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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo consiste em identificar como o controle interno voltado para as micro e 
pequenas empresas do municfpio de Pombal/PB pode auxiliar na gestao. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, realizada mediante estudo de campo e pesquisa bibliografica, cujo 
resultado foi analisado de forma qualitativa. O trabalho apresenta as praticas e beneffcios do 
controle interno sugeridas pela teoria e busca identifica-las junto as micro e pequenas 
empresas do municlpio de Pombal-PB, mediante aplicacao de questionario. Para isso, 
utilizou-se uma amostra de 50 micro e pequenas empresas do municipio, classificada de 
acordo com a Lei 123/2006 (Lei geral das micro e pequenas empresas), obtendo uma 
percentual de resposta de 62%, o que representa 31 questionarios devidamente respondido. 
A pesquisa revela que apenas 3 das 16 praticas de controle interno sugeridas no 
questionario sao utilizadas por mais de 70% das empresas. Tambem constata alguns fatos 
que poderiam ser evitados com a implantacao de algumas praticas de controle interno, 
denominados como beneficios do controle interno. O estudo ainda revela que os 
proprietaries e administradores sabem da importancia do controle interno como ferramenta 
de gestao, entretanto, apresentam a burocracia e o custo de implantacao como principais 
barreiras para sua utilizac3o. Mediante o referencial teorico e os resultados obtidos, 
percebe-se que o controle interno atua como uma ferramenta de gestao, por propiciar dados 
contabeis fidedignos, condugao ordenada dos negocios da empresa e inibicao de fraudes e 
erros, que juntos, resultam em uma maior eficiencia e eficacia para a empresa. 

Palavras chave: Controle Interno, Gestao, Micro e Pequena Empresa. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study is to identify how the internal control aimed at the micro and small enterprises in 
the municipality of Pombal / PB may assist in management. This is a descriptive research, 
carried out through field study and literature review, whose results were analyzed 
qualitatively. The paper presents the practice and benefits of internal control theory 
suggested by the search and identify them with micro and small enterprises in the 
municipality of Pombal, PB, through a questionnaire. For this, we used a sample of 50 micro 
and small enterprises in the municipality, classified according to Law 123/2006 (the General 
Law of micro and small enterprises), yielding a response rate of 62%, which represents 31 
questionnaires duly responded. The survey reveals that only 3 of 16 internal control practices 
suggested in the questionnaire are used by more than 70% of companies. It also notes some 
facts that could be avoided with the implementation of some internal control practices, known 
as the benefits of internal control. The study also found that owners and managers know the 
importance of internal control as a management tool, however, present the bureaucracy and 
cost of deployment as key barriers to their use. Through the theoretical and the results 
obtained, we find that internal control acts as a management tool for providing reliable 
accounting data, orderly conduct of the business and inhibition of fraud and error, which 
together result in greater efficiency and effectiveness for the company. 

Keywords: Internal Control, Management, Micro and Small Enterprise. 
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1 INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A globalizacao e utilizac§o da internet em grande escala tomaram o mercado mais 

competitive e a informacao passou a ser uma poderosa ferramenta nos negbcios. Segundo 

FedatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2009), administrar uma empresa, qualquer que seja o seu tamanho, exige que 

o administrador esteja preparado para constantemente tomar decisoes e as informacoes 

que o mesmo detem sao fundamentais para as melhores escolhas. Para isso, a informacSo 

devera ser precisa, completa, confiavel, objetiva, util e oferecida em menor tempo possfvel. 

O mesmo autor ainda cita que a fonte primordial para geracao dessas informacoes e a 

contabilidade da empresa. 

Para ludtcibus (2009), o objetivo basico da contabilidade pode ser resumido no fomecimento 

de informacoes econdmicas que propiciem decisoes racionais. Fedato ef al (2009) 

complementou afirmando que muitos empreendimentos sao condenadas ao fracasso por 

nao buscarem as informacoes uteis na contabilidade da empresa. Portanto, a contabilidade 

e capaz de gerar inumeras informacoes que reflitam a situagao da empresa, evitando que 

decisoes possam ser tomadas erroneamente por falta de conhecimento. 

Na visao de Nunes (2005), a contabilidade deve ser entendida como eiemento indispensavel 

ao processo decisorio de toda e qualquer organizacao, independente de sua estrutura, 

entretanto, afirma que essa nao e a visao que as empresas possuem da contabilidade. 

Segundo o autor, a contabilidade e vista apenas como uma prestadora de servico para 

atender unica e exclusivamente as exigencias dos orgaos de fiscalizacao do governo. 

principalmente nas micro e pequenas empresas. 

Para Lucena (2006, p. 26), "Urn dos grandes problemas enfrentados pelas micro e 

pequenas empresas e como tomar decisao em funcao das informacSes geradas pelas 

empresas [...]". Pereira e Sousa (2009) citam que estudos realizado pelo Sebrae em 2007 

revelaram que 49,4% dessas empresas duram menos de dois anos, e o principal motivo 

dessa mortalidade precoce sao as "falhas gerenciais" atribuidas por diversos fatores, que 

vao desde a falta de capacitacao a falta de informacoes uteis geradas pela contabilidade da 

empresa. 

Diante da importancia que as micro e pequenas empresas representam para o Brasil, e 

crescente o numero de estudos que buscam identificar e sanar os motivos que levam o 

encerramento precoce da atividade dessas empresas (PEREIRA e SOUSA, 2009). No 

entendimento de Fedato ef al (2009), o primeiro passo e suprir essas empresas de 
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informacoes uteis para a tomada de decisSo a partir dos diversos mecanismos que a 

contabilidade oferece, entre eles, o controle interno. 

Floriano e Lozeckyi (2008) mencionam que o controle interno e urn importante instrumento 

para a gestao empresarial. Criado inicialmente com a funcao de evitar fraudes, o controle 

interno hoje e visto como uma ferramenta que visa auxiliar na gestao dos negocios. Para 

Almeida (2008), ele representa dados contabeis confiaveis e conducao ordenada dos 

negdcios. No entendimento de Pereira (2004a), a qualidade do controle interno influencia na 

eficacia da gestao e continuidade dos empreendimentos. 

Assim, objetiva-se neste trabalho, apresentar o controle interno como uma ferramenta 

voltada para gestao dos negocios nas micro e pequenas empresas do municipio de 

Pombal/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Tema e problematical 

O referencial teorico sobre o sistema de controle interno e apresentado sob duas visoes 

distintas: Uma esta ligada a sua origem, na qual descreve o controle interno apenas como 

ferramenta de prevencao e combate a fraudes e erros, a outra ve o controle interno como 

uma ferramenta capaz de auxiliar a gestao sob diversos aspectos e nao somente na 

prevencao de fraudes e erros. 

Seguidor dos que definem o controle interno apenas como uma ferramenta de prevencao e 

combate a fraudes e erros, Lunkes (2010, p. 95), conceitua o controle interno como "[...] 

medidas de prevencao adotadas pela organizacao para se proteger de possiveis acoes 

danosas contra a integridade de seu patrimdnio". Deste modo, a principal funcao do controle 

interno e prevenir fraudes e erros atraves de praticas que inibem sua ocorrencia. Trata-se de 

uma visSo defendida por poucos autores que escrevem sobre o assunto. 

Conforme Almeida (2008), o controle interno tern a finalidade de proteger os ativos da 

empresa, produzir dados contabeis confiaveis e auxiliar na conducao ordenada dos 

negocios. Completando o pensamento do autor, Pereira (2009, p. 29), cita que "[...) os 

controies intemos devem assegurar que varias fases do processo decisorio e do fluxo de 

informacoes se revistam de necessaria confiabilidade". Portanto, o controle interno e 

apresentado como uma ferramenta de gestao que contribui para a empresa com a geragao 

de dados contabeis confiaveis, conducao ordenada dos negocios, fluxo de informacoes e 

processos, entre outros, alem de prevenir contra irregularidades ocasionadas por erros ou 

fraudes. 
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Entre uma visao e outra, o problema ainda e maior quando n3o se conhece nenhuma das 

duas. isso ocorre principalmente nas micro e pequenas empresas, onde a faita de 

gerenciamento e uma das principais causas de mortalidade precoce (FEDATO efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al, 2009). 

Diante dos concertos atribuidos por Almeida (2008) e Pereira (2009), nos quais apresentam 

o controle interno como ferramenta de gestao, e em face do desconhecimento das micro e 

pequenas empresas em relacSo ao assunto apontado por Fedato ef al (2009), o presente 

trabalho se propde a responder a seguinte pergunta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C o m o o controle interno apl icado 

n a s micro e pequenas e m p r e s a s do municipio de Pombal /PB pode auxiliar na ges tao? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Identificar como o controle interno voltado para as micro e pequenas empresas do 

municipio de Pombal/PB pode auxiliar na gestao. 

1.2.2 Objetivos especfficos 

• Verificar as praticas de Controle Interno nas empresas estudadas; 

• Conhecer os beneficios do Controle Interno nas empresas estudadas; 

• Identificar as praticas de Controle Interno nas micro e pequenas empresas do 

municipio de Pombal/PB. 

1.3 Justificativa 

O sistema de controle interno pode ser uma importante ferramenta para auxilio na gestao 

das empresas. Sua funcao nao se esgota em apenas detectar erros ou fraudes. Seus reais 

beneficios muitas vezes sao desconhecidos pelos administradores e ate mesmo por 

contadores (PEREIRA, 2004a). 

O sistema de controle interno e obrigatorio para as instituicoes financeiras. Sua 

obrigatoriedade esta prevista no Acordo de Basileia, que tern como principal objetivo, evitar 

prejuizos no setor bancario. O acordo estabeieceu treze principios vottados para Controles 

Internos, onde cita a relevancia das praticas de controle para a gestao da empresa 

(PEREIRA, 2009). 

Nos Estados Unidos, apos diversos escandalos contabeis, a Lei Sarbanes-Oxley (2002) foi 

criada para oferecer transparencia e protecao aos investidores do mercado de capital. A lei 
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privilegiou as praticas de Controle Interno, tomando-as obrigatbria para as empresas que 

emitem acoes na bolsa de valores americana. No Brasil, o Banco Central (BACEN), por 

meio da ResolucSo nr. 2.554/98 tomou obrigat6ria a implantacao de sistemas de controles 

intemos voltados para as instituicSes financeiras (PEREIRA, 2009). 

No Brasil, as micro e pequenas empresas representam 25% do PIB nacional e 60% do 

emprego formal do pais, cita Koteski (2004) baseado em levantamento efetuado pelo 

Sebrae em 2004. Por apresentarem numeros expressivos para economia nacional, as micro 

e pequenas empresas recebem atencao especial do Govemo, que atraves de politicas 

publicas, incentiva a criacao e capacitacao dessas empresas, a exemplo do Programa Brasil 

Empreendedor e o Programa de Geracao de Emprego e Renda - PROGER, (KOTESKI, 

2004). 

Embora as micro e pequenas empresas possuam urn importante papel na economia 

nacional, nao se tern conhecimento sobre a adocao de praticas de controle interno nesses 

empreendimentos. Diante deste fato, o presente estudo busca identificar como o controle 

interno voitado para as micro e pequenas empresas situadas no municipio de Pombal/PB 

pode auxiliar na gestao. 

O municipio de Pombal/PB possui 533 estabelecimentos comerciais formais cadastrados 

junto a Coletoria do Estado da Paraiba, sendo todas elas classificadas como micro ou 

pequena empresa. A expressividade do numero de micro e pequenos empreendimentos e 

uma realidade que reflete a grande maioria dos pequenos municipios paraibanos. 

Desta forma, o presente estudo tern como papel de destacar os beneficios do controle 

interno para a gestao das micro e pequenas empresas a fim de que administradores e 

contadores se conscientizem a respeito da importSncia dessa ferramenta para a gestao e as 

adotem, tomando essas empresas mais competitrvas e duradouras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodoiogicos 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, buscou-se inicialmente identificar na literatura os 

concertos de controle interno, sua origem, praticas e beneficios. Em um segundo momento, 

procurou-se identificar as praticas de controle interno adotadas pelas micro e pequenas 

empresas do municipio de Pombal/PB e quais os seus beneficios, atraves de coleta de 

dados. 
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A metodologia utilizada neste trabalho e apresentada por BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008), na qual atribui 

tres categorias metodolbgicas: quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e quanto a 

abordagem. 

1.4.1 ClassificagSo quanto aos objetivos 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa e descritiva.". Segundo Gil (1999, apud Beuren ef 

a/, 2008, p. 81), a pesquisa descritiva "[...] tern como principal objetivo descrever 

caracterlsticas de determinada populacao [...] uma de suas caracteristicas mais significativa 

esta na utilizacao de tecnicas padronizadas de coletas de dados". Assim, a pesquisa e 

descritiva por relatar as praticas de controle interno nas micro e pequenas empresas do 

municipio de Pombal/PB. 

1.4.2 ClassificagSo quanto aos procedimentos 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa e classificada como estudo de campo e bibliografica. 

Para Lakatos e Marconi (2010, p. 169) a pesquisa de campo tern como objetivo "[...] 

conseguir informacoes e/ou conhecimentos acerca de urn problema, para o qual se procura 

uma resposta, ou de uma hipotese, que se queira comprovar, ou ainda, de descobrir novos 

fendmenos ou as relacdes entre eles". A pesquisa bibliografica, segundo Beuren ef al 

(2008, p. 86) "[...] objetiva recolher informacoes e conhecimentos previos acerca de um 

problema para o qual se procura resposta [...]". Para Gil (2009, p. 45) "a principal vantagem 

da pesquisa bibliografica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 

de fendmenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente". 

Ainda de acordo com Beuren ef al (2008, p. 87): 

O material consultado na pesquisa bibliografica abrange todo referencial ja 
tornado publico em relaeao ao tema de estudo, desde publicacdes avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertacdes, 
teses, entre outros. Por meio dessas bibliografias reunem-se conhecimentos 
sobre a tematica pesquisada. 

Assim, esta pesquisa e classificada como estudo de campo por efetuar coletas de dados 

junto as micro e pequenas empresas do municipio de Pombal/PB. Atraves da coleta de 

dados serao identificadas as praticas de controle interno adotadas pelas micro e pequenas 

empresas do municipio de Pombal/PB e os beneficios proporcionados. 

A pesquisa e classificada como bibliografica pelo fato de se utiiizar livros e artigos cientificos 

publicados em revistas e congressos para construcao do referencial teorico. Por meio da 
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dela serao conhecidos os beneficios do controle interno e suas praticas, contribuindo para o 

cumprimento de parte dos objetivos da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 ClassificagSo quanto S abordagem do problema 

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa sera qualitativa. Segundo Richardson (1999, 

apud Beuren era/, 2008, p. 91): 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
compiexidade de determinado problema, analisar a interagao de certas 
variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos 
sociais [...] contribui no processo de mudanca de determinado grupo e 
possibilita, em maior nfvel de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos individuos. 

A pesquisa e qualitativa por buscar analisar a relacao entre o controle interno e a gestao das 

micro e pequenas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Universe e amostra da pesquisa 

O universe da pesquisa foi limitado as micro e pequenas empresas situadas no municipio de 

Pombal/PB, classificadas de acordo com a Lei Complementer nr. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, denominada de Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Em 

consuita ao escritorio local da Coletoria do Estado da Paraiba, identificou-se que o municipio 

possui 533 empresas cadastradas junto ao 6rgao como micro ou pequena. 

Face aos objetivos da pesquisa consistirem em identificar as praticas de Controle Interno 

nas micro e pequenas empresas do municipio de Pomba/PB, e inviavel, devido a escassez 

de recursos, que a coleta de dados seja efetuada junto a todas as micro e pequenas 

empresas do municipio. 

Para Lakatos e Marconi (2010, p. 206), a amostragem "s6 ocorre quando a pesquisa nao e 

censitaria, isto 6, n§o abrange a totalidade dos componentes do universo, surgindo a 

necessidade de investigar apenas uma parte dessa populacao". Para os autores, a pesquisa 

devera contemplar uma amostra que seja representative do todo a fim de inferir 

legitimamente o resultado possivel da populacao, podendo ser nao-probabilistica ou 

probabilfstica, onde a primeira nao e objeto de tratamento estatistico. A segunda, utilizam-se 

instrumentos estatisticos para sua realizacao. Deste modo, a presente pesquisa utilizou o 

metodo amostral para realizacao da pesquisa. 

