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A evolugao da contabilidade gerencial tern a tendencia de conferir ao administrador uma 

necessidade de visualizar a organizagao como urn todo nao se limitando apenas as praticas 

pre-estabelecidas, e indispensavel gerenciar os recursos mantendo o equilfbrio economico e 

financeiro a fim de alcangar seus objetivos futuros. O processo das praticas gerenciais, em 

sentido amplo, envolve o gerenciamento, que atraves de recursos utilizados com 

informacoes uteis dara suporte as decisoes do negocio. Nesse sentido, a pesquisa teve 

como objetivo observar quais as praticas gerenciais utilizadas na tomada de decisao pelos 

gestores das industrias texteis na cidade de Sao Bento-PB. Nos procedimentos 

metodologicos fez-se uso da pesquisa qualitativa, quantitativa e exploratoria, quanto aos 

meios, pesquisa bibliografica e estudo de campo e quanto aos fins, pesquisa descritiva e 

metodo dedutivo. O instrumento de coleta de dados foi o questionario. A populacao e 

amostra do estudo foi realizado numa populacao de 95 industrias da cidade de Sao Bento-

PB com uma amostra de 50 industrias. No tratamento estatistico foi realizada uma analise 

descritiva dos dados com a utilizacao do software SPSS versao 8.0. De acordo com os 

resultados obtidos as organizacoes apresentam algumas falhas no controle de gestao, nos 

recursos para dar suporte as decisoes e nas praticas gerenciais. Com isso, acredita-se que 

os resultados irao auxiliar os gestores na utilizacao das tecnicas para tomada de decisao, 

mostrando que as praticas que sao adotadas pelos administradores se bem aplicadas 

acrescentarao contribuicoes para as organizacoes no processo de gestao. 

Palavras-chave: Gestao Empresarial; Medigao de Desempenho; Industria Textil. 
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The evolution of the managerial accounting has the tendency of checking the administrator a 

need to visualize the organization as a whole if just not limiting to the pre-established 

practices, it is indispensable to manage the resources maintaining the economical and 

financial balance in order to reach their future objectives. The process of the managerial 

practices, in wide sense, involves the administration, that used with useful information 

through resources will give support to the decisions of the business. In that sense, the 

research had as objective observes which the managerial practices used in the socket of 

decision by the managers of the textile industries in the city of Sao Bento-PB. In the 

methodological procedures they were made the use of the research qualitative, quantitative 

and exploratory, as for the means, he/she researches bibliographical and field study and as 

for the ends, he/she researches descriptive and deductive method. The instrument of 

collection of data was the questionnaire. The population and the sample of the study were 

accomplished in a population of 95 industries of the city of Saint Bento-PB with a sample of 

50 industries. In the statistical treatment a descriptive analysis of the data was accomplished 

with the use of the software SPSS version 8.0. in agreement with the obtained results the 

organizations introduce some fail in the administration control, in the resources to give 

support to the decisions and in the managerial practices. With that, it is believed that the 

results will go auxiliary the managers in the use of the techniques for socket of decision, 

showing that the practices that are adopted by the administrators if very applied they will 

increase contributions for the organizations in the administration process. 

Keywords: Business administration; Measurement of Acting; Textile industry. 
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1 I N T R O D U C A O 

Diante da nova realidade, as organizacoes vem passando por grandes mudancas devido o 

mercado esta cada vez mais dinamico e competitivo. Com isso, passaram a sentir a 

necessidade de buscar novas tecnicas para gerenciar suas atividades e garantir a posicao 

almejada. 

Diante da crescente conjuntura que o mercado e os negocios atualmente vem apresentando 

a adocao e utilizacao de novas praticas gerenciais para a analise do mercado em geral e 

tomada de decisoes empresariais pode contribui para a gestao das atividades 

organizacionais. Essa nova realidade remete a necessidade que os gestores possuem de 

visualizar toda a empresa atraves de suas estrategias com foco na continuidade, 

competitividade e crescimento future. 

Dentro do ambiente empresarial, as praticas de gestao tornam-se importantes 

principalmente pela possibilidade de direcionar as atividades para a obtencao de resultados 

mais satisfatorios com a utilizacao de situacoes realistas, com vistas a promover o equilibrio 

de suas acoes. 

Percebe-se que as atividades empresariais tornaram-se mais importantes com o passar do 

tempo requerendo maior responsabilidade de seus executores, a partir da utilizacao de 

estrategias inovadoras que possam gerar a capacidade de reduzir as dificuldades e 

incertezas do processo de gestao. 

Desse modo, e importante destacar que o uso das praticas gerenciais na cidade de Sao 

Bento-PB e urn fator decisorio e indispensavel que pode garantir a continuidade das 

organizacoes, aumentando cada vez mais a vantagem competitiva e o aperfeicoamento do 

processo decisorio. 

Na velocidade com que vem surgindo novas empresas, novos produtos, as organizacoes 

vem necessitando cada vez mais das praticas gerenciais, ja que estas servem para dar 

suporte as decisoes da empresa. 

A proposta do estudo e de apresentar as praticas utilizadas pelos gestores, com o intuito de 

trazer novas formas que possam contribuir para uma mudanca de postura por parte dos 

gestores, direcionando, dessa forma mecanismos para enfrentar as mudancas empresariais, 
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ja que e evidente a adocao de praticas de gestao, todavia, percebe-se que existe uma 

ausencia de modelos consistentes, segundo a literatura, para que dessa forma possa 

monitorar melhor a realidade do empreendimento, 

Acrescente-se ainda que existe uma grande dificuldade, por parte dos gestores, em saber 

selecionar os modelos gerenciais, uma vez que os quesitos essenciais de toda a sociedade 

sao respondidos pelas forcas de mercado podendo este influenciar no resultado desejado. 

Essa dificuldade se torna mais eminente em micro e pequenas empresas onde geralmente 

os administradores desconhecem rotinas basicas e conceitos primordiais como o 

planejamento, Numa pesquisa realizada em 2005 pelo Sistema Brasileiro de Apoio as Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), as micro e pequenas empresas representam 99% das 

empresas nacionais e mais de 57% dos empregos formais, e ainda verificou que de dez 

empresas brasileiras sete encerram suas atividades antes dos cinco anos, isso 

representando cerca de 7 1 % dessas organizacoes. 

Assim, esse trabalho tern como proposito descrever as praticas gerenciais utilizadas na 

tomada de decisao pelos gestores das industrias texteis na cidade de Sao Bento-PB. Para o 

alcance dos objetivos pretendidos, a presente monografia foi estruturada em quatro 

capitulos. 

O capitulo 1 aborda breves comentarios introdutorios acerca da tematica, bem como a 

problematizacao, os objetivos gerais e especificos propostos para a elucidacao e o 

esclarecimento sobre a importaneia do tema proposto, elencando ainda a metodologia 

aplicada com base na populacao, devido a aspectos culturais, dificuldades de obter 

informacoes, pois em alguns casos os gestores apresentavam resistencia para responder os 

questionarios. Neste capitulo esta inserido a justificativa para o tema escolhido, qual seja as 

empresas do setor textil necessitarem cada vez mais de ferramentas para a tomada de 

decisao e para perceberem as falhas que ocorrem no processo de gestao. E para trazer 

tambem ao meio academico uma analise mais aprofundada, contribuindo e mostrando aos 

gestores do setor em estudo, a importaneia do uso das praticas gerenciais. 

O capitulo 2 elenca a fundamentacao das teorias apresentado para a materializacao da 

problematica, apontando aspectos peculiares dos fatos estudados. 

No capitulo 3 e apresentada a analise dos dados, o qual traz os resultados obtidos no 

estudo, mostrando a relevancia do presente trabalho, bem como apontando caracteristicas 

importantes das informagoes pesquisadas. 
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No que se refere ao capitulo 4, este apresenta as consideracoes finais mostrando as falhas 

que ocorrem no setor textil, devido ao mal uso das praticas gerenciais pelos gestores. 

Buscando melhorias e mostrando aos gestores a importaneia de serem aplicadas, para urn 

melhor processo na tomada de decisao. 
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1.1 DELJMITACAO DO T E M A E DO P R O B L E M A 

Com a crescente competitividade entre as organizacoes, o interesse pelo emprego de 

praticas gerenciais tern se tornado ainda mais relevante, tendo em vista que o 

acompanhamento das atividades do empreendimento, pois estas praticas podem contribuir 

para o desenvolvimento de estrategias que venham garantir a satisfacao das necessidades 

dos clientes, a sobrevivencia do negocio e a sua posicao competitiva no mercado. 

Para a realizagao desta pesquisa, delimitou-se como campo de observacao, empresas de 

do setor Textil, especificamente fabricacao de redes de dormir. As industrias estao 

localizadas no municipio de Sao Bento, no Estado da Paraiba. 

A pesquisa optou pelo setor textil, devido sua representatividade para a economia do 

municipio, alem do fato da cidade em estudo ser considerada a capital mundial das redes. 

Nesse sentido, e a partir da investigaeao proposta espera-se a partir dos resultados 

encontrados pode contribuir para a definicao de novos rumos empresariais, no intuito de fazer 

surgir novas estrategias operacionais, com vistas a subsidiar o surgimento de possiveis 

intervencoes em busca do desenvolvimento economico e social do municipio. 

Diante do exposto, percebe-se a importaneia de se realizar essa pesquisa no setor textil 

visando ainda contribuir para o uso e a adocao de novas praticas gerencias por parte dos 

gestores. 

Diante do contexto apresentado e dado a importaneia da aplicacao e utilizacao de praticas 

gerenciais nas organizacoes, a pergunta que motiva esse estudo e a seguinte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais sao 

as praticas gerenciais que estao sendo utilizadas pelos gestores das industrias textil 

da cidade de Sao Bento-PB? 
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1.2 J U S T I F I C A T I V A 

As empresas necessitam cada vez mais de ferramentas que auxiiiem os gestores no 

processo de gestao. Muitas vezes estas ferramentas ja estao disponiveis tanto na empresa 

quanto na literatura, so que os gestores em algumas vezes por falta de conhecimento nao o 

percebem. E evidente que toda empresa utiliza determinada pratica gerencial, no entanto, 

por falta de conhecimento os gestores nao conseguem explorar todo o seu potencial que dar 

auxilio a gestao. 

