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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os fatores que contribuem para falencia das 
micro e pequenas empresas da cidade de Sousa - PB. A partir de consulta realizada junto a 
coletoria do estado foi possivel constatar a existencia de quarenta e uma empresas que 
encerraram suas atividades. Com o fim de obter informacSes junto aos responsaveis por 
estas empresas, procedeu a aplicacio de urn questionario no qual foi possivel colher dados 
a respeito das causas que mais contribuiram para o encerramento de suas atividades. O 
tipo de pesquisa, quanto ao objeto, e predominantemente exploratoria, tendo em vista que 
nSo foi identificada nenhuma outra pesquisa voltada para as microempresas na cidade de 
Sousa. Alem do estudo de caso, foi realizada uma pesquisa bibliografica, com vista a dar 
sustentacao teorica ao trabalho. Com base nos estudos realizados foi possivel constatar que 
os motivos que levam os empresarios ao fracasso, estao associados a um conjunto de 
fatores, muitos deles, anteriores a abertura da empresa. No piano tributario, constatou-se 
que a quase totalidade dos microempreendedores nao fizeram nenhum tipo de 
planejamento previo e nem procuraram ajuda de profissionais especializados. No piano 
estrategico, o numero de empresarios que fizeram um estudo previo a respeito da atividade 
a ser desenvolvida tambem foi muito baixo. Conclui-se que as causas da mortalidade 
ocorrem devido a varios fatores associados que, acumulados, aceleram esse fendmeno, 
sendo os principals: a falta de planejamento tributario previo, de planejamento estrategico, 
de capital de giro, de financiamento bancario e de clientes. No entanto, ficou evidenciado 
que o maior desprezo dos empresarios que tiveram suas atividades enceradas e pelo 
planejamento tributario, atingindo 93%. Para pesquisas futuras, sugere-se investigar junto 
aos microempresarios que estao na atividade a mais de cinco anos, com o objetivo de 
identificar como os fatores que contribuem para a falencia de algumas empresas sao 
tratados por elas, visando estabelecer um comparativo entre os resurtados aqui obtidos uma 
vez que os resultados de sucesso empresarial publicado pela literatura restringem-se, na 
sua maioria, a grandes empresas, nao servindo de parametro para definir as regras que 
levam ao sucesso de determinada atividade. 

Palavras-Chave: Planejamento Tributario. Planejamento Estrategico. Mortalidade das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 



ABSTRACT 

The present research has as objective to analyze the factors that contribute for bankruptcy of 
the micron and small companies of the city of Sousa - PB. From consultation carried through 
next to the tax collector's office of the state it was possible to evidence the existence of forty 
and companies who had locked up its activities. With the end to get information next to the 
responsible ones for these companies, it proceeded to the application of a questionnaire in 
which it was possible spoon given regarding the causes that had more contributed for the 
closing of its activities. The type of research, how much to the object, she is predominantly 
exploraty, in view of that was not identified to none another research directed toward the 
microcompanies in the city of Sousa. Beyond the case study, a bibliographical research was 
carried through, with sight to give theoretical sustentation to the work. On the basis of the 
carried through studies were possible to evidence that the reasons that take the 
entrepreneurs to the failure, are associates to a set of factors, many of them, previous the 
opening of the company. In the plan tributary, one evidenced that the totality of the 
microentrepreneurs had almost not made no type of previous planning and nor they had 
looked aid of specialized professionals. In the strategical plan, the number of entrepreneurs 
who had made a previous study regarding to be the also developed activity was very low. 
One concludes that the causes of mortality occur due to some factors associates who, 
gathered, speed up this phenomenon, being the main ones: the lack of planning previous 
tributary, strategical planning, capital of turn, banking financing and customers. However, he 
was evidenced that the biggest disdain of the entrepreneurs who had had its waxed activities 
is for the planning tributary, reaching 93%. For future research, it is suggested to investigate 
next to the microentrepreneurs who are in the activity more than the five years, with the 
objective to identify as the factors that contribute for the bankruptcy of some companies are 
treated by them, aiming at to establish a comparative degree enter the results here gotten a 
time who the results of enterprise success published by literature are restricted, in its 
majority, to the great companies, not serving of parameter to define the rules that take the 
success of definitive activity. 

Word-Key: Planning Tributary. Strategical planning. Mortality of the Microcompanies and 
Small business companies. 
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1 INTRODUQAO 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

A economia mondial do ultimo seculo passou por grandes transformacoes e dentre essas 

esta o surgimento de uma elevada quantidade de atividades exercidas a margem da lei. 

Com o objetivo de combater a informalidade e de reduzir as dificuldades enfrentadas por 

esse importante setor da economia, o governo resolveu criar mecanismo de acesso ao 

mercado formal atraves de leis voltadas para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. Em consonancia com o texto constitutional foram aprovadas as leis n° 9.841/1999, n° 

10.406/2002 (codigo civil brasileiro) e, por fim, a lei complementar n° 123/2006, 

posteriormente alterada pela LC n° 127/2007 e LC n° 128/08. 

O resultado da pesquisa desenvolvida pelo SEBRAE nas empresas Paulistas apresenta 

dados assustadores, conforme pode ser observado em seu relatorio1: 

Como resultado, verificou-se que cerca de 71% das empresas encerram 
suas atividades antes de concluirem o quinto ano de atividade. Projetando 
os Indices de mortalidade obtidos sobre a serie historica do numero de 
empresas abertas na JUCESP, chegou-se a uma estimativa de 1 milhao de 
empresas fechadas, entre 1990 e 2000, contra um total de 1,5 milhao de 
registros de novas empresas no mesmo periodo. 

A realidade apresentada na cidade de Sao Paulo se repete por varias cidades do Brasil. 

Estudo realizado por Neves e Pessoa2(2007) em um conjunto de lojas instaladas em um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Shopping Center de uma capital nordestina aponta para um elevado fechamento de diversos 

pontos de venda, comprometendo a manutencao do Shopping. 

Outra pesquisa realizada pelo Sebrae na cidade de Sao Paulo, no ano de 2001, constatou 

que, "em media, apenas 47% das empresas encerram suas atividades formalmente 

dirigindo-se a Junta Comercial e dando a baixa no registro da empresa."3 

Com base nas informacoes apresentadas, este estudo buscou responder a seguinte 

problematizacao: 

Quais motivos levam as microempresas e empresas de pequeno porte da cidade de 

Sousa - PB a encerrarem suas atividades de forma precoce? 

Sobrevivencia e Mortalidade das Empresas Paulistas de 1 a 5 Anos. Disponivel em: 
http:/Avww.sebraesp.com.br/conhecendo_mpe/mortalidade. Acesso em: 28 de agosto de 2009. 
2 Artigo disponivel em: http://mjs.metodista.br/index.php/roc/articJeA/iew/309/243. Acesso em: 4 de setembro de 
2009. 
3 Informacao extraida do texto "Causas da Mortalidade de Micros e Pequenas Empresas: O Caso das Lojas de 
um Shopping Center". Disponivel em: http://mjs.metodista.br/index.php/roc/article/view/309/243. Acesso em: 4 de 
setembro de 2009. 

http://mjs.metodista.br/index.php/roc/articJeA/iew/309/243
http://mjs.metodista.br/index.php/roc/article/view/309/243
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

• Investigar as causas que levaram as microempresas e empresas de pequeno porte da 

cidade de Sousa - PB a encerrarem suas atividades de forma precoce. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Identificar os procedimentos tornados pefos empresarios antes da constituicao da 

empresa; 

• Analisar as principals dificuldades enfrentadas; 

• Abordar a importancia do cumprimento das exigencias legais pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, bem como a utilizacao dos instrumentos de 

planejamento tributarios. 

• Aprofundar algumas questoes relativas a mortalidade das empresas; 

1.3 Justificativa e relevancia da pesquisa 

Dados do Sebrae (2001) registram que "as micros, pequenas e medias empresas 

constituem cerca de 73% das empresas existentes, empregam 60% da populacao 

economicamente ativa e geram 42% da renda produzida no setor industrial, contribuindo 

com 21% do Produto Interno Bruto - PIB."4 Dessa forma, percebe-se a importancia das 

microempresas e empresas de pequeno porte no cenario econdmico brasileiro. 

Ainda conforme o Sebrae, o numero de pequenas e medias empresas aumentou de 1,73 

milhao em 1995 para 4,5 milhoes de estabelecimentos comerciais, industrials e de servico 

no ano de 2001. 

Mario Celso de Felippe et al (2002, p.2) relata que: 

4 Dados extraidos do texto "Causas da Mortalidade de Micros e Pequenas Empresas: O Caso das Lojas de um 
Shopping Center". Disponivel em: http://mjs.metodista.br/irKtex.php/roc/articte/view/309/243. Acesso em: 4 de 
setembro de 2 0 0 9 . 

http://mjs.metodista.br/irKtex.php/roc/articte/view/309/243
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Apesar de toda representacao economica exercida por estes 
empreendimentos eles encontram significativas dificuldades para 
sobreviverem no mercado. Isto pode ser evidenciado pelo tempo de vida util 
destas empresas, que e de cinco anos para 92% das organizacoes de 
pequeno e medio porte (CHER, 1990). Assim e incontestavel a necessidade 
de criacao de instrumentos capazes de diminuir os indices de mortalidade 
empresaria! e programas de promocao atualizados que incorporem 
conhecimentos teoricos e empiricos acumulados. 

Tendo em vista a importancia do setor e os problemas que o atingem faz-se necessario 

diagnosticar as causas da mortalidade precoce das microempresas e empresas de pequeno 

porte da cidade de Sousa - PB e dessa forma contribuir para a reducao do indice de 

mortalidade e oferecer subsidios para que os empreendedores que se encontre em 

atividade e os que vierem a exerce-las no futuro possam minimizar alguns problemas 

ligados a gestao da atividade empresarial. 

1.4 Metodologia da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa tomou-se como base os objetivos propostos para o 

seu desenvolvimento; os procedimentos a serem aplicados para a coleta de dados; e o tipo 

de abordagem a ser aplicada para as etapas de analise e interpretacao dos dados. 

Beuren ef al (2006, p.79) ressalta que as pesquisas na area contabil podem ser agrupadas 

em tres categorias, a saber: 

Pesquisa quanta aos objetivos, que contempleta a pesquisa exploratoria, 
descritiva e explicativa; pesquisa quanta aos procedimentos, que aborda o 
estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliografica, documental, 
parlcipante e experimental; e a pesquisa quanta a abordagem do problema, 
que compreende a pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Dessa forma, Quanto aos objetivos, pode-se classificar o presente trabalho como uma 

pesquisa do tipo predomihantemente exploratbria. Para Beuren et al (2006, p. 79), "a 

caracterizacao do estudo como pesquisa exploratoria ocorre quando ha pouco 

conhecimento sobre a tematica a ser abordada." 
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Apesar da existencia de muitas obras tratando a respeito da gestao estrategica e gestao 

tributaria, quase todas tern como foco as grandes empresas brasiieiras e as multinationals. 

Os tratados criam pianos estrategicos que para serem desenvolvidos requer investimentos 

vultosos, constituido de varias fases, o que acaba passando a ideia de que planejamento e 

coisa de empresa grande. 

Verifica-se tambem que, normalmente, os trabalhos publicados delimitam seus estudos para 

as sociedades andnimas por apresentar maior quantidade de dados disponiveis. O setor das 

microempresas e empresas de pequeno porte tern sido pouco explorado, apesar de sua 

relevancia no cenario economic© brasileiro. 

Essa pouca exploracao do setor e a falta de consenso a respeito da aplicacao das tecnicas 

do planejamento estrategico as microempresas e empresas de pequeno porte direciona o 

presente estudo para uma pesquisa exploratoria. 

Com relacao aos procedimentos, a classificacao fundamenta na necessidade de estudos 

complementares ao assunto que se deseja investigar. Beuren efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2006, p. 83) enquadra 

nessa categoria as seguintes classes: "estudo de caso, a pesquisa de levantamento, a 

pesquisa bibliografica, a pesquisa documental, a pesquisa participante e a pesquisa 

experimental." 