A amostra foi composta por 50 empresas localizadas no centro da cidade de Pombal/PB. 

Trata-se de uma amostragem nao-probabilisitca e por acessibilidade, que segundo Gil 
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(1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Beuren ef al, 2008, p. 85), e indicada para estudos qualitativos, por nao 

requerer um elevado nivel de precisax>. Segundo o autor, para realizar uma pesquisa por 

acessibilidade, inicialmente deve-se "selecionar os elementos a que tern acesso, admitindo 

que estes possam de alguma forma representar o universo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 Procedimentos de coleta de dados 

Para realizacao da pesquisa de campo, foi elaborado um questionario constituido por 40 

(quarenta) perguntas, contendo questdes de multipla escolha e dicotdmicas, divididas em 4 

(quatro) partes. A parte " I " , composta pelas questdes de 1 a 6, buscou caracterizar as 

empresas participates da pesquisa. A parte "II", compostas pelas questdes de 7 a 22, teve 

como objetivo, identificar a utilizacao de algumas praticas de controle interno pelas 

empresas. A parte "III", composta pelas questdes de 23 a 38, teve a finalidade de apontar os 

beneficios do controle interno a partir da identificacao de falhas e erros ocorridos nas 

empresas. Por fim, a parte " IV procurou identificar qual a visao dos proprietaries e 

administradores em relacao aos beneficios do controle interno e quais os motivos que 

dificultam a sua implantacao. Algumas perguntas foram elaboradas pelos autores da 

presente pesquisa com base no referencial teorico e outras foram adaptadas de Almeida 

(2008), Dias (2010), Boynton ef al (2002) e Lunkes (2010). 

Para realizacao da pesquisa foram aplicados 50 (cinquenta) questionarios junto as micro e 

pequenas empresas do municipio de Pombal/PB, selecionadas por acessibilidade, entre os 

dias 3 e 9 de outubro de 2010 para que fossem respondidos e recolhidos nos dias 15 e 16 

do referido mes. Os questionarios foram respondidos sem a presence do pesquisador, 

conforme menciona Lakatos e Marconi (2010, p. 184), o "questionario e um instrumento de 

coleta de dados, construido por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presenca do entrevistador." 

O percentual de retomo dos questionarios completamente respondidos foi de 62% (sessenta 

e dois por cento), correspondente a 31 empresas. Os questionarios com respostas 

incompletas foram descartados. 

As questdes de multipla escolha sao "[...] perguntas fechadas, mas que apresentam uma 

serie de possfveis respostas, abrangendo varias facetas do mesmo assunto", (LAKATOS e 

MARCONI, 2010, p. 189). As questdes dicotdmicas, "[...] denominadas limitadas ou de 

altemativas fixas, sao aquelas em que o informante escolha sua resposta entre duas 

opedes: sim e nao", (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 187, grifo do autor). 
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1.7 Tratamento dos dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise dos dados obtidos foi efetuada atraves de graficos e tabela elaborados no 

softwarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Office Excel 2007, onde sao apresentados em termos percentuais, 

informacoes sobre o perfil das empresas estudadas (funcao do respondente, quantidade de 

funcionarios, tempo de atividade, regime de tributacao, faturamento bruto anual, setor de 

atividade); as praticas de controle adotado pelas empresas; quais os fatos que mais ocorrem 

nas empresas cuja pratica de controle interno poderiam evitar; visao dos administradores e 

proprietaries sobre o controle interno; principals motivos que dificultam a implantacao de 

praticas de controle interno. 
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2 FUNDAMENTAQAO T E O R I C A 

2.1 Controle zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao existe um concerto universal para o termo controle. Seu significado somente podera ser 

obtido a partir do tema abordado (LUNKES, 2010). O entendimento do autor reside no fato 

de que a palavra controle assume concertos distintos em areas como administracao, 

economia, contabilidade, psicologia, biologia, etc., podendo ser utilizado como sindnimo de 

guiar, conduzir, pilotar, comandar, etc. 

Para Floriano e Lozekyi (2008, p. 3), "o termo controle e um dos mecanismos mais utilizados 

na pratica gerencial e sua essencia consiste na comparacSo entre os resultados previstos 

com os realizados [...] e identificar os pontos que requerem correcao". 

Para Lunkes (2010), o termo e mais conhecido na visao gerencial, que descreve o controle 

como um instrumento de comparacSo, onde se realiza a mensuracSo e correc§o do 

desempenho das atividades para assegurar que os objetivos da organizacao sejam 

cumpridos. Entretanto, o autor aponta a existencia de outras formas de controle, como o 

controle de risco, operacional, e interno. 

Lunkes (2010) aponta o controle de risco como uma ferramenta que busca identificar, 

analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos associados as atividades, funcdes e 

processos, de maneira que possibilite as organizacoes minimizar perdas e maximizar 

oportunidades. O controle operacional representa o acompanhamento das atividades 

relacionadas a execucao de tarefas operacionais, na qual se verifica o cumprimento das 

rotinas, buscando identificar os desvios e sana-los. Por fim, o autor classifies o controle 

interno como um instrumento de prevencao contra acoes danosas que possam ocasionar 

prejuizos ao patrimdnio da empresa. 

Para Chiavenato (1993)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Bordin e Saraiva (2005), o termo controle possui tres funcdes: 

a funcao restritiva e coercitiva, a funcao reguladora e a funcao administrativa. A funcao 

restritiva e coercitiva e citada pelo autor como uma forma de coibir e limitar os desvios e 

comportamentos indesejaveis. A funcao reguladora esta relacionada ao fluxo dos sistemas e 

a funcao administrativa caracterizada pelo controle do processo administrativo, como 

planejamento, organizacao e direcao das atividades empresariais. Bordin e Saraiva (2005, 

p. 203) afirmam que o "controle esta diretamente relacionado com as demais funcdes do 

processo administrativo: planejamento, organizacao e direcao". Para os autores, o controle 
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represents "um reflexo de todas as demais funcdes administrates, propiciando a 

mensuracSo e a avaliacao dos resuitados da ac§o empresarial" 

Face ao exposto, percebe-se uma grande quantidade de significados para o termo controie, 

nas diversas areas do conhecimento. Entretanto, o presente trabaiho se propoe a estudar 

apenas o controie interno sob uma visao diferenciada da apresentada por Lunkes (2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Origem do Controle Interno 

Boynton efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2002, p. 319) comentam que ha muito tempo se sabe da importancia do 

controle interno para a administracSo de uma empresa. Entretanto, essa importancia 

destacou-se em 1947 com a publicacao do Instituto Americano de Contadores Publicos 

Certificados (AICPA - American Institute of Certified Public Accountants) intitulada de 

Internal Control. A publicacao citava os seguintes fatores que contribuiram para o 

crescimento do controle interno: 

• A extensSo e o tamanho das entidades com finalidades lucrativas 
tinham se tornado t§o complexos que a administracSo precisava 
recorrer a varios relatorios e analises para controlar eficazmente as 
operacdes. 

• As conferencias e revisdes inerentes a um bom sistema de controles 
internos proporcionavam protecSo contra fraquezas humanas e 
reduziam a possibilidade de ocorrencia de erros e irregularidades. 

• Dadas as limitacdes econdmicas de seus honorarios, era impraticavel 
que auditores independentes auditassem a maioria das companhias se 
nao pudessem recorrer aos respective^ sistemas de controles internos. 

Boyton ef al (2002, p. 319) citam que em 1977 foi criada a Lei de Praticas Anticorrupc8o no 

Exterior (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), a qual exigia a adocao de controles 

internos para as companhias sujeitas a Lei de Negociagdes de Tftulos de 1934. Em 1987, a 

Comissao Nacional sobre Elaboracao e Apreentacao de Relatorios Financeiros (National 

Commission on Fraudulent Financial Reporting) destacou a importancia de controles 

internos para redugao de fraudes, observando que: 

• A "mensagem" sobre controles internos que a administracao passa para 
o restante da entidade desempenha papel fundamental na prevencao 
de fraudes financeiras, pois influencia o ambiente corporativo no qual os 
relatorios financeiros sao preparados. 

• Todas as companhias abertas deveriam manter controles internos que 
proporcionassem seguranga razoavel de que a producSo de relatdrios 
financeiros fraudulentos seria impedida ou detectada em estagios 
iniciais. 

Em 1992, segundo Dias (2010), a National Commission on Fraudulent Financial Reporting 

passou a ser denominada The Committee of Sponsoring Organizations (Comite das 
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Organizacoes Patrocinadoras), denominada simplesmertte dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COSO. O autor cita que 

nesse ano ocorreu a publicacao de um trabalho realizado pela organizacao que se tornou 

referenda para o estudo do controle interno, o Internal Control: integrated framework 

(Controles Internos: um modelo integrado). 

Percebe-se que o controle interno surgiu da necessidade de prevencao a fraudes e erros. 

Igualmente, diversos autores, a exemplo de Lunkes (2010), conceituam o controle interno 

apenas como uma ferramenta de prevencao e combate a fraudes e erros. Porem, o 

presente estudo trara o tema com outra visao, ampiamente defendida por grande parte da 

literatura academica brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Concei tos de controle interno e s e u s beneficios 

Na concepcao de Almeida (2008, p.63), o controle interno represents um "[...] conjunto de 

procedimentos, metodos ou rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir dados 

contabeis confiaveis e ajudar a administracao na conducao ordenada dos negocios da 

empresa". 

A AICPA (1971, apud Attie, 2007, p. 182), apresenta um conceito parecido com o atribufdo 

por Almeida (2008): 

O controle interno compreende piano de organizacao e o conjunto 
coordenado dos metodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger 
seu patrimdnio, verificar a exatidao e a fidedignidade de seus dados 
contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a adesao a politica 
tracada pela administracao. 

Pode-se perceber que em ambos os conceitos, os autores apresentam o controle interno 

como uma ferramenta de gestao que visa proteger os ativos da empresa com a aplicacSo de 

procedimentos, metodos e rotinas, busca de dados contabeis mais confiaveis e conducao 

ordenada dos negocios. 

As praticas de controle interno sao muitas vezes desconhecidas e quase sempre sao 

confundidas com auditoria interna. Muitos administradores utilizam o controle interno como 

sindnimo de auditoria, afirma Crepaldi (2004, p. 241) ao citar que: 

£ preciso que se distinga que o termo Controle Interno nao tern o mesmo 
significado de Auditoria Interna. A auditoria Interna equivaie a um trabalho 
organizado de revisSo e apreciacao de trabalho, normalmente executado 
por um departamento especializado, ao passo que Controle Interno refere-
se aos procedimentos e a organizacao adotados como pianos permanentes 
da empresa.. 
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O concerto de auditoria interna atribuido pelo autor como "[...] o levantamento, estudo e 

avaliacao sistematica das transagdes, procedimentos, operacdes, rotinas e das 

demonstragdes financeiras de uma entidade" e simplificado por Attie (2007, p. 182) como 

"[...] um trabalho organizado de revisao e apreciagao dos controles internos, normalmente 

executado por um departamento especializado [...]". 

Assim, o objetivo da auditoria interna e de verificar e avaliar os procedimentos internos da 

empresa, ja o controle interno busca controlar esses procedimentos, visando assegurar o 

patrimdnio e auxiliar a gestao. 

Os conceitos de controle internos apresentados apontam que existe uma preocupacSo 

voltada para a gestao da empresa. No concerto crtado por Almeida (2008), o autor fala em 

conducao ordenada dos negocios. Ja no concerto atribuido pela AICPA (1971), se fala em 

eficiencia operacional e adesaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a politica tracada pela administracao. Nota-se uma ideia 

mais ampla, diferentemente dos conceitos apresentados por Lunkes (2010) que trata o 

controle interno apenas como uma ferramenta de prevencao a fraudes e erros. 

Deste modo, de acordo com os conceitos de Almeida (2008) e AICPA (1971), o controle 

interno e uma poderosa ferramenta de auxilio para a gestao das empresas, uma vez que 

buscam produzir dados contabeis fidedignos e fazer cumprir as decisoes da administragao 

da empresa. 

Para Dutra et al (2005, p. 389): 

Conferir a exatidao e a fidelidade aos dados contabeis e algo crucial a 
continuidade das operacdes das empresas, sobretudo na promocao da 
informagSo (tanto para fins interno quanto extemo). Para tal, mecanismos 
que garantam a coleta de tais informacoes com a maior acuracidade 
possivel tornam-se indispensaveis. 

Para o autor, a geragao de dados contabeis fidedignos e refletida em boas informagoes 

gerenciais por representar corretamente a situagao economica e financeira da empresa. 

Neste sentido, Crepaldi (2004, p.249) tambem destaca a importancia da geragao de dados 

contabeis legitimos, para o autor "um sistema de contabilidade que nao esteja apoiado em 

eficiente controle interno e, ate certo ponto, inutil, uma vez que nao e possivel confiar nas 

informacoes contidas em seus relatdrios." 

Igualmente, percebe-se que protecao ao patrimdnio e dados contabeis fidedignos nao 

deixam de ser objeto de gestao de uma empresa. Assim, o controle interno visa auxiliar a 

gestao dos negdcios e nao apenas identificar falhas e erros. Nesta linha de pensamento, 
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Pereira (2004a, p. 42) ainda acrescenta que a informagao oferecida peio controle interno 

possui reievancia para o processo de gestao: 

[...] o controle interno possui reievancia para o processo de gestao das 
empresas por sua contribuicao informativa que colabora para a gestao dos 
empreendimentos. As evidencias compiladas permitem registrar que existe 
um forte vinculo entre a qualidade do controle interno, eficacia da gestao e 
continuidade dos empreendimentos [...] 

Para Crepaldi (2004, p. 249), "pode-se entender a importancia do controle interno a partir do 

momento em que se verifica que e ele que pode garantir a continuidade do fluxo de 

operagdes com as quais convivem as empresas." 

Desta forma, o controle interno demonstra sua importancia para a conducao ordenada dos 

processos da empresa e sua implantacao resulta em dados contabeis mais confiaveis, 

evitando que decisoes erradas sejam tomadas pelo fomecimento de informagdes nao 

fidedignas. Deste modo, o controie interno devera esta presente nos mais variados setores 

da empresa. 

Pereira (2004b, p. 4), resume os objetivos do controle interno como: 

a) dotar a empresa de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA base informativa confiavel e tempestiva; 
b) induzir comportamento focado em resultados; 
c) salvaguardar o potencial de geragao de riqueza (patrimdnio); e 
d) garantir, subsidiariamente, observancia de regulacao aplicavel a firma. 
(grifo do autor) 

Para Attie (2007, p. 185)"[...] toda empresa possui controles internos, cuja diferenga esta no 

fato dele ser adequado ou nao para a empresa". Contribuindo com esse pensamento, 

Pereira (2009) afirma que todas as empresas necessitam de controles internos e para tomar 

mais simples o entendimento dessa necessidade, cita que o simples fato de uma pessoa 

verificar o seu extrato bancario e uma forma de controle. 

No entendimento de Fedato (2009, p. 7): 

Se as empresas omitem ou ignoram o uso de um controle interno, ela estara 
vulneravel a falhas e erros ocorridos nas atividades operacionais, com isso 
ela podera nao alcangar seus objetivos, deixar de ser uma entidade 
eficiente e eficaz e conviver com altos indices de desperdicios. 

Para Pereira (2009, p. 29), "os controles internos podem ser todas as politicas adotadas 

pelas empresas com intuito de mitigar riscos e melhorar processos". Desta forma, pequenos 

procedimentos adotados pelas empresas que visem mitigar risco sao considerados praticas 

de controle interno. 
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Bordin e Saraiva (2005, p. 202) apresenta o controle interno sobre diversos pontos de vista: 

a) Do ponto de vista administrativo: e necessario assegurar-se de que o 
programa existe, e aplicado e esta em dia, e de que o organismo social esta 
completo, o comando exercido segundo os principios adotados, as 
conferencias de coordenacao se realiza; 
b) Do ponto de vista comercial: e preciso assegurar-se de que os materiais 
que entraram e sairam sao exatamente considerados no que toca a 
quantidade, a qualidade e ao preco, se os inventarios estao corretos, os 
contratos sao perfeitamente cumpridos; 
c) Do ponto de vista tecnico: e preciso observar a marcha das operacdes, 
seus resultados, suas desigualdades, o funcionamento do pessoal; 
d) Do ponto de vista financeiro: o controle se estende aos livros, ao caixa, 
aos recursos e as necessidades, ao emprego de fundos; 
e) Do ponto de vista de seguranca: e necessario assegurar-se de que os 
metos adotados para proteger os bens e as pessoas estao em bom estado 
de funcionamento; 
f) Do ponto de vista contabil: e preciso verificar se os documentos 
necessarios cheguem rapidamente, se eles proporcionam visao clara da 
situacao da empresa, se o controie encontra nos livros, nas estatisticas e 
nos diagramas bons elementos de verificacSo e se nao existe nenhum 
documento ou estatistica inutil. 

