistencia a sua implantacao. 

Observa-se que, dos tres tipos de planejamento citados anteriormente, o estrategico e o que 

alcanca maior nivel de abrangencta, em virtude de considerar todos os fatores que envolvem 

a empresa. E na elaboracao do planejamento estrategico que o gestor observa todas as 

variaveis que influenciam no desempenho da organizacao, analisando as oportunidades e 

ameacas oferecidas, buscando, atraves da anilise dos pontos fortes e dos pontos fracos da 

empresa, tirar vantagens das oportunidades e superar as ameacas. 

Mosimann e Fisch (1999, p. 46) descrevem: 

- pontos fortes sao as variaveis internas e controlaveis que propiciam uma 
condicao favoravel para a empresa, em relacao ao seu ambiente. 
- pontos fracos sao as variaveis internas e controlaveis que provocam uma 
situacao desfavoravel para a empresa, em relacao a seu ambiente. 
- oportunidades sao as variaveis extemas e nao controlaveis pela empresa 
que podem criar condicoes favoraveis para a empresa, desde que a mesma 
tenha condicoes ou interesses de usufruWas; e 
- ameacas sao as variaveis extemas e nao controlaveis pela empresa que 
podem criar condicoes desfavoraveis para a mesma. 
- Os pontos fortes e fracos compSem a analise interna, enquanto as 
oportunidades e ameacas compoes sua analise externa. 
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Na anaiise do ambiente externo, o gestor devera observar os diversos fatores existentes, 

assim como todas as possiveis influencias que afetario os resultados da empresa na 

realizacao de suas atividades. A analise desses fatores e a base para que se tenha 

conhecimento da situacao geral do ambiente, avaliando-se os cenarios econdmicos, politico, 

social e tecnologico, alem de diversos outros que estao presentes no ambiente externo a 

empresa e que, se forem bem observados, poderao trazer para o gestor informacoes 

bastantes uteis para sua gestao. 

Informacoes do tipo concorrencia no setor, exigencia dos consumidores e mercado 

fornecedor sao todas extraidas da analise externa e sao essenciais na elaboracao do 

planejamento estrategico da empresa. 

Diante disso, percebe-se que o planejamento estrategico esta voltado para o cumprimento 

dos objetivos gerais da empresa, visto que ele e feito com base em todos os fatores que a 

envolve. 

Portanto, pode-se dizer que e atraves do planejamento estrategico que a administracao 

determina os objetivos gerais da empresa e os meios pelos quais estes serao alcancados. 

Assim, conforme Oliveira (1986, p. 33); 

O planejamento estrategico e, normalmente, de responsabilidade dos nfveis 
mais altos da empresa e diz respeito tanto a formulacio de objetivos quanta a 
selecio dos cursos de acao a serem seguidos para a sua eonsecucao, levando 
em conta as condicoes extemas e internas a empresa e sua evolucao 
esperada. 

A confrontacao dos fatores que envolvem a empresa, ou seja, dos fatores externos com os 

internos, trara para a administracao o conhecimento necessario para tracar as estrategias 

possiveis para o alcance dos objetivos gerais, uma vez que, utilizando-se do conhecimento 

adquirido atraves das analises, o gestor vera quais das oportunidades oferecidas melhor se 

encaixam no contexto da empresa, podendo assim tirar proveito delas. 

2.1.2.2 PLANEJAMENTO TATICO 

Oliveira (1986, p. 33) menciona que, "o planejamento tatico e desenvolvido a niveis 

organizacionais inferiores, tendo como principal objetivo a utilizacao eficiente dos recursos 

disponiveis para a eonsecucao de objetivos previamente fixados, segundo uma estrategia 

predeterminada." 
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Diferentemente do planejamento estrategico que envolve a empresa como um todo, o 

planejamento tatico e feito por area da empresa, como se fosse uma outra empresa 

envolvida no contexto da primeira. 

Embora seja realizado por area, o planejamento tatico devera em seu conjunto, alcancar os 

objetivos gerais tracados pelo planejamento estrategico, haja vista que ele e preparado 

visando o longo prazo e, tomando-se necessario a elaboracao de objetivos de curto prazo, e 

conseqQentemente, de meios para o alcance desses objetivos, tarefa esta realizada no 

planejamento tatico. 

Mosimann e Fisch (1999) consideram o planejamento tatico como sendo o planejamento 

estrategico de cada area da empresa. 

Sendo assim , cada setor da empresa e responsavel pela elaboracao das estrategias de 

curto prazo que serao utilizadas na busca dos seus objetivos, assim como pela elaboracao 

do planejamento dos recursos existentes na empresa e que sao de responsabilidades de 

cada setor. Tudo isso levando-se em consideracao as diretrizes estrategicas tracadas no 

planejamento estrategico da empresa. 

Dessa forma, pode-se dizer que a estrutura organizacional da empresa e que determinara o 

nivel do planejamento tatico e quais os fatores que serao considerados na sua elaboracao. 

Um exemplo de planejamento tatico e o planejamento financeiro, atraves se faz o 

planejamento dos recursos financeiros existentes na empresa, ou que serao adquiridos por 

ela. 

Sengundo Gitman (1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TELO, 2001, p. 21): 

O planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os objetivos financeiros 
podem ser alcancados. Um piano financeiro e, portanto, uma declaracao do que 
deve ser feito no futuro. Em sua maioria, as decisoes numa empresa demoram 
bastante para ser implantadas. Numa situacao de incerteza, devem ser 
analisados com grande antecedencia. O planejamento financeiro e uma parte 
importante do trabalho do administrador. Definindo os pianos financeiros e 
orcamentos ele estara fomecendo roteiros para atingir objetivos da empresa. 
Alem disso, esses instrumentos oferecem uma estrutura para coordenar as 
diversas atividades da empresa e atuam como mecanismos de controle, 
estabelecendo um padrao de desempenho contra o qual e posslvel avaliar os 
eventos reais. 
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2.1.2.3 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

O planejamento operacional e a etapa onde s io definidos os pianos, politicas e objetivos 

operacionais, e resulta no orcamento operacional, e realizado atraves de processo de 

elaboracao de pianos altemativos de agio capazes de implementar as politicas, diretrizes e 

objetivos do piano estrategico da empresa, e da avaliacio e aprovagio desses pianos. 

(PADOVEZA, 2005) 

Segundo Maximiano (2007, p.203) 

O processo de planejamento operacional e concluido com a previsio 
dos meios de controle das atividades, do consumo de recursos, dos 
riscos, dos objetivos e de outras variaveis que tenham sido inclufdas 
nos pianos. 

Essas politicas e metas operacionais s io deflnidas atraves da elaboragio de pianos 

operacionais, que tomam como base as diretrizes determinadas no planejamento 

estrategico. 

Segundo Catelli (2001), o processo de planejamento operacional compreende as seguintes 

etapas: 1) estabelecimento dos objetivos operacionais; 2) definigio dos meios e recursos; 3) 

identrficagio das altemativas de agio; 4) simulagio das alternativas identrficadas; 5) escolha 

das alternativas e incorporagao ao piano; 6) estruturacio e quantificagio do piano; 7) 

aprovagio e divulgacio do piano. 

O piano operacional aprovado devera ser aquele que esteja em maior conformidade com as 

necessidades da empresa, como tambem o que traga maiores possibilidades de alcance de 

seus objetivos. 

No planejamento operacional e onde se definem as responsabilidades na execugio das 

tarefas operacionais, bem como os recursos necessaries para essa execugio. 

Dos tres tipos de planejamento apresentados, o que abrange prazo mais curto e o 

operacional, tendo em vista que o seu objetivo e tracar pianos de agio que tenham efeito 

imediato nas atividades da empresa, proporcionando a realizagio de suas atividades 

operacionais com eficiencias e eficacia. 
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2.2 CONTROLE 

Anthony (1970zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud FREZATTI, 2000, p. 53) define controle com sendo "O processo pelo 

qual os gerentes asseguram que os recursos necessarios a organizacao s io obtidos e 

utilizados eficiente e eficazmente no cumprimento dos objetivos da mesma organizacio". 

Assim, para que a empresa consiga atingir com eficacia os objetivos definidos na fase de 

planejamento, faz-se necessirio o uso de controle sobre todas as atividades realizadas na 

empresa, evitando distorgoes nas estrategias utilizadas para o alcance dos objetivos. 

Com o uso de controles sobre as atividades da empresa, o gestor podera identificar se ela 

esta conseguindo ou nio cumprir o que foi planejado, sendo possivel corrigir as falhas caso 

elas ocorram. 

Segundo Catelli (2001, p. 146), "A fase de controle corresponde a implementagio de agdes 

corretivas, quando os resultados reaiizados sio diferentes dos planejados, no sentido de 

assegurar que os objetivos planejados sejam atingidos". 