O presente trabalho utilizou-se da pesquisa bibliografica como parte imprescindivel para dar 

sustentacao aos dados colhidos. Nela busca aprofundar os conhecimentos nos assuntos 

inerentes ao problema que se pretende investigar. 

Para Cervo e Servian (1983, apud BEUREN, 2006, p. 86), a pesquisa bibliografica e aquela 

que: 

Explica um problema a partir de referencias tebricas aplicadas em 
documentos. Pode ser realizada tndependentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contribui?5es culturais ou cientificas do passado existentes 
sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

A presente pesquisa teve como parametro alguns textos ja publicados a respeito dos fatores 

causadores do indice de falencia das empresas em outras cidades do Brasil. Utilizou-se 

tambem de livros, periodicos e algumas pesquisas realizadas pelo SEBRAE no Estado de 

Sao Paulo. Esses elementos caracterizam a presente pesquisa como bibliografica. 

No tocante a abordagem do problema, caracteriza-se como sendo quantitativa, que segundo 

Beuren (2006) e comumente utilizada nas pesquisas descritivas e em estudos de 

levantamento ou survey, como forma de entender, por meio de uma amostra, o 



15 

comportamento de uma populacao. Sendo assim, traduz em numeros as opinioes e 

informacoes para serem classificadas e analisadas, utilizando de tecnicas estatlsticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Procedimentos metodoldgicos 

O presente estudo, para atingir os objetivos propostos, percorreu os caminhos tracados 

pelos procedimentos metodoiogicos, descrevendo todos os passos necessarios para se 

responder o problema de pesquisa. 

Esta pesquisa, teve como base, aspectos ligados aos fatores causadores de mortalidade 

nas microempresas e empresas de pequeno porte, ativas a menos de 5 anos, na cidade de 

Realizou-se atraves da coleta de dados a respeito das microempresas e empresas de 

pequeno porte que tinham dado baixa nos seus registros junto a coletoria do Estado da 

Paraiba, localizada na cidade de Sousa. 

Por meio de um requerimento direcionado a Coletora Estadual da cidade de Sousa/PB, 

solicitou-se uma relacao em que constasse os nomes e enderecos das empresas que, em 

um periodo inferior a 5 anos do inicio de suas atividades, baixaram legalmente seus 

registros perante aquele orgao. A coletoria informou que encontrou em seus registros 

41(quarenta e uma empresas baixadas). 

De posse da relacao extraida pelo referido orgao, teve inicio a aplicacao dos questionarios 

que foi estruturado visando identificar os proprietaries responsaveis pela baixa. 

Como os enderecos fomecidos pela coletoria referiam-se aos enderecos das empresas 

baixados, consequentemente nao haveria exito na aplicacao do questionario, sendo assim 

partiu-se para uma pesquisa junto ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal, dos 

atuais enderecos dos antigos proprietaries dos estabelecimentos fechados, por meio da 

Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) fornecido pela coletoria do Estado. 

De posse desses enderecos, foi possivel constatar que, dos 41 empresarios, 5 tinham 

enderecos fora do municipio de Sousa. Utilizando o criterio de acessibilidade do 

pesquisador, a populacao estudada reduziu de 41 para 36 empresarios. 

Uma vez definida a populacao da pesquisa e de posse dos respectivos enderecos, 

procedeu-se com o envio dos questionarios a serem respondidos, acompanhado de um 
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anexo contendo as instrucoes de preenchimento. Obteve-se como retorno 30 questionarios, 

representando uma amostra de 73,17%. 

Os dados obtidos atraves dos questionarios foram tabulados atraves de planilhas de 

calculos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Office Excel 2007, de onde foi possivel a realizacao de analise de 

1.5 Estrutura do trabalho 

O trabalho esta estruturada em 4 capitulos. O primeiro capitulo apresenta os aspectos 

introdutorios, abordando, o problema de pesquisa que orientam a investigacao, os objetivos 

a serem alcancados, as justificativas para a sua realizacao, bem como a metodologia 

empregada. 

A fundamentacao teorica esta estruturada em tres partes. Na primeira parte sao exibidos os 

principals fatores abordados pela doutrina como responsaveis pelo indice de mortalidade 

das microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil. 

Na segunda e feito uma abordagem a respeito do planejamento estrategico voltado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, definindo-as e classificando-as segundo a 

Lei Complementar 123/2006 e segundo o SEBRAE. Enfatiza-se a importancia do estudo 

previo da viabilidade do investimento, das fases a serem seguidas, bem como os passos 

necessarios para o desenvolvimento de uma cultura estrategica nas microempresas e nas 

empresas de pequeno porte. 

Na terceira da fundamentacao teorica e abordado a importancia do planejamento tributario, 

expondo os principios, bem como os beneficios legais para as microempresa e empresa de 

pequeno porte com a adocao dessa ferramenta de gestao. 

Nos capitulos tres e quatro sao abordados, respectivamente, a analise dos dados colefados 

atraves do questionario aplicado e as consideracoes finais. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Fatores causadores do indice de mortalidade das microempresas e das 

empresas de pequeno porte 

A evolucao tecnol6gica dos uttimos anos provocou uma verdadeira revolucio no cenario 

economico mundial. A competicao das grandes empresas multinacionais por mercado no 

mundo todo causou uma elevada dispensa de mao de obra e investimento em tecnologia de 

producao em larga escala. Em consequencia, milhares de pequenas e medias empresas 

foram abertas com vista a absolver parte da forca de trabalho. Dai se extrai a grande 

importancia desse setor para a economia. (CARVALHO et. al.)5. 

Segundo dados do SEBRAE, o numero dos pequenos empreendimentos no Brasil cresceu 

significativamente nos ultimos anos. De 1995 para 2000 o numero de estabelecimentos 

passou de 1,73 milhao para 2,16 milhoes - cerca de 98,7% do total de empresas existentes 

no pais. Hoje elas representam um universo de 4,5 milhoes de estabelecimentos industrials, 

comerciais e de servicos, sendo responsaveis por 48% da producao nacional, 42% do 

pessoal ocupado na industria; 80,2% dos empregos no comercio, 63,5% da mao-de-obra do 

setor de servicos e cerca de 21% do Produto Interno Bruto6. 

Essa realidade nao esta presente apenas no Brasil. Nos Estados Unidos a participacao da 

pequena empresa no total de empregados e de 35%, com base no criterio de cem 

empregados, e perfazendo um total de 50,1% quando se analisa o criterio de ate quinhentos 

empregados. Noventa por cento da economia America esta concentrada nas pequenas e 

medias empresas, com perspectiva de crescimento para os proximos anos. (LOGENECKER 

et. al., 1997, apud FELIPPE, ISHISAKI e KROM, p. 5-6). 

Em que pese a importancia dessas empresas para a economia nacional, os dados mostram 

que o indice de falencia e muito elevado, principalmente nos primeiros anos de existencia. 

Segundo dados da pesquisa realizada pelo SEBRAE, no primeiro trimestre do ano de 2004, 

a respeito da taxa de mortalidade das empresas brasileiras, constatou-se que 49,4% das 

5 A Ma Gestao e o Ambiente Competitivo como Influenciadores na Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas. 
6 Dados extraidos do texto "Fatores Condicionantes da Mortalidade das Pequenas e Medias Empresas na 
Cidade de Sao Jose dos Campos." Disponivel em: http://www.ead fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/PNEE_ 
completo.htm. Acesso em: 28 de agosto de 2009. 

http://www.ead


18 

empresas falem com ate 2 anos de existencia; 56,4% para as empresas com ate 3 anos de 

existencia; e 59,9% para as empresas com ate 4 anos de existencia.7 

Pesquisa realizada por Carlos Roberto e Marcos Aurelio8 no Estado de Sao Paulo 

apresentou resultado coerente com os dados obtidos pelo SEBRAE a nfvel nacional,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verbis: 

A partir do rastreamento feito nesse trabalho, verificou-se que a taxa de 
mortalidade de empresas foi de 32% no primeiro ano de atividade. A partir 
dai, os acrescimos na taxa de mortalidade foram de 12 pontes percentuais 
ao longo do segundo ano de atividade, 12 pontos percentuais no terceiro 
ano, 7 pontos percentuais no quarto ano e 8 pontos percentuais no quinto 
ano. Isto implica taxas acumuladas de mortalidade de 32%, 44%, 56%, 63% 
e 71% respectivamente nos cinco primeiros anos de atividade. 
Assim, cerca de 71% das novas empresas fecham antes de concluirem o 
quinto ano de atividade, portanto, apenas 29% conseguem manter-se em 
atividade ate o quinto ano de atividade. 

Esse indice de mortalidade tern preocupado os estudiosos a respeito dos fatores 

causadores do fracasso das empresas. Os resultados apontam varios elementos, como a 

falta de disponibilidade de credito, a falta de estudo previo do negocio, a elevada carga 

tributaria e a consequents falta de planejamento tributario, a localizacao da atividade, a 

experiencia na area, a ma gestao, dentre outros. 

A maior taxa de mortalidade presente nas empresas de pequeno porte e explicada, dentre 

outras razoes, pela maior dificuldade de acesso a credito e menor capacidade de 

competitividade. As menores taxas de natalidade e de mortalidade se encontram na faixa de 

empresas com cem ou mais pessoas ocupadas porque sao menos vulneraveis as variacoes 

conjunturais da economia. A falta de incentivo por parte do governo para aquisicao de 

credito para investir em capital de giro dificulta a competicao com as grandes empresas. 

Sem politicas publicas de credito para o setor esses numeros tende a aumentar cada vez 

mais, 

Na pesquisa de campo realizada por Carlos Roberto e Marcos Aurelio (op. cit.), 37% das 

empresas que fecharam citaram que se tivessem maior disponibilidade de credito e capital 

poderiam ter conseguido contornar os problemas que levaram ao fechamento do negocio. 

Outro elemento importante para a abertura de uma atividade e o estudo previo do setor. O 

tempo que o empreendedor passa estudando para abrir seu novo negocio deve ser 

fundamental para que o mesmo consiga elaborar um bom piano de negocios 

7 Informacoes extrafdas do texto "A Ma Gestao e o Ambiente Competitivo como Influenciadores na Mortalidade 
das Micro e Pequenas Empresas. Disponivel em: http7Aiwvw.unifenas.br/extensao/administracacVvcongresso 
/ca039ex.pdf. Acesso em: 28 de agosto de 2009. 
8 Sobrevivencia e Mortalidade das Empresas Paulistas de 1 a 5 Anos. Disponivel em: 
http:/Ayvww.sebraesp.com.br/conhecendo_mpe/mortalidade. Acesso em: 28 de agosto de 2009. 
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antecipadamente, assim como para que ele utilize este tempo para testar hipoteses e 

aperfeicoar suas habilidades de administrar empresas. (COSTA, 2006, p. 13-14). 

Nesse contexto, cabe ressaltar a importancia do adequado gerenciamento dos tributos, 

praticado dentro dos pad roes prescritos pelas normas tributarias e contabeis. A carga 

tributaria representa um custo muito alto para pequenas e medias empresas, muitas vezes 

inviabilizando os projetos iniciais. O desenvolvimento de um planejamento eficaz antes de 

abrir o proprio negocio e importante para se ter o devido conhecimento desses tributos. 

Apesar de varias mudancas na legislacao tributaria apos a criacao do SIMPLES (Sistema de 

Pagamento Simplificado), as pequenas e medias empresas ainda estao sujeitas a pesadas 

cargas tributarias. Necessitam de um adequado planejamento tributario, pois as grandes 

empresas exercem suas pressoes e influencias sobre o poder e sao sempre mais 

beneficiadas. A respeito do tema, Martinez9 relata que: 

Em epoca de mercado competitivo e recessivo, de aumento da concorrencia 
entre as empresas nacionais, o planejamento tributario assume um papel de 
externa importancia na estrategia e financas das empresas, pois quando se 
analisam os balancos das mesmas, percebe-se que os encargos relativos a 
impostos, taxas e contribuieoes sao, na maioria dos casos, mais 
representatives do que os custos de producao. 