Para tanto, o instrumento de coleta de dados utilizado foi a aplicacao de questionarios nas 

industrias texteis, onde o administrador ou responsavel fez o preenchimento. Os dados 

apurados visam refletir o pensamento dos gestores e responsaveis pelas empresas 

visitadas, servindo de base para a analise dos resultados. 

A cidade de Sao Bento-PB, tern representatividade nacional e international do seu produto, 

pois a mesma e a maior produtora nacional das redes de dormir, gerando riqueza para a 

cidade e aumentando a economia. Conhecida como a capital mundial das redes, esses 

produtos sao exportados para todos os estados do Brasil e para a maioria dos paises da 

America do Sul, dados do IBGE (2005). 

Sendo a fabricacao desse produto sua maior geraeao de emprego, gerando urn dos maiores 

ICMS do estado da Paraiba. Esses produtos sao confeccionados tanto nas grandes 

fabricas, como em pequenas fabricas de fundo de quintal. 

A falta de conhecimento e de informacao pode ser urn dos fatores dessa resistencia, e 

tambem em muitas vezes por serem empresas de pequeno porte, pensam que nao ha a 

necessidade de serem aplicadas. 

O estudo vem mostrar atraves de seus resultados que qualquer empresa seja ela de 

pequeno, medio ou grande porte tern a necessidade de se aplicar alguma pratica gerencial, 

para que a empresa venha crescer e competir de igual com seus concorrentes. 

Diante desse cenario, se fez o estudo procurando contribuir para a melhoria desse setor. Os 

resultados buscam mostrar como esta sendo aplicada as praticas gerenciais no intuito de 

dar subsidios aos gestores e contribuir para que as empresas obtenham melhores 

resultados. 
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A importaneia do presente trabalho, espera ainda que possa trazer para o meio academico 

resultados a serem refletidos pelos estudantes, profissionais e gestores que tenham 

interesse nessa area espeeifica, tendo em vista, inclusive que podera contribuir para a 

minimizacao dos riscos em relacao a continuidade dos empreendimentos, ja que de acordo 

com o SEBRAE (2005), as empresas que ultrapassam seus cinco anos de sobrevivencia, 

geralmente adquirem uma boa probabilidade de continuar realizando suas atividades. 

Dentro desse contexto, na proporcao com que as industrias texteis estao conquistando o 

mercado nacional e internacional, as praticas gerenciais vao ganhando mais espaco e os 

gestores estao sentindo cada vez a necessidade de buscar essas informacoes, para dar 

continuidade e auxiliar nas decisoes de negocios trazendo cada vez mais melhores 

resultados para suas empresas. Essas informacoes sao de grande importaneia para as 

empresas industrials da cidade de Sao Bento-PB, trazendo c o n t r i b u t e s para uma maior 

eficacia na gestao. 
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1.3 O B J E T I V O S DA P E S Q U I S A 

1.3.1 Objetivo Geral: 

• Descrever as praticas gerenciais utilizadas na tomada de decisao pelos gestores das 

industrias texteis na cidade de Sao Bento-PB. 

1.3.2 Objetivos Especificos: 

• Tragar o perfil das industrias pesquisadas; 

• Tragar o perfil dos empresarios do setor; 

• Descrever os aspectos relativos as caracteristicas das praticas gerenciais utilizadas; 

• Descrever os elementos de suporte a decisao utilizada. 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S 

1.4.1 Quanto a abordagem do problema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pesquisa Qualitativa, Quantitativa e Exploratoria 

Tendo em vista a necessidade de compreender o problema, a pesquisa se classifica como 

qualitativa ja que visa descrever quais as praticas de gerenciamento sao utilizadas pelas 

micro e pequenas empresas do comercio de redes da cidade de Sousa-PB. 

No entender de Sousa, Fialho e Otani (2007), a pesquisa qualitativa busca interpretar os 

fenomenos atribuindo significados aos mesmos. 

De acordo com Richardson (1999), os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interacao de certas 

variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais. 

Dentro desse contexto e com a finalidade de descrever quais as praticas gerenciais sao 

utilizadas nas industrias do segmento em estudo, realizou-se uma pesquisa exploratoria, 

que segundo Gil (1999), diz que visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

o intuito de torna-lo explicito ou de construir hipotese. 

Para analisar dos dados colhidos, o estudo utilizou-se tambem de metodos estatisticos 

como base do processo de analise do problema caracterizando como uma pesquisa 

quantitativa. 

Segundo Sousa, Fialho e Otani (2007), a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo emprego 

da qualificacao tanto no processo de coleta de dados, quanto a utilizacao de tecnicas 

estatisticas para o tratamento do mesmo. 
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1.4.2 Quanto a o s Meios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pesquisa Bibliografica 

O estudo se fundamentou na pesquisa bibliografica, pois foi feita a revisao de material ja 

publicado, constituido principalmente de livros, artigos, periodicos e atualmente com material 

disponivel na internet. 

Estudo de Campo 

Para a realizacao da pesquisa de campo foi construido urn questionario com perguntas de 

multipla escolha direcionadas aos gestores das MPEs de redes da cidade de Sousa-PB. 

Para Sousa, Fialho e Otani (2007, p. 40), a pesquisa de campo e elaborada em campo 

aberto, junto a natureza ou a sociedade, melhor dizer que e feita no terreno, junto ao objeto 

de estudo. 

1.4.3 Quanto a o s F ins e ao Metodo Utilizado 

Pesquisa Descritiva 

A pesquisa tambem se caracteriza como descritiva que segundo Gil (1999), tern como 

objetivo primordial a desericao das caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno 

ou estabelecimento entre variaveis. 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodo Utilizado 

Considerando a necessidade de compreender o problema, o metodo utilizado foi o dedutivo, 

que segundo Matias-Pereira (2007, p.24) "o metodo aplicado em uma investigacao pode ser 

indutivo (das observacoes a teoria) ou dedutivo (da teoria as observacoes). O metodo 

cientifico empregado nas ciencias sociais e o empirico." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Instrumentos de Coleta de d a d o s 

A coleta de dados foi feita a partir de urn questionario que segundo Matias-Pereira (2007, 

p.73), ja que "o instrumento de coleta de dados escolhido devera proporcionar uma 

interacao efetiva entre voce, o informante e a pesquisa que esta sendo realizada". O 

questionario segui o modelo proposto por Carvalho et al (2007). 

1.4.5 Populacao e Amostra do E s t u d o 

O estudo foi realizado numa populacao de 95 industrias na cidade de Sao Bento-PB. Porem, 

em relacao a amostra, Matias-Pereira (2007, p. 74), diz que "e a parte da populagao ou 

universo, selecionado de acordo com uma regra ou piano". A escolha pela amostragem nao 

probabilistica foi devido a dificuldade de dimensionar a amostra, pois o segmento em estudo 

apresenta uma pequena populacao. Ha tambem uma dificuldade natural de acesso a essas 

pessoas, inclusive por quest5es culturais. Sendo assim, nao sera abordado o segmento de 

redes de dormir como urn todo e sim a analise de uma amostra de (50 industrias) validas 

para todo o estudo. 

1.4.6 Tratamento Estatistico 

No tocante ao tratamento estatistico foi realizada uma analise descritiva dos dados com a 

utilizacao do software SPSS versao 8.0 para efetuar a execucao das tabelas. E para coleta 
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dos dados foi utilizado questionarios com a finalidade de responder as perguntas relativas 

as praticas gerenciais para a analise dos dados. 
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2 R E F E R E N C I A L T E 0 R 1 C 0 

2.1 Contabil idade Gerencia l 

O enfoque utilizado da contabilidade gerencial para subsidiar o processo de gestao 

empresarial e visto como elemento catalisador de vantagem competitiva. 

GarrisonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2007, p.4) afirmam que a contabilidade gerencial se preocupa com o 

fomecimento de informacoes aos administradores, ou seja, a individuos no interior de uma 

organizacao, que dirigem e controlam suas operacoes. 

Para Padoveze (2003, p.11), "alguns entendem que a verdadeira contabilidade, que 

realmente auxilia os gestores empresariais, e a contabilidade Gerencial." Sendo esta, uma 

ferramenta indispensavel no processo de tomada de decisao. 

Nesse sentido, a contabilidade gerencial pode ser uma grande aliada para os gestores em 

todos os segmentos empresariais e industriais, independente do seu porte, natureza 

juridica, etc. 

ludicibus (1998, p.21) afirma que: 

A contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque especial conferido a varias tecnicas e procedimentos contabeis 
ja conhecidas e tratados na Contabilidade Financeira, na Contabilidade de 
Custos, na analise financeira e de balanco etc., colocados em uma 
perspectiva diferente em um grau de detalhe mais analitico ou em uma 
forma de apresentaeao e classificacao diferenciada, de maneira a auxiliar os 
gerentes das entidades em seu processo decisdrio. 

Com isso, percebe-se que a introducao e aperfeicoamento de tecnicas tern uma tendencia 

de minimizar os erros e falhas cometidos pelos gestores criando um grau de incerteza pouco 

significativo se comparado a algumas decadas atras. Essa informacao e de grande 

importaneia para a organizacao no sentido de quando se tern um risco elevado na empresa 

ela compromete o seu desempenho, e quanto menor o seu risco mais confiavel, oferecendo 

vantagens e a capacidade de crescimento e continuidade, mostrando isso aos seus 

acionistas, investidores e clientes. 
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Padoveze (2004 apud Associacao Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, atraves do 

seu relatorio n° 1a) conceitua Contabilidade Gerencial como sendo: 

Contabilidade Gerencial e o processo de identificacao, mensuracao, 
acumulacao, analise, preparacao, interpretacao e comunicacao de 
informacoes financeiras utilizadas pela administracao para planejamento, 
avaliacao e controle dentro de uma organizacao e para assegurar e 
contabiiizar o uso apropriado de seus recursos. 