No processo de gestio, no qual estio envolvidas as fases de planejamento, execugio e 

controle, nio significa que o controle seja realizado somente apos aquelas, ate porque todas 

elas necessitam ser controladas para que sejam realizadas com eficiencia. 

Mosimann e Fisch (1999) ensinam que o controle est i presente em todas as fases do 

processo de gestao, podendo existir controle sobre a fase de planejamento, sobre a fase de 

execugio e sobre a propria fase de controle. 

Para Catelli( 2001,p.49): 

Entretanto, o estabeiecimento de objetivos para empresa s6 faz 
sentido se concomitante estirem meios de avaliagio do grau em que 
os mesmos v im sendo alcancados, de modo a assegurar a 
implementacio tempestiva de ajustes necessarios. 

Diante disso o controle deve ser realizado de forma que garanta o cumprimento das metas 

definidas para a empresa, comparando o que foi planejado com os resultados realmente 

obtidos, tambem conhecidos por controle antecedente, controle concomitante e controle 

subseqiiente. Essas comparagdes deverio ser realizadas tomando como base o sistema de 

informagoes da empresa, no qual estio inseridas todas as informacoes necessarias ao 

processo de gestio. Esse sistema absorve tanto as informagoes internas quanto extemas a 
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empresa e essencial para a realizacao da funcao de controle do processo de gestao 

empresarial. 

Bio (1985zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MOSIMANN e FISCH 1999, p. 54) especifica os principais aspectos relativos 

a um sistema de informacoes empresariais: 

- o trabalho administrativo deve ser organizado de forma que permita que a 
empresa seja vista como uma entidade integrada. 
- o sistema deve incorporar as informacoes necessarias para planejamento e 
controle. 
- o sistema deve gerar informacoes necessarias para auxiliar os 
administradores de todos os nfveis a atingirem seus objetivos. 
- o sistema deve prover informacoes suficientes e precisas na frequencia 
necessaria. 
- o processamento eletronico de dados deve representar um papel 
importante, porque se toma necessario automatizar par prover informacoes 
exatas rapidamente. 
- Tecnicas cientificas devem ser usadas na analise de dados. 

Utilizando-se desse sistema de informacoes os gestores poderao ter uma melhor 

compreensao das mudancas que ocorrem no contexto no qual a empresa esta inserida. 

O controle exige, para sua implementacio, um eficiente sistema de informacoes capaz de 

gerar relatbrios claros que possibilitem a identificacao de possiveis causas de desvios no 

planejamento. Essa exigencia, porem e compensada pela possibilidade de utilizacao dos 

dados apurados para corrigir a rota do planejamento em vigor, como para subsidiar a 

elaboracao de planejamentos futuros. (CORONADO, 2006) 

Essas mudancas que ocorrem no ambiente da empresa, tanto interno quanto externo, 

podem causar distorcoes nas diretrizes planejadas e, consequentemente, impedir a empresa 

de alcancar seus objetivos. Por isso e que os gestores devem sempre estar atentos a essas 

informacoes, controlando as atividades da empresa para que se adaptem a essas 

mudancas. 

Diante disso, percebe-se a relacao existente entre as fases do processo de gestao, 

mostrando que, se forem realizadas de forma adequada, a empresa tera maiores 

possibilidades de cumprir sua missao. 

2.3 GESTAO EMPRESARIAL 

Segundo Cruz (1991 apud CATELLI 2001, p. 119), "Gestao e o processo de decisao 

baseado em um conjunto de concertos e principios coerentes entre si, que visa garantir a 

consecucio da missao da empresa". 
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Dessa forma, percebe-se que gerir uma empresa e administra-la de forma concisa, sendo 

que a realizacao dessa funcao estara sempre relacionada i s crencas e interesses dos seus 

proprietaries e administradores, os quais s io os principals responsaveis pela sua criacio, 

como tambem pelo bom desempenho de todas as atividades nela realizadas. 

Segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 22) 

Uma empresa nasce da necessidade ou do desejo de um ou mais indivfduos 
que tem expectativas a serem atingidas e que, por isso, se dispde a investir em 
um empreendimento. Sao empreendedores denominados empresarios, 
acionistas, socios, donos ou proprietaries. 

A continuidade de um empreendimento dependera da forma pela qual sera administrado, 

visto que, se a empresa nio tiver uma gestio de qualidade, podera nio cumprir sua missio. 

Segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 28), "administrar e conduzir a organizacio para seus 

objetivos", e o fato de nio atingir estes objetivos, significa que a gestio da empresa nio esta 

sendo eficiente. 

Assim, diante da atual realidade socio-econdmtca vivida pelas empresas, na qual estio 

inseridos diversos fatores que podem influencia-las no seu desempenho, pressupde-se que 

e necessario um preparo mais adequado por parte de sues administradores para enfrentar 

os desafios que surgirao na realizacio de suas funcoes para conseguir levar a empresa ao 

cumprimento de seus objetivos. 

Com o aumento da concorrencia e do desenvolvimento tecnologico, as empresas tem 

necessitado, cada vez mais, de administradores qualrficados e capazes, de absorver mais 

rapidamente as informacoes geradas no contexto em que a empresa esta inserida, visto que, 

a capacidade dos administradores de interpretar as informacoes e transforma-las em 

ferramentas de auxilio as suas decisdes podera fazer com que a empresa tenha o 

desempenho bom ou ruim. 

A forma de administrar uma empresa esta intimamente ligada as crencas, valores e 

convicgdes de cada gestor, que sio fatores determinantes para a definicio do modeio de 

gestio da empresa. 

Segundo Cruz (1991zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CATELLI, 2001, p. 57) define modeio de gestio como "Conjunto 

de normas, principios e conceitos que tem por finalidade orientar o processo administrativo 

de uma organizacao, para que esta cumpra a missio para a qual foi constituida". 
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Uma gestao empresarial de qualidade podera trazer para empresa os resultados esperados, 

levando-se em conta que as decisoes tomadas pelos administradores, quando bem 

analisadas e estudadas, proporcionam para a empresa maior seguranca e confiabilidade, 

facilitando o desempenho no cumprimento de sua missao. 

A seguranca nas decisoes dos gestores depended da forma como sao analisadas as 

informagoes que se processam tanto no ambiente interno quanto externo a empresa, tendo 

em vista que, essas informacoes e que Ihe darao subsidio para a tomada de decisoes. 

Com base no modeio administrative existente na empresa e que os gestores realizam o seu 

processo de gestio, que e, segundo Catelli (2001, p. 136), "[...] um grande processo de 

controle, que tem por objetivo assegurar a eficicia empresarial, atrvidade esta que tem sido 

caracterizada pelos teoricos da administragao como um continuo processo de tomada de 

decisSes". 

O processo de tomada de decisoes se divide, segundo Mosimann e Fisch (1999), em tres 

etapas: planejamento, execugio e controle, que deverio estar inter-relacionados, para dar 

maior consistencia ao processo da gestio da empresa, levando-se em consideragio que as 

etapas do processo nio terio sentido se realizadas isoladamente. 

De acordo com Catelli (2001, p. 58), " o processo de gestio de assegurar que a dinamica 

das decisoes tomadas na empresa conduzam-na efetivamente ao cumprimento da sua 

missio, garantindo-lhe a adaptabilidade e o equilibrio necessirios para a sua continuidade". 

Diante dessas consideracdes, e que os gestores realizam seu trabalho de administrar a 

empresa, buscando cumprir as tres etapas do processo de gestio: planejar, executar e 

controlar as atividades da empresa. 

2.3.1 FERRAMENTAS DE AUXILIO A G E S T A O 

A complexidade das informagoes geradas no ambiente na qual esta inserida a empresa 

gera, para os gestores, a necessidade do uso de ferramentas que os auxiliem , dando-lhes 

suporte para suas decisoes, pois administrar uma empresa nao e uma tarefa que possa ser 

exercida desordenadamente, sem apoio informacional no qual os gestores da empresa 

possam confiar. 
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No desempenho de suas, os gestores precisam conhecer detalhadamente todos os fatores 

que estao envolvidos na empresa, bem como a capacidade de recursos do negocio para 

enfrentar os desafios apresentados. 

O conhecimento desses fatores podera ser adquirido atraves do uso de ferramentas capazes 

de processar as informacoes que estao envolvidas no ambiente interno e externo da 

empresa e torna-las uteis para a tomada de decisio. 

Das ferramentas utilizadas pelos gestores no auxilio de suas funcoes, pode-se destacar a 

contabilidade, que, atraves de suas variadas tecnicas de processamento, e responsavel pela 

geracio da maior parte das informacoes utilizadas pelos gestores no momento de tomar 

suas decisSes. Alem da contabilidade, outra ferramenta de grande utilidade para a gestao 

empresarial e a elaboracao de orcamentos, que servem como guia para a empresa no 

tocante a utilizacao correta de seus recursos. 