A presenca de profissional qualificado na area do direito e da contabilidade tributaria ajuda o 

administrador do empreendimento no planejamento dos tributos. Antes de instalar o 

negocio, o administrador devera conhecer a que impostos e contribuieoes seu negocio 

estara sujeito para que o mesmo possa realizar um bom planejamento tributario dos 

impostos, a fim de que os mesmos nao se tornem causas de fracasso do empreendimento. 

Mas a legislacao as vezes nao e bem clara. Por dois motivos: falta de tecnica legislativa e 

ansia de aumentar a arrecadacao. Nesses dois casos cabe discussao da cobranca ilegal ou 

inconstitucional. 

Uma forma licita de reducao da carga tributaria relatado por Campos (2007, p. 148) e a 

terceirizacao de atividade nao prioritarias da empresa, como limpeza, vigilancia, vendas, 

manutencao, entre outras. Como os encargos sociais chegam a 70% do salario dos 

empregados, a terceirizacao reduziria essas despesas, aumentando, consequentemente, o 

lucro operacional da empresa. A tributacao dos contratos nao regidos pela CLT e feita na 

pessoa fisica do contratado. Essa e uma boa forma de retirar milhares de empregados da 

ilegalidade. 

9 Extrafdo do texto "O Contador diante do Planejamento Tributario e da Lei Antielisiva. Disponivel em: 
http://wvw.cosif.com.br/ publica.asp? arquivo=20 040619elisao. Acesso em 4 de setembro de 2009. 

http://wvw.cosif.com.br/
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Por fim, outra forma de reduzir as despesas com tributos seria substituindo parte dos 

salarios dos empregados por participacao nos lucres. O nao uso desse instruments por 

parte dos empresarios se dar por desconhecimento da Legislacao Trabalhista e da propria 

Constituicao. A Constituicao Federal estatui no seu art. 7°, inciso XI que: 

Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condicao social: 
(...) 
XI - participacao nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneracao, e, 
excepcionalmente, participacio na gestao da empresa, conforme definido 
em lei. 

Regulamentando o dispositivo constitucional, os art. 621 e 622 da Consolidacao das Leis do 

Trabalho preveem que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verbis: 

Art. 621. As Convencoes e os Acordos poderSo incluir entre suas clausulas 
dtsposicao sobre a constituicao e funcionamento de comissSes mistas de 
consuita e colaboracao, no piano da empresa e sobre participacao nos 
lucros. Estas disposicoes mencionarao a forma de constituicao, o modo de 
funcionamento e as atribuicoes das comissoes, assim como o piano de 
participacio, quando for o caso. 
Art. 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos 
individuals de trabalho, estabelecendo condicoes contrarias ao que tiver 
sido ajustado em Convencio ou Acordo que Ihes for aplicavel, serlo 
passfveis da multa neles fixada. 
Parigrafo unico. A multa a ser imposta ao empregado nao podera exceder 
da metade daquela que, nas mesmas condicoes seja estipuiada para a 
empresa. 

Portanto, a participacao nos lucros feita atraves de acordo coletivo com os funcionarios e 

por prazo de periodicidade superior a seis meses tern amparo constitucional e legal. Esse 

recurso permite reduzir o elevado peso das contribuieoes previdenciarias. Alem de deduzir a 

carga tributaria, estimula o trabalhador a desempenhar um bom trabalho. 

2,2 Planejamento estrategico nas microempresas e empresas de pequeno 

porte 

O mercado de producao e de comercio se desenvolveu de forma mais acelerada apos a 

revolucao industrial. No inicio da civilizacao o homem produzia apenas para o sustento seu 

e de sua familia, utilizando-se de tecnicas artesanais. Do sistema familiar de producao 

evoluiu para o sistema de corporacoes, onde a producao era realizada por mestres artesaos 
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e voltada para um mercado pequeno e instavel (ARAOJO; NEVES, 2006). Felippe, Ishisaki e 

Krom (2009)10 relatam que: 

Com a descoberta da maquina a vapor em 1764 por James Watt, tern inicio 
o processo de producao para um mercado cada vez maior e oscilante, e 
inicia-se a substituicao do trabalho bracal pelo trabalho das maquinas. Os 
artesaos, que ate entao trabalhavam individualmente, comecam a se 
agrupar nas primeiras fabricas, que mais tarde vao se tornar as nossas 
organizacoes. 

Conforme comentam os autores, o processo de producao por meio de empresa organizada 

remonta ao seculo XVIII. Esse sistema tern se aperfeicoado cada vez mais, principalmente 

com o advento da revolugao tecnologica do seculo XX. As microempresas e empresas de 

pequeno porte para sobreviverem no atual mercado competitivo precisam esta atentas as 

estrategicas utilizadas pelos grandes empreendimentos, sob pena de falirem nos primeiros 

anos de atividade, 

2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Definigao e classificagao de microempresa e empresa de pequeno porte 

Cabe, inicialmente, destacar que nao existe um conceito universalmente aceito para micro e 

pequena empresa. Os criterios variam entre os diversos Paises e entre os setores 

responsaveis pela regulamentagao. O que e pequeno num Pais de primeiro mundo de 

economia altamente desenvolvida pode ser considerado medio em um Pais de economia 

em desenvolvimento e o que e medio naquele pode ser considerado grande neste. 

Conforme Felippe, Ishisaki e Krom (2002), os padroes determinados pela SBA (Small 

Business Administration), pelos quais o tamanho de um negocio e considerado medio, 

levam em consideracao o numero de funcionarios e outros estabelecidos em volumes de 

vendas e concluem que para uma grande maioria dos setores industrials sao expressos em 

termos de faturamento anual. Para entender essa diferenca conceitual basta comparar a 

realidade economica entre os Estados Unidos e Guine Bissau na Africa. 

No Brasil, por exemplo, a legislacao classifica as microempresas e empresas de pequeno 

porte de acordo com o faturamento anual. Por outro lado, o SEBRAE distingue os tipos de 

empresa conforme a quantidade de empregados. 

Fatores Condicionantes da Mortalidade das Pequenas e Medias Empresas na Cidade de Sao Jose dos 
Campos. Disponivel em: http:ZAvvw.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/PNEE_completo.htm. Acesso em: 
28 de agosto de 2009. 

http:ZAvvw.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/PNEE_completo.htm
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A Lei Complementer n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, revogando a lei n° 9.841 de 5 de outubro 

de 1999, define no seu art. 3° o tamanho das empresas de acordo com o faturamento, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

verbis: 

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° 
10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro 
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurfdicas, 
conforme o caso, desde que: 

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

O criterio aqui adotado e unicamente o faturamento da empresa, sem levar em consideracao 

o ramo de atividade, ou seja, se trata de uma empresa industrial, comercial ou de prestacao 

de servico. Da mesma forma, despreza o aspecto flnanceiro ao equiparar sociedade 

empresaria, sociedade simples e o empresario individual. O faturamento de um empresario 

individual que nao utiliza mao-de-obra, por exemplo, pode ser relativamente pequeno, mas 

representar um elevado lucro. Ja uma sociedade simples que tenha um mesmo faturamento 

pode acumular prejuizos no final do exercicio. Esta, alem de remunerar o empregador, 

precisa destinar parte de seu faturamento para pagar outros encargos sociais alem dos 

previstos no art. 13 da Lei Complementar n° 123 de 2006. 

O criterio do faturamento utilizado para esta classificacao pode ser justificado pelo fato de 

que essas informacoes sao de facil acesso, tendo em vista que sao declaradas pelo proprio 

contribuinte e possibilitando uma facil determinacao quanto ao porte. 

Neves e Araujo Pessoa (2006, p. 168-169) relatam que a classificacao de microempresa e 

de empresa de pequeno porte do SEBRAE tern como base o numero de empregados, 

levando em consideracao o setor de atividade. Para o setor de comercio e servico, e 

considerada microempresa aquela que possua em seus quadros funcionais ate nove 

empregados. Ja para o setor industrial, microempresa e aquela que tenha ate dezenove 

empregados. 

Ainda de acordo com autores acima, empresa de pequeno porte do setor comercial e de 

servico, para o SEBRAE e aquela que tenha entre dez e quarenta e nove empregados. Ja 
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para o setor industrial considera-se de pequeno porte aquela que possua entre vinte e 

noventa e nove empregados. 

Portanto, os concertos adotados pela Lei Complementar 123/2006 e pelo SEBRAE 

diferenciam quanta ao criterio adotado, mas, na essentia estao proximos. Sintetizando os 

concertos expostos, pode-se afirmar que as pequenas e medias empresas, independente da 

atividade que exercam, sao geralmente dirigidas pelos seus proprietaries, possuem um 

quadro reduzido de pessoal, nao possuem uma posicao dominante do mercado onde atua, 

nao dispSem de elevados recursos financeiros, nSo estao ligadas direta ou indiretamente a 

grandes grupos econdmicos, tern o valor de seu capital e o faturamento anual reduzidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Nogdes basicas de planejamento estrategico voltado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Os empresarios, com o objetivo de expandirem seus negocios para alem de suas bases 

territoriais, desenvolveram pianos estrategicos com resultados surpreendentes. Atualmente, 

todas as grandes empresas tern um piano, com visao, missao, objetivos, principios e valores 

a serem seguidos. Ocorre que as microempresas e empresas de pequeno porte ainda nao 

incorporaram essa cultura, dificultando a sobrevivencia em situacao de anormalidade do 

mercado. 

Em nota introdutoria sobre o tema, COSTA (2006, p.1) ressalta que; 

Nos tempos atuais, em que grandes mudancas ocorreram rapidamente em 
todos os ambientes - local, nacional e intemacional - novas ondas, 
tendencias e mesmo descontinuidades estao tirando o sono dos nossos 
dirigentes, executivos, gerentes e responsaveis por empresas e 
organ izacoes sem fins lucrativos. 
Essas transformacoes estrategicas, inevitaveis, devem ser realizadas por 
meio da continua adequacao das estrategias da entidade, da sua 
capacitacao e da sua estrutura e infra-estrutura fisica e logistica, como 
consequencia das mudancas, tendencias e descontinuidades observadas 
ou previsfveis no ambiente extemo. 

Na mesma linha e a orientacao de OLIVEIRA (2002, p.35): 

O planejamento estrategico corresponde ao estabelecimento de um 
conjunto de providencias a serem tomadas pelo executivo para a situacao 
em que o futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa 
tern condicoes e meios de agir sobre as variaveis e fatores de modo que 
possam exercer alguma influencia; o planejamento e, ainda, um processo 
contlnuo, um exerclcio mental que e executado pela empresa 
independentemente de vontade espeeffica de seus executivos. 
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No ambrto das microempresas e empresas de pequeno porte Ageu Barros (2005, p. 88) 

destaca que: 

Sabemos que existe uma forte resistencia nas pequenas e medias 
empresas a implantacao de um processo de planejamento, A 
personalizacio de todas as atividades torna diffcil convencer as pessoas a 
criarem bases de dados com o que exista na cabeca delas, Elas acham que 
os dados em sua cabeca sao pessoais e, portanto, se sentem mais seguras 
mantendo-os consigo. A partir dessa atitude, a empresa se transforma rtum 
arquipelago de ilhas de conhecimento, sem integracao sistemica. Dessa 
forma, todo o processo e abortado na raiz, o que fortalece a conviccao de 
que planejar seria bom, se fosse possivel. 

Conforme exposicoes acima percebe-se que os pequenos empresarios tern medo de criar 

uma base de dados e de implantar um processo de planejamento em que a maioria deles, 

envolvidos no dia-a-dia de suas operacoes, pensa que planejamento estrategico e assunto 

voltado apenas para grandes empresas, com projetos milionarios, elevada quantidade de 

clientes e constituida de muitos diretores. Percebe-se ainda que devido a importancia 

atribuida ao planejamento, as empresas nao podem preocupar-se apenas com a 

contabtlidade Fiscal, ou seja, com apenas um dos muitos usuarios da informacao contabil, e 

preciso errtender que, enquanto gestor, constitui-se um dos mais importantes usuarios e que 

poderia obter informacoes uteis para Ihe auxiliar na tomada de decisao atraves da 

contabilidade gerencial. 