Tendo em vista que suas tecnicas podem ser aplicadas no intuito de melhorar o 

monitoramento das atividades empresariais. 

Percebe-se que a utilizacao da contabilidade gerencial tanto nas industrias texteis quanto 

em qualquer outro segmento podem otimizar o desempenho de suas atividades 

empresariais sendo esta uma ferramenta indispensavel para a tomada de decisao 

oferecendo recursos que auxiliem os gestores no seu processo de gestao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 P R O C E S S O D E G E S T A O 

Entende-se que o processo de gestao, e um processo do qual as empresas necessitam para 

estabelecer as metas estrategicas de uma situacao atual com vistas a atingir cenarios 

futuros, afim de atender aos objetivos da empresa. 

De acordo com HorngrenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2004), e um meio de agrupar e usar informacoes para 

auxiliar e coordenar as decisoes de planejamento e controle no gerenciamento de uma 

organizacao e para direcionar o comportamento de gerentes e funcionarios. Afim de definir 

onde a organizacao pretende chegar. 

Conforme Schmidt et al (2006, p.11), argumenta que o "processo de gestao inicia-se na 

missao da empresa e no modelo de gestao, em que pode ser observado o conjunto das 

crencas e valores que devem nortear o comportamento dos gestores". E necessaria neste 

momento a harmonia entre os funcionarios desde a alta administracao ate a parte 

operacional para que todos possam, partindo do mesmo pressuposto, aleancar o mesmo 

objetivo. 
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Mcgee e Prusak (1994, p. 156) enfatizam que: 

Para que uma empresa seja bem-sucedida na tarefa de gerenciar a 
informaeao, precisa haver um consenso sobre o que e a informac§o dentro 
de uma organizacao, quern a possui, sob que forma e conservada, quern e 
o responsavel pelo seu gerenciamento, e mais importante ainda, como 
controlar e utilizar a informaeao que existe em todas as organizacoes. 

No entendimento dos autores, o processo de gestao e uma ferramenta muito util para a 

empresa, e bastante importante, pois, e muito utilizada pelos gestores na tomada de 

decisao, para cumprir e garantir a continuidade da empresa, comparando o que foi 

executado com o planejamento para que se tenham melhores resultados na empresa, para 

isso conta com a disseminacao da informaeao de forma correta entre os usuarios desta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 P L A N E J A M E N T O E M P R E S A R I A L 

O planejamento esta presente em tudo o que se faz o ato de planejar comumente traz bons 

resultados dentro da empresa. Contudo, nao adianta somente planejar se nao executa-las, 

uma empresa que planeja, e mais organizada desenvolvendo suas tarefas de maneira 

eficiente e eficaz. Planejar e necessario tambem para o conhecimento e identificacao de 

seus pontos fortes e fracos e poder compara-los, fazendo uma relacao com planejado e o 

executado, trazendo melhores resultados dentro da organizacao. 

Para GarrisonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2007), a primeira etapa do planejamento e identificar alternativas, e 

depois selecionar aquela que melhor atende os objetivos da organizacao. Alternativas 

incompativeis devem ser descartadas no comego para evitar a perca de tempo e dinheiro. 

De acordo com Kuazaqui et al (2006), para se fazer um bom planejamento deve-se observar 

os seguintes requisites fundamentals, como: 

• Conhecer-se; 

• Conhecer o oponente; 

• Dominar as regras do jogo; 

• Competencias tecnicas; 

• Criatividade e inteligdncia; 

• Perseveranca e motivacao; 

• Controle emocional. 
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Com isso, percebe-se que para cada objetivo existem varios caminhos que a empresa pode 

seguir para chegar mais rapido e atingir seus objetivos de uma maneira melhor e rapida, 

diminuindo seus custos e os caminhos a serem percorridos. As empresas que sao lideres 

em seu segmento servem de comparacao para as outras organizacoes. 

Para SchmidtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at (2006), o planejamento tambem pode ser entendido como uma incursao 

no futuro para identificar uma situacao desejavel. Pode ser entendido tambem como um 

diagnostico da situacao atual da empresa, permitindo a constatacao atual com o desejavel. 

Ou seja, o planejamento serve para comparar a situacao atual com a situacao futura que a 

empresa deseja alcanca-la, a fim de aperfeigoar o desempenho da organizagao, atingindo 

os objetivos e as metas que foram tracadas para o desenvolvimento e crescimento da 

empresa. Fazem-se necessarias informacoes mais apuradas para que se tenha um 

planejamento bem feito com objetivos e metas alcancaveis, e venha trazer cada vez 

melhores resultados na organizacao. 

Conforme Costa (2006), o planejamento estrategico e interessante que se tenham 

profissionais capazes de interpretar os pianos descritos pela empresa, pois nao adianta ter 

um bom planejamento se nao tern pessoas capacitadas para interpretar e executa-las. 

Essas informacoes que eles tern acesso devem ser utilizadas adequadamente para que 

alcance os objetivos desejados pela organizacao. 

Na visao de Mosimann e Fisch (1997, p.47): 

"pode-se conceituar, entao, planejamento estrategico como aquele 
planejamento que, centrado na interacao da empresa com seu ambiente 
externo, focalizando as ameacas e oportunidades ambientais e seus 
reflexos na propria empresa, evidenciando seus pontos fortes e fracos, 
define as diretrizes estrategicas", 

Dessa maneira planejamento estrategico serve para definir em que estado a empresa se 

encontra e o que ela deseja ser. 

Para Kuazaqui (2006), preleciona que nao e a estrategia que determina o fracasso ou 

sucesso de uma empresa, a competencia e tao importante quanto a estrategia, e se bem 

aplicada chegara a situacao desejada. 

A estrategia tern que ser economica, inteligente, original, viavel, em algumas vezes 

dolorosa, simples e de facil entendimento para que seja utilizada da maneira correta. 
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Em alguns casos, o planejamento sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e implantado na organizacao depois que ela passa por 

algum fracasso ou sucesso, dai desperta a implantacao desse piano, assim elas 

intensificam suas estrategias devido a competitividade, a concorrencia e a exigencia dos 

clientes que so aumentam cada vez mais. 

Nos termos de Kuazaqui (2006), aponta que o planejamento estrategico e muito complexo e 

depende de alguns fatores e condicoes da organizacao que sao a estrutura, cultura, capital, 

colaboradores, clientes, fornecedores, etc. 

Sobre esse aspecto fica evidente que se ter uma estrategia bem aplicada e viavel e preciso 

da colaboracao e da participacao de todos, e principalmente deve ser feita de acordo com 

os recursos disponiveis pela empresa, uma vez que na fase de planejamento existe 

desafios, objetivos e metas a serem vencidas ou a conquistarem, ja sem eles seria inviavel 

verificar se o planejamento esta dando certo ou nao, e com isso, perceber as oportunidades 

e os objetivos que necessitam de mecanismos que permitam medir e verificar se foi 

cumprido ou superado por parte dos colaboradores da empresa. 

2.4 MEDICAO D E D E S E M P E N H O 

Atraves da medicao do desempenho os estudiosos procuram uma maneira mais cientifica 

para a tomada de decisao, um processo que se aproxime cada vez mais da realidade da 

empresa contribuindo para o aprimoramento, deixando esse processo menos aleatorio, 

usando o indicador correto para cada atividade, para que se tenha uma aproximaeao maior 

do que se deseja medir. 

Figueiredo (2002, p. 18) afirmam que: 

"O objetivo de um sistema de medicao de desempenho nas organizacoes e 
estabelecer o grau de evolucao ou de estagnacao de seus processos, 
assim, como da adequacao ao uso de seus bens e servicos, fomecendo 
informacoes adequadas, no momento preciso, a fim de tomar as ac6es 
preditivas e/ou corretivas que levem a conquista das metas 
organizacionais". 

Nesse sentido Sink e Tuttle (1993) procuram destacar que, alem de servir como uma 

ferramenta de controle, o sistema de medicao pode impulsionar a melhoria do desempenho, 
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da mesma forma que as melhorias obtidas podem incentivar a medicao. Sem a medicao, e 

praticamente impossivel medir os pontos fracos e o desempenho da empresa. 

Para Barcellos (2002), poucas acoes sao tao importantes para a medicao de desempenho 

empresarial como o monitoramento de suas atividades, pois e muito dificil gerenciar o que 

nao se consegue medir. Nesse sentido, existem varios motivos pelo qual se deseja medir, 

como a capacidade dos funcionarios, inovacao, entre outros, na tentativa de obter sucesso 

empresarial. 

Kardec (2005) afirma que os indicadores de desempenho funcionam como guias, que 

permite medir nao apenas a eficacia das acoes tomadas, mas tambem os vieses entre o 

planejamento e o realizado. Aqui o autor mostra que o conhecimento, a capacidade 

intelectual dos funcionarios e de grande importaneia para a empresa, porque atraves dela 

pode-se transformar esse conhecimento para maximizar riqueza. 

Harrington (1993) ressalta para que se tenha um processo de medicao de desempenho 

adequado e preciso: 

• Entender melhor o que esta acontecendo; 

• Avaliar as necessidades de adequacoes e melhorias nos seus 

processos, bem como o impacto de tais mudancas; 

• Preservar os avaneos e ganhos obtidos; 

• Corrigir situacoes fora de controle com agilidade; 

• Estabelecer uma ordem de prioridades coerentes com os objetivos 

organizacionais; 

• Gerenciar as responsabilidades com mais seguranca; 

• Administrar um sistema de treinamento de forma mais eficaz; 

• Planejar as ac6es direcionadas para atender as novas expectativas do 

cliente; 

• Estabelecer cronogramas mais realistas. 