Ja para Attie (2007, p. 186-187), o controle interno divide-se em dois segmentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Controles contabeis: compreendem o piano de organizacao e todos os 
metodos e procedimentos diretamente relacionados. principalmente com a 
salvaguarda do patrimdnio e a fidedignidade dos registros contabeis: 
sistemas de autorizacao e a provacao; separacao das funcdes de 
escrituracao e eiaboracao dos relatorios contabeis daquelas ligadas as 
operacdes ou custodia dos valores; e controles fisicos sobre estes vaJores. 
Controles administrativos: compreendem o piano de organizacao e todos 
os metodos e procedimentos que dizem respeito a eficiencia operacional e a 
adesao a politica tracada pela administracao. Normalmente, se relacionam 
de forma indireta aos registros financeiros. (grifo do autor) 

Face ao exposto, pode-se concluir que o controle interno desempenha diversos papeis 

dentro da empresa, como base informativa, foco em resultados, salvaguarda do patrimdnio e 

observancia as normas e Leis pertinentes a empresa. Para atender todos esses propdsitos, 

Almeida (2008), Cherman (2005) e Crepaldi (2004), defendem que alguns principios devem 

ser observados. 

2.4 Principios Fundamentals do Controle Interno 

Os principios atribuidos por Almeida (2008), Cherman (2005) e Crepaldi (2004) sao acdes 

que devem ser observadas para que o controle interno possa cumprir o seu papel. Os 

autores dividiram esses principios em oito, sao eles: responsabilidade; rotinas intemas; 

acesso aos ativos; segregacao de funcao; confronto dos ativos com os registros; auditoria 

interna; amarracao dos sistemas e custos versus beneficios 
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2.4.1 Responsabilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O principio da responsabilidade preceitua que o administrador devera atribuir 

responsabilidades, preferencialmente por escrito, aos funcionarios que desenvolvam 

atividades relevantes dentro da empresa (ALMEIDA, 2008). 

Cherman (2005, p. 14) cita a importancia de se definir as atribuicoes do funcionario dentro da 

empresa e diz seu objetivo principal: 

As atribuicoes dos funcionarios devem ser claras e definidas de preferencia 
por escrito (em manuais). Ao definirmos as atribuicces os erros e 
irregularidades sao localizados mais facilmente, e as responsabilidades por 
omissao, detectadas. 

Para Almeida (2008), as principals razoes para se definirem atribuigdes sao: assegurar que 

todos os procedimentos de controles sejam executados, detectar erros e irregularidades, 

apurar as responsabilidades por eventuais omissoes na reaiizagao de transag&es da 

empresa. 

Face ao exposto, percebe-se que a atribuicao de tarefas aos funcionarios, preferencialmente 

por escrito, tern como objetivo, fazer com que o funcionario possua conhecimento das 

atividades da empresa que estao ao seu cargo, cabendo a ele zelar por elas. 

Ao tomar conhecimento das responsabilidades, o funcionario tende a ficar mais atento as 

atividades que Ihe foram atribuidas, reduzindo a probabilidade de ocorrencia de erros, 

irregularidades e omissoes, e caso ocorra, a responsabilidade Ihe sera imputada. 

No quadro 1, Almeida (2008), apresenta algumas tarefas intemas as quais precisam ser 

atribuida responsabilidade. Trata-se apenas de exemplos, cada empresa, na sua 

particuiaridade, devera avaiiar quais atividades merecem maior zelo e deverao ser 

atribuidas responsabilidades a fim de assegurar que todos os procedimentos sejam 

executados e caso ocorra alguma irregularidade ou omissao, a empresa tera capacidade de 

identificar o responsavel pelo fato. 
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Quadro 1 

Exemplos de tarefas as quais precisam ser definidas as responsabilidades 

• Aprovacao de aquisicao de bens e servicos. 

• Execucao do processo de aquisicao (cotacao de precos, selecao de 
fomecedor e formalizacao da compra). 

• Certificacao do recebimento de bens ou prestacao de servicos. 

• Habilitacao do documento fiscal do fornecedor para pagamento (confronto 
da nota fiscal do fornecedor com contrato, ordem de compra etc.). 

• Programacao financeira do pagamento. 

• Guarda de talonarios de cheques em branco. 

• Preenchimento dos cheques para pagamento. 

• Assinatura de cheques. 

• Pagamento ao fornecedor. 

• Aprovacao de venda. 

• Preparo da nota fiscal de venda, fatura e duplicata. 

• Controle de cobranca de vendas a prazo. 

• Programacao financeira do recebimento. 

• Recebimento de numerario. 

• Preparo do recibo de depOsito. 

• Deposito de numerario em banco. 

• Controle dos registros de empregados. 

• Determinacao dos valores a pagar aos empregados. 
• Pagamento aos empregados. 
• Controle fisico sobre os ativos (dinheiro em caixa, cautelas de titulos, 

estoques, etc). 

• Registro contabil das operacoes da empresa. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008, p. 64-65) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Rotinas Intemas 

A implantacao de um manual de procedimentos internos tern como objetivo, padronizar 

processos a fim de que todos os funcionarios realizem a tarefa, mitigando a ocorrencia de 

erros (ALMEIDA, 2008). 

Ao implantar um manual de procedimentos, a empresa padroniza os processos a fim de que 

seus funcionarios os adotem. A implantacao ocorre apos uma anaiise minuciosa dos 

procedimentos no que se refere aos aspectos legais, reducao de custos, melhores 

resultados, etc. A inobservancia dos procedimentos internos adotados pela empresa 

poderao resultar em perdas financeiras, como aplicacao de multa por nao recolhimento de 

um imposto devido, elevacao dos custos para realizacao de uma determinada atividade ou 

ate mesmo prejuizos ocasionados pela realizacao de um tarefa mal elaborada (LUNKES, 

2010). 
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Para Lunkes (2010), o manual de procedimento deve ser estabelecido de acordo com a 

particularidade de cada empresa, cuja funcao principal e evitar que processos erroneos 

realizados por funcionarios ocasionem perdas para o empreendimento. No quadro 2, 

Almeida (2008), apresenta alguns exemplos de rotinas que deverao esta contempladas no 

manual da organizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 

Exemplos de rotinas internas 

• RequisicSo de aquisicao de material ou servicos 

• Formuiario de cotacao de precos (para solicitar precos 
aos fomecedores) 

• Mapa de licitacao (para selecionar o fornecedor que 
ofereceu as melhores condicoes comerciais) 

• Ordem de compra (para formalizar a compra junto ao 
fornecedor) 

Formuiarios 
internos e 
externos 

• Aviso de recebimento de material (evidencia do 
recebimento de bens comprados) 

Formuiarios 
internos e 
externos 

• Mapa de controle de programacao financeira 
Formuiarios 
internos e 
externos • Fichas de lancamento contabil 

• Boletim de fundo fixo (para fins de prestacao de contas 
dos valores paga os atraves do caixa) 

• Carta de comunicacSo com os bancos 

• Formuiario de devolucao de material 

• Pedido de vendas 

• Adiantamento para viagens 

• RelatOrio de prestacao de contas de adiantamento para 
viagens 

Instrucoes para preenchimento e destinacao dos formuiarios internos e externos 

Evidencias das execuc6es dos procedimentos internos de controle (assinaturas e 
carimbos) 

• Compras no pais e no exterior 

• Contas a pagar 

• Programacao financeira 

Procedimentos • Caixa 
internos dos 

diversos 
setores da 

• Controle de faturamento internos dos 
diversos 

setores da • Creditos e cobranca 

empresa • Vendas 

• Fiscal 

• Almoxarifado 

• Controladoria 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008, p. 65-66) 
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2.4.3Acesso aos Ativos 

Segundo Crepaldi (2004), o acesso aos ativos da empresa deve ser limitado, seja eie de 

forma direta ou indireta, sendo de forma direta relacionado aos ativos fisicos, como 

manuseio de numerario, e acesso indireto se refere a movimentacao contabil. 

Desta forma, o acesso ao numerario devera ser limitado ao menor numero de pessoas 

possivel a fim de evitar desvios e faciiitar a apuracao de responsabilidades. A movimentacao 

contabil tambem devera ter seu acesso restrito. 

Como forma de evitar que diversas pessoas tenham acesso aos ativos da empresa, Almeida 

(2008) apresenta no quadro 3 alguns exemplos de acesso aos ativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3 

Exemplos de controle sobre os ativos 

• Local fechado para o caixa. 

• Guarda de titulos em cofre. 

• EmissSo de cheque. 

• Manuseio de cheques assinados. 

• Manuseio de envelopes com dinheiro. 

• Custodia de ativos (dinheiro em caixa, cautelas de titulos, estoques, 
imobilizado, etc). 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008, p. 65-66) 

2.4.4 SegregagSo de Fung&es 

A segregacao de funcao e utilizada para reduzir o risco de fraude ou falha cometida por 

funcionario. Na segregacao de funcao, funcionarios que possuem acesso aos ativos fisicos 

nao deverao possuir aos registros contabeis. Essa segregacao tern como objetivo, evitar 

que o funcionario cometa desvio, que dificilmente sera identificado, denominado de fraude 

permanente (CHERMAN, 2005). 

No entendimento de Boyton ef al (2002, p. 331), "segregacao de funcdes envolve fazer com 

que individuos nao realizem funcdes incompativeis". O autor cita que funcdes consideradas 

incompatfveis sao aquelas em que um individuo possa esconder um erro ou fraude 

cometida no ato de suas atribuicoes. Para Boyton ef al (2002), atividades como: registro e 

liberacao de folha de pagamento e emissao de um pedido de compra e a confirmacao do 

recebimento da compra da empresa deverao ter suas funcdes segregadas. 

Observa-se que o principal objetivo da segregacao de funcao e evitar que o funcionario 

conciua sozinho, procedimentos que estao relacionados a retirada de recursos da empresa, 
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sejam eles fisicos ou contabeis. Pode-se notar que nas atividades citadas por BoytonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 

(2002) est§o relacionados com atividades que envolvem retiradas de recursos da empresa. 

No primeiro, a folha de pagamento devera ser conferida por outro funcionario para posterior 

liberacao, o tornado um fiscalizador da acao do colega. No segundo exemplo, justifica-se a 

confirmacao do recebimento da compra a fim de evitar que o funcionario responsavel pelo 

pedido possa, em conluio com o fornecedor, confirmar o recebimento da mercadoria sem 

que houvesse a entrega. 

No quadro 4, Boyton et al (2002) apresenta exemplos de como agregar funcdes e cita seus 

beneficios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 4 

Exemplos de segregacao de funcdes 

• Separacao entre custodia e 
manutencao do registro 
contabil. 

Reducao do risco de roubo, uma vez que o 
individuo nao tera oportunidade de cobrir o 
roubo eliminando o registro do ativo. 

• Segregacao de funcdes 
entre processamento de 
transacdes que envolvem 
pagamento e conciliacao de 
saldos bancarics. 

Reducao do risco de pagamentos com 
cheques nao sejam contabilizados por que 
seriam detectados na conciliacdo. 

• SegregagSo de 
responsabilidades entre 
aprovagao de credito e 
realizacao de vendas. 

Reducao do risco de contas a receber 
incobraveis que poderiam resultar de vendas 
a maus pagadores para atingir metas de 
vendas ou aumentar comissdes. 

Fonte: Adaptado de Boyton et al (2002, p. 332) 

No quadro 4, o autor destaca a segregacao de funcao como pratica anti fraude. Entretanto, 

Almeida (2008) lembra que a segregacao de funcao tambem tern a funcao de evitar erros. 

2.4.5Confronto dos Ativos com os Registros 

Segundo Crepaldi (2004), os ativos fisicos deverao ser confrontados com os registros 

contabeis periodicamente, afim de identificar desfalques e erros nas contas. 

No quadro 5, Almeida (2008) descreve alguns exemplos de confronto dos ativos com os 

registros. 
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Quadro 5 

Exemplos de confronto dos ativos com os registros 

• Contagem do caixa e comparacao com o saldo do razao geral. 
• Conciliacoes bancarias (reconciliacao, em determinada data-base, do 

saldo da conta corrente bancaria segundo o razao da contabilidade, com o 
saldo pelo extrato enviado pelo banco). 

• Inventario fisico dos bens do estoque e do ativo imobilizado, confronto 
com os registros individuals e comparacao do somatorio dos saldos 
desses registros com o saldo da respecitva conta do razao geral. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008, p. 67) 

A contagem do caixa tern como finalidade, verificar a existencia de diferenca entre o valor 

fisico apresentado pelo caixa da empresa e o valor apresentado pela contabilidade. Ao 

adotar esse procedimento, a empresa podera identificar erros na contabilizacao ou desvio 

de recursos do caixa (ALMEIDA, 2008). 

No entendimento de Crepaldi (2008), as empresas devem efetuar, no minimo, mensalmente 

a conciliacao de suas contas mantidas em bancos. Esse procedimento e realizado com a 

confrontacao entre o saldo da contabilidade da empresa e os extratos bancarios. Ao efetuar 

a conciliacao das contas, a empresa podera identificar as pendencias de contabilizacao ou 

erro de lancamento efetuado pelo banco. 

Os estoques sao bens destinados a venda ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fabricacao de produtos. Verificar se as 

quantidades de bens constantes no sistema contabil da empresa realmente existem e um 

procedimento que deve ser adotado pela empresa. O controle do estoque e fundamental 

para que a empresa nao tenha perdas com excesso e ou falta de mercadoria (ALMEIDA, 

2008). 

Para Almeida (2008, p. 231), "o inventario fisico representa um procedimento de controle 

que visa apurar as responsabilidades das pessoas que custodiam bens da empresa". O 

inventario e realizado com a contagem fisica dos bens e confronto com os registros 

contabeis. Diante disso, a contagem fisica devera ser realizada por pessoa diferente da 

responsavel pela guarda dos bens. 

A fim de evitar fraudes permanentes, a realizacao dos confrontos dos ativos com os 

registros contabeis devera ser realizada por funcionarios drferentes daquele responsavel 

pela guarda dos ativos confrontados. Neste sentido, Crepaldi (2004, p. 253) afirma que 

"Esse fato e evidente, ja que o funcionario custodiante poderia desviar o bem e informar a 

administracao da empresa que os ativos existentes concordam com os registros contabeis". 
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2.4.6Auditoria Interna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A auditoria interna devera existir a fim de que o controie interno da empresa seja avaliado 

quanto a sua eficacia, eficiencia e efetividade. Por meio da auditoria interna, as falhas sSo 

identificadas e sugestoes sao dadas para melhoria do controie da empresa. 

ParaAttie (2007, p19): 

A atividade de auditoria deve abranger ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudo dos controles internos 
aplicaveis as operacdes e atividades departamentais e a confirm agao da 
fidedignidade dos valores expressos nas demonstracoes financeiras e todos 
os informativos gerenciais [...]. (grifo nosso). 

Dessa forma, a auditoria interna tern um papel importante dentro da empresa, haja vista que 

tern como objetivo principal, a avaliacao o controle interno da empresa. 

2.4.7Amarrag6es dos Sistemas 

Para Boynton et al (2002), os diversos setores da empresa deverao estar amarrados por 

uma cadeia de procedimentos de tal forma que um setor seja controlador do outro. A 

amarracao dos setores da empresa e uma forma de mitigar o risco de erro e fraude. Quando 

existe uma cadeia de procedimentos os quais os setores estao interligados, um setor 

funciona como fiscalizador do outro. 