A ideia de que criar bases de dados e mecanismos de gestao estrategica custa caro n io e 

verdade. Para colocar em funcionamento um piano para pequena empresa nio e necessario 

fazer uso de todos os conceitos e mecanismos preconizados por todos os autores 

orientados para grandes empreendimentos. (BARROS, 2005, p. 114). 

A prdpria concepcao de que planejamento estrategico e funcao executiva de alto nivel o que 

cria uma dificuldade a mais para sua implantacao na pequena e media empresa. Deve-se 

implantar uma metodoiogia mais aberta e melhor distribuida para facilitar o processo de 

planejamento estrategico, quebrando com o antigo paradigma do ambiente autocratico e 

familiar da maior parte das microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras. Alem 

da delegacao interna de funcao, e necessaria a delegacao extemamente em nivel de 

consultoria estrategica, gestao de projetos etc. (BARROS, 2005, p. 2). 

Os empreendedores brasileiros precisam desenvolver uma cultura estrategica sob pena de 

continuar perdendo mercado para as empresas estrangeiras. Nesse sentido tern se 

manifestado Barros (2005, p. 2): 



A economia brasileira nao vem crescendo em proporcao ao resto do mundo 
ha muitos anos e a competitividade das empresas brasileiras tambem nao. 
Na medida em que a China e India crescem rapidamente e tomam espaco 
no mercado mundial de bens e servicos, esse unrverso globalizado de 
trocas competitivas vai exigir cada vez mais uma velocidade gerencial que 
so pode ser alcancada e mantida com ferramentas de gestio competitiva. 
SSo muitas essas ferramentas, mas nenhuma delas pode ser usada sem 
cabecas pensantes, sem educacio gerencial, sem cultura estrategica. Essa 
moldura intangivel n io acontece por acaso, nao pode ser comprada com 
dinheiro apenas, requer tempo e talentos, intemos e extemos. 

Conforme posicionamento de Barros, as ferramentas de gestao competitiva so surtem 

efeitos se praticadas por pessoas com conhecimento e habilidades utilizadas para esta 

finalidade, 

Costa (2006, p. 24) aponta os obstaculos culturais como um desafio a ser enfrentado pela 

gestio estrategica. Para ele "as organizacdes antigas, de duas a tres geracoes familiares ou 

de tradicao ou cultura muito fortes, tende a estabelecer politicas, praticas, crencas, 

estrategias e estrutura rigidas que dificultam uma visao critica e objetiva com relacao ao 

futuro." 

Na mesma otica sobre o planejamento estrategico Oliveira (2002, p. 35) manifesta que: "O 

processo de planejar envolve, portanto, um modo de pensar; e um salutar modo de pensar 

envolve indagacdes; e indagacoes envolvem questionamentos sobre o que fazer, como, 

quando, quanto, para quern, por que, por quern e onde." 

Com base nos atos descritos por Oliveira (2002) para a implantacao dessas ferramentas 

estrategicas, faz-se necessario mudar a mentalidade dos dirigentes, reformar a cultura das 

empresas e criar o habito de envolver pessoas, discutir metas, montar cronogramas, 

estabelecer parimetros de desempenho e documentar a execucao do trabalho. 

Para Oliveira (2002, p. 35): 

O planejamento estrategico corresponde ao estabelecimento de um 
conjunto de providencias a serem tomadas pelo executivo a situacio em 
que o futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tern 
condicoes e meios de agir sobre as variaveis e fatores de modo que possa 
exercer alguma influencia; o planejamento e, ainda, um processo continue 
um exercicio mental que e executado pela empresa independentemente de 
vontade especifica de seus executivos. 

Conforme Oliveira (2002), o planejamento estrategico e um processo de transformacao 

organizacional vottado para o futuro, desenvolvido com base em dados historicos para o 
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alcance de uma situacao desejada de um modo mais efetivo, liderado, conduzido e 

executado pela mais alta administracao da entidade. 

Ainda conforme o autor, o exercicio sistematico do processo de planejamento contribui para 

a reducio das incertezas existentes no processo decisorio e, consequentemente, provoca o 

aumento da probabilidade do alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos pela 

empresa, constituindo, dessa forma, um processo continuo de pensamento sobre o futuro e 

portando envolvendo incertezas. 

Noutros termos, n io se pode construir um unico piano que contemple todas as 

possibilidades, ate porque essas possibilidades podem conflitar entre si. Pela natureza 

dinamica e flexivel que apresenta, o planejamento tende a gerar um grande numero de 

altemativas a serem gerenciadas ao longo do tempo, que podem (ou nao) serem 

transformadas em piano de trabalho. 

Como todo planejamento, por ser uma tarefa eminentemente humana, existe a necessidade 

do controle, e conforme Barros (2005, p. 7), fazendo alusio a rota de um navio na mar, um 

piano empresarial n io dispensa um processo de monitoramento continuo, analise, 

reportagem, percepcio, revisio e reacio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Fases do planejamento estrategico 

Para a implantacao de um Planejamento Estrategico, o gestor, alem de conhecer 

minuciosamente a empresa, precisa obedecer algumas fases, como expoes Oliveira (2002), 

iniciando atraves do diagnostico estrategico, seguido pelo estabelecimento da missio da 

empresa; instrumentos prescritivos e quantitativos; e controle e avaliacao. 

A primeira fase e dividida em quatro etapas, quais sejam visio, anilise externa, analise 

interna e anilise dos concorrentes. Segundo Oliveira (2002, p. 69), "a visio pode ser 

considerada como os limites que os principals responsaveis pela empresa conseguem 

enxergar dentro de um periodo de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla." Nio 

deve ser um mero sonho ou fantasia. Deve retratar a auto-imagem da empresa projetada 

para o futuro. Para tanto, precisa que seja compartilha por todas as pessoas que forma o 

corpo dirigente e para todos aqueles que trabalham dentro da organizacio. 

A anilise externa consiste em a empresa verificar as ameacas e oportunidades presentes 

no ambiente na qua) esta inserida. Varios fatores extemos podem contribuir ou dificultar o 
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crescimento da organizacao, como a evolucao tecnologica, agoes governamentais, aspectos 

economicos e financeiros, a presenga de concorrentes etc. Por menor que seja o negdcio, a 

mudanga no cenario tecnologico nao pode ser ignorada. A empresa preocupada com o 

crescimento nao pode apenas pensar em ganhar dinheiro em uma transacao. Antes de tudo, 

ela deve esta preocupada em ganhar mercado, ou seja, conquistar o cliente. E nisso que a 

atividade empresarial se diferencia de uma transacao comercial simples (compra e venda). 

(OLIVEIRA, 2006). 

Costa (2002) afirma que na analise interna sao verificados os pontos fortes e fracos da 

empresa. O empresario deve definir em que pontos ele e melhor que seu conconrente, 

definindo suas potencialidades. Os pontos fracos devem ser identificados para que seja 

corrigidos, sob pena da atividade causar prejuizos. 

Ja na analise dos concorrentes deve descrever como funciona o mercado, os habitos de 

compra e venda, de que forma seus concorrentes funcionam, se fornecem a mesma coisa 

que sua empresa, se concorre em todos os aspectos ou apenas em funcao de alguma 

atividade etc. (OLIVEIRA, 2002, p.70). 

Conforme Oliveira (2002), na segunda fase do planejamento ocorre a definicao da missao 

da empresa, ou seja, a sua razao de ser, bem como o seu posicionamento estrategico. E 

nesse momento que se determina para onde a empresa quer ir, representado a razao da 

sua existencia. Em comentarios sobre o tema, Barros (2005, p. 81) assevera que: 

Qualquer que seja a escolha de palavras, elas devem ser simbPlicas, 
devem despertar sentimento positivos, especialmente entre os 
colaboradores. Esse simbolismo sera alcancado via campanhas internas de 
motivacao, onde as palavras estarao associadas a projetos especificos de 
marketing, atendimento ou qualidade, com metas e recompensas definidas 
para os envolvidos. 

Nesse sentido, o autor destaca que a missao da empresa deve responder algumas 

perguntas como: "qual a necessidade basica que a organizacao pretende suprir? Que 

dtferenga faz, para o mundo externo, ela existir ou nao? Para que serve? Qual a motivacao 

basica que inspirou seus fundadores?" (COSTA, 2006, P. 36). 

A terceira fase do planejamento (instrumentos prescritivos e quantitativos) visa definir como 

chegar a situagao que se deseja. Os instrumentos prescritivos do processo de planejamento 

estrategico consistem em explicar o que deve ser feito pela empresa para que se direcione 

ao alcance dos propositos estabelecidos dentro da missao. E nesta fase que sao tragados 

os objetivos, desafios e metas da organizacao. Os objetivos devem ser quantificados, como 

um crescimento de 10% nas vendas de determinado produto, uma evolucao mensuravel no 
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indice de satisfacao de clientes, uma reducao de custos de producao ou uma melhoria no 

preco medio dos produtos etc. Nao pode listar objetivos sem chance de ser 

alcangados.(OLIVEIRA, 2002, p.78) 

Ja os instrumentos quantitativos visam criar projecoes economico-financeiras do 

planejamento orcamentario reiacionado a estrutura organizacional da empresa, necessario 

ao desenvolvimento dos pianos de agio. Deve definir tanto os recursos necessarios para o 

desenvolvimento do piano como as expectativas de retorno esperadas. (OLIVEIRA, 2002, 

p.80) 

Por fim, a ultima fase relatada por Oliveira e a de controle e avaliacao. Essa consiste em um 

processo continuo de analise de cumprimento das metas estabelecidas no piano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2,4 Estudo previo da viabilidade do investimento 

No universo empresaria!, a palavra investimento nao tern o significado de retorno certo e 

quantificado, como acontece com as aplicacoes financeiras em fundo de renda fixa. O 

processo de analise de investimento empresaria! requer um conjunto de dados subjetivos, 

nao matematicos. Costa (2006) cita um rol de elementos nao matematico que podem 

interferir no sucesso da empresa, verbis: 

(...) volume atuais e futuros de demands; consumidores, clientes; publico a 
ser atendido; leis e regulamentacoes; clientes e concorrentes; organizacoes 
externas que tern algum interesse na organizacao; fontes extemas de 
suprimento de recursos: materiais, materia-prima, recursos humanos, 
financeiros ou tecnolPgicos; parceiros reais ou potenciais; opiniio publica; 
govemo e suas agendas reguladoras; sindicatos ou outras associacdes e 
ONGs. (COSTA, 2006, p. 40) 

Conforme relatado pelo autor, realizar um investimento empresaria! requer antes de tudo 

que o empresario correlacione todas as agoes e desembolsos versus os resultados 

pretendidos, com vista a fazer um investimento seguro mesmo diante de um ambiente de 

risco perene. 

Barros (2005) diz que um investimento e considerado viavel quando o valor que se pretende 

investir hoje tern uma expectativa de retorno integral dentro de um determinado periodo de 

tempo com sobra para pagar o aluguel do dinheiro. 
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Um projeto e viavel quando, ao reunir capital, gente e conhecimento, consegue obter um 

elevado retorno, normalmente no formato de fluxo de caixa. Para conseguir isso, o 

empresario precisa ter conhecimento do mercado, da tecnologia e do proprio negocio em 

que se investe. Alem disso, precisa ter conhecimento dos dados estatisticos, numero de 

vendas, expectativa de crescimento dentre outros. Esses dados s lo importantes para 

planejar o volume de producao, o capital de giro requerido, as instalacoes necessarias, a 

quantidade de pessoal etc. (BARROS, 2005) 

Na implantacao de projeto deve-se levar em consideracao o tempo de retorno do 

investimento. Barros (2005, p. 71) relata que: 

Levando em consideracao que tempo e um fator de custo e risco a ser 
considerado em qualquer analise de viabilidade, um menor beneficio com 
custo igual pode ser mais interessante, se o prazo de aproveitamento e 
mais curto. Por outro lado, um custo inicial mais baixo, que traz um 
beneficio ligeiramente reduzido em prazo equivalente, pode ser um bom 
negocio, pois tambem reduz o risco e facilita o aprendizado. Pode ser que, 
mais adiante, chegue-se a conclusao de que vale realmente a pena investir 
mais, porem nao exatamente no mesmo formato inicialmente considerado. 