Nesse sentido, se faz necessario observar o que foi citado acima, nao podendo se 

desconsiderado esse processo de medigao, pois, e de bastante importaneia para o 

entendimento, a avaliacao, a eficacia, a implementacao das estrategias e para tomada de 

decisao nas organizacoes. Os indicadores de desempenho pode fortalecer os negocios, 

conduzir a mudancas e a direcionar as atividades do empreendimento fornecendo subsidios 

para melhor competitividade, todavia faz-se necessario estudar internamente quais os 

indicadores poderao ser adequados. 
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Moreira (2002) destaca que: 

Existe uma diferenca conceitual em termos de nomenclatura de indicador e 
medida. Segundo ele, a medida e entendida como um atributo, qualitativo 
ou quantitative usado para verificar ou avaliar algum produto por meio de 
comparacao com um padrao-grandeza de referenda. Ja o indicador e o 
resultado de uma ou de mais medidas que tomam possfvel a eompreensao 
da evolueao do que se pretende avaiiar a partir dos limites-referencias ou 
metas-estabelecidas. 

Continua o pensamento finalizando que essa diferenca de nomenclatura e apenas 

conceitual nao sendo utilizada pelos autores que preferem tratar de medida e indicador 

como sinonimos. 

Para OliveirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2007, p. 168) "uma empresa transforma-se naquilo que ela consegue 

medir. Se algo nao pode ser medido, nao sera possivel o controle, o qual e essential". Ou 

seja, deve-se procurar a melhor estrategia, nao basta apenas a implantagao de um sistema 

de medicao, e necessario saber o que se quer medir para conseguir alcanear o objetivo 

desejado e ter o controle da organizacao. 

De acordo com Harrington (1993), os indicadores podem ser divididos em dois grupos: os 

qualitativos ou de atributos e os quantitativos ou de variaveis. O qualitativo indica juizo de 

valor e o quantitative e a partir de coleta de valores numericos. Com isso, orienta o 

administrador a capacidade de desempenhar suas tarefas e alcangar os objetivos desejados 

resolvendo os problemas importantes da organizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 MEDIDAS D E D E S E M P E N H O NAO-F INANCEIRO 

E facil perceber que as medidas nao-financeiras estao se inserindo nas empresas, na 

perspectiva de melhorias para que os gestores consigam medir nao somente seu capital de 

giro, mas tambem medir o capital intelectual de cada funcionario, o desempenho dos 

clientes, fornecedores, tecnologia etc, beneficiando a estrategia da empresa, aumentando 

seu desempenho e sua vantagem competitiva, verificando se a estrategia da organizacao 

esta de acordo com o planejado. 

Callado et al (2007 apud MORISSETE, 1996), afirmam que o indicador nao-financeiro e 

uma medida quantitativa que nao sera expressa em valor monetario, ou seja, e apresentada 
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em uma metrica diferente de uma unidade monetaria. Como exemplo de indicadores nao-

financeiro tem-se: participacao no mercado e evolueao do volume de vendas. Com isso, 

permite avaliar o seu desempenho e o seu objetivo, na qual a ausencia de indicador se torna 

inviavel na identificacao dos pontos fracos da organizacao. 

Os ativos intangiveis constituem grande parte dessas medidas. Edvinsson e Malone (1998), 

revelam que a medida que os anos passam, o papel dos ativos intangiveis torna-se cada 

vez mais importante, ate ao ponto que, em algumas empresas, ele suplante totalmente os 

tangiveis. Aqui percebe-se a preocupacao de se medir os intangiveis, pois, essa tentativa 

de mensuracao pode auxiliar na tomada de decisao, no seu planejamento e no desempenho 

das organizacoes. 

Entende-se ainda que dentro do processo de decisao e importante combinar medidas de 

desempenho financeiro e nao financeiro, haja vista que essa combinacao detem forte 

relacao. 

Carvalho (2007) diz que a partir de um novo paradigma existente no cenario americano por 

volta da decada de 80, Kaplan (1997) afirmou que as pesquisas na area da contabilidade 

gerencial tinham um novo desafio pela frente, oriundos da irrelevancia dos sistemas 

tradicionais de Contabilidade. Como a Contabilidade nao tinha conseguido acompanhar as 

modificacoes ocorridas no cenario economico, ja que o seu foco excessivo estava 

direcionado para as medidas financeiras de curto prazo, partiu-se em busca de uma solucao 

que pudesse atender melhor as necessidades dos tomadores de decisoes. 

Assim, Kaplan e Norton (1997) propoem o modelo de gestao BSCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Balanced Scorecard), no 

qual existe um conjunto de relacoes de causa-efeito entre as medicoes de desempenho e os 

fatores determinantes da estrategia. Esse modelo deve ser desenvolvido sob a otica de 

quatro perspectivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perspectiva Financeira - no qual se busca avaliar a rentabilidade da estrategia, verificando 

se as etapas de implementagao e execucao estao contribuindo para a melhoria do resultado 

financeiro. Nessa perspectiva e importante procurar saber como a empresa esta analisando 

a reducao de custos em relacao aos concorrentes e como os acionistas estao vendo esse 

desempenho. 
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Perspectiva do cliente - essa perspectiva procura identificar segmentos que busquem 

traduzir a missao, no que se refere ao atendimento ao cliente, a numero de clientes novos, 

satisfacao, buscando melhorar a visao destes perante a empresa. 

Perspectiva interna - visa concentrar-se nas atividades internas que sejam capazes de 

contribuir para criar valor para os clientes, na intengao de atender as suas necessidades e 

manter-se forte no mercado em busca da excelencia. 

Perspectiva de inovacao e aprendizado - identifica as potencialidades em que a 

organizacao se sobressai e tenta buscar outras em que ela possa se sobressair, por 

exemplo, capacitacao de colaboradores, novos sistemas e processos. 

Expostos esses entendimentos, verifica-se que o processo de gestao deve ser 

fundamentado com o uso continuo de tais medidas - combinacao de medidas financeiras e 

nao financeiras, visto que se a organizacao dispoe de clientes satisfeitos, produtos de 

qualidade, conhece as potencialidades dos seus concorrentes, detem um bom 

conhecimento do mercado em que atua, tern boa estrategia de vendas, capacidade de 

assumir riscos, tern um gestor com perfil de lideranca, oferece produtos de modo diferente 

dos concorrentes, realiza reunioes visando a melhoria no desempenho profissional dos 

colaboradores, bem como dispoe de outros indicadores destacados na literatura, e possivel 

afirmar que os indicadores que representam a perspectiva financeira tendem a se comportar 

conforme o monitoramento de tais perspectivas nao financeiras. 

2.4.2 B E N C H M A R K I N G 

No mundo globalizado e competitivo no qual estamos inseridos atualmente se faz 

necessario o uso de praticas cada vez mais inovadoras para acompanhar as transformacoes 

ocorridas e se obter um diferencial competitivo. Sobe esse aspecto, o benchmarking e o 

resultado. Para SchmidtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2006, p.23), dizem que benchmarking significa "buscar na 

concorrencia, ou mesmo em empresas de outra area de atuagao, as melhores praticas em 

termo de prego, qualidade, entrega, servigo, tecnologia e desempenho do produto". Isto e, 

veja como os melhores fazem e busque alcanga-los e ate mesmo supera-los. 
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Com isso, os gestores podem concentrar esforcos a essas praticas, haja vista que a sua 

efetiva implantaeao dessa pratica, pode gerar resultados satisfatorios. 

A empresa que usa o benchmarking pode se distanciar em relacao as outras empresas, 

buscando as melhores praticas e aumentando cada vez mais sua vantagem competitiva e 

consequentemente o seu desempenho, uma vez que e uma maneira mais eficiente e eficaz 

de acompanhar, controlar e avaliar o seu desempenho gerencial em relacao aos dos 

concorrentes. 

Todavia, algumas dificuldades podem ser encontradas com o uso dessa pratica, do tipo: que 

pode esta sendo utilizada em uma organizacao, de repente podendo dar certo ou nao, 

devido a aspectos de cultura, nivel de conhecimento do gestor, satisfacao do cliente entre 

outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 P R A T I C A S G E R E N C I A I S E M P R E S A R I A I S 

Sao muitas as praticas gerenciais, e elas sao escolhidas de acordo com o segmento de 

suas organizac5es para atingir os seus objetivos. Em todos os setores e areas da empresa 

pode-se encontrar diferentes praticas gerenciais que venham ajudar no desenvolvimento e 

influenciar nas metas que foram tracadas pela empresa. 

Esse e um ponto bastante importante para a organizacao, pois, quando se trabalha em uma 

estrutura que realmente oferece o bem estar do funcionario, o desempenho aumentara, e 

assim, desenvolver um melhor trabalho aumentando sua producao, melhoria dos seus 

produtos, a competitividade, atendimento aos clientes, reduzir os custos etc. 

Oliveira (1998) ressalta que cada unidade da empresa adota a estrutura que melhor se 

adapta a sua realidade organizacional. Ou seja, cada empresa deve levar em consideracao 

a sua complexidade, para que haja definicoes claras da distribuicao de seu ambiente, onde 

cada funcionario deve se estabelecer, ocupando somente o seu lugar de trabalho fazendo 

com que o seu desempenho aumente, trazendo ao funcionario satisfacao pessoal. Essa 

departamentalizacao se da atraves de atividades inerentes a cada um dos produtos ou 

servicos da empresa. 

Essa divisao e muito importante tanto para o funcionario como para o cliente, ajudando no 

desempenho e desenvolvimento da empresa, deixando-a muito mais organizada. Essas 
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praticas sao consideradas como formacao de grupos e equipes de trabalho dentro da 

estrutura e do ambiente organizacional da empresa, dando uma cara de empresa inovadora, 

acompanhando as mudancas mercadologicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 E S T R A T E G I A E M P R E S A R I A L 

A estrategia empresarial e como chegar a um lugar primeiro que seus concorrentes tracando 

metas, objetivos e determinando uma direcao para atingir seus principals objetivos a longo e 

a curto prazo de forma a apresentar uma empresa mais competitiva, e ela deve estar 

sempre em busca de informacoes, devido as constantes mudancas organizacionais. 

Para HorngrenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2004), a estrategia especifica como uma organizacao combina suas 

proprias capacidades com as oportunidades existentes no mercado para realizar seus 

objetivos. Ao formular sua estrategia, uma organizacao precisa compreender totalmente o 

setor em que opera para que nao haja duvidas sobre a melhor estrategia a ser implantada. 