Para efetuar a amarracao dos sistemas, cabe a empresa analisar toda sua estrutura de 

funcionamento com o objetivo de adotar uma interiigacao entre os sistemas. Essa 

interiigacao podera ter formas simples ou complexas, tudo \ra depender do tamanho da 

empresa e sua atividade (LUNKES, 2010). Assim, o primeiro passo para implantacao de um 

sistema interligado, a empresa devera analisar todo o seu processo produtivo, identificar as 

fragilidades e implantar uma cadeia de procedimentos para sana-las. 

No quadro 6, Almeida (2008) demonstra alguns exemplos da atividades interligadas, 

representando uma amarracao entre sistemas. 
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Quadro 6 

Exemplos de amarracdes de sistemas 

Conferencia independente 
do registro das transacdes 
contabeis 

• Transporte dos valores dos documentos para os registros 
iniciais 

Conferencia independente 
do registro das transacdes 
contabeis 

• Transporte dos valores iniciais para os registros 
intermediaries Conferencia independente 

do registro das transacdes 
contabeis 

• Transporte dos valores dos registros intermediaries para os 
registros finais 

Conferencia independente 
do registro das transacdes 
contabeis 

• Transporte dos valores dos registros finais para o razao geral 

Conferencia independente 
do registro das transacdes 
contabeis 

• Somas do razao geral e dos registros iniciais, intermediaries 
e finais 

Conferencia independente 
dos calculos 

• Calculos de valorizacao das quantidades de estoques 
transferidas ou baixadas 

Conferencia independente 
dos calculos 

• CSIculos das depreciacoes Conferencia independente 
dos calculos 

• Calculos das provisoes (IR, ferias, 13° salario, etc) 

Conferencia independente 
dos calculos 

• Calculos de elaboracao das notas fiscais de vendas 

Conferencia da classificacao contabil de todos os registros finais pelo contador da empresa 
Estabelecimento de controles sequenciais sobre as compras e vendas, de forma a assegurar que 
essas transacdes sejam contabiiizadas na epoca devida. Deve ser centralizado o recebimento e 
aposta uma numeracSo sequencial nas notas fiscais de aquisicao de fornecedores. A contabilidade 
de exercer um controle sobre a numeracao sequencial das notas fiscais de compras e vendas, 
observando se elas estao sendo contabiiizadas dentro do regime de competencia. 

• Setor requisitante informa ao setor de compras, por meio de 
um formuiario de requisicao, que necessita de determinado 
bem 

As rotinas intemas de 
controle devem ser 
determinadas de modo que 
uma area controle a outra. 

• Setor de compras verrfica se a requisicao foi aprovada de 
acordo com as norm as internas da empresa, efetua a compra 
junto aos fornecedores 

• Setor de recepcao recebe os bens e a nota fiscal do 
fornecedor e da o "certifico" indicando as quantidades 
recebidas e que os bens estao em bom estado 

• Setor de contabilidade recebe a nota fiscal do setor de 
recepcao e faz os lancamentos contabeis e o envia para 
processamento no setor de computador 

• Setor de computador processa o lancamento contabil e 
remete relatdrios contabeis para o setor de contabilidade 

• Setor de contas a pagar recebe do setor de contabilidade a 
nota fiscal, verrfica se foi devidamente certificada pelo setor 
de recepcao, confronta-a com o instrumento formalizador da 
compra e envia diretamente para o setor de compras, e 
habilita-a para o pagamento 

• Setor financeiro recebe do setor de compras, a nota fiscal e 
processa o pagamento 

• Setor de contabilidade recebe do setor financeiro a nota fiscal 
e faz os lancamento contabil 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008, p. 68-69) 
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2.4.8 Custo versus beneffcio 

ParazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Almeida (2008), os beneficios trazidos pela implantacao do controle interno deverao 

ser maiores que os seus custos. Boyton et al (2002, p. 323) cita que "o custo dos controles 

internos de uma entidade nao deve ser superior aos beneficios que deles se esperam". Para 

os autores, embora a mensuracao desses custos e beneficios muitas vezes seja impossivel 

de se saber exatamente o quanto custa e o quanto se ganha com as praticas de controle, 

cabe ao administrador fazer uma estimativa quantitativa e qualitativa da relacao custo-

beneficio. Conforme entendimento dos autores, os controles deverao ser estabelecidos de 

acordo com a reievancia de cada atividade desenvolvida na empresa. 

No quadro 7, Almeida (2008) apresenta um exemplo de custos versus beneficios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 7 

Exemplo de custo versus beneficio 

Valor Procedimentos 

ate 1 salario 
minimo Nao necessita de licitacao 
de 2 a 10 salaries 
mfnimos Licitacao por telefone com no mfnimo dois fornecedores 
acima de 11 
salarios mfnimos 

Licitacao por meio de formuiario prOprio com no minimo tres 
fornecedores 

Fonte: Almeida (2008, p. 70) 

Desta forma, a empresa devera implantar um sistema de controle mais sofisticado e mais 

caro para as atividades que estao mais susceptiveis a erros e fraudes. 

Neste sentido, Pereira (2009, p. 19) afirma: 

O Controle Interno pode ter custo sim, mas vai depender de como faze-lo. E 
possivel implementar um sistema de controles internos com os recursos 
existentes. Para isto, basta identificar as fragilidades nos processos e 
aplicar alguns controles. 

Observa-se que a implantacao de um sistema de controle interno podera ter custos 

reduzidos, basta que a empresa identifique os processos mais relevantes e aplique alguma 

forma de controle. 

Para Lunkes (2010, p. 8), "o processo de controle pode ser bastante formal nas grandes 

organizacdes, [...] nas pequenas e medias empresas, o proprietario pode exercer um 

controle de forma simples e direta [...]". Para o autor, as pequenas e medias empresas 

poderao optar por criarem um sistema de controle interno simples, onde o proprio 

proprietario sera o responsavel direto pela criacao e acompanhamento das praticas de 

controle, cabendo a ele identificar as atividades a serem controladas. 
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2.5 Limitacoes do Controle Interno 

Os principios de controle interno apresentados por Almeida (2008), Cherman (2005) e 

Crepaldi (2004) nao constituem garantia absoluta que todos os objetivos sejam alcancados. 

No entendimento de Attie (2007, p. 200), fraudes e irregularidades ainda podem ocorrer. 

Para o autor, "bons controles internos previnem contra a fraude e minimizam os riscos de 

erros e irregularidades, porque, por si s6, nao bastam para evita-los". Neste sentido, 

Crepaldi (2004) aponta que o controle interno possui limitacoes provenientes de conluio de 

funcionarios na apropriacao de bens da empresa, instrucao inadequada dos funcionarios 

com relacao as normas intemas e negligencia dos funcionarios na execucao de suas tarefas 

diarias. 

Crepaldi (2004, p. 258) cita que atos nao intencionais que prejudiquem a empresa podem 

ocorrer, tais como: 

• decorrentes de ma aplicacao de uma norma ou procedimento; 
• de omissao por nao aplicar um procedimento prescrito nas normas em 

vigor; e 
• de interpretacao como, por exemplo, a aplicacao errdnea dos Principios 

Fundamentals de Contabilidade na contabilizacao das operacdes. 

Ja os atos intencionais sao classificados por Attie (2007, p. 200) em tres tipos, sao eles: 

Nao encobertas: sao aquelas que o autor nao considera necessario 
mascarar, porque o controle interno e muito fraco. Um exemplo seria a 
retirada de dinheiro do caixa, sem se efetuar nenhuma contabilizacao. 
(grifo do autor) 
Encobertas temporariamente: sao feitas sem afetar os registros 
contabeis; por exemplo, retirar dinheiro proveniente das cobrancas, 
omitindo o registro delas de modo que seu montante possa ser coberto 
com o registro de cobrancas posteriores, e assim sucessivamente. (grifo 
do autor) 
Encobertas permanentemente: nesses casos. os autores da 
irregularidade preocupam-se em alterar a informacao contida nos 
registros e outros arquivos, para assim ocultar a irregularidade. Por 
exemplo, a retirada indevida de dinheiro recebido de clientes poderia 
ser encoberta, falsificando-se as somas dos registros de cobrancas; 
porem. isto n3o bastaria, pois, como o valor a creditar aos clientes nao 
poderia ser alterado sem o risco de futures reclamacdes, deve-se 
procurer outro artificio. Este poderia consistir em manter as somas da 
conta correspondente no razao geral, modifica-se, tambem, outra soma, 
de preferencia alguma conta de despesas para, assim, manter a 
igualdade entre saldos devedores e credores. Naturalmente, isto supde 
o livre acesso do interessado aos registros contabeis, o que contraria os 
bons principios de controle interno. (grifo do autor) 

Assim, percebe-se que o controle interno dificulta a ocorrencia de erros e fraudes, nao 

sendo capaz de extinguir, devido aos fatos mencionados por Crepaldi (2004) e Attie (2007). 
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2.6 Avaliagao do Controle Interno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A avaliagao do controle interno consiste em verificar se o sistema e capaz de detectar erros 

ou irregularidades de forma imediata, analisar as falhas existentes e emitir sugestoes para 

seu aprimoramento. 

Para Almeida (2009, p. 73), a avaliagao do controle interno compreende: 

• determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer; 
• verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esse 

serros ou irregularidades; 
• analisar as fraquezas ou falta de controle, que possibilitam a existencia 

de erros ou irregularidades, a fim de determinar natureza, data e 
extensao dos procedimentos de auditoria; 

• emitir relatdrio-comentario dando sugestoes para o aprimoramento do 
sistema de controle interno da empresa. 

Para realizar a avaliagao do controle interno, Almeida (2008) sugere a elaboragao e 

aplicacdo de questionarios junto a empresa e ressalta que o mesmo devera contemplar 

todos os setores do empreendimento, como: vendas, recebimento, compras, pagamentos, 

recursos humanos e outros. No quadro 8, o autor sugere alguns exemplos de perguntas que 

poderao compor um questionario de avaliagao do controle interno. 

Quadro 8 

Exemplos de perguntas que poderao compor um questionario de avaliagao do controle interno 

• A empresa utiliza um manual de contabilidade (estrutura das contas, 
quando cada conta deve ser debitada e creditada, modelos padronizados 
das demonstragdes contabeis e relatorios gerenciais internos e as 
praticas contabeis utilizadas) a fim de permitir o registro ordenado e 
consistente de suas transacdes? 

• A empresa usa um sistema orcamentario (receitas, despesas, compras de 
materias-primas e bens do imobilizado etc.)? 

• Existem controles que assegurem que todas as vendas sejam 
imediatamente contabiiizadas? 

• Os controles atuais garantem que os recebimentos sejam contabilizados 
na epoca devida? 

• 0 sistema de controles assegura que sejam formalizadas apenas as 
compras previamente aprovadas e nas melhores condicdes de mercado? 

• Existem controles adequados na guarda, preparo e assinatura de 
cheques? 

• Existem controles que assegurem a nao-superavaliacao dos salarios 
pagos? 

• Existe controle fisico sobre os ativos? 

• E limitado o acesso dos funcionarios aos recebimentos? 

• Os cheques recebidos sao imediatamente cruzados para depdsitos? 

Fonte: Almeida (2009, p. 74-79) 
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O gestor da empresa devera buscar sempre melhorias para as praticas de controle 

adotadas pela empresa, efetuando ajustes quando necessarios. Neste sentido, Pereira 

(2004b, p. 15) cita que: 

O gestor que nSo patrocina a melhoria dos componentes do controle interno 
tende a diminuir sua prbpria eficacia, comprometendo a salvaguarda dos 
interesses do empreendimento, pois tende a decidir suportado por 
informacoes de baixa confiabilidade. 

Para Floriano e Lozeckyi (2006) na impossibilidade de controlar tudo, o administrador 

devera da enfase ao que e essenciai. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Apl icacao do controle interno nas micro e pequenas empresas 

Segundo Boyton efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2002), o controle interno pode ser aplicado a qualquer empresa, 

independente de seu tamanho, embora o grau de formalidade e aspectos especificos 

possam sofrer variacdes. Para Boyton ef al (2002, p. 342), os fatores que devem ser 

considerados ao decidir impiantar um sistema de controie interno sao: 

• O tamanho da entidade. 
• Sua organizacSo e caracteristicas de propriedade. 
• A natureza de seu negocio. 
• A diversidade e complexidade de suas operacoes. 
• Seus metodos de processamento de dados. 
• As exigencias legais e regulatdrias a que esta sujeita. 

As praticas de controle interno deverao ser implantadas de acordo com o tamanho da 

entidade, forma de organizacao, natureza do negocio e sua complexidade, para isso. cabe 

ao administrador identificar os processos que se deseja controlar. 

Para Attie (2007, p. 197), a implantacao do controle interno na empresa e de 

responsabilidade do administrador. Segundo o autor, "a partir do instante em que os 

administradores passam a exercer forte pressao e influencia no sistema de controle interno, 

conseguem aderencia do pessoal que depende das acoes de seu administrador." 

Neste sentido, Bordin e Saraiva (2005, p. 202) mencionam: 

O controle interno nao 6 necessariamente um complexo sistema de rotinas 
e procedimentos burocraticos que necessite ser implementado exatamente 
como indicado nos livros e normas, para que funcione de modo satisfatorio. 
A filosofia do administrador ira determinar a capacidade de impiantar 
sistemas de controle que apresentem condicdes favoraveis para a empresa, 
atendendo suas particuiaridades. 

Nessa ordem de pensamento, Pereira (2009) aponta que nas micro e pequenas empresas a 

probabilidade de existirem codigos e manuais formais de politicas da empresa e 
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procedimentos de atividades sao bem reduzida. O autor ainda cita que em empresas 

menores, a segregacao de funcao tambem e prejudicada pela quantidade de funcionarios 

dessas empresas. Para o autor, a impossibilidade de adotar codigos e manuais formais, o 

administrador devera desenvolver, na empresa, uma cultura etica e de competencia. Quanto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a segregacao de funcao, Pereira (2009) menciona que o administrador devera trazer para 

ele, as atividades que deleguem maiores responsabilidades e riscos. 

Para Boyton et al (2002, p. 342): 

A famiiiaridade que administradores de pequenas entidades podem ter com 
todas as areas de operacdes e a existencia de iinhas de comunicacao mais 
curtas podem diminuir a necessidade de inumeras outras atividades de 
controle que sao essenciais em entidades maiores. 

O entendimento de Boyton et al (2002) e o mesmo apresentado por Pereira (2009), onde 

preve uma quantidade menor de praticas de controle para as empresas pequenas. Para os 

autores, a reducao e justificada pelo fato do administrador esta em contato direto com todas 

as areas da empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Micro e Pequenas E m p r e s a s no Brasi l 

2.8.1 DefinigSo de Micro e Pequena Empresa no Brasil 

Nao existe uma definicao considerada correta para o enquadramento de uma empresa em 

micro ou pequena. Diversos 6rg§os utilizam criterios distintos para efetuarem essa 

classificacao. A utilizacao de diferentes criterios para categorizacao decorre da finalidade e 

objetivos das instrtuicoes que efetuam seu enquadramento (ERCOLIN, 2007). 

Assim, para fins tributaries, o Simples Nacional classifica as empresas levando em 

consideracao a receita bruta anual. Ja para fins de enquadramento junto ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), o criterio adotado e a receita bruta 

operacional anual. Por fim, o Sebrae utiliza o numero de funcionarios na sua classificacSo. 

A Lei Complementar nr. 123/2006 define em seu art. 3°, os criterios para uma empresa ser 

considerada micro ou pequena: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a 
sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n 2 

10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o 
caso, desde que: 
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I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 
juridica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta 
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior 
a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 

Segundo Ercolin (2007, p. 77), o Bndes classifies as micro e pequenas empresas conforme 

abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Microempresas: receita operacional bruta anual ou anualizada ate R$ 
1.200 mil (um milhao e duzentos mil reais). 

Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada 
superior a R$ 1.200 (um milhao e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 
10.500 mil (dez milhoes e quinhentas mil reais). (grifo do autor) 

Ercolin (2007) menciona que o Sebrae utiliza como criterio, o numero de funcionarios e a 

atividade da empresa. Para o orgao, as micro empresas cuja atividade e comercio e 

servicos, o numero de funcionarios nao podera passar de 9 . Quando a atividade se tratar de 

industria, o numero de funcionarios e elevado para 19. Ja as pequenas empresas no setor 

de comercio e servicos deverao ter de 10 a 49 funcionarios, sendo na industria, de 20 a 99. 