E de grande importancia tambem estudo previo da viabilidade do lancamento de um novo 

produto ou de um novo modelo de produto ja existente, pois quando introduzimos um novo 

produto, estamos diante de uma enorme oportunidade de sucesso ou de fracasso. Muitas 

empresas perdem dinheiro e quebram justamente quando se preparam para ganhar mais. O 

motivo do fracasso esta relacionado, geralmente, a falta de humildade intelectual do diretor 

ou responsavel. (BARROS, 2005, p. 72). 

O historico de fracasso das microempresas e das empresas de pequeno porte visando a 

expansao esta ligado a uma lideranca autocratica, de pouca comunicacao interna e, 

sobretudo, da falta de qualquer projeto documentado. A falta de projeto dificulta a reacao 

diante de um problema, contribuindo para a agravacao do prejuizo. (COSTA, 2006, p.25-26). 

Aspectos pessoais devem ser atenuados no processo de analise da viabilidade de um 

projeto. Claro que emocoes podem funcionar como elemento de motivacao e nao se deve 

ignorar isso. Mas ha que se levar em consideracao se a motivacao nio e uma ilusio, se 

houve pesquisa suficiente, e assim por diante. Varios projetos podem e devem competir ao 

mesmo tempo, ampliando assim a probabilidade de se conseguir uma melhor decisio. 

(BARROS, 2005, p. 67). 

Antes de definir o produto ou servico a ser colocado no mercado e crucial fazer um estudo a 

respeito dos segmentos do mercado, buscando descobrir quais s io as necessidades dos 
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potenciais clientes. Em outras palavras, deve se questionar quais sao as necessidades do 

cliente as quais o produto ou servico a ser lancado visa satisfazer. Se no bairro ou na cidade 

onde vai ser lancado o produto ou servico ja tern outro similar, e interessante que seja feito 

um estudo a respeito da viabilidade competitiva. Para isso, o empresario pode se valer da 

aplicacao de um preco diferencial ou da agregacao de um valor a mais a seu produto. 

(PORTER, 1989, p. 188-192). 

O gestor deve esta atendo as tendencias do mercado para que fatores externos nao afetem 

suas estrategias. Ageu Barros (2005, p. 84-85) expoe que "Cada ramo de negocio tern uma 

tendencia e voce precisa estar atento, pronto para adaptar seu negocio e se manter na 

mesma posigao ou avancar". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.5 Desenvolvimento de uma cultura estrategica nas microempresas e nas 

empresas de pequeno porte 

Apesar do avanco tecnologico dos ultimos anos causado pela revolucao da informatica, 

muitas empresas no Brasil continuam adotando procedimentos gerenciais arcaicos. Nao 

fazem uso do potencial salto de produtividade que se pode alcancar pelo uso pleno do 

computador e de seus programas. Falta gente para pensar, organizar, analisar, formatar e 

apresentar informacao gerencial. Ou falta gente para contratar essa gente. Em comentarios 

sobre a falta de qualificacao desses profissionais, Barros (2005) relata que: 

Diretores comerciais, da velha escola do sorriso facil, n io sabem como 
gerenciar dados, solicitar relatbrios, pedir graficos, demonstrar investimento 
e retorno, enfim, administrar a empresa. Isso nio seria problema se as 
equipes de marketing e vendas fossem formadas por talentos 
complementares e estrategicos. (BARROS, 2005, p. 55). 

Para reduzir e administrar os problemas e conflitos acima lisfados e preciso criar e implantar 

uma cultura de longo prazo na empresa. O processo de planejamento estrategico so tera 

sucesso se primeiro for implantado uma cultura estrategica. Segundo Barros (2005), para 

implantacao dessa cultura e necessario seguir alguns passos. 

O primeiro passo e o desenvolvimento do pensamento estrategico. No processo de 

planejamento estrategico a relacao causa/efeito sao projetadas e depois testadas no ambito 

das premissas de trabalho. Ao desenvolver as premissas do planejamento Ageu Barros 

(2005, p. 56) relata os cuidados a serem tornados, verbis: 
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Cada premissa deve ser bem conceituada e cada investimento (causa) 
justificado dentro de uma moidura de mercado, especificando-se as metas 
(efeitos) de volume ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA share que se pretendem alcancar. Cada produto ou 
servico, novo ou antigo, devem ter seu papel claramente definido na cadeia 
de valor proposta pela empresa ao mercado. Se n io ficar claro o beneficio 
(efeito) relativo a qualquer custo (causa) este deve ser questionado pelo 
gestor mais diretamente envolvido. 

Com isso, o autor quer dizer que cada agio (causa) deve ter um beneficio (efeito) 

especiflco. 

O segundo passo e rever a estrutura organizational. O grau de poder exercido pelas 

pessoas na empresa deve corresponder a qualidade por elas apresentadas e seu senso 

etico. Quer dizer que as pessoas mais inteligentes e honestas devem estar no topo de 

qualquer departamento. (BARROS, 2005, p. 56) 

A n io atribuigio de responsabilidade de acordo com a capacidade compromete a 

credibilidade de qualquer processo de gestio, independentemente do que esteja anunciado 

ou formalizado. Barros (2005, p. 58) destaca que "o alinhamento entre a capacidade coletiva 

de uma equipe e seu papel na cadeia de valor da empresa precisa ser visto e confirmado. 

Muitas vezes uma pessoa mediocre e defensiva em posicio de chefia pode destruir a 

cadeia de valor." No caso da pessoa, agindo de boa fe, nao dar conta de determinada 

responsabilidade estrategica, deve haver uma intervencio de forma cautelosa. 

O terceiro passo e reavaliar as necessidades de treinamento (BARROS, 2005, p. 59). Cada 

piano de agio no planejamento estrategico requer um conjunto de habilidades, dos mais 

variados tipos, como, lideranga, conhecimento de finangas, capacidade de anilise, dominio 

de ingles etc. Um monitoramento dessas habilidades requeridas se faz necessario para 

determinar a necessidade de treinamento. Infelizmente, a cultura de investimento em 

treinamento pelos microempresirios ainda nio se tornou realidade no Brasil. 

Para ter pessoas talentosas no processo estrategico e preciso que, alem de serem bem 

selecionadas, seja agregado um treinamento solido. Para isso torna-se imprescindivel que 

os profissionais responsaveis pelo treinamento sejam pessoas de elevado conhecimento na 

area estrategica. Nao se pode correr o risco de desperdigar tempo e esforgo com 

profissionais de treinamento que n io tragam retorno mensurivel. (BARROS, 2005). 

O quarto passo e instifuir objetivos e rnedigoes. Quando as pessoas sao recompensadas 

pelo que realmente fizeram sentem estimuladas a fazer cada vez mais e melhor. Criterios 

objetivos de medigao de desempenho sao extremamente educativos, tanto no sentido de 
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progresso profissional como no contexto de etica e justica dentro da empresa. Criterios 

transparentes de medir o desempenho fazem uma enorme diferenca na motivacao das 

pessoas. (BARROS, 2005, p. 60). 

O quinto passo e criar um sistema de recompensas. As pessoas se sentem estimuladas a 

trabalhar quando tern certeza que a recompensa sera justa, ou seja, deve ser proporcional 

ao esforco despendido. Para tanto deve existir uma relacio de confianca entre o 

coiaborador e o gestor/empresario. O sucesso da empresa so vai acontecer quando existir 

uma clara relacao entre o esforco individual despendido e o resultado operacional. 

(BARROS, 2005, p. 60) 

O sexto passo e distribuir informacao e gerar conhecimento. A maioria dos administradores 

de empresa no Brasil acha que a informacao deve ser guardada. Pelo contrario, eles devem 

assegurar a eflcaz distribuicao da informacao para analise dos demais setores da empresa. 

Em comentario sobre o tema Barros (2005) ressalta que: 

O habito de reconhecer, compilar e analisar dados naturais vai contribuir 
para a meihoria de qualidade do sistema de informacoes, uma constante 
reciamacao de todos os executivos. Ao estimular a inteligencia analltica de 
todos os colaboradores, a empresa estara gerando conhecimento e isso vai 
fortalecer ainda mais a sua posicao competitiva. Sem duvida que o 
desenvolvimento de uma Organizacao que Aprende requer uma politica 
de informacao gerencial distributda de alguma forma pela internet, pois o 
processo de geracao de papel n io comports a segmentacSo e os 
conseqOentes controles de acesso seguros que precisam acompanhar a 
abertura dos dados, (grifo do autor). (BARROS, 2005, p.61). 

Por fim, o setimo passo e promover a comunicacao para gerar velocidade. Apesar do 

problema do compartilhamento de informacao em tempo real ser mais comum nas grandes 

empresas, as pequenas empresas tambem sao atingidas, o que acaba atrasando o 

processo decisdrio. 

2.3 Planejamento tributario nas microempresas e empresas de pequeno porte 

A resistencia ao pagamento de impostos nao e um tema que so veio a tona na 

modernidade. Os cidadaos sempre detestaram impostos e fazem o possivel para evitar 

paga-los, seja legal ou ilegalmente. Muitos conflitos no passado tinham como foco central a 

alta tributacio por parte do Estado. Coelho (2007) cita alguns exemplos de conflitos 

armados surgidos no mundo, no seculo XVII, que estavam ligados a questao tributaria. 
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Um deles foi o conflito entre o Parlamento e o Rei Charles I da Inglaterra, quando o mesmo 

decidiu coletar impostos sem o consentimento do Parlamento que tentou bloquear a decisao 

e terminou dissolvido pelo rei. Este fato precipitou uma cadeia de eventos que levaram a 

duas guerras civis e, finalmente, a derrota e execucao do rei (30 de Janeiro de 1649). Ao 

final desses anos turbulentos, a supremacia do parlamento sobre o rei ficou definitivamente 

estabelecida. 

No Brasil, a histdria dos tributos tern inicio em 1500, quando os Portugueses aqui chegaram 

e se apossaram das terras e de todas as riquezas que encontraram, transformando-as em 

monopolio do rei de Portugal. A primeira organizacao tributaria surgiu com as capitanias 

hereditarias, em 1534, quando Portugal nomeou os primeiros funcionarios tributarios que 

tinham a seu encargo a arrecadacao de impostos, tributos e foros devidos a Fazenda Real. 

Os donatarios das capitanias eram obrigados a pagar ao rei de Portugal uma parte de tudo o 

que produziam: acucar, fumo, aguardente etc. (TORRES, 2001) 

As exigencias tributarias da metropole sobre a colonia aumentaram significativamente no 

ciclo do ouro, quando a Coroa portuguesa exigia pagamento de elevados percentuais sobre 

a produc§o dessa riqueza (o quinto do ouro), bem como sobre a extracao das pedras 

preciosas. A Inconfidencia Mineira (1788-92) caracterizou-se pela tentativa de evitar a 

"derrama", termo utilizado para designar a cobranca de impostos atrasados, efetuada de 

forma violenta, rigida e severa, por parte da Coroa portuguesa. (SANTI, 2005). 

Com a independencia do Brasil em 1889, foram estabelecidos limites e fundamentos de 

direito tributario, que desencadeou na criacao do atual Codigo Tributario Nacional. Tal 

sistematizacao normativa da tributacao nao pos fim a resistencia ao pagamento de 

impostos, so que de forma menos drasticas do que as que levaram aos eventos relatados. 

Hodiernamente a resistencia se dar por meio de outros mecanismos, como a exacao e a 

elisao fiscal. (SANTI, 2005). 

Para a garantia da estabilidade juridica no ambito tributario, foi criado um conjunto de 

principios e normas juridicas. Os principios sao de maior amplitude, nao necessitando esta 

regulamentado para ter validade. Ja as normas sao destinadas a fatos especiflcos e sao 

cumpridas a base do tudo ou nada. A seguir, sera feito uma analise dos principals principios 

ligados ao planejamento tributario. 
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2.3.1 Principios relacionados a tributagao 

A Constituigao Federal de 1988 consagrou inumeros principios, implicitos e explicitos, com 

vistas a assegurar ao cidadao a observancia e o cumprimento de seus direitos e garantias, 

individuals ou coletivos, por parte do Estado. 