Mintzberg e Quinn (2001), afirmam que nao existe uma unica definigao universalmente 

aceita para estrategia. Alguns autores incluem metas e objetivos na estrategia enquanto 

outros fazem uma definigao entre eles. 

A estrategia serve para melhorar na competitividade, no produto, o crescimento, o 

desempenho e no seu diferencial. Mas com isso, a empresa deve definir suas estrategias de 

maneira original, ou seja, estrategias que podem ser alcangadas e nao aquelas impossfveis 

de realizar, para que a empresa cresga e nao haja uma descontinuidade. 

Gimenez (1998, p. 72) define estrategia como "o conjunto dos objetivos, finalidades, metas, 

diretrizes fundamentals e os pianos para atingir esses objetivos, postulados de forma a 

definir em que atividade se encontra a companhia, que tipo de empresa ela e ou deseja ser". 

Nesse sentido, serve para definir as necessidades da empresa, de como conduzir a 

organizagao e tragar suas metas e objetivos a serem alcangados da melhor forma possivel, 

diminuindo o tempo de trabalho, os custos, aumentando sua produgao etc., e para isso que 

serve a estrategia, para o aperfeigoamento e para corrigir onde esta havendo falhas para 

soluciona-las, aumentando seu desempenho e sua riqueza fazendo com que a organizagao 

seja conhecida por executa-las suas tarefas de uma maneira melhor, mostrando aos seus 
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concorrentes que sua empresa e organizada e que esta acompanhando as mudancas 

mercadologicas. 

Na gestao estrategica o processo de transformacao deve ser voltada para o futuro 

detectando as falhas, pois se estas nao forem corrigidas no tempo certo, podem 

comprometer o sucesso futuro da empresa. 

Para o professor Martins (1998, p. 8): 

"um compromisso muito forte na contabilidade estrategica diz respeito com 
o longo prazo, a obrigacao de comecar a introduzir indicadores, procurar 
identificar quais sao, implantar acompanhamento para verificar as 
aderdncias da empresa com relacao ao seu piano estrategico e uma 
ampliacao muito forte para que passem a agregar informacoes, alem das 
monetcirias, as ffsicas, de produtividade, de qualidade, amplamente 
subjetivas". 

E necessario que haja uma estrategia de longo prazo para que informacoes de todos os 

setores possam ser inseridas e estudadas. 

Muitas vezes existe o problema em que os empresarios tern pensamentos, comportamentos 

proprios e atitudes em relagao a visao de sua organizagao sem deixar que os profissionais 

mostrem quais os caminhos a serem percorridos para se chegar a situagao desejada, dai 

vao improvisando sem pensar no futuro e na continuidade da empresa. 

Mas, nao se pode esquecer aqueles que sao capazes de explanar suas proprias ideias, 

pensando no que pode fazer para melhorar sua organizagao aumentando sua riqueza, 

fazendo com que sua empresa sobreviva e cresga cada vez mais, pois a cada dia que passa 

fica mais dificil de manter a empresa viva, devido as dificuldades, crises e outros fatores 

internos e externos que podem alterar a rotina da organizagao. Sem falar que o mercado 

esta em constante mudanga e a empresa deve esta preparada para acompanhar essas 

mudangas, fazendo com que a organizagao seja competitiva e tenha tendencia de 

crescimento. 

E comum se utilizarem de uma comparagao pensando somente no que deu certo ou errado 

no passado, evitando o que deu errado e continuando a fazer somente o que esta dando 

certo, isso elimina o aproveitamento de oportunidades que possam surgir e mudar 

completamente o rumo da empresa. 

Acontece que essa e uma dificuldade real e alarmante, as oportunidades surgem, mas na 

maioria das vezes os gestores nao conseguem perceber ou detectar a chance de se 
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diferenciar das outras tantas existent.es por falta de capacitacao para tal ou ate mesmo por 

medo de arriscar. E interessante observar que o pequeno empresario detem um vies para 

coisas faceis, rapidas e diretas, pois nao dispSem de muito tempo. Todavia, essa tendencia 

pode afetar demasiadamente a continuidade do empreendimento. 

Corroborando com este pensamento Costa (2006), afirma que muitos nao percebem que o 

futuro e diferente e que as experiencias, bem ou malsucedidas, do passado ou do presente, 

pouco contribuem para obter sucesso ou evitar fracasso no futuro. 

Com isso, percebe-se que o mercado esta em constante mudanca, e o que se deve fazer e 

pensar no que esta acontecendo no momento para que se tome alguma decisao, deve-se 

observar o que esta acontecendo nos dias atuais, a realidade da empresa e a do momento e 

a partir dai se tracar os caminhos futures, os objetivos em busca de bons resultados para a 

organizagao. 

Acrescente-se ainda que muitas vezes as oportunidades passam na frente dos empresarios 

e eles nao percebem. O problema e que eles direcionam sua visao para um determinado 

local e muitas vezes aquilo que eles buscam esta bem ali ao lado deles, basta somente que 

ele mude sua visao e perceba. 

Costa (2006), esclarece que na gestao estrategica e preciso que as informacoes sejam 

claras e faceis de ser entendidas pelos colaboradores, para que se alcancem os objetivos e 

cheguem aos resultados desejados pela administracao. 

Muitos desses empresarios voltam sua atencao para o passado, sem pensar no que pode 

vir acontecer no futuro. O sucesso pode vir acontecendo ha muito tempo, mas caso eles nao 

mudem sua visao pensando no futuro, esse sucesso pode ser fracassado futuramente. 

Deve-se esta pensando no futuro porque o mercado esta sempre em mutacao, e o que 

ocorreu no passado e o que esta acontecendo no presente e diferente do que ocorrera no 

futuro devido a constante mudanca aumentando cada vez mais a competitividade, pois, 

empresas que existiam no passado, ja nao existem mais. 

http://existent.es
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2.7 P R O B L E M A S E M P R E S A R I A I S P A R A TOMADA D E D E C I S A O NAS MICRO E 

P E Q U E N A S E M P R E S A S 

O processo de tomada de decisao e de fundamental importaneia nas organizacoes em 

qualquer setor. O administrador deve ser possuidor de habilidades que o ajudem a escolher 

alternativas que proporcionem o sucesso empresarial, sendo a contabilidade uma grande 

aliada nesse processo. Ja que e capaz de fornecer informacoes uteis para a tomada de 

decisao. 

Assaf Neto (2007, p.33), afirma que: 

O processo de tomada de decisao reflete a essentia do conceito de 
Administracao. Reconhecidamente, administrar e decidir, e a continuidade 
de qualquer negocio dependem da qualidade das decisoes tomadas por 
seus administradores nos varios niveis organizacionais. E essas decisoes, 
por sua vez, sao tomadas com base em dados e informacoes viabilizados 
pela Contabilidade, levantados do comportamento do mercado e do 
desempenho interno da empresa. 

Sabe-se que muitos sao os problemas relacionados a tomada de decisao nas micro e 

pequenas empresas, dentre eles: a falta de conhecimento, descontrole no fluxo de caixa, 

problemas financeiras, a falta de informacoes uteis para tomada de decisao e principalmente 

a falta de planejamento que e um dos problemas mais observados. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE 

2005), as micro e pequenas empresas representam 99% das empresas nationals e mais de 

57% dos empregos formais. Para o SEBRAE (2005) a cada dez empresas brasileiras sete 

encerram suas atividades antes dos cinco anos, representando cerca de 7 1 % . 

Entende-se que muitas dessas, nao estao preparadas para gerenciar conflitos 

organizacionais, talvez pela falta de planejamento, conhecimento do gestor, fatores culturais 

etc. 

Ainda de acordo com o SEBRAE (2005), no Brasil, nove em cada dez empresas sao 

classificadas como micro e pequenas empresas, denotando sua representatividade 

economica. 

As micro e pequenas empresas requerem uma politica especializada de gestao, um bom 

planejamento por parte dos administradores, executando e controlando suas tarefas, 



37 

analisar a controladoria e com isso exigir profissionais especializados que consigam atender 

as suas necessidades, porque eles conseguem ter uma visao mais ampla dos negocios. 

De acordo com Kwasnicka (2007, p.215): 

"Independentemente do nivel da tomada de decisao, verifica-se que o 
processo e o mesmo. Ampla extensao de modelos de decisao tern sido 
proposta, mas cada um deles possui as mesmas caracteristicas 
envolvidas: 

• Busca de objetivos; 

• Formulacao de cursos alternatives de ac§o; 
• Avaliacao dos resultados; 

• Selecao das alternativas (estrategias) para atingir os objetivos". 

O processo de tomada de decisao como foi sugerido pela autora deve possuir as 

caracteristicas acima citadas. Essa sequencia e desenvolvida ao longo do seu andamento 

podendo sofrer transformagoes conforme o seu tomador de decisoes e seu ponto de vista. 

Silva (2003), diz que muitos empresarios defendem que o principal motivo para o 

fechamento de suas empresas seria a instabilidade economica, a dificuldade para aquisigao 

de financiamentos, os juros altos e a queda do poder aquisitivo. 

Ja de acordo com o SEBRAE (2005), ele constatou que o principal motivo para o 

encerramento das atividades das micro e pequenas empresas no Brasil e a falta de 

planejamento, tanto financeiro como estrategico. 

Diante do exposto, percebe-se que existem outros problemas encontrados nas empresas 

pelos administradores, dentre os quais a falta de informagoes e a falta de instrugao dos 

gestores, colocando em risco suas empresas, e supostamente a permanencia no mercado. 

Schmidt (2002), diz que na controladoria se trabalha os dados e informagoes fornecidas pela 

contabilidade e pela administragao, visando sempre mostrar aos administradores, os pontos 

de estrangulamento presentes e futuros que podem colocar em risco ou reduzir a 

rentabilidade da empresa. 