2.3.1.1 CONTABILIDADE 

A Contabilidade e ramo da ciencia capaz de assessorar os gestores de diversas entidades, 

fornecendo diversas e importantes informacoes que sao de utilidade em todos os setores da 

empresa, capacitando o gestor para se tomar uma adequada decisio, promovendo maior 

sustentabilidade e capacidade de sobrevivencia da entidade. 

De acordo com Crepaldi (1998, p. 18): 

A contabilidade e uma atividade fundamental na vida econdmica. Mesmo nas 
economias mais simples, e necessario manter a documentacao dos ativos, 
das dividas e das negociacdes com terceiros. O papel da contabilidade torna-
se ainda mais importante nas complexas economias modemas. Uma vez que 
os recursos sio escassos, temos de escolher entre as melhores alternativas, 
e para identifica-las sio necessarios os dados contabeis. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a Contabilidade e a ciencia que visa estudar a 

verdadeira situacio do patrimonio, sal presenca e fundamental desde o surgimento da 

empresa, com o objetivo de orientar seus administradores. Onde se possa ter um melhor 

desempenho das informacoes fornecidas pela contabilidade. 

2.3.1.1.1 DESENVOLVIMENTO HIST6RICO DA CONTABILIDADE 

Descrever a historia da Contabilidade e basicamente relacioni-la ao desenvolvimento socio-

economic© do homem, que tem buscado acumular bens para a sua sobrevivencia desde os 

primordios da humanidade, gerando assim a necessidade de controle desses bens, o que o 
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levou a criar metodos para satisfazer essa necessidade, surgindo assim as primeiras formas 

rudimentares de Contabilidade. 

Conforme ludicibus (2000, p. 30): 

Alguns historiadores fazem remontar os primeiros sinais objetivos da 
existencia de contas aproximadamente ha 4.000 anos a.C. Entretanto, 
antes disto, o homem primitivo, ao inventariar o numero de instrumento de 
caca e pesca disponlveis, ao contar seus rebanhos, ao contar suas anforas 
de bebidas, ja estava praticando uma forma rudimentar de Contabilidade. 

Imagina-se que as formas rudimentares de Contabilidade tenham sido utilizadas logo no 

inicio da vida humana, quando o homem nem sequer conhecia a escrita, mas j i utilizava 

meios de controlar os bens adquiridos, fazendo isso atraves de desenhos. 

Segundo S i (2002, p. 22): 

Com o uso de sua arte, o homem primitivo passou a evidenciar a riqueza 
patrimonial que detinha, em inscricoes nas paredes das grutas (onde 
produziu pinturas) e tambem em pedacos de ossos ( por meio de riscos ou 
sulcos), utilizando-se dos instrumentos de que ja dispunha. 

Com o passar do tempo, as atividades desenvolvidas pelo homem foram se tornando mais 

complexas, obrigando-o aprimorar os metodos de controle sobre os seus bens. Esses 

metodos de controle tiveram um forte impulso com o surgimento da escrita, 

aproximadamente 4.000 anos a. C , isso porque a partir dai e que foi possivel fazer registros 

mais detalhados dos bens possuidos pelo homem e controla-lo de forma mais eficaz. Assim, 

segundo ludicibus (2000, p. 30), "[.••] e possivel localizar os principios exemplos completos 

de contabilidade, seguramente no quarto milenio antes de Cristo". 

Apesar de a invencio da escrita ter sido essencial para o uso das tecnicas de controla de 

bens, foi apos o surgimento da moeda que elas tiveram desenvolvimento mais intense. 

Na concepcio de ludicibus (2000, p.30): 

A contabilidade teve evolucao relafivamente tenta ate o aparecimento da 
moeda. Na epoca da troca pura e simples de mercadorias, os negociantes 
anotavam as obrigacfies, os direitos e os bens perante terceiros, porem, 
obviamente, tratava-se de um mero elenco de inventario fisico, sem 
avaliacio monetaria. 

Com o aparecimento da moeda tomou-se mais intenso o desenvolvimento do comercio, ate 

porque ja se podia avaliar monetariamente cada bem, facilitando a sua comercializacio, pois 

antes disto nio era possivel comparar o valor de um bem com o valor de outro. O 
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desenvolvimento do comercio teve maior intensidade nas civilizacdes da Mesopotamia, 

beneficiada pelos rios Tigres e Eufrates, usados para fazer o transporte das mercadorias de 

uma regiao para outra. 

Vicentino (2000, p. 35) explica que: 

O artesanato e o comercio mesopotamicos atingiram um alto grau de 
desenvolvimento, com seus negociantes organizado caravanas que iam da 
Arabia a India, buscando ou Levando, produtos, como la, tecidos, cevada e 
minerals, entre outras mercadorias. 

Em virtude do avanco das atividades comerciais, as formas de controle foram se tornando 

cada vez mais necessarias, considerando que a complexidade dos negocios exigia maior 

conhecimento por parte dos comerciantes. Os quais, para terem maior confiabilidade nos 

seus controles, comecaram a registrar suas atividades de forma sistematizada, dando inicio 

ao uso das partidas dobradas, metodo contabil que acredita-se ter sido usado inicialmente 

na Italia no inicio do seculo XIII. 

Conforme Hansen (2002, p. 81), "nao se sabe, precisamente, o ano em que foi utilizado, pela 

primeira vez, o sistema de partidas dobradas, mas um dos primeiros registros de seu uso 

data de cerca de 1340, em Genova". 

Com o aparecimento da obra do Frei Luca Pacioli, contemporaneo de Leonardo da Vinci, 

que viveu na Toscana, no seculo XV, marca o inicio da fase modema da Contabilidade. A 

obra de Pacioli nao so sistematizou a Contabilidade, como tambem abriu precedente que 

para novas obras pudessem ser escritas sobre o assunto. (SA, 2002) 

Foi assim, buscando sempre acompanhar o desenvolvimento das atividades economicas, 

que a Contabilidade floresceu, saindo de um simples inventario de bens para uma forte 

ferramenta de gerenciamento de empresas. 

O avanco das tecnicas contabeis despertou o interesse dos govemantes, que passaram a 

utiliza-las para o calculo dos impostos cobrados por eles, visto que essas tecnicas passaram 

a ser o metodo mais adequado para medir as riquezas. 

Segundo Sa (2002). 

Os procedimentos contabeis foram criados com intuito de gerar 
informacoes pertinentes aos fatos patrimoniais, observando este 
detaihe, o estado estabeleceu normas que padronizava a formalizacao 
dos registros com o intuito de fiscaiizar melhor as entidades. 
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Em virtude desse interesse por parte dos governos, foi que se deu inicio ao uso da 

contabilidade para fins fiscais, sendo utilizada ate hoje como uma ferramenta para calcular 

os impostos, muitas vezes distorcendo a sua verdadeira funcao, que e informar o 

desempenho economico e financeiro da empresa, auxiliando os seus administradores na 

tomada de decisoes. 

Hoje, apesar de muitas empresas utilizarem a contabilidade apenas como uma forma de 

calcular seus impostos, e notavel a sua utilizacao para o bom desempenho de quaiquer 

empresa, ate porque ela auxilia no controle e no conhecimento das atividades empresariais, 

funcao esta, percebida desde o inicio do pensamento humano. 

Segundo ludicibus (2000, p. 31): 

A Contabilidade reflete um dos anseios meis arraigados no homem 
hedonfstico, isto 6, poe ordem nos lugares em que reinava o caos, toma o 
pulso do empreendimento e compara uma situacao inicial com outra mais 
avancada no tempo. 

Dessa forma, percebemos a importancia que a Contabilidade teve durante toda a evolucao 

do pensamento humano, acompanhando sempre o desenvolvimento do homem, dando-lhe 

suporte nas decisoes socio econdmicas. 

2.3.1.1.2 CONTABILIDADE GERENCIAL 

Em virtude das mudancas socio-econdmicas ocorridas nos ultimos anos, as informagoes 

necessarias ao gerenciamento das empresas tem se tornado cada vez mais complexas, 

exigindo dos administradores maior conhecimento sobre todas as atividades realizadas na 

empresa e sobre aqueles fatores externos que influenciam no desempenho do 

empreendimento. 

Segundo Padoveze (2008) afirma que: 

A busca pela manutencao da atividade da entidade depende das 
informagoes, e estas sao capazes de prolongar a vida da instituigao 
e por isso sao varias as praticas de contabilidade gerencial, sendo 
que sua utilizagao varia de acordo com a necessidade de cada 
entidade, onde cabera ao gestor utiliza-ia da melhor maneira para 
alcancar a otimizagao dos resultados desejados. 
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Para adquirir esses conhecimentos o administrador utiliza-se de varios meios de informacao, 

entre eles a Contabilidade, que e responsavel pelo registro de todas as atividades da 

empresa sejam elas financeiras ou operacionais. Segundo Crepaldi (2002, p. 18) "Em 

sentido amplo, a contabilidade trata da coleta, apresentacao e interpretacao dos fatos 

economicos". 