Segundo Mello (2000, p.289), quern a maioria da doutrina acompanha, conceitua principio 

nos seguintes termos, verbis: 

Principio e, por definicao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposicSo fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espfrito e servindo de criterio para a sua exata 
compreensao e inteligencia exatamente por definir a iogica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que Ihe confere a tonica e Ihe da 
sentido harmdnico. E o conhecimento dos principios que preside a 
inteleccao das diferentes partes componentes do todo unitario que h i por 
nome sistema juridico positive 

Percebe-se que, os principios se diferenciam das regras por serem mais abrangentes. As 

regras sao aplicaveis a maneira do tudo ou nada. Os principios sao abstracoes de segundo 

grau, normas de normas, em que se buscam exprimir proposicoes comuns a um 

determinado sistema de leis. Eles dispoem de maior grau de abstragao e menor densidade 

normativa. Como enunciados genericos que sao, estao a meio passo entre os valores e as 

normas na escala da concretizagao do Direito e com eles nao se confundem. 

O elemento fundamental na abordagem do planejamento tributario veio com a insercao dos 

mais variados Principios no texto Constitucional, os quais se fazem necessario esbocar. 

2.3.1.1 Principio da Legalidade 

E o principio pelo qual o Estado, ou o Poder Publico, ou os administradores nao podem 

exigir qualquer agio, nem impor qualquer abstencao, nem mandar tampouco proibir nada 

aos administrados, senao em virtude de lei. E elementar para um Estado de Direito, assim 

como indispensavel para a consolidagao do Estado Democratico de Direito. Foi ele 

consagrado pelos revolutionaries franceses de 1789. Sua genese, contudo, pode ser 

encontrada na Carta Magna, imposta ao Rei Joao Sem-Terra, em 1215, na Inglaterra. Silva 

(2003) relata que os nobres ingleses, ao imporem a Carta Magna, visavam garantir o livre 

exercicio das liberdades publicas e a preservagao de seus interesses particulares em face 

do abuso do poder monarquico. 
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O Principio da Legalidade rege tambem o Direito Tributario patrio. Segundo Xavier (2005), 

ele visa resguardar o cidadao contribuinte dos abusos das autoridades tributarias, impedindo 

que se retorne ao passado absolutista, quando o regente expropriava seus suditos por meio 

de pesada tributacao, de acordo com a sua vontade, superior a todas as outras. Essa 

atitude do Estado nao se coaduna com os fundamentos do Estado Democratico de Direito, 

de cunho liberalista. No Direito Tributario moderno, ele adquire caracteristicas ainda mais 

restritas, passando a imperar como Principio da Estrita Legalidade, 

2.3.1.2 Principio da tipicidade fechada 

Esse Principio determina que a imposicao tributaria deve estar expressamente descrita na 

lei, em todos os seus aspectos. Toda conduta da Administracao Tributaria e os criterios 

objetivos na identificacao do sujeito passivo, o valor do montante apurado e as penalidades 

cabiveis devem ser tipificados de forma fechada na lei. E ela que devera descrever as 

hipoteses de incidencia e demais elementos caracterizadores do tribute Em essentia, e o 

que diz os artigos 150, inciso I, da Constituicao e 97 do Codigo Tributario Nacional, nos 

seguintes termos: 

Art. 150. Sem prejuizos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 
I - Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleca (...). 

Art. 97: Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituicao de tributos ou sua extincSo; 
(...); 
Ill - a definicao do fato gerador da obrigacSo principal... e do seu sujeito 
passivo; 
IV- a fixacao de aliquota do tributo e da sua base de calculo; 

( - ) ; 
VI - as hipoteses de exclusao, suspensao e extincao de creditos tributarios, 
ou de dispensa ou reducao de penalidades. 

Depreende do exposto que a norma impoe ao legislador, como conditio para elaboracao 

valida de tributo, a obrigacao de descrever de forma detalhada os elementos que compoem 

a regra-matriz da incid§ncia tributaria, como o fato gerador, base de calculo, aliquota, etc. 

Dessa forma, na criacao de uma norma de incidencia tributaria, ha que se definirem todos 

os elementos que compSem sua hipotese de incidencia e, consequentemente, o fato 

gerador do tributo (pessoal, material, territorial, temporal e quantitative), de modo que possa 

o contribuinte ser tributado em bases previamente estabelecidas em lei, sem margem de 
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discritionariedade, evitando-se dessa forma a arbitrariedade do interprete ou do aplicador 

da norma tributaria. 

2.3.1.3 Principio da capacidade contributiva 

O principio da capacidade contributiva originou-se com Adam Smith o qual defendia que a 

tributacao deveria incidir na medida da exteriorizacao da capacidade econdmica do cidadao, 

que custearia as necessidades da sociedade, permitindo seu progressivo desenvolvimento 

economico. 

Informador de todos os impostos, somente com a democratica Constituicao de 1946 vem a 

ganhar o merecido realce. Todavia, a Emenda Constitucional n. 18, de 1° de dezembro de 

1965, ao imprimir a reforma constitucional tributaria, veio a retirar aquele preceito do Texto 

Fundamental, nao reproduzido pela Constituicao de 1967 nem pela Emenda Constitucional 

n. 1, de 1969. Presentemente, encontra-se expressamente insculpido no § 1°do art. 145 da 

Constituicao, nos seguintes termos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verbis: 

Art. 145 
(...) 
§1° "Sempre que possivel, os impostos terao carater pessoal e serao 
graduados segundo a capacidade econdmica do contribuinte, facultado a 
administracao tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuals e nos termos da lei, 
o patrimonio, os rendimentos e as atividades econdmicas do contribuinte. 

O referido principio passou a assumir dentro do subsistema constitucional tributario, uma 

dupla funcao: de um lado, exige a manifestacao de riqueza para que seja instituido tributo e, 

de outro, obriga o legislador a tomar essa manifestacao como parametro a tributacao. 

Percebe-se, portanto, que a capacidade contributiva esta intimamente ligada ao valor de 

justica, expressando a ideia de que cada um deve contribuir para o custeio do todo de 

acordo com suas possibilidades economicas. 

Em outras palavras, o onus tributario deve ser igualmente distribuido, ajustado a capacidade 

econdmica dos cidadaos, na medida em que se desigualam, ou seja, a tributacao deve 

incidir sobre a exteriorizacao da capacidade econdmica de cada cidadao para o custeio das 

despesas da sociedade em geral. E com base nesse principio que o legislador pode/deve 

criar criterios diferenciados de tributacao para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. 



37 

Para dar eficacia a capacidade contributiva, o legislador dispde de sub-principios que 

operacionalizam a tributacao, quais sejam: a progressividade, (tanto maior a base de calculo 

maior sera a aliquota); proporcionalidade, (mantem o valor da aliquota, variando a base de 

calculo); personalizacao, (previsto no artigo 145 da CF 88, jungido as condicoes pessoais do 

contribuinte); seletividade (o tributo incide na razao inversa da essencialidade do tributo) e 

neutralidade, (a incidencia dos tributos para carrear recursos ao erario nao gere distorcoes 

na formacao de precos privados). 

2.3.1.4 Principio do tratamento favorecido as microempresas e empresas de 

pequeno porte 

Relaciona-se o principio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte com 

o proprio principio da livre-concorrencia, para cuja concretizacao, o mercado, depende da 

existencia de razoavelmente elevado numero de participantes. Sendo a livre-iniciativa, 

juntamente com a valorizacao do trabalho, fundamento da Ordem Economica, ambas 

encontram na multiplicacao de empresas de pequeno porte terreno fertil. Trata, ainda, o 

principio, da propria ideia de igualdade vertical, que implica um tratamento diferenciado para 

aqueles que se encontram em situacao diversa. Por obvio que o favorecimento encontra 

limite na propria diferenciacao, nao podendo ir alem do necessario para o delicado equilibrio 

entre os agentes do mercado, sob pena de nao se atender o desiderata constitucional da 

livre-concorrencia (BASTOS, 2000, p. 150). 

O tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte e determinado 

pelo artigo 179 do texto constitucional. Encontra o principio paralelo no direito portugues, 

cujos artigos 81, "e" e 86, n° 1, da Constituicao, estabelecem como incumbencia prioritaria 

do Estado "garantir a equilibrada concorrencia entre as empresas" e "incentivar a actividade 

empresarial das pequenas e medias empresas". (VAZ, 1998, p. 370). 

Normas tributarias indutoras concernentes a este principio podem ser encontradas na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, as quais e conferido tratamento diferenciado, inclusive no 

campo tributario. 
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2.3.3 Beneficios legais para as microempresa e empresa de pequeno porte e 
requisites para abertura 

Com o proposito de melhor amparar os pequenos empresarios, que, sem a menor duvida, 

fazem parte de um universo significative muito consideravel no Brasil, o Governo editou, por 

meio da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e de acordo com o art. 179 da Constituicao 

Federal de 1988, o qual preconiza que as microempresas e empresas de pequeno porte 

receberao tratamento juridico diferenciado, visando a incentiva-ias pela simplificacao, 

eliminacao ou redugao de suas obrigacoes administrativas, tributarias, escriturais, 

crediticias. 

No que tange ao tratamento favorecido, gozam a microempresa e a empresa de pequeno 

porte de registro especial no orgao competente - Registro Publico de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins, se de natureza comercial, ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, se de 

natureza civil. Feito o registro, acrescentar-se-a ao nome social, seja firma de denominacao, 

a palavra "microempresa" ou a abreviatura "ME" ou entio a expressio "Empresa de 

Pequeno Porte" ou a abreviatura "EPP", conforme o caso (Art. 72 da Lei Complementar n° 

123 de 2006). 

Com a nova Lei, ocorreram muitas alteragoes com o objetivo de facilitar o acesso ao 

mercado, bem como reduziu a burocracia na constituicao da empresa. Estabeleceu tambem 

aliquotas crescentes, variando de acordo com o faturamento entre 4 a 16,85%. (Anexo da 

Lei Complementar n° 123/2006). 

Nos termos do art. 48, I e art. 79, §1° da Lei Complementar n° 123 de 2006, as micro e 

pequenas empresas tern prioridade nas compras govemamentais ate 80 mil reais e poderao 

parcelar dividas tributarias vencidas ate 31 de Janeiro de 2006 em ate 120 meses, ou 10 

anos, de forma simprrficada, com parcela unica de R$ 100 (cem) reais. 

Para consfituir-se uma microempresa e necessario que a receita bruta estimada, no periodo 

que vai de 1° de Janeiro a 31 de dezembro do ano da constituicao, seja igual ou inferior a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), nos termos do art. 3°, inciso I da Lei 

Complementar n° 123 de 2006. Criada a microempresa em qualquer periodo do ano, a 

receita bruta relativa aos meses restantes nao deve uitrapassar a importancia proportional 

ao numero de meses que faltarem para completar o ano (§ 2° do art. 3° da Lei 

Complementar 123/2006). 
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Da mesma forma, para constituir uma empresa de pequeno porte e necessario que a receita 

bruta estimada, no periodo que vai de 1° de Janeiro a 31 de dezembro do ano da 

constituicao, seja igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil 

reais), nos termos do art. 3°, inciso II. O modelo de micro e empresa de menor porte vem 

como aparato a reducao da carga tributaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4 Diferengas entre elisao e evasao fiscal 

Ha divergencia na doutrina quanto as definicoes de elisao e evasao fiscal, como fazem 

Hugo de Brito Machado, Claudio Borba, etc. Autores renomados reconhecem a ambiguidade 

das expressdes mencionadas. Machado (1998) pugna pela utilizacao do termo evasao para 

designar o comportamento licito do contribuinte, ao passo que elisao denotaria o emprego 

de meios ilegitimos para se furtar ao pagamento de tributos. Por sua vez Torres (2001, p. 

37) ressalta a impropriedade do termo elisao, propondo nova figura classificatoria, 

denominada "elusao". 

£ imperioso registrar, contudo, que o termo "elisao" nao poderia ser usado 
para significar a postura licita do contribuinte na economia de tributos, 
devendo, por rigor linguistico, ser abandonado. Para evitar confusoes no 
uso da linguagem e por melhor representar as condutas enfocadas, 
preferimos o termo "elusio". "Elisao", do latim elisione, signifies ato ou efeito 
de elidir; eliminacSo, supressSo. "Eludir", do latim eludere, signifies evitar ou 
esquivar-se com destreza; furtar-se com habilidade ou astucia, ao poder ou 
influencia de outrem. 