O autor mostra a importaneia da controladoria na tomada de decisao, visando situagoes que 

poderao ocorrer na empresa, e com isso, tentar solucionar sem colocar em risco a empresa. 
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Na visao de Oliveira (1998, p. 159) 

"no desempenho de suas funcoes como uma das responsaveis pela 
administracao da informaeao no contexto das corporacoes empresariais de 
todos os setores, atividades e finalidades, a controladoria, em nivel 
internacional, procura se caracterizar como um grande banco de dados e 
informacoes, para subsidiar as tomadas de decisoes para a gestao 
empresarial e controle das atividades. O objetivo maximo a ser alcancado e 
produzir a informaeao certa , para a pessoa certa, no momento certo. 
Analisar a massa de dados, formular diagnosticos os mais precisos e 
atualizados possiveis, estudar alternativas e gerar relatorios compactos 
passa a ser, consequentemente, a filosofia maxima da moderna 
controladoria" 

O autor enfatiza a controladoria como ferramenta para a transformacao empresarial e sua 

contribuigao na tomada de decisao. 

Muitos dos gestores afirmam que o motivo maior pelo o encerramento de suas empresas e a 

instabilidade economica. Mas, de acordo com o SEBRAE (2005), ele mostrou que a 

realidade e outra. Foi realizado um curso de capaeitacao administrativo em todo o Brasil 

junto aos pequenos empresarios que representavam de 60% a 70%, no sentido de formar 

empreendedores com capacidade de tomarem decisoes dentro da empresa. E no inicio do 

curso percebeu-se que a maioria deles diziam que a falta de dinheiro era o principal 

problema pelo encerramento de suas empresas, mas ao final do curso o pensamento da 

maioria ja era outro. Dai percebeu-se que o problema maior nao era o economico, e sim, a 

falta de planejamento, falta de controle dos custos, uma visao de administrador e a falta de 

informaeao. 

Koliver (2005), alem disso, urn dos grandes entraves de uma maior aceitacao de profissional 

em gestao seria o custo do investimento, que muitas vezes essas empresas nao tern como 

banca-las, pela falta de estrutura financeira. 

Mas, isso nao implica dizer que a parte financeira e o maior problema como foi mostrado 

ate o presente estudo. 

Outro grande problema, e tambem a maneira como se emprega o dinheiro, que muitas 

vezes fazem uma ma administracao dos seus recursos, empregando em coisas que nao sao 

necessarias naquele momento, e como se sabe tudo gira em torno dos resultados 

economicos da empresa. 

Em consequencia disso, muitos empresarios nao se sentem preparados para tomar 

decisoes e fazerem investimentos dentro da empresa, por medo de adquirirem dividas e nao 
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poderem pagar, dai outro motivo pelo encerramento das micro e pequenas empresas no 

Brasil. 

Schmidt (2002), o planejamento e a tentativa de prever as ocorrencias futuras e estar 

preparado para agir de forma a evitar surpresas desagradaveis no funcionamento e na 

gestao do empreendimento. 

Nas micro e pequenas empresas, a falta de planejamento e o processo de gestao mais 

ausente. Existe porque os administradores nao enxergam os problemas futuros, porque para 

eles o que mais interessa no momento e se a empresa esta tendo lucro, sem pensar no 

futuro da empresa. Esse planejamento auxilia bastante determinando precos, vendas, 

crescimento da empresa etc. Mas, nada adianta se for planejado e nao for executado. O 

planejamento deve ser feito de acordo com a realidade da empresa. 

Diante de tudo isso, percebe-se as grandes dificuldades encontradas para a tomada de 

decisao nas micro e pequenas empresas do Brasil. Mostrando que cada empresa tern que 

ter seu caminho tracado, para compara-las o realizado com o planejado. 

Segundo o SEBRAE (2005), as empresas de sucesso e as que se mantem no mercado, sao 

por causa das habilidades gerenciais, ter a capacidade empreendedora, ter um bom 

administrador, fazer uso do capital proprio e reinvestir os lucros na empresa. Esses sao os 

fatores de sucesso e de continuidade da organizagao. Para que se tenha bons resultados e 

para a empresa crescer, ela precisa utilizar desses fatores para que cresga cada vez mais e 

que de continuidade aos seus trabalhos. 

Nas micro e pequenas empresas ha os negocios de baixo risco que proporciona baixos 

lucros e que nao precisa de um conhecimento mais especializado, e ha os negocios de alto 

risco que proporciona altos lucros, mas que precisa de um conhecimento mais 

especializado, pois aqui as organizagoes sao mais complexas. 

Um dos problemas percebidos e tambem que muitos empresarios tern dificuldades de 

perceber o que nunca foi pensando antes, ou seja, estao acostumados a fazerem as 

mesmas coisas e, com isso, se acostumam com a situagao da empresa e nao percebem 

que e preciso mudar ou fazer algum diferente para melhorar seu desempenho e fazer com 

que a organizagao cresga. 

Deve-se perceber que a cada momento surgi um novo concorrente, produzindo melhor e 

vendendo mais barato, essas mudangas sao tao rapidas que algumas empresas nao 
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conseguem acompanhar o ritmo e acabam quebrando, e em outros casos demitindo seus 

funcionarios para que a empresa continue. 

Outro problema e o fato de empresas nao quererem passar o seu poder para outra pessoa, 

isso acontece bastante em empresas familiares, os donos vao envelhecendo ficando 

incapazes de levar os negocios e mesmo assim nao passa o seu poder e, com isso, vem a 

falencia. Em outros casos os sucessores nao estao preparados para assumirem a empresa 

e quando assumem a empresa descontinua. 

Outra coisa que deve ser percebida sao as constantes mudancas que o mercado enfrenta, e 

isso, deve ser percebido rapidamente pelos administradores para que nao venha atrapalhar 

o desenvolvimento de suas tarefas, esse problema pode estar ligado tambem a cultura da 

empresa, a estrutura organizacional e ate mesmo ao modo de gerenciar. 

As dificuldades apresentadas podem ser verificadas pelos gestores de micro e pequenas 

empresas servindo como um alerta no sentido do que pode ser melhorado para se ter uma 

boa gestao de negocios. E possivel observar, e principalmente no setor de redes de dormir, 

que na maioria das vezes os problemas sao identificados pelos gestores, mas por falta de 

recursos, informaeao e conhecimento os erros tedem a persistirem contribuindo para um 

desenvolvimento lento e pouco estruturado. 
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3 A N A L I S E D O S D A D O S 

Nessa segao serao apresentados os resultados da pesquisa a partir das tabelas e dos 

procedimentos realizados com os questionarios de pesquisa. 

Na tabela 1 no que diz respeito a natureza juridica, 100% dos entrevistados sao 

empresarios individuais, denotando uma caracteristica peculiar no segmento de suas 

atividades na cidade de Sao Bento-PB. Percebe-se aqui, que de acordo com o resultado da 

pesquisa, possivelmente seja uma questao cultural. E interessante ressaltar que na maioria 

dos casos sao industrias familiares. 

Tabela 1 - Natureza Jurfdiea 

Frequesncia % % Acumulado 

Empresario Individual 50 100 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Em relacao ao regime de tributacao, verificou-se que na tabela 2 que 98% dos entrevistados 

adotam o simples nacional, enquanto que 2% o lucro real. De acordo com o resultado e 

possivel observar que eles optam pelo simples nacional, por pensarem que irao pagar 

menos impostos, e tambem, para eles e o melhor de fazer, ser entendi e o que custa menos. 

Tabela 2 - Regime de Tributacao 

Frequ§ncia % % Acumulado 

Simples nacional 49 98 98 

Lucro real 1 2 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

A tabela 3 refere-se ao tempo que a empresa exerce as atividades. Detectou-se que 66% 

das empresas existem ha mais de 10 anos, percebe-se um indice bastante elevado na 

sobrevivencia. Enquanto que 20% entre 6 e 10 anos e que 14% ate cinco anos de 

existencia. Percebe-se, pelo resultado obtido a capacidade de sobrevivencia e continuidade 

da empresa na realizacao de suas tarefas com uma maioria de 66% das empresas exercem 

suas atividades a mais de 10 anos. De acordo com o SEBRAE (2005), as empresas que 

ultrapassarem os cinco anos de sua existencia, tendem a dar continuidade as suas 

atividades. Com isso, percebe-se que de acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, 

86% ja passaram por essa fase, que para eles e como se fosse uma prova, se vao ou nao 

continuar suas atividades. 
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Tabela 3 - Tempo que a Empresa Exerce as Atividades 

Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % Acumulado 

Ate 5 anos 7 14 14 

Entre 6 e 10 anos 10 20 34 

Acima de 10 anos 33 66 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

No que diz respeito ao numero de funcionarios das empresas pesquisadas, a tabela 4 

apresenta 52% acima de 10 funcionarios e 48% ate 10 funcionarios. E importante destacar 

que as empresas que apresentam um numero maior de funcionarios, sao as empresas de 

maior porte, 26 empresas possuem mais de 10 funcionarios. 

Tabela 4 - Numero de Funcionarios da Empresa 

Frequencia % % Acumulado 

Ate 10 funcionarios 24 48 48 

Acima de 10 funcionarios 26 52 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Pode-se observar na tabela 5 que a maioria dos entrevistados ocupa a funcao de 

administrador, representando 82% dos entrevistados, enquanto 12% exercem a fungao de 

gerente. Esse resultado elevado no cargo de administrador se da pelo fato de que a 

entrevista foi direcionada para esse publico alvo. Significa tambem que 82% dos 

empresarios administram seu proprio negocio nao destinando o cargo de gerencia a outros. 