No quadro 10 sao apresentados, de forma resumida, os criterios de classificacao das micro 

e pequenas empresas segundo as instituicdes. 

Quadro 9 

Enquadramento das micro e pequenas empresas 

instituicao 
Classificagao quanto ao porte da empresa 

instituicao 
Micro Empresa Pequena Empresa 

BNDES 

Receita operacional bruta anual ou 
anualizada inferior ou igual a R$ 

1.200.000,00 

Receita operacional bruta anual ou 
anualizada 

superior a R$ 1.200.000,00 e inferior 
ou igual a R$ 10.500.000,00 

Lei Geral 
das micro e 
pequenas 
empresas 

Tlpo Juridico Faturamento Tipo Juridico Faturamento 

Lei Geral 
das micro e 
pequenas 
empresas 

Empresario 
Individual, 
sociedade 

empresarial 
(comercial) 

sociedade simples 
(civil) 

Receita bruta 
anual 

igual ou inferior a 
R$ 240.000,00 

Empresario 
Individual, 
sociedade 

empresarial 
(comercial) 

sociedade simples 
(civil) 

Receita bruta 
superior a R$ 
240.000,00 e 

igual ou 
inferior a R$ 
2.400.000,00 

Sebrae 

Setor 
Qtd. 

Funcionarios 
Setor 

Qtd. 

Funcionarios 

Sebrae 
Industria e 

Construcao Civil 
Ate 19 

empregados 
Industria e 

Construcao Civil 
De SEBRAE 20 a 
99 empregados Sebrae 

Comercio e 
Servico 

At6 9 empregados 
Comercio e 

Servico 
De 10 a 49 

empregados 

Fonte: Adaptado de Pereira e Sousa (2009, p. 5) 
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Para Viapiana (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Ercolin, 2007, p. 77): 

[...] uma das drficuldades para estudar as micro e as pequenas empresas no 
Brasil aparece no moment© de sua caracterizacao, visto que a adocao de 
diferentes parametros e criterios quantitativos por parte dos orgaos publicos 
oficiais, expande ou reduz a abrangencia do conceito de micro e pequena 
empresa. 

Diante do fato de nao se ter um criterio unico para definicao de micro e pequena empresa, 

se faz necessaries que os estudos realizados sobre essas empresas identifiquem qual o 

criterio utilizado na pesquisa. 

2.8.2 Importancia das micro e pequenas empresas para a economia nacional 

O cenario das micro e pequenas empresas no Brasil e de crescimento, fruto da redugao de 

postos de trabalho oferecidos pelas grandes empresas (LUCENA, 2004). Pereira e Sousa 

(2009) mencionam que, de acordo com Relatorio Anual de Informacoes Sociais (RAIS), no 

periodo de 2000 a 2004, foram criados 924.117 estabelecimentos empresariais, sendo que 

desses, 99% eram micro e pequenas empresas. 

Para Lucena (2004, p. 37) "a forma como os empregos, em medias e grandes empresas, 

foram acabando, impulsionou uma nova iinha de atividades em que o desempregado se 

sente na obrigacao de criar seu prbprio negbcio". Para Pereira e Sousa (2009), a 

terceirizacao de atividades secundarias nas grandes empresas, com o objetivo de reduzir os 

custos e encargos com funcionarios, foi o fator impulsionador do numero de micro e 

pequenas empresas prestadoras de servicos, sendo elas as quern mais geram renda e 

empregos, elevando o PIB e alavancando a economia nacional. 

No entendimento dos autores, o crescimento das micro e pequenas empresas no periodo de 

2000 a 2004 deram-se pelo fato das grandes e madias empresas terceirizarem grande parte 

de seu processo produtivo, buscando reduzir seus custos e consequentemente, aumentar o 

lucro. 

Koteski (2004) chama a atencSo para a importancia das micro e pequenas empresas no 

Brasil. Para o autor, elas exercem um papel importante na economia nacional, por serem 

grandes geradoras de emprego, representando 60% do emprego formal no pais e por 

contribuir com 25% do PIB. Sua capilaridade tambem 6 fundamental para reduzir as 

desigualdades existentes entre os municipios brasileiros. 
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Neste sentido, Koteski (2004, p. 16) afirma que: 

As micro e pequenas empresas sao um dos principais pilares de 
sustentacao da economia brasileira, que pela sua enorme capacidade 
geradora de empregos, que pelo infindavel numero de estabelecimentos 
desconcentrados geograficamente. 

O entendimento de Koteski (2004) vai ao encontro do que foi dito por Pereira e Sousa 

(2009) e Lucena (2004), apontando o crescimento da participacao das micro e pequenas 

empresas na economia brasileira como reflexos da globalizacao onde as empresas, para 

buscarem mais eficiencia de suas operacoes, terceirizaram suas atividades de ap6io ao 

negocio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8.3 Fatores de mortalidade das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras 

No Brasil, segundo Pereira e Sousa (2009), o indice de mortalidade das micro e pequenas 

empresas ainda e elevado. Baseado em estudos realizados pelo Sebrae no ano de 2000 a 

2005, os autores citam que 49,4% das micro e pequenas empresas encerraram suas 

atividades com menos de 2 anos de existencia no trienio de 2000 a 2002, entretanto, o 

percentual sofreu uma forte queda no trienio de 2003 a 2005, ficando em 22%. Porem, 

segundo Pereira e Sousa (2009), esse indice ainda e muito elevado. 

Filardi (2006, p. 142) aponta a falta de competencia gerencial, experiencia e escolaridade 

como principal motivo que leva a mortalidade precoce das Micro e Pequenas Empresas. 

Segundo o autor, "[..] os empreendedores costumam colocar a culpa dos insucessos nos 

aspectos externos, como: burocracia, impostos altos, concorrentes, govemo e clientes, mas 

na verdade suas proprias competencias e que sao de baixa qualidade [...]". O autor ainda 

menciona que a abertura de muitas dessas empresas sao por necessidade ao inves de 

oportunidade, motivo esse que tambem, segundo o autor, contribui para o fracasso. 

A diferenca entre os dois tipos de abertura de empresa reside no fato que as empresas 

abertas por necessidade, o idealizador resolve abrir o proprio negocio muitas vezes por falta 

de emprego. Ja as abertas por oportunidade, o idealizador decide abrir o pr6prio negocio por 

ve uma oportunidade de obter lucro e n§o como fonte unica de renda familiar. 

Para Chiavenato ef al (2008) apud Pereira e Sousa (2009), os principais motivos que levam 

as micro e pequenas empresas ao encerramento precoce de suas atividades estao descritos 

no quadro 10. 
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Quadro 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Motivos de encerramento precoce das micro e pequenas empresas 

Inexperiencia- 72 % 

Incompetencia do empreendedor 

Inexperiencia- 72 % 
Falta de Experiencia de campo 

Inexperiencia- 72 % 
Falta de experiencia professional 

Inexperiencia- 72 % 

Experiencia desequilibrada 

Fatores econdmicos - 20 % 

Lucros insuficientes 

Fatores econdmicos - 20 % 

Juros elevados 

Fatores econdmicos - 20 % Perda de mercado Fatores econdmicos - 20 % 

Mercado consumidor restrito 

Fatores econdmicos - 20 % 

Nenhuma viabilidade futura 

Vendas Insuficientes -11 % 

Fraca competitividade 

Vendas Insuficientes -11 % 
Recessao econdmica 

Vendas Insuficientes -11 % 
Vendas Insuficientes 

Vendas Insuficientes -11 % 

Dificutdade de estoques 

Despesas excessivas - 8 % 
Dividas e cargas demasiadas 

Despesas excessivas - 8 % 
Despesas operacionais 

Outras causas - 3 % 

Negligencia 

Outras causas - 3 % 

Capital insuficiente 

Outras causas - 3 % Clientes insatisfeitos Outras causas - 3 % 

Fraudes 

Outras causas - 3 % 

Ativos insulficientes 

Fonte: ChiavenatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008, apud Pereira e Sousa, 2009, p.5) 

Segundo Chiavenato et al (2008) apud Pereira e Sousa (2009), o principal motivo que leva a 

mortalidade precoce das micro e pequenas empresas e a falta de experiencia, como 72%. 

Os fatores econdmicos ficam em segundo lugar, com apenas 20%. 
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3 A N A L I S E D E R E S U L T A D O S 

Este capftulo exp6e os resultados obtidos na pesquisa, atraves das informacoes 

provenientes do questionario aplicada junto as micro e pequenas empresas do municipio de 

Pombal/PB. 

Os questionamentos buscaram caracterizar as empresas pesquisadas, identificar as praticas 

de controle interno adotadas por essas empresas, seus beneficios, obstaculos para 

implantacao e visao dos administradores e proprietaries em relacao ao tema. 

3.1 Caracterizacao da empresa 

A caracterizagdo da empresa tern como finalidade, tracar o perfil das empresas pesquisadas 

a fim de entender melhor os resultados obtidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Quanto a fungao do entrevistado 

O questionario foi direcionado aos proprietaries e administradores das micro e pequenas 

empresas do municipio de Pombal/PB, por acreditar que eles poderiam apontar, com maior 

propriedade, as questdes apresentadas. Nos casos em que o proprietario tambem e o 

administrador, foi solicitado que os mesmos assinalassem a opcSo de proprietario, por 

representar maior hierarquia. 

O grafico 1 apresenta em termos percentuais, a proporcao de questionarios respondido por 

administradores e proprietaries. 

FUNQAO 

• Proprietario/administraclor • Apenas administrador 

GRAFICO 1 - Funcao do respondente 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 
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O grafico 1 revela que a maioria dos questionarios foram respondidos pelos proprietaries 

das empresas, com 80,65%. Apenas 19,35% foram respondidos por administradores. Para 

Lunkes (2010), nas pequenas e medias empresas, o proprietario e o responsavel direto pela 

implantacao e manutencao das praticas de controle interno. Assim, o resultado apresentado 

e enaltecido pelo fato da pesquisa atingir, em grande maioria, os responsaveis pela 

implantacao do controle interno nas micro e pequenas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Quantidade de funcionarios 

A quantidade de funcionarios da empresa e um fator importante para determinar o nivel de 

controle a ser implantado (LUNKES, 2010). Diante desse fato, buscou-se identificar a 

quantidade de funcionarios existentes nas empresas pesquisadas, para isso, foram 

utilizadas cinco faixa de valores: as que nao possuem funcionarios; as que possuem apenas 

um funcionario; as que possuem de dois a cinco; as que possuem de seis a dez, e por fim, 

as que possuem acima de dez. Os valores obtidos estao representados no grafico 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 

• Nao possui 
funcionarios 

apenas 1 
funcionario 

de 2 a 5 
funcionarios 

•de6 a 10 
funcionarios 

acima de 10 
funcionarios 

GRAFICO 2 - Quantidade de funcionarios 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

O grafico 2 aponta que a maioria das empresas pesquisadas possuem de dois a cinco 

funcionarios, com 32,26% e apenas 6,45% delas possuem acima de dez. No entendimento 

de Lunkes (2010), o controle interno podera ser implantado nas empresas que possuem 

numero reduzido de funcionarios, por6m de forma simples e direta pelos seus proprietarios. 

Deste modo, as empresas pesquisadas poderao adotar um sistema de controle interno, 

porem, o mesmo devera ser simples e conduzido por seus proprietarios que deverao 

identificar quais atividades merecam maior controle, face as fragilidades e 

representatividade de cada procedimento interno. 

6,45% 6,45% 
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3.1.3 Tempo de atividade 

Para caracterizar as empresas pesquisadas, o estudo buscou identificar o tempo de 

atividade dessas empresas. Para isso, foram elaboradas quatro faixas de vaiores: menos de 

um ano; de um a cinco anos; de seis a dez anos; mais de dez anos. O resuitado auferido 

esta exposto no grafico 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMPO DE ATIVIDADE 

6.45% 1 9 t 3 5 o / 0 

• menos de 1 ano 

de 1 a 5 anos 

• de6 a 10 anos 

• maisde 10 anos 

GRAFICO 3 - Tempo de atividade 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

De acordo com o grafico 3, maior parte das empresas pesquisadas possuem mais de dez 

anos de atividade, com 45,16%, seguidamente das que possuem de seis a dez anos, com 

29,03%. As empresas que possuem menos de cinco anos representam apenas 6,45%. O 

resuitado obtido aponta que a maioria das micro e pequenas empresas pesquisadas estao 

fora da faixa de mortalidade precoce, que ocorre ate os dois primeiros anos de atividade. 

Entretanto, o risco dessas empresas encerrarem suas atividades existe caso elas nao 

acompanhem as exigencias do mercado. 

3.1.4 Tributaga'o 

O estudo tambem buscou identificar o regime de tributacao dessas empresas. Os diferentes 

tipos de tributacao exigem procedimentos e controle diferenciados. Os valores obtidos estao 

representados no grafico 4. 
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REGIME DE TRIBUTAQAO 

6,45% Lucro Presumido 

0,00% 

• Lucro Real 

• Lucro Arbitrado 

•Simples 
Nacional 

GRAFICO 4 - Regime de tributacao 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

O grafico 4 apresenta que 67,74% das empresas s3o optantes pelo Simples Nacional, 

25,81% sao optantes pelo lucro real e nenhuma das empresas esta sob o regime de lucro 

arbitrado. Nas empresas que adotam o lucro real como regime tributario, as praticas de 

controle interno sao mais necessarias, por exigir um maior nfvel de controle, principalmente 

pelo fisco. Deste modo, a contabilidade devera expressar fielmente a situacao economica e 

financeira da empresa. Para isso, praticas como: manuais de procedimentos, conferencia de 

estoque, conciliacao bancaria, pianos de contas, segregacao de funcdes, amarracao de 

sistemas, etc., sao fundamentals para o sucesso da empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5 Faturamento 

Para fins de enquadramento das empresas em micro e pequenas, o presente estudo utilizou 

os criterios estabelecidos na Lei Complementar nr. 123/2006 (Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas) que efetua a classificacdo de acordo com o faturamento bruto anual, 

conforme tdpico 2.8.1. Diante da importancia que o faturamento bruto anual exerce para o 

enquadramento dessas empresas, a pesquisa buscou conhecer o faturamento das 

empresas estudadas. O grafico 5 apresenta os resultados obtidos. 
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FATURAMENTO BRUTO ANUAL 

0,00% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•menos de R$ 240.000,00 

• de R$ 240.000,00 a R$ 2.400.000,00 

acima de R$ 2.400.000,00 

GRAFICO 5 - Faturamento bruto anual 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

De acordo com o grafico 5, a maioria das empresas pesquisadas possuem faturamento 

bruto anual menor que R$ 240 mil reais, com 54,84%. Percebe-se que as maiorias das 

empresas estao enquadradas como pequenas, por possuir faturamento bruto anual acima 

de R$ 240 mil reais e abaixo de R$ 2,4 milhdes de reais. O fato pode ser justrficado pela 

amostra da pesquisa, onde foram selecionadas apenas as empresas localizadas no centro 

da cidade, onde ocorre uma maior movimentacao de clientes. 

Pode-se perceber que o grafico 5 apresenta na legenda a opcao de faturamento bruto anual 

acima de R$ 2,4 milhoes de reais. A opcao foi inclufda no questionario com o objetivo de 

identificar as empresas que nao estariam dentro do universo da pesquisa a fim de fossem 

desconsiderados os questionarios preenchidos por elas, entretanto, nenhuma das empresas 

pesquisadas afirmou possui tal faturamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.6 Setor de atividade 

Boyton et al (2002) apontam que o controle interno podera ser aplicado em qualquer 

empresa, independente de seu tamanho, entretanto, conhecer a natureza do negocio e 

indispensavel para que se possa impiantar um sistema eficiente. Dada a importancia de se 

identificar a natureza do negocio, o grafico 6 apresenta a composicao dos setores de 

atividade das empresas pesquisadas. 
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SETOR DE ATIVIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Servicos Industria Comercio 

GRAFICO 6 - Setor de atividade 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

De acordo com o grafico 6, todas as empresas pesquisadas exercem a atividade comercial, 

sendo que concomitantemente, 25,81% atuam no setor de servicos e 6,45% no setor 

industrial. Diante dos dados apresentados, percebe-se a importancia do comercio para o 

municipio de Pombal/PB, uma realidade que esta presente na maioria dos municipios 

paraibanos. Quanto as empresas do setor de servicos, o percentual reduzido pode ser 

justificado pela ausencia de formalidade na prestacao de servicos como: advocaticios, 

contabeis, mestre de obra para construcao civil, etc. 