Afora aigumas divergencias existem contomos basicos que diferenciam elisao de evasao. 

Conforme entendimento dominante, a exemplo de Machado (1998), Malkowski(2000) e 

Torres (2001), elisao fiscal corresponde a pratica de atos licitos, anteriores a incidencia 

tributaria, de modo a obter-se legitima economia de tributos, seja impedindo o 

acontecimento do fato gerador, seja excluindo o contribuinte do ambito de abrangencia da 

norma ou simplesmente reduzindo montante de tributo a pagar. 

A evasao fiscal, por sua vez, constitui a pratica, concomitante ou posterior a incidencia 

tributaria, na qual sao utilizados meios ilicitos (fraude, sonegagao, simulacao) para escapar 

ao pagamento de tributos. Infere-se, portanto, que a doutrina classica reconhece a 

existencia de dois criterios para diferenciacao dos institutos, quais sejam, o cronologico e a 

licitude dos meios empregados. 
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Com base no criterio cronoiogico a elisao ocorre sempre antes da realizacao em concreto da 

hipotese de incidencia tributaria. Por sua vez a pratica da evasao se da juntamente com a 

ocorrencia do fato gerador, ou apos esta. 

Entretanto, ha hipoteses nas quais a evasao fiscal antecede a efetiva incidencia da norma 

tributaria. O caso classico do comerciante que emite notas fiscais adulteradas e somente 

apos promover a saida da mercadoria de seu estabelecimento e tipico exemplo das falhas 

existentes ao empregar-se somente o criterio temporal para diferenciacao dos institutos. 

Ciente disso, a doutrina tradicional considera, alem do aspecto cronoiogico, o da 

iegitimidade dos meios utilizados para correta caracterizacao da elisao ou evasao fiscal, 

como se vera a seguir ( MALKOWSKI, 2000). 

A licitude dos meios utilizados, consoante mencionado, juntamente ao aspecto temporal, e 

analisada a concordancia ou nao dos atos praticados pelo contribuinte com o ordenamento 

juridico vigente. Na elisao fiscal sao utilizados meios sempre "licitos", ao passo que na 

evasao empregam-se meios ilegitimos, como a fraude, sonegacao e simulagao. 

Denota-se do exposto que e a partir da juncao de ambos os criterios (cronoiogico e licitude 

dos meios) que sera, efetivamente, realizada a distincao entre os atos que correspondem a 

elisao fiscal e aqueles que traduzem uma pratica ilicita (evasao fiscal). 

A evasao fiscal e caracterizada pelas praticas de sonegacao, fraude e simulagao. A 

sonegagao caracteriza pela ocultagao (de rendimentos na declaragao de imposto de renda, 

por exemplo) que leva ao pagamento de tributo a menor. A fraude, do latim fraudis (ma-fe, 

engano), corresponde a atos tais como adulteracao ou falsificagao de documentos, atraves 

dos quais o contribuinte furta-se ao pagamento de tributo devido por lei. Por fim, a simulagao 

significa um disfarce da realidade, podendo ser absoluta (finge-se o que nao existe) ou 

relativa (dissimulagao: sob o ato ou negocio praticado jaz outro negocio, oculto, que 

corresponde a real vontade das partes). 

Para Carrazza (2001, p. 284), a evasao fiscal trata-se de meio ilicito utilizado pelo individuo 

que pretende evitar ou diminuir a carga tributaria, por conduta omissiva ou comissiva nao 

permitida por lei. Em seu entendimento, evasao fiscal e elisao fiscal s io distintos institutos, 

dizendo: "A elisao fiscal nao se confunde com a evasao fiscal, meio ilicito de evitar-se ou 

diminuir-se a carga tributaria (p. ex., declaragao falsa de rendimentos, para nao pagar o 

imposto espectfico)" 

A elisao assume duas formas, a saber, a induzida pela lei e a oriunda de lacunas na lei. No 

caso da primeira o proprio ordenamento juridico contem disposigoes no sentido de reduzir a 
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tributacao de empresas que atendam a certos requisitos, sendo estes, via de regra, exigidos 

em prol do interesse nacional ou regional. Sao os casos de isencoes concedidas a 

empresas instaladas em regioes pouco desenvolvidas (Zona Franca de Manaus, por 

exemplo). Ja a elisao por lacuna na lei e a tipica eiisio fiscal, que encontra forte resistencia 

do Fisco e de certas correntes doutrinarias. 
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3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

A pesquisa ora analisada e fruto da aplicacao de um questionario junto aos responsaveis 

pela microempresas e empresas de pequeno porte que encerraram as atividades de forma 

precoce na cidade de Sousa - PB cujo objetivo consistia em avaliar as principals causas da 

mortalidade dessas empresas. Foram apresentadas nove questdes para os entrevistados 

com perguntas ligadas as dificuldades enfrentadas na conducao do negocio. 

Inicialmente foi perguntado se antes de iniciar a atividade eles buscaram conhecer 

previamente o impacto da carga tributaria. Foi obtido dos respondentes o seguinte resultado: 

Grafico 1 - Consulta previa a respeito da carga tributaria 
Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

O resultado evidenciou que dos trinta entrevistados apenas dois (7%) responderam 

afirmativamente a pergunta. Isso comprova certo desprezo dos empresarios ao impacto da 

carga tributaria. Sem conhecer o impacto dos tributes no resultado operacional da empresa, 

torna-se impossivel a pratica do planejamento tributario por elisao. 

Candido H. Campos (2007, p. 9) ressalta que: 

A altlssima carga tributaria brasileira, que beira a 40% do Produto Interno 
Bruto - PIB faz com que o Planejamento Tributario, visando a 
eliminacao/reducao de tributos, deixe de ser uma opcSo, passando a ser 
uma necessidade imperiosa e inadiavel para as pessoas fisicas e juridicas. 
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O resultado nos permite inferir que os empresarios desconhecem a imperiosa necessidade 

do planejamento. Com isso, muitos, na tentativa de se reduzirem forcadamente a carga 

tributaria, faz uso da sonegacao fiscal, complicando ainda mais a continuidade da empresa 

pois, quando descoberta, a sonegacao implica em processo criminal, alem de aumentar 

exponencialmente o valor dos tributos em decorrencia das multas e dos juros de mora 

aplicados. 

Em comentario sobre o tema, FELIPPE, ISHISAKI e KROM 1 1 enfatizam que o planejamento 

tributario: 

(...) e um fator de extrema importancia para ser avaliado no neg6cio em 
questao. A legislacao vigente no local de implantacSo do negOcio deve ser 
bem conhecida por parte do empregador e seus colaboradores. O nSo 
conhecimento das normas e leis podem ocasionar serios problemas que 
vao desde as multas aplicadas ate o fechamento parcial ou total do 
empreendimento. 

A carga tributaria representa um custo elevadissimo para pequenas e 
medias empresas, muitas vezes inviabilizando os projetos iniciais, mas vale 
ressaltar que um planejamento eficaz antes de abrir o prbprio neg6cio e 
importante para se ter o devido conhecimento desses tributos. 

No segundo quesito foi perguntado aos entrevistados se eles fizeram alguma consulta a 

profissional da area tributaria com o intuito de minimizar os efeitos da carga tributaria. O 

resultado obtido esta expresso no grafico a seguir. 

Grafico 2 - Realizacao de consulta a profissional da area tributaria durante a realizac£o 
da atividade empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

1 1 Fatores Condicionantes da Mortalidade das Pequenas e Medias Empresas na Cidade de Sao Jose dos 

Campos. Disponivel em. http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/PNEE_completo.htm. Acesso em: 

28 de agosto de 2009. 

http://www.ead.fea
http://usp.br/Semead/7semead/paginas/PNEE_completo.htm
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Conforme pode ser observado no grafico, observa-se que 83% dos entrevistados afirmaram 

nao haver consultado especialista na area tributaria no tocante a carga tributaria o que 

possivelmente acarreta em uma submissao a uma carga tributaria quando poderia se utilizar 

do planejamento tributario para conhecer as possibilidades legais de reduzi-la. 

No terceiro quesito foi indagado aos entrevistados se eles buscaram conhecer previamente 

o mercado no qual pretendia inserir. Esse quesito buscou analisar os fatores relacionados 

com a deficiencia no planejamento previo a abertura da empresa. Os resultados estao 

expressos no grafico a seguir. 

Grafico 3 - Conhecimento previo do mercado no qual pretendia inserir. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

O resultado mostra que 80% dos entrevistados constituem um negocio sem um estudo 

previo dos aspectos externos do mercado no qual pretende inserir, como ameacas e 

potencialidades, bem como as necessidades demandadas. Carlos Roberto e Marcos Aurelio 

(2001, p. 24-25) alertam que o periodo previo a abertura da empresa e: 

O periodo onde as necessidades sao maiores em termos de obtencao de 
conhecimentos sobre o ramo de negOcio em que se pretende atuar e 
obtencao de informac6es e orientacSes basicas para a abertura do negbcio 
(p.ex. elaborag§o de um Piano de Neg6cios estruturado, com a identificac3o 
dos fornecedores e suas condicSes de fornecimento, identificacSo do 
mercado consumidor, conhecimento de legislacao especifica referente a 
sua atividade, os impostos previstos, etc.). 
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Em complemento ao quesito tres, foi perguntado (questao 4) sobre a existencia de 

experiencia na area que decidiu atuar ou se houve suporte de profissionais. As respostas 

podem ser visualizadas atraves do grafico abaixo. 

Grafico 4 - Experiencia previa da area na qual pretendia inserir. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

O resultado mostra que os empresarios (83%), alem de nao conhecerem o mercado, nao se 

preocuparam em buscar orientacao de profissionais especializados na area de planejamento 

estrategico. 

Na quinta pergunta, indagou-se a respeito da elaboracao de um planejamento previo no 

ramo da atividade a ser desenvolvida. Os resultados obtidos acusam que 73% dos 

respondentes ignoram a gestao estrategica voltada para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, que configura-se como uma importante ferramenta que contribui para o exito 

de toda e qualquer empresa. 

No quesito seis foi perguntado a respeito do tipo de capital utilizado pelos empresarios na 

abertura das empresas. O resultado obtido esta descrito no grafico a seguir. 
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Capital de 

Grafico 5 - Tipo de capital utilizado. 1. Capital PrOprio; 2. Capital de Terceiro 
Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

O resultado mostra que 93% dos entrevistados utilizaram capital proprio para constituicSo da 

empresa, o que evidencia a presenca de elevadas taxas de juros e pela resistencia das 

i n s t i t u t e s financeiras na liberagao de credito para as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Dias e Araujo (2006, p. 171) dizem que uma forma de apoiar as micros e pequenas 

empresas e atraves da "criacao de linhas especiais de credito no BNDES, na Caixa 

Economica Federal, no Banco do Brasil e no Banco do Nordeste, como fonte de 

investimento inicial para empreendedores". Do contrario, as mesmas se veem limitadas a 

pequenos negocios por nao possuirem recursos para maiores empreendimentos. 

No setimo quesito foi perguntado a respeito do motivo que levou o empresario a abrir seu 

prbprio negocio. Foram oferecidos seis possfveis respostas, conforme pode ser observado 

na tabela abaixo. 
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Tabela 1 - Motivo que levou o empresario a investir na atividade 

Resposta J Frequencia % %ac 

Investir capital pr6prio que estava parado 1 3,30% 3,30% 

Desejo de ter o pr6prio negocio 17 56,60% 59,90% 

Estava desempregado 4 13,30% 73,20% 

Identificou uma oportunidade de negOcio 2 6,60% 79,80% 

Aumentar a renda 5 16,70% 96,50% 

Outro 1 3,50% 100,00% 

Total 30 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

Ocorre que, segundo as respostas obtidas, os dois motivos que mais influenciaram na 

abertura das empresas foram o desejo de ter o proprio negocio (57%) e aumentar a renda 

(17%). 