Tabela 5 - Cargo do Entrevistado 

Frequencia % % Acumulado 

Administrador 41 82 82 

Gerente 6 12 94 

Socio-administrativo 1 2 96 

Auxiliar de Escritorio 1 2 98 

Diretor 1 2 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Na tabela 6 foi analisado o tempo de experiencia, mostrando que as empresas entrevistadas 

representam um indice de 80% das que exercem a fungao ha mais de 10 anos e de 18% 

entre 6 e 10 anos. E que apenas 2% dos entrevistados ate 5 anos. Esses resultados 

demonstram uma boa experiencia por parte dos gestores. 
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Tabela 6 - Tempo de Experidncia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequencia % % Acumulado 

Ate 5 anos 1 2 2 

Entre 6 e 10 anos 9 18 20 

Acima de 10 anos 40 80 100 

Total 50 100 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Considerando o grau de instrucao, detectou-se na tabela 7 que 20% dos entrevistados 

cursaram o nivel medio completo, 2% possuem o nivel medio incompleto, enquanto que 4% 

o nivel superior completo e incompleto. Ja na opcao "outros", percebeu-se numero bastante 

elevado, 74% dos entrevistados nao possuem sequer o nivel fundamental completo. Pode-

se deduzir a falta de instrucao academica na grande maioria dos entrevistados. Contudo, 

isso nao significa dizer que nao possuem habilidades empreendedoras, como confirma a 

tabela anterior com o tempo de experiencia, logo, e necessario tracar novas estrategias 

educacionais que possam estimular e impulsionar os profissionais desse setor. 

Tabela 7 - Grau de Instrucao 

Frequdrtcia % % Acumulado 

Nivel Medio Completo 10 20 20 

Nivel Superior Completo 1 2 22 

Nivel Medio Incompleto 1 2 24 

Nivel Superior incompleto 1 2 26 

Outros 37 74 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Na tabela 8, em relacao ao controle de gestao das industrias texteis da cidade de Sao 

Bento-PB, e possivel verificar que 96% dos entrevistados fazem o controle de contas a 

pagar, 90% controle de contas a receber, 64% fazem o controle de vendas. Os estoques 

constituem uma parte significativa dos ativos da empresa e o correto controle deste e 

essencial. Nota-se que apenas 38% fazem o controle do estoque. Assaf Neto (2007, p.587) 

preconiza que quantidades excessivas de estoques sao desnecessarias servindo 

basicamente para gerar lentidao ao giro do ativo e reduzir a rentabilidade. 

Ja 76% das empresas pesquisadas nao fazem controle de caixa, um indice curioso e 

preocupante. No entendimento de Assaf Neto (2007, p.544) para suportar as atividades de 

uma empresa e necessario a administracao do caixa. Continua o pensamento salientando 

que e necessario ter um certo nivel de caixa para se precaver de alguma incerteza 
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associada ao fluxo de recebimentos e pagamentos. Como tambem um saldo minimo de 

caixa que possa honrar com seus compromissos programados. Nesse sentido percebe-se 

que este indice indica o quao despreparados estao esses empresarios para, principalmente, 

uma ociosidade de recursos. 

Tabela 8 - Controles de Gestao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assertivas Sim % Nao % Total Total % 

Controle de contas a pagar 48 96 2 4 50 100 

Controle de contas a receber 45 90 5 10 50 100 

Controle de caixa 12 24 38 76 50 100 

Controle de vendas 32 64 18 36 50 100 

Controle de estoques 19 38 31 62 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Na tabela 9, segundo os entrevistados, no que se refere a evolugao no numero de vendas, 

62% mantem uma evolueao em suas vendas, enquanto que 38% nao. Mostrando que na 

maioria dos casos suas estrategias estao obtendo resultados satisfatorios em relacao as 

vendas. 

Tabela 9 - Evolueao do Numero de Vendas 

Frequencia % % Acumulado 

Sim 31 62 62 

Nao 19 38 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

A respeito dos conhecimentos das potencialidades e fraquezas dos concorrentes na tabela 

10, pode-se verificar que 68% responderam sim e 32% nao. Nesse aspecto e interessante 

observar a facilidade que o empresario tern de conhecer os pontos fortes e fracos dos 

concorrentes. Isso e importante, pois estes podem sobressair em relacao a qualidade do 

produto de seus concorrentes. Acredita-se que essa e uma poderosa ferramenta que pode 

ajudar os gestores no desenvolvimento de suas tarefas, obtendo melhores resultados em 

suas atividades. 

Tabela 10 - Conhecimento das Potencialidades e Fraquezas dos Concorrentes 

Frequencia % % Acumulado 

Sim 34 68 68 

Nao 16 32 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 
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Em relacao a previsao de receitas e despesas, a tabela 11 mostra o resultado obtido. 

Verificando que 46% dos entrevistados fazem previsao e 54% nao o fazem, denotando um 

certo nivelamento nas respostas. Esse procedimento e de fundamental importaneia dentro 

de qualquer organizacao. As contas de resultado necessitam de um controle. 

Tabela 11 - Previsao de Vendas e Previsao de Despesas 

Frequencia % % Acumulado 

Sim 23 46 46 

Nao 27 54 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

A tabela 12 verifica se os entrevistados observam os prazos das vendas, e 94% 

responderam que sim, enquanto 6% que nao. Percebe-se que, em se tratando de interesses 

que envolvem recursos, eles estao preocupados em atender as necessidades dos seus 

clientes em tempo habil garantindo assim a satisfacao e fidelidade destes. 

Tabela 12 - Qbservacao dos Prazos de Vendas 

Frequencia % % Acumulado 

Sim 47 94 94 

Nao 3 6 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Na tabela 13, que se refere as praticas de gerenciamento verificou-se que 96% dos 

entrevistados tern bom conhecimento do mercado onde atuam. A tabela ainda evidencia que 

100% dos entrevistados fazem o uso de capital proprio. Essa unanimidade requer um 

estudo mais apurado. No aspecto de criatividade, 68% responderam sim e 32% nao. Aqui os 

gestores mostram que estao inovando, modificando e criando produtos novos para 

acompanhar seus concorrentes na competitividade. No tocante a estrategia de vendas, 80% 

responderam que sim e 20% que nao. Todavia, como percebido na aplicacao dos 

questionarios, essas estrategias acontecem por acaso, nenhum planejamento ou estudo de 

uma area onde a empresa esta inserida e feita por parte dos gestores para desenvolverem 

alguma estrategia. 

Ja 94% dos entrevistados responderam que sao persistentes e perseverantes, e 6% 

disseram que n io . Como tambem 78% reinveste os lucros na propria empresa, enquanto 

22% nao. Na questao capacidade de lideranca do empresario 88% responderam que sim e 

12% nao. Percebe-se que 74% dos entrevistados responderam que nao aproveitam as 

oportunidades de negocio e 26% dizem que sim. Percebe-se o medo que os gestores tern 



46 

na hora de tomar alguma decisao que nao seja do cotidiano devido ao risco que envolve os 

recursos da empresa, pois a situacoes de incerteza por parte deles e muito grande, dai o 

medo de assumir uma situacao que poderia mudar os rumos dos negocios. Com isso, eles 

perdem bastante, pois uma oportunidade boa poderia trazer muitos beneficios, e como 

consequencia disso maximizagao de sua riqueza. E na capacidade para assumir riscos 78% 

responderam que sim e 22% que nao. E interessante observar a contradicao entre essas 

duas assertivas visto que toda oportunidade envolve um risco, nao seria possivel dissociar 

um elemento do outro. Nesse caso e possivel perceber a falta de clareza e de percepgao 

dos entrevistados na hora de responder a essas assertivas. 

Tabela 13 - Praticas Gerenciais Utilizadas pelas Empresas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Praticas Gerenciais Sim % Nao % Total 
Total 

% 
Bom conhecimento do mercado onde atua 48 96 2 4 50 100 

Aproveitamento das oportunidades de negocios 13 26 37 74 50 100 

Empresario com persistencia ou perseverancia 47 94 3 6 50 100 

Reinvestimentos dos lucros na pr6pria empresa 39 78 11 22 50 100 

Uso de capital proprio 50 100 0 0 50 100 

Criatividade do empresario 34 68 16 32 50 100 

Boa estrategia de vendas 40 80 10 20 50 100 

Capacidade de lideranca do empresario 44 88 6 12 50 100 

Capacidade do empresario para assumir riscos 39 78 11 22 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Na tabela 14, os entrevistados foram questionados se a empresa faz comparacao em 

relacao ao planejado e executado. Verifica-se que 56% dos entrevistados faz comparacao, e 

que 44% nao o fazem. Mostrando uma falta de visao estrategica, pois, para se obter 

melhores resultados e crescer cada vez mais e interessante usar o comparativo com 

exercicios anteriores onde e possivel analisar e corrigir possiveis falhas que possam vir 

afetar o desenvolvimento da organizagao. 

Tabela 14 - Comparacao entre o Planejado e o Executado 

Frequencia % % Acumulado 

Sim 28 56 56 

Nao 22 44 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

A tabela 15 representa se a empresa faz comparagao da organizagao com outras que 

exercem o mesmo tipo de fungao. Como resultado, 36% responderam que sim e 64% 

responderam que nao. E um numero alarmante haja vista que a concorrencia cresce em 
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ritmo acelerado e nao observar e comparar seu desempenho com outra do mesmo 

segmento pode estar levando a organizacao a estagnacao. O processo de comparacao de 

desempenho visa estar atualizado e atender os clientes melhor que seu concorrente 

fazendo com a organizagao esteja sempre a frente. Com tanta competitividade a empresa 

tern que crescer e mudar junto as outras. Todavia, foi observada uma contradicao nesta 

tabela e na tabela 10 no que diz respeito das potencialidades e fraquezas dos concorrentes, 

na qual 68% dos entrevistados responderam que sim. Dai percebe-se a contradicao dos 

gestores, no que se refere aos fatores externos das organizacoes. Sera que eles sabem o 

que e ponto forte e ponto fraco? 

Tabela 15 - Comparacao entre o seu Desempenho e o Desempenho de Outras Organizacoes 
Similares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequencia % % Acumulado 

Sim 18 36 36 

Nao 32 64 100 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Nas assertivas, a situacao apresentada na empresa da tabela 16. Detectou que 78% das 

organizagoes nao fazem reunioes visando uma melhoria no desempenho e 22% 

responderam que sim. Segundo Kaplan e Norton (1997, p.208) "O ideal seria que todos na 

empresa, do nivel hierarquico mais elevado ao mais baixo, compreendessem a estrategia e 

como as suas agoes individuals sustentam o quadro geral." Um dado relevante, pois se a 

organizagao apresentar alguma falha no seu processo e se nada for feito o resultado final 

obtido ira apresentar falhas, e nao ira apresentar os resultados descritos pelos gestores, 

pois os erros apresentados nao foram corrigidos. 