As informagoes geradas pela Contabilidade servem como base para a administragao da 

empresa no momento de tomar suas decisoes. Porem, como os usuarios das informagoes 

contabeis nao sao apenas os administradores da empresa, mas tambem varios outros, como 

acionistas, credores, fomecedores, governos, investidores etc., e preciso que haja um 

aprimoramento nessas informagoes, dando-lhe um carater mais gerencial, uma vez que as 

informagoes contabeis geradas para os usuarios externos a empresa ( Contabilidade 

Financeira) nao tratam de todos os fatores necessarios ao gerenciamento; na verdade, 

servem de porrto de partida para uma informagao mais detalhada, voltada para a gestao 

empresarial. Essa funcao de aprimorar as informacoes contabeis financeiras cabe ao que se 

denomina de Contabilidade Gerencial. 

Segundo ludicibus (1998, p. 21): 

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

A Contabilidade Gerencial tem como principal objetivo auxiliar os administradores de 

empresas na suas funcoes gerencial, dando-lhe suporte na tomada de decisdes. Alem disso, 

e atraves da Contabilidade Gerencial que os administradores tomam conhecimento do 

desempenho de todas as atividades realizadas na empresa, pois as informagoes gerenciais 

contabeis sao geradas com o intuito de mostrar esse desempenho a todos os interessados 

internos da empresa. 

Nesse sentido, ludicibus (1998, p. 21) conclui: 

Pode-se afirmar que todo procedimento, tecnica, informacao ou relaterio 
contabil feito sob medida para que a administracao os utilize na tomada de 
decisoes entre alternativas conflitantes, ou na avaliacao de desempenho, 
recai na contabilidade gerencial. 



32 

O uso das informagoes contabeis gerenciais como subsidio para a tomada de decisoes e 

essencia! para o bom desempenho da gestio empresarial, visto que, conforme Braga 

(1999), todos os fendmenos patrimoniais, economicos e financeiros da empresa sao 

absorvidos e processados pelo seu sistema de contabilidade. 

Ainda segundo Braga (1999, p. 22)," O sistema de informacoes contabeis deve fomecer i 

administracao os meios para proceder ao planejamento a curto e longo prazo e ao controle 

do desenvolvimento das atividades previstas". 

O processamento dos fenomenos patrimoniais, economicos e financeiros por parte do 

sistema contabil gera um leque de informacoes que sio extraidas do sistema atraves da 

emissio de relatorios denominados demonstracoes contabeis. 

Segundo ludicibus (1998, p. 41), "relatorio contabil e a exposicio resumida e ordenada dos 

principals fatos registrados pela contabilidade, em detemninado periodo". 

S io esses relatorios contibeis que evidenciam a situacio econSmico-financeira da empresa 

e servem como base na avaliacio do seu desempenho feita pelos seus gestores. 

As informacoes geradas pelo sistema contabil e expressas nas demonstracoes necessitam 

de uma analise mais detalhada para que sejam totalmente compreendidas e utilizadas pelos 

gestores na tomada de decisoes. 

A analise das demonstracoes contibeis, embora muito utilizada por interessados externos a 

empresa, como por exemplo, govemos, credores, financiadores etc., se for realizada sob 

uma visio gerencial, ou seja, voltada para os interesses dos administradores, podera trazer 

para a gestio da empresa informacoes uteis as suas decisoes. 

De acordo com Braga (1999, p. 166): 

O objetivo da analise das demonstracSo contabeis como instrumento de 
gerencia consiste em proporcionar as administradores da empresa uma 
melhor visio das tendencias dos negocios, com a finalidade de assegurar 
que os recursos sejam obtidos e aplicados, efetiva e efkaentemente, na 
realizacao das metas da organizacao. 

Diante de todas essas informacoes, o administrador sera capaz de tomar suas decisoes sem 

que haja grandes falhas, visando trazer para a empresa melhores resultados no futuro, 

corrigindo os defeitos ocorridos anteriormente sem que os pratique novamente. 
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Observando-se o que foi exposto percebe-se a importancia e a necessidade do uso das 

tecnicas contabeis em toda e qualquer empresa, isso porque somente com o uso destas 

tecnicas e que se torna possivel conhecer e controlar os fenomenos ocorridos dentro da 

empresa. 

2.3.2 ORCAMENTO EMPRESARIAL 

As atividades de planejamento e controle realizadas em uma empresa devem ser expressas 

e formalizadas. Para isso os gestores utilizam-se de uma ferramenta denominada 

Orcamento, que os auxiliam nessa funcao. 

Welsch (1983zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LUNKES 2003, p. 38) define orcamento da seguinte forma: 

Piano administrativo que abrange todas as fases das operacdes para um 
periodo futuro definido. E a expressao formal das politicas, pianos, 
objetivos e metas estabelecidas pela alta administracao para a empresa 
como um todo, bem como para uma de suas subdivisoes. 

Dessa forma, pode-se dizer que o orcamento e o guia da administracao da empresa no 

tocante a realizacao de suas funcoes. E nele que estarao expressas todas as metas a serem 

cumpridas, bem como os recursos que a empresa dispoe para a realizacao de suas 

atividades. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 36): os objetivos do orcamento sao o 
planejamento, a coordenacao e o controle, concentrando esforcos para: 

• Orientar a execucao das atividades; 
• Possibilitar a coordenacao dos esforcos das areas e de todas as atividades 

que compoem a empresa; 
• Otimizar o resuttado global da empresa; 
• Reduzir os riscos operacionais; 
• Facilitar a identificacao das causas dos servigos entre o planejamento e o 

realizado, propiciando a implementacao de acoes corretivas. 

2.3.2.1 TIPOS DE ORCAMENTOS 

Conforme Lunkes (2003), os principais tipos de orcamento sao: 1- Orcamento Continuo; 2-

Orcamento de Base Zero; 3- Orcamento Flexivel. 

a) Orcamento Continuo 

Segundo Horngren et al (2000 apud FELISBINO 2003, p. 32), "Um orcamento continuo e um 

orcamento ou piano que esta sempre disponivel para um periodo futuro especificado, pela 

adicao de um mes, trimestre ao ano a medida que vao se encerrando". 
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Esse tipo de orcamento permite que a empresa esteja sempre com os pianos voltados para 

o periodo de um ano, pois a medida que os meses vao passando outros vao sendo incluidos 

no orcamento. Isso evita a empresa de ter que elaborar outro orcamento completo. 

Segundo Welsch (1983zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LUNKES 2003, p. 84): 

O orcamento continuo e freqUentemente usado quando se acredita que 
pianos realistas podem ser feitos para curtos perfodos e e desejavel ou 
necessario replanejar projecces continuamente por forca das 
circunstancias. 

b) Orcamento Base Zero 

Pyhrr (1973 apud LUNKES 2003, p. 93) define Orcamento de Base Zero da seguinte forma: 

Um processo funcional de planejamento e controle operacional, segundo o 
qual cada gestor deve justificar todas as solicitacdes orcamentarias em 
detalhe, a partir do ponto zero, para serem avaliadas por analises 
sistematicas e ciassificadas por ordem de importancia em diferentes etapas 
operacionais. 

Esse tipo de orcamento diferencia-se do orcamento continuo por nao permitir que outros 

meses sejam incluidos dentro dele, o que torna necessario a elaboracao de outro 

orcamento, partindo-se do zero. 

Lunkes (2003, p. 103) cita as vantagens do orcamento base zero da seguinte forma: 

> Forca os gestores a refletir sobre as operacdes e procurar oportunidades 
de melhoria; 

> Fornece informacoes detalhadas relativas a recursos necessarios para se 
realizarem os fins desejaveis; 

> Chama a atencao para os excessos e duplicidade entre as atividades ou 
departamentos; 

> Concentra-se nas reais necessidades e nao nas variacoes do ano 
anterior; 

> Proporciona melhor acompanhamento do planejamento versus realizado. 

Ainda conforme Lunkes (2003, p. 102) 

A principal desvantagem do orcamento de base zero e o tempo de 
elaboracao. Nesse sentido, o OBZ pode ser bastante burocratico, com muitos 
papeis e inumeros controles. O OBZ leva muito mais tempo para ser 
elaborado do que os orcamentos tradicionais, em virtude de que os gastos 
devem ser justificados e aprovados. Esse tempo poderia ser gasto em 
atividades mats produtivas. 

c) Orcamento Flexivel 

Para Felisbino (2003, p. 33), " O orcamento flexivel permite que os gerentes calculem um 

conjunto mais vasto de variacoes que o orcamento estatico". 
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Este tipo de orcamento permite que alteracdes sejam feitas, caso ocorram grandes 

variacoes nos fatores que envolvem a empresa. 

Ainda segundo Felisbino (2003, p. 33): 

As vantagens do orcamento flexivel sao que ele pode ser alterado 
em qualquer nivel ou periodo, como, por exemplo, um aumento 
repentino de uma determinada materia-prima devido a mudancas 
climaticas; e o aumento de precos, estes nao-previstos no 
orcamento inicial. 