3.2 Prat icas de Controle Interno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Controle administrativo 

Para Attie (2007), as praticas de controle interno administrativo visam melhorar a eficiencia 

operacional e atender a polftica tracada pela administracao da empresa. Assim, as praticas 

administrativas visam assegurar que os funcionarios realizem suas atividades de acordo 

com as normas e padroes exigidos, evitando desperdicios e alavancando a produtividade. 

No questionario, buscou-se identificar algumas praticas de controle interno administrativo 

sugeridas por Almeida (2008). O resuitado da pesquisa consta na tabela 1. 
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Tabela 1 - Praticas de controle interno administrativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Praticas de Controle Interno - Administrativo Sim Nao 

A responsabilidade de cada funcao dentro da empresa esta claramente defmtds em 
manuals ou seja. por escrito? 19.35% 80.65% 

Na empresa. o acesso a numerario e restrito aos funcionarios mdicados pela 
empresa? 80.65% 19.35% 

A empresa possui um sistema rrtfomlatizado de cadastre de seus clientes no qual 
conste o nome. endereco e o telefone para contato? 

64.52% 35.48% 

A empresa efetua analise de credrto para as vendas a prazo. como consults ao SPC 
SERASA e/ou historico de vendas da empresa com cliente? 

70,97% 29.03% 

Cheques recebidos pela empresa sao imediatamente nomrnado a empresa e 
cruzados? 

45.16% 54,84% 

Todos os cheques emitidos pela empresa sao nominal? 51.61% 48.39% 

Ao contratar um funcionario. a empresa observa se o mesmo possui dfvidas 
incompatfveis com os proventos a serem pago pela empresa? 

38.71% 61.29% 

A empresa assina a carterra de todos seus funcionarios. mantendo-a atualizada? 90.32% 9.68% 

Na empresa. os funcionarios que efetuam nas vendas recebem o pagamento do 
cliente ou direcionam para outro setor? 

38.71% 61.29% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

De acordo com a tabela 1, 80,65% das empresas n§o possuem manuais com definicao de 

responsabilidade e 61,29% nao segregam a funcao de vendedor e caixa. Conforme 

entendimento de Pereira (2009), o percentual elevado das empresas que nao possuem 

manuais por escrito e segregacao de funcao reside no fato dessas empresas possuirem 

poucos funcionarios. Os dados apresentados no grafico 2 confirmam a afirmacao do autor, 

uma vez que apenas 6,45% das empresas possuem mais de 10 funcionarios. Entretanto, 

uma empresa com mais de 3 funcionarios podera adotar, de forma simples e barata, a 

segregacao da funcao de vendedor e caixa, bem como a definicao de responsabilidade para 

cada funcionario. 

Segundo a tabela 1, 61,29% das empresas nao buscam informacoes sobre o endividamento 

dos funcionarios recem empossados, que pode ser justificado pela natureza familiar dessas 

empresas. A tabela 1 ainda revela que 54,84% das empresas nao costumam nominar e 

cruzar os cheques oriundos das vendas e 48,39% nao emitem cheques nominativos. 
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O Capitulo 5 da Lei 7.357/1985, conhecida como Lei do Cheque, dispde sobre o cheque 

cruzado: 

Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a 
aposicao de dois tracos paralelos no anverso do titulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 1° O cruzamento e geral se entre os dois tracos nao houver nenhuma 
indicacao ou existir apenas a indicacao "banco", ou outra equivalente. O 
cruzamento e especial se entre os dois tracos existir a indicagao do nome 
do banco. 

§ 2° O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este nao 
pode converter-se naquele. 

§ 3° A inutilizacSo do cruzamento ou a do nome do banco e reputada como 
nao existente. 

Art . 45 O cheque com cruzamento geral so pode ser pago pelo sacado a 
banco ou a cliente do sacado, mediante credito em conta. O cheque com 
cruzamento especial so pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, 
se este for o sacado, a cliente seu, mediante credito em conta. Pode, 
entretanto, o banco designado incumbir outro da cobranca. 

§ 1° O banco so pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro 
banco. S6 pode cobra-lo por conta de tais pessoas. 

§ 2° O cheque com varios cruzamentos especiais so pode ser pago pelo 
sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobranca por 
camara de compensacao. 

§ 3° Responde pelo dano, ate a concorrencia do montante do cheque, o 
sacado ou o banco portador que nao observar as disposicoes precedentes. 

A Lei estabelece que os cheques cruzados nao poderao ser liquidados diretamente nos 

caixas das agendas bancarias, sua liquidacao so podera ocorrer mediante credito em conta. 

O procedimento visa identificar os beneficiarios de cheques fraudados ou roubados, uma 

vez que possibility aos bancos identificar as contas recebedoras dos depositos. Assim, ao 

nominar e cruzar os cheques, a empresa estara dificultando a acdes de fraudadores, 

ganhando tempo para tomar as medidas cabiveis, uma vez que os cheques s6 serao 

liquidados pela compensacao. Outra vantagem para a empresa e que a mesma podera 

identificar as contas recebedoras dos creditos oriundos de cheques fraudados ou roubados. 

No artigo 39 da Lei nr. 7.357/1985 fala sobre os cheques nominativos, ou a ordem: 

Art . 39 O sacado que paga cheque "a ordem" e obrigado a verificar a 
regularidade da serie de endossos, mas nao a autenticidade das 
assinaturas dos endossantes. A mesma obrigacio incumbe ao banco 
apresentante do cheque a camara de compensacao. 

De acordo com a Lei, ao nominar o cheque, a empresa esta protegendo seus ativos contra 

desvios, uma vez que o mesmo s6 podera ser pago ao beneficiario ou transferido por 
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endosso para liquidacio mediante dep6sito em conta. Trata-se de uma pratica de controle 

sem nenhum custo que resulta em beneficios para a empresa. 

Positivamente, foi verificado na tabela 1 que 90,32% das empresas assinam a carteira de 

seus funcionarios. Empresas que contratam empregados sem assinar a carteira de trabalho 

sao fortes candidates a sofrerem demandas judiciais trabalhistas. 

A tabela 1 ainda apresenta que 80,65% das empresas restringem o acesso ao numerario e 

70,97% efetuam analise de credito nas vendas a prazo. Para Almeida (2008), o acesso 

restrito ao numerario tern a finalidade de evitar desvios e facilitar a identificacao dos 

funcionarios responsaveis. A analise de credito visa reduzir a inadimplencia. A restricSo de 

acesso aos ativos pode ser adotada com medidas simples como: utilizacao de cofres, 

gavetas com chaves e senha de acesso a contabilidade da empresa. 

A pesquisa revelou que muitas das praticas de controle interno administrativo ainda nao sao 

utilizadas pelas micro e pequenas empresas pesquisadas. As praticas visam conduzir de 

forma organizada, as atividades da empresa a fim de oferecer beneficios como: evitar erro 

na execucao de procedimentos administrativos mediante utilizacao de manuais; inibir a 

extracao de numerario da empresa por furto face ao acesso restrito de numerario; facilitar o 

processo de cobranca de clientes com adocao de cadastro informatizado; reduzir a 

inadimplencia mediante analise de credito; drficultar o pagamento de cheques perdidos ou 

roubados com a nominacao e cruzamento dos mesmos; reduzir a possibilidade de fraude de 

funcionario recem contratado mediante informacoes sobre nivel de endividamento, 

restricdes nos cadastros de protegao ao credito, etc.; cumprir todos os requisites que a lei 

trabaihista dispoe, segmentar funcdes incompativeis a fim de evitar erros e fraudes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Controle contabil 

Para Attie (2007), o controle contabil esta relacionado com a salvaguarda do patrimdnio e a 

fidedignidade dos registros contabeis. A salvaguarda do patrimdnio consiste em impiantar 

praticas de controle que dificultem as manipulates fraudulentas na contabilidade da 

empresa. A fidedignidade dos registros contabeis visa evitar a ocorrencia de erros que 

possam gerar informacdes irreais para a empresa, prejudicando a tomada de decisao. 

No questionario, buscou-se identificar algumas praticas de controle contabil sugeridas por 

Almeida (2008). O resuitado consta na tabela 2. 
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Tabela 2 - Praticas de controle interno contabil 

Praticas de Controle Interno - Contabil Sim Nao 

A empresa possui e utiliza piano de contas para registro das transacdes contabeis? 64.52% 35.46% 

A empresa utiliza sistema orcamentario para receitas. despesas. compra de 
materias-primas. etc? 

45.16% 54.84% 

Os valores recebidos das vendas a prazo sao imediatamente lancadas na 
contabilidade da empresa? 

90.32% 9.68% 

Os procedimentos sobre as principais atividades da empresa (vendas. recebimentos. 
compras. pagamentos. salarios. registros contabeis. etc) estao definidos por escrito? 

58.06% 41.94% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

A tabela 2 apresenta que 54,84% das empresas nao utilizam orcamento para receitas, 

despesas, compra de materias-primas, etc. Para Hoji (2009, p. 414), o orcamento 

empresarial e um dos mais importantes instruments para auxiliar na tomada de decisao. 

Segundo o mesmo autor, o orcamento "[...] retrata a estrategia da empresa e evidencia, por 

meio de um conjunto integrado de orcamentos especificos, [...] as acdes e politicas da 

empresa, relatives a determinados periodos futures". A utilizacao de orcamentos pode ser 

bem simples e sem custo, com a utilizacao de planilhas eletrfinicas. 

A tabela 2 ainda revela que 41,94% das empresas nao possuem procedimentos por escrito 

das principais atividades da empresa, como vendas, recebimentos, compras, pagamentos, 

salarios, etc. Para Almeida (2008), os manuais de atividades tern a finalidade de assegurar 

que todos os procedimentos sejam efetuados, detectar erros e irregularidades e apurar 

responsabilidades por eventuais omissSes. Os manuais de procedimentos podem ser 

elaborados em processadores de texto, com linguagem simples, pratica e sem custos. 

Positivamente foi verificado que 90,32% das empresas afirmaram que os valores 

provenientes das vendas a prazo sao imediatamente lancadas na contabilidade. Ou seja, 

quando a empresa recebe os valores oriundos das vendaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a prazo, imediatamente 

providencia a baixa na conta clientes, a fim de evitar a cobranca indevida. 

Assim, como as praticas administrativas, as contabeis tambem sao pouco utilizadas pelas 

empresas pesquisadas. As praticas de controle interno contabil visam principalmente dotar a 

contabilidade da empresa de dados fidedignos, a fim de: reduzir a possibilidade de 

lancamento em conta indevida mediante piano de contas e manuais com procedimento de 

atividades; evitar surpresas desagradaveis mediante orcamento de receitas e despesas, 

reprimir o risco de cobrar um cliente indevidamente com o lancamento imediato das contas 

recebidas. 
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3.2.2.1 Conferencia de caixa 

A conferencia de caixa consiste em verificar os valores ffsicos constante no caixa e o valor 

informado pela contabilidade da empresa (ALMEIDA, 2008). Desta forma, a pesquisa 

buscou identificar se as empresas praticam esse procedimento e qual a periodicidade. Os 

valores obtidos estSo apresentados no grafico 7. 

CONFERENCIA DE CAIXA 

• uma vez na 
semana 

• uma vez no 
mes 

uma vez no ano 

• nao realiza 

GRAFICO 7 - Conferencia de caixa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

O grafico 7 apresenta que 77,42% das empresas efetuam a conferencia de caixa pelo 

menos uma vez na semana e 6,45% nao efetua nenhuma vez durante o ano. 0 percentual 

de empresas que nao efetua conferencia de caixa e o mesmo apresentado pelas empresas 

que nSo possuem funcionarios (grafico 2). Entretanto, mesmo nas empresas na qual o 

proprietario e o responsavel pelo caixa, a conferencia se faz necessaria com o objetivo de 

confrontar as entradas e saidas de caixa com saldo final. Assim, a conferencia tern a 

finalidade de identificar nao apenas desvios do caixa, mas tambem a possibilidade de erro. 

3.2.2.2 Conferencia de estoque 

Uma das finalidades da conferencia de estoque nas empresas comerciais e identificar a 

quantidade de produtos comercializados pela empresa a fim de evitar que o produto chegue 

a faltar. Na industria, a conferencia visa manter a quantidade minima de materia-prima para 

fabricacao de seus produtos. Na pesquisa, buscou-se identificar a periodicidade em que as 

empresas costumam conferir seus estoques. O resuitado da pesquisa esta exposto no 

grafico 8. 
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CONFERENCIA DE ESTOQUE 
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GRAFICO 8 - Conferencia de estoque 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

De acordo com o grafico, 38,71% das empresas efetuam a conferencia de seu estoque 

diariamente e nenhuma das empresas deixa de conferir seus estoques. 

3.2.2.3 Conciliacao bancaria 

A conciliacao bancaria visa identificar a ocorrencia de lancamentos efetuados indevidamente 

pelo Banco ou pela contabilidade da empresa. Assim, o questionario buscou identificar em 

que periodicidade as empresas efetuam a conferencia de suas contas bancarias. O 

resuitado obtido consta no grafico 9. 

CONCILIACAO BANCARIA 

0,00% 

• sim, diariamente 

• sim, semanalmente 

sim, mensaimente 
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GRAFICO 9 - Conciliacao bancaria 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 
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O grafico apresenta que 61,29% das empresas efetuam a conciliacao bancaria de suas 

contas semanalmente e 32,26% diariamente. Nenhuma empresa deixa de realizar a 

conciliacao bancaria. 

3.3 Beneficios do Controle Interno 

Com o objetivo de verificar a ocorrencia de fatos que poderiam ser evitados com a 

implantacao das praticas de controle interno, a terceira parte do questionario buscou 

identificar o percentual dessas ocorrencias nas empresas pesquisadas, obtendo como 

resuitado, os valores constantes na tabela 3. 

A tabela 3 demonstra que 67,74% das empresas informaram que ja tiveram prejuizos por 

efetuarem vendas a prazo, sem criterio de concessao de credito, a pessoas conhecidas da 

empresa, embora 70,97% delas tenham afirmado que efetuam analise de credito para as 

vendas a prazo, conforme tabela 2. Assim, observa que para uma boa pratica de controle 

interno, a excecao nao deve ocorrer. Caso a empresa mantivesse os mesmos criterios de 

concessao de credito para as pessoas conhecidas da empresa, o percentual de prejuizos 

provavelmente seria reduzido. 

Pode-se visualizar na tabela 3 que 64,52% das empresas disseram ter perdido de faz 

negbcio por falta de estoque. O valor expressivo pode ser resuitado do percentual de 

empresas que nao realizam a conferencia de seu estoque diariamente, percentual esse que 

chega a 61,29%, conforme grafico 8. 

De acordo com os resultados expressos na tabela 3, os prejuizos ocasionados por 

lancamentos incorretos na contabilidade e o pagamento de despesas nao previstas pela 

empresa ja ocorreram em 51,61% delas. Os lancamentos incorretos na contabilidade 

podem ser reflexos da falta de procedimentos definidos para as vendas, recebimentos, 

compras, registros contabeis, etc, conforme tabela 2. Ja o pagamento de despesas nao 

previstas pode ser atribuido ao fato das empresas nao utilizarem orcamentos para receitas, 

despesas, etc, conforme tabela 2. Constatou-se ainda que 48,39% das empresas disseram 

que ja deixou de efetuar cobranca por nao saber o endereco ou telefone do cliente. O fato 

pode ser atribuido pela inexistencia de sistema informatizado de cadastre de clientes, 

ausente em 35,48% das empresas, conforme tabela 1. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 - Beneficios do Controle Interno 

Beneficios do Controle Interno Sim Nao 

A empresa ja teve prejutzo frnanceiro decorrente da falba de algum funcionario e o 

mesmo se defender dizendo que a responsabilidade nao era dele? 
45.16% 54.84% 

Alguma vez a empresa ja not eve prejufzo por ocasiao de lancamentos incorretos na 

contabilidade da empresa? 
51.61% 48.39% 

Ja ocorreu da empresa obter prejuizos por retiradas de dinheiro do caixa e nao 

consegurr identificar o responsavel pelo fato de diversos funcionarios ierem acesso 

ao caixa? 
19.35% 80.65% 

Ja foi identificada alguma vez. diferenca expressrva do valor registrado na conta caixa 

e valor fisico de posse da empresa? 
6.45% 93,55% 

A empresa alguma vez ja identificou uma cobranca indevida realizada pelo Banco em 

sua conta corrente ou algum cheque que nao foi emrtido pela empresa? 
32 26% 67.74% 

A empresa ja perdeu negocios por nao possui estoque de algum produto. quando 

pensava que possuia? 
64 52% 35.48% 

A empresa alguma fez foi surpreendida pelo pagamento de despesas a qual nao 

estava preparada? 
51.61% 48.39% 

A empresa alguma vez deixou de efetuar uma cobranca por nao saber o endereco do 

cliente e/ou o telefone? 
48.39% 51,61% 

A empresa alguma vez ja efetuou vendas de valor expressive para pessoas 

conhecidas dos donos e/ou funcionarios da empresa sem qualquer consults 

cadastral e posteriormente obteve prejuizos (atrasos cobranca judicial etc)? 