Ageu de Barros (2005) diz que para fazer um investimento faz-se necessario identificar uma 

oportunidade no mercado e verificar se a taxa minima de atratividade e maior que o custo do 

investimento, ou seja, se a empresa iria remunerar o capital investido a uma taxa maior que 

aquela oferecida em outras opcoes de investimento. No caso em questito, esperava-se que 

o fator preponderante do investimento fosse a identificacao de uma oportunidade de negocio 

juntamente com o investimento de capital proprio. 

No quesito oitavo foi perguntado a respeito do motivo que mais influenciou o fechamento da 

empresa. Para responder a pergunta foram oferecidas cinco alternativas, conforme tabela 

abaixo. 

Tabela 2 - Motivo que mais influenciou no fechamento da empresa 

Resposta Frequencia % %ac 

Falta de capital de giro 9 30,00% 30,00% 

Problemas financeiros 1 3,33% 33,33% 

Falta de financiamento bancario 13 43,33% 76,67% 

Falta de cliente 4 13,33% 90,00% 

Falta de conhecimentos gerenciais 3 10,00% 100,00% 

Total 30 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 

Dos cinco motivos indicados no quesito, os dois que receberam maior indicacao dos 

entrevistados foram a dificuldade de financiamento bancario e a falta de capital de giro, com 

44% e 30%, respectivamente, o que confirma o fato de que, a falta de linhas especiais de 

credito para a implantacao do negocio bem como da manutencao de um capital de giro. 
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Com relacao a dificuldade de acesso ao credito, o resultado da pesquisa se aproxima com o 

realizado pelo SEBRAE nas empresas Paulistas no ano de 2001, quando apontou que cerca 

de 37% das empresas que fecharam citaram que se tivessem maior disponibilidade de 

credito e capital poderiam ter conseguido contornar os problemas que levaram ao 

fechamento do negocio. A diferenca percentual pode ser resultante da menor quantidade de 

opcoes colocada no quesito da presente pesquisa. 

Dias e Araujo (2006, p. 179) retratam que: 

Apesar das mudangas ocorridas na legislagao, com a criagao da Lei Complementar n° 

123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte ainda enfrentam grande 

dificuldade de sobrevivencia no mercado altamente competitivo alem da carga tributaria. 

Por fim, foi perguntado a respeito da atual ocupagao dos entrevistados. Os resultados do 

quesito estao dispostos no grafico abaixo. 

Conforme pesquisa realizada pelo Sebrae, no "relatOrio Sebrae,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fatores 
condicionantes e taxa de mortalidade de empresas, realizado em 12 
estados no periodo de agosto/1998 a junho/1999, constatou que os 
principals fatores limitantes a sobrevivencia das micros e pequenas 
empresas eram a restrigao de credito e de capital humano. Essas restrigoes 
acentuavam-se nas empresas do estrato de ate 5 pessoas ocupadas, que 
apresentavam taxas sempre mais elevadas que a das empresas dos 
demais estratos. 

Autonomo 

Desempregado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60% • Empregado 

• Outras 

13,30% 
16,70% 

Grafico 6- Tipo de atividade desenvolvida depois do fechamento da empresa 
Fonte: Dados da Pesquisa (2009) 
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Conforme pode ser observado no grafico, segundo os entrevistados, apos o fechamento da 

empresa, 60% passaram a exercer a atividade de autonomo, 16% conseguiram um 

emprego, 13% estao desempregados e 10% consideraram enquadrados em outras 

categorias. Os dados atestam a caracteristica do brasileiro em empreender, pois 60% 

consideram autonomos, ou seja, exercem alguma atividade, seja em busca de identificar 

uma oportunidade de negocio ou por necessidade de complementar/ gerar renda. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

A partir do estudo realizado e possivel tirar algumas conclusoes a respeito dos fatores que 

mais contribuem para o fechamento das microempresas e empresas de pequeno porte 

optantes pelo Simples da cidade de Sousa - PB. 

Depois de definido o problema da pesquisa, esse trabalho teve como objetivo investigar as 

causas que levam ao fechamento precoce das empresas pesquisadas. Para isso foi feito um 

levantamento bibliografico a respeito do planejamento estrategico e tributario voltado para 

as microempresas e empresas de pequeno porte orientado pela doutrina. 

Inicialmente foram analisados os fatores causadores da elevada taxa de falencia das 

microempresas e empresas de pequeno porte levantado pela doutrina. 

Com relacao ao planejamento estrategico, foram discutidos os conceitos e classificacao de 

microempresa e empresa de pequeno porte segundo a Lei Complementar n° 123/2006 e 

segundo o SEBRAE. Foram abordados varios instrumentos de pianos estrategicos 

compativeis com os pequenos empreendimentos, como o estabelecimento de fases de 

planejamento menos complexa. Abordou-se tambem a cerca da exigencia de estudo previo 

a abertura da atividade, bem como se discutiu a necessidade de enraizar uma cultura 

estrategica na mentalidade dos pequenos empresarios. 

Em complemento a fundamentagao teorica, foi feito uma abordagem a respeito do 

planejamento tributario. Aqui foi possivel verificar que os principios constitucionais 

consagrados pelo ordenamento juridico brasileiro representam, por um lado, balizas 

limitadoras e reguladoras da intervencao estatal nas atividades econdmicas e tributarias do 

cidadao e, por outro, o dever juridico de todos contribuirem para com as despesas da 

maquina estatal. Esses principios, como o da legalidade, tipicidade cerrada, isonomia, 

capacidade contributiva, sao tambem instrumentos que estao a disposicao das 

microempresas e empresas de pequeno porte como politicas voltadas para a reducao da 

carga tributaria, desde que aplicados de acordo com a orientacao da norma antielisiva. 

Em seguida foi aplicado um questionario aos empresarios que encerraram precocemente 

suas atividades junto a coletoria do estado da Paraiba. Quanto ao aspecto teorico, foi 

possivel constatar que os resultados das pesquisas anteriores nao sao unissonos, 

apresentando pequena variacao, de acordo como o tempo e o lugar da pesquisa. 
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No caso do questionario aplicado aos empresarios da cidade de Sousa, objetivando verificar 

os fatores que os levaram a encerrar suas atividades, foi possivel concluir que a maioria 

comecara a desenvolver suas atividades sem sequer conhecer a carga tributaria a que 

estaria sujeito. 

Do total dos trinta entrevistados, 93% disseram que antes de iniciar a atividade nao tinham 

nenhum conhecimento previo a respeito da carga tributaria. Da mesma forma, durante o 

desempenho da atividade 83% disseram que nao fizeram nenhum tipo de consulta a 

profissionais da area tributaria com o objetivo de minimizar os efeitos dos tributos. Isso 

evidencia que os empresarios veem os contadores como profissionais responsaveis apenas 

por escrita fiscal e os advogados como profissionais responsaveis apenas pela defesa da 

empresa em juizo. 

O trabalho dos contadores e advogados poderia ter abrangencia muito mais ampla, voltado 

para o planejamento tributario previo. Politica tributaria bem planejada traz para a empresa 

maior estabilidade fiscal, evitando que a mesma seja autuada e obrigada a pagar, alem da 

alta carga tributaria, multas exorbitantes aplicadas pelo poder publico em virtude de 

irregularidades encontradas. 

Com relacao ao planejamento estrategico, foi perguntado aos entrevistados se eles 

buscaram conhecer previamente o mercado no qual pretendia inserir, se ja tinham alguma 

experiencia na area ou haviam buscado auxilio de profissional especializado ou ainda se ja 

tinham feito algum planejamento previo com relacao a atividade a ser desenvolvida. 

Do universo entrevistado, 80% responderam que entraram no mercado com total falta de 

experiencia sobre o mercado, 83% disseram nao ter conhecimento na area e 70% 

afirmaram nao ter feito nenhum planejamento previo a respeito do mercado. 

Os dados da pesquisa evidenciam que os microempreendedores pouco se preocupam com 

o planejamento estrategico. Os dados estao em consonancia com a fundamentacao teorica, 

onde foi mostrado com clareza que, dentre outros fatores, a falta de planejamento contribui 

para o fracasso das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Um conjunto de acoes de apoio poderia ser adotado para reduzir a mortalidade dessas 

empresas, articuladas de acordo com as necessidades especificas de cada setor no 

processo de abertura de um novo negocio. 
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Com relagao ao capital utilizado para a abertura da atividade e aos motivos que levaram os 

empresarios a iniciar a atividade, 94% responderam que utilizaram capital proprio e 57% 

disseram que o motivo da abertura da empresa foi o desejo de ter o seu proprio negocio. 

O resultado dos quesitos revela que a abertura das empresas nao foi orientada por criterios 

de politicas estrategicas. Pouco se preocupou com a identificacao de uma oportunidade, 

conforme pode ser observado no grafico 6, onde esta evidenciado que apenas 7% 

marcaram esse item. 

Quanto aos motivos do encerramento das atividades, 43% alegaram falta de financiamento 

bancario e 30% disseram ser falta de capital de giro. Conforme visto acima, quase a 

totalidade dos entrevistados utilizou capital proprio para a abertura da empresa. Sem capital 

disponivel para a manutencao da atividade e com a dificuldade de acesso a credito, a unica 

saida para as empresas foi encerrar suas atividades. 

Com base nos dados da pesquisa, pode-se concluir que as causas da mortalidade das 

microempresas e empresas de pequeno porte da cidade de Sousa - PB esta associada a 

um conjunto de fatores, sendo os principais: a falta de planejamento tributario previo, a falta 

de planejamento estrategico, a falta de capital de giro, a falta de financiamento bancario e a 

falta de clientes. A medida que esses fatores se acumulam, elevam substancialmente as 

chances do negocio ser mal-sucedido. Mas ficou evidenciado que o maior desprezo dos 

empresarios que tiveram suas atividades enceradas e pelo planejamento tributario, atingindo 

93%. 

Em conclusao, os resultados obtidos na presente pesquisa estao, no geral, em 

conformidade com a literatura especializada tratada na fundamentacao teorica. 

Recomenda, na realizacao de pesquisas futuras, investigacao voltada para os 

microempresarios que estao na atividade a mais de cinco anos, com o objetivo de identificar 

como os fatores que contribuem para a falencia das de algumas empresas sao tratados por 

elas, visando estabelecer um comparativo entre os resultados aqui obtidos, uma vez que os 

resultados de sucesso empresarial publicado pela literatura restringem-se, na sua maioria, a 

grandes empresas, nao servindo de parametro para definir as regras que levam ao sucesso 

de determinada atividade. 
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A P E N D I C E - Questional io apl icado 

Entrevistado (a): 

Nome: ^ ; Idade: 

Sexo: Masculino | | Feminino | | 

Endereco: 

1. Antes de iniciar a atividade voce obteve conhecimento previo da carga tributaria? 

| | SIM — ] NAO 

2. Durante a atividade voce fez alguma consulta a profissional da area tributaria com o 

objetivo de minimizar os efeitos da carga tributaria? 

f ~ 1 SIM ~ ] NAO 

3. Antes de iniciar a atividade voce buscou conhecer o mercado no qual pretendia inserir? 

| | SIM ~ ] NAO 

4. Antes de iniciar a atividade voce ja tinha alguma experiencia na area/buscou ajuda de 

profissionais? 

| | SIM [ ~ ] NAO 

5. Antes de iniciar a atividade voce fez algum planejamento previo a respeito da atividade a 

ser desenvolvida? 

| | SIM [ ~ ] NAO 

6. Que tipo de capital voce usou para a abertura de sua empresa? 

| ' | Capital Pr6prio | | Capital de Terceiro 

7. Que motivo levou voce abrir a empresa? 

| 1 Investir capital proprio que estava parado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I Desejo de ter o proprio negocio 

I I Estava desempregado 

I 1 Identificou uma oportunidade de negocio 

Aumentar a renda 

I 1 Outro 

8. Dos motivos abaixo qual influenciou mais para o fechamento de sua empresa? 

Falta de capital de giro 

Problemas financeiros 

Falta de financiamento bancario 

Falta de cliente 

Falta de conhecimentos gerenciais 

9. Que atividade voce desenvolve hoje? 

| | Autdnomo | | Desempregado | | Empregado | | Outras 