As variacoes desses fatores podem fazer com que itens considerados no orcamento percam 

a sua relevancia; por esse motivo e que o orcamento flexivel permite que se faca alteracdes 

nesses itens. 

Conforme Lunkes (2003, p. 116): 

O orcamento flexivel pode ser usado para preparar a empresa antes que 
algum evento aconteca, orcando para varios nfveis de atividades 
esperados. Nesse sentido, orcar para uma gama de atividades pode ajudar 
gestores a lidar com as incertezas do ambiente. 

2.4 G E S T A O NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

No ambiente de alta competitividade, os tomadores de decisdes destas empresas precisam 

estar subsidiados de informacdes oportunas e confiaveis, visto que o conhecimento torna-se 

a principal fonte geradora de riqueza. A busca de informacdes tem requerido dos 

administradores um esplrito inovador e empreendedor, tomando-se necessario que haja 

mudancas; sejam elas de concertos, de forma, processos ou de resultados, de forma a toma 

a tarefa empresarial um desafio cada vez maior, em que a conquista da satisfacao envolve 

riscos crescentes, so que podem ser minimizados atraves do conhecimento profundo dos 

negocios e do ambiente no qual se encontram inseridos. 

Neste contexto, de acordo com o SEBRAE as empresas vem sendo forcadas a se 

adaptarem e reverem suas estrategias competitivas e de modeio de gestio, cuja realidade 

se aplica as micros e pequenas empresas brasileiras. 

De acordo com Terence (2002, p. 49): 

O confronto ou mesmo a comparacao das grandes com as pequenas 
empresas e algo complexo, pois ambas sio necessarias para o 
desenvolvimento socioecondmico de uma nacao, embora se diferenciem 
por diversas caracterfsticas, como o perfil do fundador, a estrutura 
administrativa, a produtividade, o nlvel tecnoldgico, entre outras. 
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Como se percebe, cada tipo de empresa tem suas caracteristicas prdprias e, portanto, cada 

uma tem seu papel na sociedade, nio importante o tamanho nem o porte que eia possui. 

Segundo Brasil e Fleuriet (1979,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LARCEDA 2006, p. 41): 

Existem varios criterios utiiizados para definicio das MPMEs. Vemos 
deflnicdes que se baseiam no numero de empregados, no capital social, na 
receita bruta, na receita operacional liquida, no grau de sofisticacao 
tecnologica etc., considerados de forma isolada ou em conjunto. 

Esses diversos criterios utiiizados para definir micro e pequena empresa podem gerar muitas 

duvidas em relacio aquele que seria o mais adequado, pois os fatores que podem 

influenciar na definicio desse criterio nio s io apenas fatores intemos a empresa, mas 

tambem externos, como por exemplo, a regiio na qual a empresa esta situada. 

No Brasil os criterios mais utiiizados s io os definidos pelo Servico Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que se baseiam no numero de empregados e no 

faturamento bruto anual, sendo esse ultimo regulamentado pelo Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa, Lei n°. 9.841/99 e suas alteracdes. 

Embora exista esta diversidade de criterios, para efeito deste trabalho, o criterio utilizado 

sera o definido pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Lei n°. 9.841/99. 

A Lei ° 9.841/99, atualizada pelo decreto n°. 5.028/04, define micro e pequena empresa da 

seguinte forma: 

- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 
(quatrocentos e trinta e tres mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 
quatorze centavos); 
- Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 
e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 ( dois milhdes, cento e trinta e tres mil, 
duzentos e vinte e dois reais). 

Machado Neto (2005) considera importante a definicio do porte das empresas, em virtude 

de as micro e pequenas empresas serem tratadas de forma diferenciada e simplrficada pelo 

regime simplificado de tributacio (SIMPLES) e pelo Servico Brasileiro de Apoio as Micro e 

pequenas Empresas (SEBRAE) nas questdes tributarias, crediticias e burocraticas. 

Observa-se que, no entanto, esses fatores adequam as micros e pequenas empresas em 

uma posigio diferenciada dos demais tipos de organizacdes, enquanto estas possuem 

ampla estrutura administrativa, facilitando a sua tomada de decisio, aquelas se restringem a 
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administracao por um unico individuo, no qual os gestores geralmente sao proprietarios, que 

respondem pela maior parte das decisoes tomadas na empresa. 

Carvalho (2004, p. 52) considera que: 

A gestio da pequena empresa acontece a partir de algumas 
especificidades decorrentes das caracteristicas advindas, principalmente, 
do seu tamanho reduzido. Assim, por forca destas especificidades, as 
pequenas empresas sio gerenciadas de maneira diferente das grandes 
corporacdes. 

Dessa forma, para que se entenda a gestio das micro e pequenas empresas, e preciso que 

se conhecam suas caracteristicas, podendo assim diferencii-las das medias e grandes 

empresas. 

Segundo Pinheiro (1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TERENCE 2002, p.53), as caracteristicas das pequenas 

empresas sio delimitadas pelos seguintes fatores: 

• E de propriedade de um individuo ou pequeno grupo de pessoas; 
• E administrada pelos proprietarios de forma independent© e, mesmo 

quando profissionalizada, este de conservam como principal centra de 
decisoes; 

• Seu capital e financiado basicamente pelo proprietirio; 
• Tem uma area de operacdes limitada, geralmente, sua localizacio, ou, 

quando muito, a regiio onde esta situada; 
• A sua atividade produtiva nio ocupa um aposicao de destaque ou 

predominante em relacao ao mercado. 

Esses fatores colocam as micro e pequenas empresas em uma posicio diferenciada das 

grandes organizagdes, uma vez que, enquanto estas possuem ampla estrutura 

administrativa, na qual envolve virios individuos, facilitando a sua tomada de decisdes, 

aquelas, muitas vezes se restringem i administracio de um so individuo, que e o 

responsivel pela maior parte das decisdes tomadas na empresa. 

Outro fator importante na caracterizacio das micro e pequenas empresas e o baixo volume 

de capital aplicado, considerando-se que, geralmente elas surgem com um nivel operacional 

baixo, o que nio exige alta aplicacao de recursos. 

Alem disso, os empreendedores, na maioria das vezes, optam por implantar uma 

microempresa por nio terem capital suficiente para investir em uma empresa de grande 

porte. 

Conduzir uma microempresa para o alcance de seus objetivos nio e uma tarefa ficil, pois os 

recursos nela existentes, na maioria das vezes, sio escassos, o que exige do administrador 
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habilidade na distribuicao desses recursos, para que nao sejam utiiizados de forma 

desordenada e acarretem prejuizos para a empresa. 

Segundo Welsch (1981zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CARVALHO 2004, p. 52): 

Durante muito tempo se pensou que a gestao da pequena empresa deveria 
ser semelhante a das grandes organizacoes, pois estava em vigencia o 
paradigma da "pequena grande empresa': a pequena empresa seria uma 
grande que ainda nao teria crescido. Portanto, "a pequena empresa deveria 
utilizar os mesmos princfpios administrativos que as grandes empresas, so 
que em menor escala". 

Diante da visao desse autor, percebe-se que se torna complicado o uso, por parte das micro 

e pequenas empresas, das tecnicas de administracao implantadas nas grandes 

organizacoes, tendo em vista que, aquelas empresas nao seriam capazes de implantar uma 

estrutura administrativa adequada, em virtude da escassez de recursos geralmente 

apresentada por essas empresas. 

Entretanto, se as tecnicas forem adaptadas as micro e pequenas empresas, levando-se em 

consideracio as caracteristicas por elas apresentadas, poderao trazer resultados 

satisfatorios, pois, segundo Pompermaier (1999 apud LARCEDA 2006, p. 44), "Todas as 

teorias e praticas conhecidas, desenvolvidas e executadas nas grandes instituicoes podem 

ser aplicadas nas pequenas e medias empresas, com aigumas ou muitas adaptacdes". 

Mesmo sendo possivel o uso das tecnicas administrates adaptaveis as micro e pequenas 

empresas, os seus gestores, muitas vezes nao teriam condicoes de aplica-las, 

considerando-se que , para isso seria necessario que eles dedicassem grande parte de seu 

tempo as funcoes especificas a administracao da empresa, o que nao seria possivel, 

considerando que esses gestores na maioria das vezes, alem de serem responsaveis pela 

administracao da empresa, realizam varias outras funcoes, como por exemplo, gestao de 

compras, de vendas, gestao financeira etc., o que os impede de se aprofundarem nas 

funcoes de planejamento e controle das atividades da empresa, que estao inseridas no 

processo de gestao empresarial. 

Tiffany E Peterson (1998 apud TERENCE 2002,, p. 71) afirmam que "O tempo do pequeno 

empresario e direcionado as tarefas do dia-a-dia, nao dedicandc-se ao planejamento para 

proxima semana, o proximo mes, o proximo ano e assim por diante". 