67.74% 32,26% 

A empresa ja teve prejuizos com a perda/roubo de cheques que nao estavam 

nominados e cruzados? 
19.35% 80.65% 

Algum cheque emrtido pela empresa ja voltou sem provisao de fundos por duas vezes 

e o cheque por nao estar nominal dificultou a identificacao do beneficiariD do 

cheque? 

6.45% 93.55% 

A empresa ja cobrou indevidamente um cliente que ja havia quit ado a drvida junto a 

empresa? 
6.45% 93.55% 

A empresa ja foi surpreendida pela cont rat acao de um funcionario que em poucos 

meses cometeu fraudes e subtraiu recursos da empresa? 
1290% 87.10% 

Algum funcionario depots de sair da empresa. buscou a justica trabalhista para 

cobrar seus direitos? 
0,00% 100.00% 

Ja ocorreu de um vendedor da empresa receber o pagamento do cliente. oriundo da 

venda. e posteriormente nao repassar para a empresa? 
6.45% 93.55% 

A empresa ja sofreu prejueo financeiro decorrente da omissao de procedimento por 

parte do funcionario e o mesmo alegou desconhecer o procedimento? 
6,45% 93.55% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010 
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Verificou-se ainda que 45,16% das empresas afirmaram ter prejuizos decorrentes da falha 

de funcionario onde o mesmo afirmou que a responsabilidade nao era dele. Esse percentual 

pode ser reflexo da quantidade reduzida de empresas que afirmaram possui manuais com 

definicao de responsabilidade, conforme tabela 1. 

Como ponto positivo, todas as empresas informaram que nunca foram acionadas 

judicialmente por ex-funcionario. O fato de 90,32% das empresas assinarem a carteira de 

trabalho de seus funcionarios, conforme tabela 1, leva a ere que essas empresas buscam 

cumprir a legislacSo trabalhista, afastando as possibilidades de demandas judiciais. 

Outro fato positivo apontado na tabela 3 foi que 93,55% das empresas disseram que nunca 

efetuou uma cobranca indevida a clientes que ja haviam quitado suas dlvidas. O percentual 

positivo pode ser reflexo da quantidade de empresas que afirmaram efetuar a baixa imediata 

dos registros contabeis das contas a receber de clientes, conforme tabela 2. 

A tabela 3 demonstra a importancia do controle interno para a gestao dessas empresas, 

mediante sua capacidade de gerar informacoes fidedignas, conduzir as atividades da 

empresa conforme orientacao da administracao com maior eficiencia e eficacia, reducao de 

ocorrencias de erros e inibicao de fraudes. 

3.4 Finalidade do controle interno e motivos que impedem s u a implantacao nas 

micro e pequenas empresas do municipio de Pombal /PB 

Embora as tabelas 1 e 2 revelem que poucas empresas utilizam as praticas de controle 

interno sugeridas por Boynton efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2002), Crepaldi (2004), Cherman (2005) e Almeida 

(2008), o grafico 10 aponta que 93,55% das empresas pesquisadas acreditam que a 

finalidade maior do controle interno e auxiliar na gestao. 

FINALIDADE DO CONTROLE INTERNO 

•Apenas identificar erros e 

fraudes 

Apenas supervisionar o 

trabalho dos funcionarios 

•Auxiliar na gestao 

Nao fornece beneficios 

GRAFICO 10 - Finalidade do controle interno 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010 
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O valor obtido e intrigante, uma vez que sabendo da capacidade gerencial que o controle 

interno dispoe, por que essas empresas entao nSo as implantam? Pensando nessa 

possibilidade, o questionario tambem buscou identificar qual o motivo que leva essas 

empresas a nao adotarem as praticas de controle interno. O resuitado aponta a inexistencia 

de apenas um fator preponderante. Os valores obtidos estao apresentados no grafico 10. 

MOTIVOS QUE IMPEDEM A IMPLANTACAO 

DE PRATICAS DE CONTROLE INTERNO 

/ 32,26% Custo para implantacao 

• Burocracia 

• poucos funcionarios 

• Falta de conhecimento 

Falta de interesse 

• Outros 

GRAFICO 10 - Motivos que impedem a implantacao de praticas de controle interno 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

Entre as causas apontadas no grafico 10 como motivo que impedem a implantacao de 

praticas de controle interno nas empresas, a burocracia ficou em primeiro lugar com 

32,26%, seguida de custo de implantacao e falta de conhecimento, ambos com 25,81%. A 

quantidade reduzida de funcionarios ficou em quarta posicao, com 22,58%. Outros motivos 

como: disponibilidade de tempo, tamanho do neg6cio e falta de necessidade, juntos 

somaram 19,35%. 

A burocracia apontada pelos proprietarios e administradores das micro e pequenas 

empresas do municipio de Pombal/PB como principal motivo para nao implantacao das 

praticas de controle interno demonstra a falta de competencia gerencial apontada por Filardi 

(2006). A distorcdo do conceito de burocracia como algo ruim se traduz em falta de 

conhecimento, uma vez que a burocracia nada mais e que um conjunto de procedimentos 

previamente estabelecidos para realizacao de uma determinada atividade a fim de impedir 

que processos sigam adiante ou finalize erradamente (CRUZ, 2006). 
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Objetivando identificar como as praticas de controle interno podem auxiliar na gestao das 

micro e pequenas empresas do municipio de Pombal/PB, o presente estudo apontou no seu 

referenda! teorico, algumas praticas de controle interno e seus beneficios. A pesquisa 

apresenta o controle interno como uma poderosa ferramenta de auxilio a gestao, cuja 

funcao vai desde a inibicao de erros e fraudes at6 a geracao de dados contabeis fidedignos 

e conducao ordenada dos negocios da empresa. 

Assim, dada a importancia dos sistemas de controle interno, o estudo buscou verificar sua 

utilizacao nas micro e pequenas empresas do municipio de Pombal/PB, mediante aplicacao 

de questionario, contendo 16 praticas de controle interno e 16 beneficios proporcionados por 

essas praticas. 

De acordo com os dados coletados, as empresas pesquisadas sao caracterizadas por 

possuirem quantidade reduzida de funcionarios, estao a mais de 5 anos no mercado, sao 

optantes pelo Simples Nacional e todas atuam no setor de comercio. 

A pesquisa revelou que muitas das praticas de controle interno sugeridas no questionario 

nao sao aplicadas pelas empresas estudadas, sendo as menos utilizadas: adocao de 

manuais por escrito para definicao responsabilidades; busca de informacoes sobre o nivel 

de endividamento de funcionarios recem empossados; segmentacao de funcao de 

vendedores e caixa; cruzamento e nominacdo de cheques recebidos e utilizacao de 

sistemas orcamentarios para vendas, recebimentos, compras, pagamentos. 

Em relacao aos beneficios proporcionados pelo controle interno, o questionario apresentou 

alguns fatos prejudiciais a empresa e que poderiam ser evitados com algumas praticas de 

controle interno. Dos 16 fatos, apenas 1 n3o ocorreu em nenhuma das empresas. Entre as 

ocorrencias mais comuns estao: prejuizos nas vendas a prazo ocasionado por falta de 

criterio na concessao de credito; falta de estoque ocasionado por descontrole da empresa; 

prejuizos decorrentes de lancamentos incorretos na contabilidade; pagamento de despesas 

nao previstas; e impossibilidade de cobranca por falta de dados cadastrais de clientes. 

Diante dos dados coletados, observou-se que a maioria das empresas apresenta diversas 

ocorrencias que poderiam ser evitadas com a implantacao de praticas de controle interno 

simples e direta. Por exemplo, os prejuizos ocasionados pelas vendas a prazo poderiam ser 

reduzidos caso a empresa implantasse um sistema eficiente de analise de credito como 
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consulta aos brgSos de protecSo ao credito (SPC, SERASA), histbrico de atraso do cliente 

na empresa e cadastre atualizado com comprovacao de renda. A perda de neg6cio por falta 

de produtos em estoque provavelmente seria sanada com um acompanhamento mais 

periodico da quantidade de produtos em poder da empresa. Os lancamentos incorretos na 

contabilidade da empresa certamente seriam inibidos com a criacSo de um piano de contas 

e manuais de procedimentos. Quando as despesas inesperadas, as mesmas poderiam ser 

previstas caso a empresa utilizasse planilhas de orcamento. 

Deste modo, verifica-se que a maior intencao do controle internozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e auxiliar o gestor na 

conducao ordenada dos negocios da empresa, tornando-a mais eficiente e eficaz. Essa 

visao tambem e atribuida pela maioria dos proprietarios e administradores das micro e 

pequenas empresas do municipio de Pombal/PB. Entretanto, a pesquisa revelou que a 

maioria desses administradores e proprietarios resolve n3o implanta-lo devido a burocracia 

e os custos elevados. 

Os motivos apresentados pelas empresas como principais barreiras que inibem a 

implantacao de um sistema de controle interno nao podem ser mais apontados, visto que o 

presente estudo cita que as micro e pequenas empresas poderao adotar praticas de 

controle interno que sejam simples, sem grandes custos, capaz de oferecer bons resultados. 

Por exemplo, a empresa podera utilizar de planilhas eietronicas para elaboracao de 

orcamentos e controle de estoque; softwares como Microsoft Office Acess para sistema 

informatizado de cadastro de clientes; pequenos manuais de rotinas salvos em 

processadores de texto. Em fim, existe uma diversidade de formas simples e barata que 

podem ser utilizadas para criacSo do um sistema de controle interno. 

Diante do que foi apresentado, acredita-se que o objetivo do estudo foi alcancado, uma vez 

que foram descritas as praticas de controle interno e seus beneficios para a gestao na micro 

e pequenas empresas do municipio de Pombal/PB, entendendo que o estudo podera ser 

capaz de despertar o interesse de administradores, contadores e proprietarios sobre o tema 

ora abordado. 

Como proposta de pesquisa, sugere-se a realizacao de pesquisa junto as micro e pequenas 

empresas que tiveram suas atividades encerradas a fim de verificar se as mesmas 

utilizavam alguma pratica de controle interno. 



64 

R E F E R E N C E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRASIL. Lei n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Instrtui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n - 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n 2 6.462, de 1 2 de maio de 1943, da Lei n 210.189, de 14 de 
fevereiro de 2001, da Lei Complementar n 2 63, de 11 de Janeiro de 1990; e revoga as Leis 
n 2* 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Lei das Micro e 
Pequenas Empresas. Disponivel em: <http://www.planarto.gov.br/ccivil/leis/LCP/ 
Lcp123.htm>. Acesso em: 29/04/2010. 

. Lei n. 7.357, de 02 de setembro de 1985. Dispoe sobre o cheque e da outras 
providencias. Disponivel em: <htt^://www.planarto.gov.br/ccivil__03/Leis/L7357.htm>. 
Acesso em 10/10/2010. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso modemo e complete 6 ed. 6 reimpr. 

Sao Paulo: Atlas, 2008. 

ATTIE, William. Auditoria interna. 2 ed. Sao Paulo: Atlas, 2007. 

BEAUREN, Use Maria (Org.) efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al. Como elaborar trabalhos monograficos em 

contabilidade: teoria e pratica. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

BORDIN, Patricia; SARAIVA, Cristiane Jardim. O controle interno como ferramenta 
fundamental para a fidedignidade das informacoes contabeis. Revista eletrdnica de 
contabilidade. in: Simposio de lniciacao Cientifica dos Cursos de Ciencias Contabeis de 
Santa Maria. 1, , 2005, Santa Maria. Anais eletronicos...Santa Maria: Universidade Federal 
de Santa Maria, 2005. Disponivel em: < http://w3.ufsm.br/revistacontabeis/anterior/artigos/ 
vllnEspecial/a12vllnesp.pdf>. Acesso em: 05/10/2010. 

BOYNTON, William C. etal. Auditoria. Traduzido por: Jose Evaristo dos Santos. Sao Paulo: 

Atlas, 2002. 

CHERMAN, Bemado. Auditoria: teoria e exercicios. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2005. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contabil: teoria e pratica. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 

2004. 

CRUZ, June Alisson Westarb. A burocracia fora do senso comum. Revista Perspectiva 
Contemporanea. Campo Mourao, v.1, n. 1, p. 1-10, jan/jul 2004. Disponivel em: 
<http://revista.gmpointegrado.br/revista/index.php/perspedivascontempora 
ile/361/168>. Acesso em: 15/11/2010. 

http://www.planarto.gov.br/ccivil/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planarto.gov.br/ccivil__03/Leis/L7357.htm
http://w3.ufsm.br/revistacontabeis/anterior/artigos/
http://revista.gmpointegrado.br/revista/index.php/perspedivascontemporaile/361/168
http://revista.gmpointegrado.br/revista/index.php/perspedivascontemporaile/361/168


65 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIAS, Sergio Vidal dos Santos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manual de controles internos: desenvolvimento e 

implantacao, exemplos e processos organizacionais. Sao Paulo: Atlas, 2010. 

DUTRA, Marcelo Haendchen et al. Controles Internos: Fundamentais e indisepensaveiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 
integridade da informacao contabil, in: Simp6sio de Engenharia de Produc3o. 12., 2005, 
Bauru. Anais eletrdnicos...Bauru: Universidade Estadual Paulista, 2005. Disponivel em: < 
http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais 12/copiar.php?arquivo>. Acesso em: 
29/04/2010. 

ERCOLIN, Carlos Alberto. Fatores financeiros determinantes da mortalidade das micro 
e pequenas empresas. Dissertagao (Mestrado em Administracao) - Faculdade de 
Economia, Administracao e Contabilidade, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2007. 

FEDATO, Geovana Alves de Lima ef al. Contabilidade para pequenas empresas: a 
utilizacao da contabilidade como instrumento de auxflio as micro e pequenas empresas. 
Revista Eletronica Contabilidade e Amazonia. Sinop, v. 1, nr. 1, maio 2009. Disponivel 
em: <http://www.contabilidadeamazonia.com.br/artigos/artigo_.13contabilidade_. 
para_pequenas __empresas.pdf> . Acesso em: 04/04/2010. 

FILARDI, Luis Fernando. Estudo dos fatores contribuintes para a mortalidade precoce 
de micro e pequenas empresas da cidade de Sao Paulo. Tese (Doutorado em 
Administracao) - Faculdade de Economia, Administracao e Contabilidade da Universidade 
de S3o Paulo. Sao Paulo, 2006. Disponivel em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis 
/12712139/tde-20112006-093303/>. Acesso em: 26/09/2010 

FLORIANO, Jos6 Cebaldi; LOZECKYI, Jeferson. A importancia dos instrumentos de controle 
interno para gestao empresarial. Revista EletronicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lato Sensu. Curitiba, ed. 5, 2008. 
Disponivel em: < http://web03.unicentro.br/especializacao/Revista_Pos/P%C3%A1ginas/ 
Documentos/Normas.pdf>. Acesso em: 26/09/2010 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. S3o Paulo: Atlas, 2009. 

HOJI, Masakazu. Administragao financeira e orcamentaria: matematica financeira 

aplicada, estrategias financeiras, orcamento empresarial. 8. ed. sao Paulo: Atlas, 2009. 