2.4.1 O PLANEJAMENTO NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

Planejar suas atividades visando o alcance dos objetivos nao e uma necessidade apenas 

para as grandes empresas, mas, tambem, para todas as outras, pois a realizacao do 
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planejamento gera, para os administradores, tanto das grandes empresas quanto das micro 

e pequenas, o conhecimento necessario no que tange aos fatores que as envolvem. 

Assim como nas grandes organizacoes, o planejamento e, tambem, de suma importancia 

para o bom desempenho das micro e pequenas empresas, visto que os gestores poderao 

determinar os objetivos da empresa, assim como as estrategias que serao utilizadas na 

busca desses objetivos. 

Embora seja necessaria a realizacao do planejamento nas micro e pequenas empresas, ele 

devera ser feito de forma diferenciada dos elaborados nas grandes organizacoes, uma vez 

que, as microempresas possuem caracteristicas especificas que nao possibilitam o uso das 

mesmas tecnicas de planejamento aplicadas nas grandes empresas. 

Segundo Almeida (1994zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TERENCE, 2002, p. 76): o processo de planejamento 
estrategico nas pequenas empresas deve ser simplificado, pois o pequeno empresario: 

• Nao dispoe de tempo e recursos para realizar um piano estrategico complexo; 
• Muitas vezes, nao possui a adequada formacio para realizar as tarefas mais 

complexas do processo; 
• E imediato em suas atividades, exigindo rapido resultado de seus esforcos. 

Esses fatores dificurtam a realizacao do planejamento nas micro e pequenas empresas, 

porem nao diminuem a sua importancia para o bom desempenho desse tipo de empresa, 

pois o fato de se tomar mais dificil a sua elaboracao nao significa, necessariamente, que ele 

nao deva ser utilizado. 

Portanto, o planejamento na micro e pequena empresa deve ser feito de forma que , os seus 

gestores possam observar todos os fatores que envolvem a empresa, avaliando a 

capacidade que ela possui, de buscar seus objetivos, e assim tracar as metes que devem 

ser alcancadas. 

Golde (1986zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TERENCE, 2002, p. 69) apresenta as seguintes etapas par o processo de 

planejamento na pequena empresa: 

- Examinar as caracteristicas basicas da empresa; 
- Anaiisar a forma pela quais estas caracteristicas inibem o processo de 
planejamento; 
- Estudar alguns metodos de eliminar ou pelo menos reduzir os obstaculos 
ao planejamento nas pequenas empresas. 
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2.4.2 O CONTROLE NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

Segundo Felisbino (2003, p. 35), "Para o bom funcionamento de uma empresa, seja ela uma 

micro, pequena ou uma grande empresa, e importante o controle; desde um simples controle 

de estoque ou contas a pagar ate um grande controle com varios indicadores". 

Dessa forma, percebe-se que o controle nas micro e pequenas empresas e indispensavel 

para o alcance dos seus objetivos, pois, mesmo que o gestor realize todo o processo de 

planejamento, ele surtira efeito se for utilizado o controle sobre as atividades da empresa, 

para o cumprimento do que foi planejado. 

A realizacao desses controles podera levar empresa a cumprir as estrategias tracadas no 

planejamento e, consequentemente, atingir os objetivos almejados. 

A utilizacao do controle nas micro e pequenas empresas devera ser menos complexo do que 

nas grandes organizacoes, tendo em vista que o volume de atividades realizadas naquelas 

empresas e bem menor, o que pode facilitar a acao do gestor sobre estas atividades, 

realizando o controle sobre elas. 

Em bora haja essa facldade, nem sempre os gestores das micro e pequenas empresas tem 

condicoes de realizar o controle, uma vez que, na maioria das vezes, eles estao 

preocupados com outras funcoes dentro da empresa, o que reduz o tempo que ele poderia 

dedicar a funcao de controle das atividades da empresa e assim leva-la ao alcance de seus 

objetivos. 

Portanto, mesmo que os gestores das micro e pequenas empresas realizem outras funcoes, 

alem de administra-las, e possivel realizar o controle sobre as atividades dessas empresas, 

pois, esse controle nao tem, necessariamente, a obrigatoriedade de formalizacao, podendo 

esta apenas na mente do gestor, considerando-se que o volume de atividades de uma micro 

e pequena empresa e reduzido em relacao as grandes organizacoes, o que facita o 

controle. 

Segundo Felisbino (2003, p. 35) 

O controle, seja muito ou pouco formalizado, e fundamental para assegurar 
que as atividades de uma empresa se realizem da forma desejada plos 
membros da organizacao e contribuam para a manutencao e melhoria da 
posicao competitiva e a eonsecucao das estrategias, pianos, programas, 
consentaneos com as necessidades identifieadas pelos efentes. Para 
alcancar estes objetivos, a administracao se assegura de obter a 
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informacao e influenciar o comportamento das pessoas para atuar sobre as 
variaveis internas e extemas de que depende o funcionamento da 
organizacio. 

Realizando o controle sobre as atividades da empresa, o gestor podera receber informacoes 

do tipo: volume de vendas; giro de estoque; nivel de estoque; contas a pagar; contas a 

receber; alem de ouras que serao uteis para a sua tomada de decisao, uma vez que, 

informacoes desse tipo mostram se os recursos da empresa estao ou nao sendo bem 

utiiizados. Essas informacoes poderao trazer para o conhecimento necessario para avaliar se 

a empresa esta ou nao conseguindo alcancar seus objetivos, tendo em vista que, o controle 

sobre as atividades da empresa visa fazer com que o planejamento seja cumprido, pois e no 

planejamento que os objetivos da empresa sao determinados. 

3. ANALISE DOS RESULTADOS 

Este capitulo tem como objetivo apresentar os dados coletados atraves de entrevistas 

realizadas em 20 microempresas do setor de confeccdes do municipio de Catole do Rocha-

PB, que mostram a concepcao dos gestores sobre o uso das informacoes de planejamento 

para a tomadas de decisoes. 

O presente estudo foi realizado com o intuito de identificar o perfil dos gestores e a sua 

concepcao sobre o uso das informacoes do planejamento nas micro e pequenas empresas 

do setor de confeccdes do municipio de Catole do Rocha-PB. 

De acordo com a Coletoria Estadual da Paraiba, existe atualmerrte neste municipio, 55 micro 

empresas comerciais do setor de confeccdes, sendo que, para efeito deste trabalho foram 

realizadas entrevistas em 20 empresas que corresponde a 36% das empresas. 

3.1 CARACTERIZACAO DOS GESTORES 

Das 20 entrevistas realizadas, todos foram respondidas pelos proprietarios das empresas 

embora havendo a presenca de gerentes em algumas das empresas pesquisadas, 

constatou-se que a administracao, na totalidade das empresas pesquisadas, e de 

responsabldade dos proprietarios, sendo os gerentes responsaveis apenas pelo setor de 

vendas. 
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Tabela 01: Perfll dos proprietarios das micro e pequenas empresas pesquisadas 

Sexo % Faixa etaria % Grau de instrucao % 
Masculino 60 1 8 - 2 5 5 Ensino fundamental incompleto 0 

Feminino 40 2 6 - 3 3 35 Ensino fundamental complete 10 

3 4 - 4 1 35 Ensino medio incompleto 20 

4 2 - 4 9 25 Ensino medio complete) 50 

50 ou mais 0 Ensino superior 20 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 

Conforme a tabela 01 dos proprietarios entrevistados, 60% sio homens e 40% sao 

mulheres. Do total, 5% que corresponde a 1 empresario encontram-se na faixa etaria abaixo 

dos 25 anos enquanto nio encontramos nenhum entrevistado com 50 anos ou mais. Isso 

significa que os micro empresarios do setor de confeccio do municipio de Catole do Rocha-

Pb se manter em uma faixa etiria entre 26 e 49 anos, mesmos eles nio tendo uma idade 

tio elevada, apresentam um grau de instrugio elevado, considerando que 20% possuem 

formacio superior e 50% deles concluiram o ensino medio. 

Tabela 02: Escolha do ramo de atividade por parte dos proprietarios das 

microempresas pesquisadas. 

Motivo da escolha % 

Experiencia no ramo 35 
Identificacio com o ramo 30 
Baixa concorrencia 5 

Necessidade de ser empreendedor 10 

Outros 20 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 

Conforme a tabela 02 dos 20 proprietarios que responderam a entrevista, 35% declararam 

ter escolhido o ramo de atividade de sua empresa devido ja possuir experiencia no ramo. 

Outros 30% afirmaram ter feito a escolha por se identificar com o ramo, enquanto que, 

apenas 5% dos proprietarios entrevistados levaram em consideracao a baixa concorrencia 

existente no ramo, no momento de fazer sua escolha. 

A observacio da experiencia no ramo, realizada por 35% dos proprietarios, pode ter sido 

vantajosa para a empresa, tendo em vista que, do total de empresarios que fizeram essa 

observacio, 60% declararam ter conseguido expandir sua empresas, enquanto aqueles que 

levaram em consideracio a identificacio com o ramo, apenas 45% declaram ter conseguido 

expandir suas empresas. 
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3.2 O USO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE GERENCIAL 

Nesta segunda parte, constitui-se de um questionario com 10 questdes de conteudo, 

abrangendo o uso do planejamento e do controle gerencial, considerados uteis ao processo 

decisorio, apontado pela pesquisa bibliografica. Procurou-se descobrir se os empresarios 

conhecem e utilizam esses instrumentos para tomadas de decisoes para gerenciar suas 

empresas. 

Tabela 03: Relacao entre o tempo de existencia das microempresas pesquisadas e o 
uso do controle gerencial. 

Tempo de 
Existencia da 

empresa 

N°. de 
empresas 

Uso do Controle Gerencial 
Tempo de 

Existencia da 
empresa 

N°. de 
empresas 

Sim Nao Tempo de 
Existencia da 

empresa 

N°. de 
empresas N° de 

Empresas % 
N°.de 

Empresas % 

01 - 05 anos 07 05 71,40 02 28,60 

0 6 - 10 anos 07 04 57,10 03 42,90 

11 - 1 5 anos 03 02 66,67 01 33,33 

1 6 - 2 0 anos 02 01 50 01 50 

21 anos ou mais 01 01 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
Total de empresas 20 13 65 07 35 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 

De acordo com a tabela 03 das 20 empresas nas quais foram realizadas entrevistas, 07 

situa-se entre um e cinco anos de existencia, sendo que 71,4% dos entrevistados declaram 

utilizar de algum tipo de controle gerencial; situacao parecida com o mesmo numero de 

empresa que tem de seis a dez anos de existencia, neste caso o percentual das empresas 

que utilizam algum tipo de controle gerencial cai para 57,1%.Ja nas empresas que possuem 

mais de onze anos de existencia, a maioria declarou utilizar algum tipo de controle. 

Estes dados indicam que a utilizacao de controle gerencial sobre as atividades das 

empresas pesquisadas pode favorecer a sua continuidade, pois a maioria das empresas que 

apresentam mais tempo de existencia declarou utilizar-se desses controtes. Portanto, mais 

da metade 65% das microempresas pesquisadas realizam algum tipo de controle gerencial, 

o que pode contribuir para a continuidade do empreendimento. 
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Tabela 04: Tipos de controle utiiizados nas microempresas pesquisadas 

Tipo de Controle % de empresas que utilizam 
Controle de contas a pagar 40 
Controle de contas a receber 35 
Controle de estoques 25 
Controle de caixa 30 
Controle de vendas 10 
Outros 5 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 

Percebe-se que na tabela 03 das 20 empresas pesquisadas, 65% utilizam algum tipo de 

controle gerencial. Os mais utiiizados sao: controle de conta as pagar, que e utilizado por 

40% das empresas e o controle de contas a receber, utilizado por 35% das empresas. O 

controle de estoque, embora muito importante para o gerenciamento dos negocios, so e 

utilizado por 25% das empresas pesquisadas. 

Percebe-se que a utilizacao de controles gerenciais por parte das microempresas do setor 

de confeccdes do municipio de Catole do Rocha-PB, possui um Mice elevado no qual 65% 

deles afirmaram utilizar algum tipo de controle, mesmo os gestores nao tendo o 

conhecimento em relacao as tecnicas gerenciais, pois, alem de seus proprietarios nao 

possuirem formacao adequada para administracao dos negocios, as informacoes fomecidas 

pelos seus contadores nao dio suporte ao gerenciamento, visto que, nas 20 empresas 

pesquisadas, 95% fazem a sua contabilidade regularmente; porem, desse percentual de 

empresas , 90% declaram receber dos contadores apenas informacoes fiscais, voltada para 

o pagamento de impostos e somente 10% afirmam que os contadores repassam 

informacoes que servem para auxiiia-los no gerenciamento da empresa, fornecendo-lhes 

informacoes de cunho gerencial. 

Tabela 05: Relacao entre a capacidade de expansio das microempresas pesquisadas 
e o uso do controle gerencial 

Uso do controle gerencial N°. de 
empresas 

Capacidade de expansio Uso do controle gerencial N°. de 
empresas Sim Nio 

Uso do controle gerencial N°. de 
empresas 

N°. 
empresas 

% N°. 
empresas 

% 

Empresas que utilizam 13 8 61,50 5 38,50 

Empresas que nio utilizam 7 2 28,57 5 71,43 

Total de empresas 20 10 50 10 50 

Fonte: elaborado pelo autor, 2009. 
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De acordo com a tabela 05, das 20 empresas nas quais foram realizadas as entrevistas, 13 

utilizam algum tipo de controle gerencial, de modo que, 61,50% declaram ter conseguido 

seus negocios. Ja entre as 7 empresas que admitiram n io utilizar nenhum tipo de controle 

gerencial, apenas 28,57% declaram ter conseguido se expandir, o que mostra a 

necessidade do uso do controle gerencial para o bom desempenho das empresas. 

Nestes dados na tabela n°. 05 acima demonstrados percebe-se que mesmo as empresas 

utilizando apenas so algum tipo de controle gerencial, pelo simples que ela seja e um 

diferencial a mais para que a empresa possui para conseguir ter um planejamento mais 

adequado para fazer com que a empresa consegui-se desenvolver melhor suas atividades. 

Tabela 06: Motivos que impedem a expansio das microempresas pesquisadas 

Motivo N°. Empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Falta de recursos financeiros 7 70 
Pouco tempo de existencia 1 10 
Alta de planejamento voltado para expansio 2 20 

Outros _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Total da empresa 10 100 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 

Na tabela, 06 destaca-se que das 10 empresas que declaram nio ter conseguido se 

expandir, 70% das empresas citaram a falta de recursos financeiros como principal motivo 

que impede essa expansio. Porem, a constatacio da falta de recursos financeiros dessas 

empresas para a suas expansio pode esta relacionado com a nio realizacao do 

planejamento financeiro devido a falta do planejamento a empresa fica sem saber qual a sua 

real situacio financeira, deste modo fica impossibilrtada de poder fazer investimentos se nio 

sabe se tem capital o suficiente para realizar tal investimento, ficando-a sem ter como 

expandir seus negocios. 

Tabela 07: Relacao entre a capacidade de expansio das microempresas pesquisadas 
e o uso de planejamento financeiro 

Uso do planejamento financeiro N°.de 
empresas 

Ex pansao Uso do planejamento financeiro N°.de 
empresas Sim (%) Nio {%) 

Empresas que utilizam 4 75 25 

Empresas que nio utilizam 16 25 75 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009 

Verifica-se na tabela 07, que das 20 empresas pesquisadas, apenas 4 afirmaram que 

realizam o planejamento financeiro e, desse total, 75% declaram ter conseguido se expandir. 

Ja das 16 empresas que afirmaram nio realizam o planejamento financeiro, apenas 25% 
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declaram ter conseguido se expandir. Portanto, o uso do planejamento financeiro por parte 

de algumas das empresas pesquisadas, pode ter favorecido a sua expansio. 

Nos dados demonstrados na tabela n°. 07 acima podemos considerar que o planejamento 

financeiro e um dos principals itens para que uma empresa consiga ter sucesso, pois quais 

todas decisoes tomadas dentro de uma empresa quase sempre vai depender do financeiro 

da empresa, por isso se tome necessario que a empresa mantenha suas finangas sempre 

organizadas para ter um controle melhor de suas acdes para que consiga executar todo o 

seu planejamento, mantendo assim a empresa sempre com uma boa saude financeira. 

Tabela 08: Relacao entre o uso de sistema informatizado e o uso do controle gerencial 

nas microempresas pesquisadas 

Uso de sistema informatizado N°. de Uso do controle gerencial 
empresas Sim (%) Nao (%) 

Empresas que utilizam 5 60 40 
Empresas que nao utilizam 15 33,33 66,67 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009 

De acordo com a tabela 08, das 20 empresas pesquisadas, 5 utilizam sistema informatizado, 

sendo que desse total, 60% realizam algum tipo de controle gerencial. Das 15 empresas que 

nao utilizam sistema informatizado, apenas 33,33% declararam utilizar algum tipo de 

controle, ao utilizarem o sistema informatizado, os gestores possuem um leque de 

instrumentos necessarios para auxilia-los diretamente no gerenciamento dos controles, pois 

com o sistema informatizado a empresa passa a ter o controle de todos os setores da 

empresa, ganhando tempo e precisao das informacoes para que eles tenha a capacidade 

de produzir as informacoes importantes para uma adequada tomada de decisio. 