KOTESKI, Marcos Ant6nio. As micro e pequenas empresas no contexto econ6mico 
brasileiro. Revista FAE Business. Curitiba, v.1, n. 8, p. 16-18, maio 2004. Disponivel em: 
<ht^://www.fae.edu/publicacoes/fae_business.asp#PDF>. Acesso em 29/04/2010 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

cientifica. 7. ed. Sao Paulo: Atlas, 2010. 

http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais%2012/copiar.php?arquivo
http://www.contabilidadeamazonia.com.br/artigos/artigo_.13contabilidade_.para_pequenas%20__empresas.pdf
http://www.contabilidadeamazonia.com.br/artigos/artigo_.13contabilidade_.para_pequenas%20__empresas.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis
http://web03.unicentro.br/especializacao/Revista_Pos/P%C3%A1ginas/


66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LUCENA, Wenner Glaucio Lopes. Uma contribuicao ao estudo das informacoes 

contabeis geradas pelas micro e pequenas empresas localizadas na cidade de 

Toritama no agreste pemambucano. Dissertacao de Mestrado (Mestrado em Ciencias 

Contabeis) - Universidade Multiintitucional e Inter-Regional da UnB, UFPB, UFPE e 

UFRN. JoSo Pessoa. Disponivel em: < http://vsites.unb.br/cca/pos-graduacao/mestrado/ 

dissertacoes/ mest_dissert_039.pdf>. Acesso em: 01/10/2010 

LUNKES, Rogerio Joao. Controle de gestao: estrategico, tatico, operacional, interno e de 
risco. Sao Paulo: Atlas, 2010. 

NUNES, Antonio Carlos. Contabilidade Basica para pequenos e micro empresarios. Rio 

de Janeiro: Ciencia Modema, 2005. 

PEREIRA, Antdnio Nunes(a). Controles Internos Empresariais e Gestao: Visoes e 
Importancia - Uma Abordagem Exploratoria. Contabilidade Vista & Revista. Belo 
Horizonte, v. 15, n. 3, p. 27-44, dezembro 2004. Disponivel em: 
<http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/ 
contabilidadevistaerevista/article/viewFile/262/255>. Acesso em: 18/04/2010. 

PEREIRA, Ant6nio Nunes(b). A importancia do Controle Interno para a Gestao das 
Empresas. In: Congresso USP Iniciacao Cientifica em Contabilidade, 1,2004, S3o Paulo. 
Anais eletronicos... S3o Paulo: USP, 2004. Disponivel em < 
http://www.congressousp.fipecafi.org/ artigos12004/36.pdf> Acesso em: 04/10/2010. 

PEREIRA, Marcos Augusto Assi. Controles internos e cultura organizacional: como 

consolidar a confianca na gestao dos neg6cios. Sao Paulo: Saint Paul Editors, 2009. 

PEREIRA, Rodrigo Carlos Marques, SOUSA, Priscila Aparecida. Fatores de mortalidade de 

micro e pequenas empresas: um estudo sobre o setor de servicos. In: Simposio de 

Excelencia em Gestao e Tecnologia, 6, 2009, Resende. Anais eletronicos... Resende: 

Associacao Educacional Dom Bosco, 2009. Disponivel em: <http://www.aedb.br/seget/ 

artigos09/195_Mortalidade_nas_MPEs.pdf>. Acesso em: 06/06/2010. 

PIRES, Mirian AlbertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. Atendimento das necessidades de informacao para a tomada de 
decisdo em pequenas e medias empresas: analise critica das informacoes geradas pela 
contabilidade frente aos seus objetivos - pesquisa exploratbria no setor de confecc&es da 
GI6ria - ES. In: Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 4., 2004, Sao Paulo. 
Anais eletronicos... S3o Paulo: USP, 2004. Disponivel em <http://www.congressousp. 
fipecafi.org/artigos42004/416.pdf> Acesso em: 30/05/2010. 

http://vsites.unb.br/cca/pos-graduacao/mestrado/
http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/
http://www.congressousp.fipecafi.org/%20artigos12004/36.pdf
http://www.aedb.br/seget/artigos09/195_Mortalidade_nas_MPEs.pdf
http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/416.pdf
http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/416.pdf


67 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AP£NDICE 



68 

UNIVERSIDADE F E D E R A L D E C AMPIN A G R A N D E - U F C G 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS - C C J S 

GRADUACAO EM CIENCIAS CONTABEIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezado(a) Senhor(a), 

Com os cumprimentos, solicitamos sua colaboracSo para responder o questionario em 

anexo, sua participacao e muito valiosa, por se tratar de estudo amparado em pesquisa 

cientrfica intitulada: "O CONTROLE INTERNO COMO UMA FERRAMENTA PARA 

GESTAO DOS NEGOCIOS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO DE 

POMBAL/PB", sob a orientacao do professor Msc. Luiz Gustavo de Sena Brandao Pessoa. 

O estudo tern o proposito de cumprir as exigencias para obtencao do titulo de Bachare! em 

Ciencias Contabeis pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

Suas respostas terao tratamento confidencial, uma vez que nao apresentam nenhuma 

identificacao, e serao tratadas de forma coletiva, ou seja, os resultados da pesquisa serao 

dados pelo conjunto de questionarios aplicados em outras empresas do municipio. 

Por fim, o resuitado da pesquisa estara a disposicao de Vossa Senhoria a partir de 

15/12/2010, basta enviar a sua solicitacflo via e-mail para: arauio.ufcq@hotmail.com 

Nossos agradecimentos antecipado. 

Pombal, 18 de setembro de 2010. 

Adenilson Formiga Henriques de Araujo 
Graduando de Bacharel em Ciencias Contabeis 

Luiz Gustavo de Sena Brandao Pessoa 
Prof. Msc. Orientador 

mailto:arauio.ufcq@hotmail.com
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QUESTIONARIO DE PESQUISA 

PARTE I 
CARACTERIZA£AO DA EMPRESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As perguntas desta primeira parte do 

questionario visam tragar o perfil das 

empresas pesquisadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• NAS QUESTOES DE 1 A 5, 

MARCAR APENAS UMA DAS 

ALTERNATIVAS. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Qual a sua funcao na empresa? 

1.1. ( ) Proprietario/administrador 
1.2. ( ) Apenas administrador 

2. Quantos funcionarios a empresa 

possui atualmente? 
2.1. ( ) N3o possui funcionarios 
2.2. ( ) 1 funcionario 
2.3. ( ) de 2 a 5 funcionarios 
2.4. ( ) de 5 a 10 funcionarios 
2.5. ( ) acima de 10 funcionarios 

3. Qual o tempo de atividade da 
empresa? 
3.1. ( ) Menos de 1 ano 

3.2. ( ) de 1 a 5 anos 
3.3. ( ) d e 6 a 1 0 a n o s 
3.4. ( ) Mais de 10 anos 

4. Qual o regime de tributacao da 

empresa? 
4.1. ( ) Lucro presumido 
4.2. ( ) Lucro real 
4.3. ( ) Lucro arbitrado 
4.4. ( ) Simples Nacional 

5. Qual o faturamento bruto anual da 
empresa? 

5.1. ( ) Menos de R$ 240.000,00 
5.2. ( ) de R$ 240.000,01 a R$ 
2.400.000,00 

5.3. ( ) Acima de R$ 2.400.000,00 

• NA QUESTAO 6, MARCAR UMA 

OU MAIS ALTERNATIVAS 

6. Qual(ais) o(s) setor(es) de 
atividade(s) da empresa? 
6.1. ( ) Servicos 
6.2. ( ) Industria 
6.3. ( ) Comercio 

PARTE II 

PRATICAS DE CONTROLE INTERNO 

As perguntas desta segunda parte do 

questionario visam identificar algumas 

praticas de controle interno adotadas 

pelas empresas. 

• NAS QUESTOES DE 7 A 22, 

MARCAR APENAS UMA DAS 

ALTERNATIVAS. 

7. A responsabilidade de cada funcao 
dentro da empresa esta claramente 
definida em manuais, ou seja, por escrito? 
7.1. ( )Sim 
7.2. ( )NSo 

8. A empresa possui e utiliza piano de 
contas para registro das transacdes 
contabeis? 

8.1. ( )Sim 
8.2. ( )Nao 

9. Na empresa, o acesso a numerario 
e restrito aos funcionarios indicados pela 
empresa? 

9.1. ( )Sim 
9.2. ( )N3o 

10. A empresa realiza aleatoriamente a 
conferencia dos caixas da empresa pelo 
menos? 

10.1. ( ) Uma vez na semana 
10.2. ( ) Uma vez no mes 
10.3. ( ) Uma vez no ano 
10.4. ( ) NSo realiza 

11. A empresa realiza periodicamente a 
conferencia dos extrato bancario de suas 
contas? 

11.1. ( ) Sim, diariamente 
11.2. ( ) Sim, semanalmente 
11.3. ( ) Sim, mensaimente 
11.4. ( ) N3o realiza 

12. A empresa realiza period icamente a 
conferencia de seu estoque? 
12.1. ( ) Sim, semanalmente 
12.2. ( ) Sim, mensaimente 
12.3. ( ) Sim, algumas vezes no ano 
12.4. ( ) Nao realiza 
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13.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A empresa utiliza sistema 
orcamentario para receitas, despesas, 
compra de materias-primas, etc? 

13.1 ( )Sim 
13.2.( )Nao 

14. A empresa possui um sistema 
informatizado de cadastro de seus clientes 
no qual conste o nome, endereco e o 
telefone para contato? 
14.1. ( )Sim 

14.2. ( )NSo 

15. A empresa efetua analise de credito 
para as vendaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a prazo, como consults ao 
SPC, SERASA e/ou hist6rico de vendas 
da empresa com cliente? 

15.1. ( )S im 
15.2. ( )N3o 

16. Cheques recebidos pela empresa 
sao imediatamente nominado a empresa e 
cruzados? 
16.1 ( )Sim 
16.2 ( )Nao 

17. Todos os cheques emitidos pela 
empresa s3o nominal? 
17.1. ( )S im 

17.2. ( )N§o 

18. Os valores recebidos das vendas a 
prazo sao imediatamente lancadas na 
contabilidade da empresa? 

18.1. ( )S im 
18.2. ( )Nao 

19. Ao contratar um funcionario, a 
empresa observa se o mesmo possui 
dividas incompativeis com os proventos a 
serem pago pela empresa? 

19.1 ( ) Sim 
19.2 ( )N3o 

20. A empresa assina a carteira de 
todos seus funcionarios, mantendo-a 
atualizada? 

20.1. ( )Sim 
20.2. ( )Nao 

21. Na empresa, os funcionarios que 
efetuam nas vendas recebem o 
pagamento do cliente ou direcionam para 
outro setor? 

21.1. ( ) Recebem o pagamento 
21.2. ( ) Direcionam para outro setor 

22. Os procedimentos sobre as 
principais atividades da empresa (vendas, 
recebimentos, compras, pagamentos, 
salarios, registros contabeis, etc) estao 
definidos por escrito? 

22.1. ( )Sim 

22.2. ( )N3o 

PARTE III 
BENEFfCIOS DO CONTROLE INTERNO 

As perguntas desta terceira parte do 

questionario visam identificar os 

beneficios do controle interno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• NAS QUESTOES DE 23 A 38, 

MARCAR APENAS UMA DAS 

ALTERNATIVAS. 

23. A empresa ja teve prejuizo 
financeiro decorrente da falha de algum 
funcionario e o mesmo se defendeu 
dizendo que a responsabilidade nao era 
dele? 

23.1. ( )S im 
23.2. ( )N3o 

24. Alguma vez a empresa ja obteve 
prejuizo por ocasido de lancamentos 
incorretos na contabilidade da empresa? 
24.1. ( )S im 
24.2. ( )N3o 

25. Ja ocorreu da empresa obter 
prejuizos por retiradas de dinheiro do 
caixa e nao conseguir identificar o 
responsavel pelo fato de diversos 
funcionarios terem acesso ao caixa? 

25.1. ( )S im 
25.2. ( )Nao 

26. Ja foi identificada alguma vez, 
diferenca expressiva do valor registrado 
na conta caixa e valor fisico de posse da 
empresa? 
26.1. ( )Sim 
26.2. ( )N3o 
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27. A empresa alguma vez ja identrficou 
uma cobranca indevida realizada pelo 
Banco em sua conta corrente ou algum 
cheque que nao foi emitido pela empresa? 
27.1. ( )Sim 
27.2. ( )NSo 

28. A empresazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja perdeu negbcios por 
n3o possui estoque de algum produto, 
quando pensava que possuia? 

28.1. ( )Sim 
28.2. ( )Nao 

29. A empresa alguma fez foi 
surpreendida pelo pagamento de 
despesas a qual nao estava preparada? 

29.1. ( )Sim 
29.2. ( )NSo 

30. A empresa alguma vez deixou de 
efetuar uma cobranca por nao saber o 
endereco do cliente e/ou o telefone? 

30.1. ( )S im 
30.2. ( )Nao 

31. A empresa alguma vez ja efetuou 
vendas de valor expressivo para pessoas 
conhecidas dos donos e/ou funcionarios 
da empresa sem qualquer consulta 
cadastral e posteriormente obteve 
prejuizos (atrasos, cobranca judicial, etc)? 

31.1. ( )S im 
31.2. ( )Nao 

32. A empresa ja teve prejuizos com a 
perda/roubo de cheques que nSo estavam 
nominados e cruzados? 
32.1. ( )S im 
32.2. ( )Nao 

33. Algum cheque emitido pela empresa 
ja voltou sem provisao de fundos por duas 
vezes e o cheque por nao estar nominal, 
dificultou a identificacao do beneficiario do 
cheque? 

33.1. ( )S im 
33.2. ( )Nao 

34. A empresa ja cobrou indevidamente 
um cliente o qual ja havia quitado a divida 
junto a empresa? 

34.1. ( )S im 

34.2. ( )N§o 

35. A empresa ja foi surpreendida pela 
contratacao de um funcionario que em 
poucos meses cometeu fraudes e subtraiu 
recursos da empresa? 

35.1. ( )Sim 
35.2. ( )NSo 

36. Algum funcionario depois de sair da 
empresa, buscou a justica trabalhista para 
cobrar seus direitos? 

36.1. ( )S im 
36.2. ( )Nao 

37. Ja ocorreu de um vendedor da 
empresa receber o pagamento do cliente, 
oriundo da venda, e posteriormente nao 
repassar para a empresa? 

37.1. ( )Sim 

37.2. ( )Nao 

38. A empresa ja sofreu prejuizo 
financeiro decorrente da omissSo de 
procedimento por parte do funcionario e o 
mesmo alegou desconhecer o 
procedimento? 
38.1. ( )S im 

38.2. ( )N§o 

PARTE IV 
OPINlAO S O B R E CONTROLE INTERNO 

As perguntas desta quarta e ultima parte 
do question^rio que saber a sua opiniao 
sobre as prSticas sugeridas na parte II 
deste questionario, denominadas de 
pr&ticas de controle interno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• NA QUESTAO 39, MARCAR 

UMA OU MAIS ALTERNATIVAS 
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39. As questdes de 7 a 18 (Parte II) do 
presente questionario se referem a 
algumas praticas de controle interno que 
podem ser adotadas pela empresa. Em 
sua opiniao, quais motivos dificultam a 
aplicacao dessas praticas na sua 
empresa? 

39.1. ( ) Custo para implantacao 
39.2. ( ) Burocracia 
39.3. ( )Quantidade reduzida de 
funcionarios 
39.4. ( ) Falta de conhecimento 

39.5. ( ) Falta de interesse 
39.6. ( ) Outros, especificar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• NA QUESTAO 40, MARCAR 

APENAS UMA DAS ALTERNATIVAS. 

40. Em sua opiniao, as pratica de 
controle interno sugeridas nas questdes 
de 7 a 18 (parte II) visa: 

40.1. ( ) Apenas identificar erros e frau-
des. 
40.2. ( ) Apenas supervisionar o trabalho 
dos funcionarios. 
40.3. ( ) Auxiliar na gestao, fomecen-
do dados contabeis confiaveis para 
tomada de decisao, e reduzi os 
riscos presentes na atividade 
operacional da empresa que possam 
ocasionar prejuizos ao seu patrimdnio. 

40.4. ( ) N§o fornece nenhum beneficio 
para a empresa. 