Tabela 09: Motivos que impedem o uso de sistema informatizado nas microempresas 
pesquisadas 

Motivos % de empresas 

Falta de recursos financeiros 40 

Estrutura inadequada 25 

Nio ha necessidade 15 

Falta de conhecimento 10 

Outros 10 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 

Conforme a tabela 09, das 20 empresas nas quais foram realizadas as entrevistas, 40% 

declararam nio utilizar sistema informatizado por nio ter recursos financeiros suficientes, 

observando-se tambem que, entre essas empresas que admitiram nio ter recursos 
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financeiros suficientes para informatiza-las, apenas 4 empresas realizam planejamento 

financeiro. 

Com essas informacoes, percebe-se que por falta de um adequado planejamento financeiro, 

a empresa nao possui um controle suficiente de seus recursos financeiros, prejudicando a 

sua capacidade de realizar investimentos com o objetivo de melhorar sua estrutura fisica e 

operacional para realizacao de suas atividades, observando que esses processos seguem 

em uma cadeia interligada, se um controle for falho diretamente o resultado final do processo 

contera suas falhas. 

Analise Conclusiva 

Os dados apresentados neste trabalho dio margens para se confirmar que, a nao utilizacao 

do planejamento e controle gerencial, por parte das microempresas de confeccdes do 

municipio de Catole do Rocha-PB, pode prejudicar a sua operacionalidade no mercado 

devido a grande concorrencia, hoje se torna necessario que as empresas estarem sempre 

se adequando e se atualizando a realidade do mercado. Isso porque, observando as tabelas 

apresentadas, percebe-se que a maioria das empresas que nao fazem uso dessas 

ferramentas, nao teve capacidade de se expandir, inclusive 70% delas afirmando que a 

causa da nao expansio deve-se a falta de recursos financeiros. 

Alem disso, percebe-se, tambem, que as empresas que utilizam alguma tecnica de 

planejamento e controle gerencial demonstram um melhor desempenho operacional devido 

a ter um planejamento mais adequado para a sua empresa e um controle gerencial mais 

eficaz, possibilitando inclusive a capacidade de se expandir e de realizar novos 

investimentos. 

Observou-se, tambem, que as tecnicas de planejamento e controle gerencial ainda nio sio 

muito utilizadas pelas microempresas pesquisadas, tendo em vista que, os tipos de controles 

citados nas entrevistas s io os mais simples possiveis, como: controle de estoque, controle 

de caixa, controle de contas a pagar. Alem disso, apenas 04 das 20 empresas afirmaram 

que realizam planejamento financeiro. 

Portanto, antes os dados apresentados denotam-se a importincia do uso do planejamento e 

do controle gerencial para o bom desempenho das microempresas de confeccdes do 

municipio de Catole do Rocha-PB, pois as empresas que afirmaram utilizar-se dessas 

tecnicas demonstraram melhores desempenhos em ralacio as que nio utilizam. 
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4. CONSIDERAQOES FINAIS 

Esse estudo teve por objetivo investigar a percepcio dos gestores das micros e pequenas 

empresas do setor de confeccio do municipio de Catole do Rocha-PB, sobre a 

importancia do planejamento e do controle gerencial para dar suporte nas decisdes 

gerenciais da empresa. 

Constatou-se que, a predominancia dos gestores e do genero masculino com 60% dos 

pesquisados e a faixa etaria em que se encontra a maior parte dos gestores e entre 26 e 41 

anos com 70% dos gestores pesquisados, enquanto ao grau de instrucao verificou-se que 

50% dos gestores possuem o ensino medio completo e que 20% concluiram o ensino 

superior. Observou-se tambem que em todas as empresas elas sao gerenciadas pelos 

proprietarios, embora havendo a presenca de gerentes em algumas das empresas, sendo 

eles responsiveis apenas pelo setor de vendas. 

Constatou-se que 65% das empresas que foram estudadas os gestores afirmaram utilizar 

algum tipo de controle gerencial, este dado indica que mesmo os gestores nao tendo uma 

formacao adequada de gerenciamento eles inserem o uso de alguns controles na sua 

gestio como: o controle de caixa, o controle de contas a pagar e de contas a receber entre 

outros, mesmo eles tendo declarado que dos contadores so recebem informacoes fiscais 

voitada para o pagamento de impostos. E apenas de 10% dos gestores das empresas 

estudadas afirmaram que os contadores fomecem-lhe informacoes de cunho gerencial uteis 

para ajuda-los a gerenciar suas empresas. 

Assim, entende-se que, para melhorar o conhecimento dos gestores das microempresas, 

faz-se necessario um maior direcionamento, por parte dos contadores, no que diz respeito 

ao fornecimento de informacoes gerenciais, objetivando dar um suporte mais adequado aos 

seus gestores para que possam ajuda-los nas decisoes gerenciais de suas empresas. 

Vale tambem ressaltar, que e preciso realizar um trabalho de cooperacio com os 

microempresirios, para que eles entendam a importancia de se utilizar tecnicas gerenciais 

que propiciem o bom desempenho de suas empresas. 

Alem disso, seria importante a partieipacio dos contadores neste trabalho de cooperacio, os 

quais possuem conhecimento em relacio as tecnicas de gestio empresarial e poderiam 

contribuir para o uso adequado dessas tecnicas nas microempresas. 
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Assim, acredita-se que o passo primordial pode e deve ser dado a partir dos drgaos que dao 

apoio aos microempresarios, incentivando-lhes a buscarem conhecimento adequado para o 

gerenciamento de suas empresas. 

A importancia do tema relatado neste trabalho deixa margem para que outros venham a ser 

realizados, contribuindo cada vez mais para o aprimoramento da gestio nas microempresas. 
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APENDICE 

A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE GERNCIAL PARA A S 

D E C I S O E S DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO S E T O R DE 

C O N F E C C O E S : UM ESTUDO DE C A S O NAS EMPRESAS DO MUNICIPIO DE 

C A T O L E DO ROCHA - PB. 

QUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

1. Sexo: F ( ) M( ) 

2. Faixa etaria: 

( ) 1 8 - 2 S 

( ) 2 6 - 3 3 

( ) 3 4 - 4 1 

( ) 4 2 - 4 9 

( ) 50 anos ou mais 

3. Funcao: 

( ) Proprietario 

( ) Gerente 

4. Grau de Instrucao: 

( ) Ensino fundamental incomplete 

( ) Ensino fundamental complete 

( ) Ensino medio incomplete 

( ) Ensino medio complete 

( ) Ensino superior 

5. Tempo de existencia da empresa 

( ) 01 - 05 anos 

( ) 06 - 1 0 anos 

( ) 11 - 1 5 anos 

( ) 1 6 - 2 0 anos 

( ) 21 anos ou mais 

6. No momento de implantar a empresa, o que levou a escolher este ramo de 

atividade: 

( ) Experiencia no ramo 

( ) Identificacio com o ramo 

( ) Baixa concorrencia 

( ) Necessidade de ser empreendedor 

( ) Outros 
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7. Numero de funcionarios: 

8. Faturamento Medio Anual: 

9. Porte da empresa de acordo com a lei n° 9.317/96 (SIMPLES): 

PARTE 2 - O USO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE GERENCIAL PARA 

TOMADAS DE D E S I C O E S 

10. A empresa utiliza-se de planejamento para a tomada de decisdes. 

( )S im ( )Nao 

11. Qual tipo de planejamento v o c i considera mais importante. 

( ) Planejamento Financeiro 

( ) Planejamento de vendas 

( ) Planejamento estrategico 

( ) Planejamento a longo prazo 

( ) Planejamento a curto prazo 

12. A empresa utiliza algum tipo de Controle Gerencial? 

( ) S i m ( )Nao 

13. Se sua empresa utiliza algum tipo de controle gerencial, qual desses ela 

utiliza: 

( ) Controle de contas a pagar 

( ) Controle de contas a receber 

( ) Controle de estoque 

( ) Controle de caixa 

( ) Controle de vendas 

( ) Outros 

14. A empresa faz escrituracao contabil regularmente: 

( )S im ( )Nao 

15. Quais os tipos de informacdes sao fornecidas pelo contador da empresa: 

( ) Somente informacoes fiscais 

( ) Informacdes fiscais e contabeis 

( ) Informacdes contabeis voltada para o planejamento e gerenciamento da 

empresa 

( ) Nenhum tipo de informacao 

16. A empresa tem conseguido expandir seus negocios: 

( )S im ( )Nao 
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17. Se n i o qual o motivo que impede a expansio da empresa; 

( ) Falta de recursos financeiros 

{ ) Poco tempo de existencia da empresa 

( ) Falta de planejamento voltado para a expansio 

( ) Outros 

18. A empresa utiliza sistema informatizado para colabora na sua gest io. 

( )S im ( ) N i o 

19. Se a empresa n i o utiliza sistemas informatizados por qual o motivo de sua 

n io utilizacao. 

) Falta de recursos financeiros 

) Estrutura inadequada 

) N io ha necessidade 

) Falta de conhecimento 

) Outros 