Ja em aspecto de apresentagao e qualidade, 96% dos entrevistados responderam que 

estao melhorando cada vez mais, e 4% responderam que nao. As empresas estao bastante 

preocupadas em estarem cada vez mais melhorando e modificando seus produtos em 

algum aspecto para que os clientes continuem comprando, motivados pela qualidade e 

apresentagao dos seus produtos. Um ponto bastante positivo foi se a empresa faz 

substituigoes dos produtos, caso apresente defeito ou descontentamento pelos clientes, e 

94% dos entrevistados disseram que sim e 6% nao. Pois, aqui o cliente se sente mais 

seguro para comprar. Quando perguntado se a empresa realiza contato de pos vendas aos 

seus clientes, 68% responderam que sim e 32% que nao. Alguns esperam que o cliente 

volte, mas com tanta competitividade nao se pode esta esperando, tern que ir atras e 

oferecer seus produtos, mostrando interesse pelo cliente. 
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No aspecto de desenvolver as tarefas com atencao e presteza por aparte dos funcionarios, 

nota-se uma desatencao, representando 18%, enquanto que 82% responderam que sim, 

que realizam as tarefas com atencao e presteza. Aqui tern que ser destacado, que quando 

um funcionario nao esta trabalhando com atencao os resultados serao comprometidos, e o 

resultado nao sera de acordo com o esperado pela empresa. Ja em termos de mudancas 

que ocorre no estilo de vida dos clientes e as mudancas mercadologicas, 82% responderam 

que sim e 18% que nao. Outro ponto e se a empresa realiza pesquisa de satisfacao de seus 

clientes, 66% disseram que sim e 34% nao. Quando perguntado se os funcionarios da 

empresa empenham-se na realizaeao de suas tarefas, pois sabem que sao recompensados 

com o aumento de seus rendimentos quando a empresa apresenta resultados positivos, 

72% disseram que sim e 28% que nao. 
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Tabela 16 - Situacao Apresentada na Empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assertivas Sim % Nao % Total 
Total 

% 

Os pianos descritos e elaborados pela 
administracao direcionam as atividades 
desenvolvidas pela empresa 

33 66 17 34 50 100 

A empresa oferece seus produtos de 
modo diferente e melhor que os 
concorrentes. 

40 80 10 20 50 100 

A empresa observa as mudancas que 
ocorre no estilo de vida de seus clientes e 
observa as mudancas mereadologicas de 
oferta de seus produtos. 

41 82 9 18 50 100 

A empresa sabe por que seus clientes 
estao comprando, motivados pelo 
beneficio e caracteristicas de seus 
produtos. 

45 90 5 10 50 100 

A empresa realiza contatos de pos vendas 
aos clientes. 34 68 16 32 50 100 

A empresa responde rapidamente a 
reclamacoes e substi tutes de produtos 
com defeitos, caso o cliente apresente 
descontentamento. 

47 94 3 6 50 100 

A empresa realiza pesquisa de satisfacao 
de seus clientes. 33 66 17 34 50 100 

A empresa continuamente busca 
melhorar a venda de produtos em 
aspectos de apresentagao e qualidade. 

48 96 2 4 50 100 

Os funcionarios da empresa empenham-
se na realizacao de suas tarefas, pois 
sabem que sao recompensados com o 
aumento de seus rendimentos quando a 
empresa apresenta resultados positivos. 

36 72 14 28 50 100 

Percebe-se que as atividades 
desenvolvidas na empresa sao realizadas 
com presteza e atencao por todos os 
colaboradores. 

41 82 9 18 50 100 

Existe reunioes na empresa visando a 
melhoria no desempenho profissional dos 
colaboradores. 

11 22 39 78 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Na tabela 17, segundo os entrevistados os resultados foram bastantes altos e preocupantes 

na parte de gerenciamento, detectando bastantes falhas. No que se refere a parte 

informatizada e eletronica os numeros foram bastante alarmantes. Como percebe-se, 96% 
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responderam que nao fazem relatorios informatizados e 94% nao utilizam planilhas 

eletronicas, e se esses relatorios nao sao feitos a empresa nao tera como tomar alguma 

decisao. E que 50% responderam que fazem relatorios manualmente e 50% nao. Dai pode-

se perceber uma grande falha por parte dos gestores. 

Outro dado e que 46% agem com intuicao e 54% nao. De acordo com a literatura deve ser 

feito um planejamento antes de tomar alguma decisao para que a organizacao nao venha a 

se complicar futuramente. Quando e feito um planejamento, os resultados sao obtidos de 

maneira mais facil e clara, alcancando o objetivo desejado. No que diz respeito a ideias e 

influencias dos cliente, verifica-se que 74% dos entrevistados responderam que sim e 26% 

que nao. Aqui pode ser percebido que e interessante pegar algumas ideias, mas tambem 

nao se pode pegar tudo que eles falam. Ja 50% falaram que pega ideias e influencias dos 

funcionarios, e outros 50 que nao. 

Quando perguntado se a empresa tern banco de dados 8% responderam que sim, ja 92% 

que nao, um indice bastante alto. No aspecto se as informagoes gerenciais expressam a 

realidade da empresa 68% responderam que sim e 32% que nao. Pode-se perceber que 

existe uma inconsistencia na resposta dos entrevistados, ja que 68% afirmam que as 

informagoes gerenciais tentam expressar a realidade do empreendimento, como justificar 

que apenas 4% utilizam relatorios gerenciais informatizados? Ja em consulta a internet, 92% 

nao fazem uso de internet, enquanto que 8% fazem. 

Tabela 17 - Recursos Utilizados para dar Suporte as Decisoes no Gerenciamento dos Negdcios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assertivas Sim % Nao % Total Total % 

Intuicao do gestor 23 46 27 54 50 100 

Ideias e influencias dos clientes 37 74 13 26 50 100 

Ideias e influencias dos funcionarios 25 50 25 50 50 100 

Planilhas eletronicas 3 6 47 94 50 100 

Consultas a internet. 4 8 46 92 50 100 

Relatorios gerenciais preparados manualmente 25 50 25 50 50 100 

As informagoes gerenciais tentam expressar a 
realidade do empreendimento. 

34 68 16 32 50 100 

Relatorios gerenciais informatizados. 2 4 48 96 50 100 

Banco de dados da empresa. 4 8 46 92 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 
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4 C o n s i d e r a c o e s Finais 

Esta pesquisa teve como objetivo observar quais as praticas gerenciais estao sendo 

utilizada para tomada de decisao pelos gestores do setor textil da cidade de Sao Bento-PB. 

Os resultados obtidos confirmam a necessidade de ferramentas que ajudem no processo 

gerencial para a tomada de decisao nas organizacoes. Talvez o uso ou o nao uso dessas 

praticas podera esta ligado a falta de informaeao e conhecimento dos gestores. 

Os resultados evidenciam que as empresas utilizam algum tipo de praticas, porem, nao 

fazem o uso de maneira adequada. Alguns apresentam indices preocupantes, porem, em 

outros os indices foram satisfatorios. 

Em alguns casos foi percebido que as empresas buscam melhorar em aguns aspectos, para 

que a mesma der continuidade no mercado. Como, a falta de interacao dos colaboradores e 

gestores comprometendo o crescimento da empresa. Outra situacao, e que os gestores 

estao bastante preocupados com a paresentaeao e a qualidade de seus produtos, pois se 

sabe que esse indice tern que ser destacado, porque se apresentar alguma falha nesse 

aspecto a empresa nao ira competir de igual com os concorrentes. 

E possivel observar, que os gestores da cidade de Sao Bento-PB, faz pouco uso dos 

recursos informatizado, sem perceber qe essas inovacoes poderia dar suporte para a 

tomada de decisao. Essas empresas entrevistadas ja exercem as atividades a muito tempo, 

e facil observar que as praticas aplicadas por eles de alguma forma esta trazendo resultado 

para as organizacoes. 

Um indice bastante alarmante, foi a respeito do controle de caixa, denotando que sao muitos 

os gestores que nao fazem esse controle, podendo trazer para a empresa resultados 

negativos, pois o mesmo nao sabe dos resultados obtidos e nao consegue avaliar a folga 

financeira se ela existir na empresa, por nao ter o controle desse indicador. 

Ja o controle de estoque tambem apresentou um alto indice, pois os gestores que nao o 

fazem pode trazer consequencias ruins para a empresa. De acordo com o estudado, e 

interessante evitar quantidades excessivas de estoque, porem, baixos niveis de estoque 
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tambem podem trazer riscos as empresas. E necessario uma verificaeao constante para que 

a empresa nem o cliente se prejudiquem. 

Em algumas respostas, os entrevistados foram pouco claros quando questionados sobre 

assuntos interligados gerando contradigoes. Dai, pode-se perceber o pouco conhecimento 

dos gestores em relacao a alguns assuntos e ate mesmo em algumas praticas. 

Percebe-se entao que no atual contexto, os gestores utilizam praticas gerenciais. Todavia 

essa utilizacao nao e sistematica, ja que fazem uso de maneira aleatoria, principalmente 

agindo de intuigao. Acrescenta-se ainda que talvez o motivo que reflete essa realidade seja 

a falta de conhecimento que inevitalvemente contribui ao setor em estudo, que a partir 

desse diagnostico identifica que podera oferecer subsidios a melhoria no gerenciamento das 

atividades desse importante setor. 
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APENDICE 
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Universidade Federal da Parafba 

Centro de Ciencias Juridicas e Sociais 

Unidade Academiea de Ciencias Contabeis 

Coordenacao do Curso de Ciencias Contabeis 

Pesquisador-orientando: Alunos da disciplina de Contabilidade Gerencial 

Orientador: MSc. Jose Ribamar Marques de Carvalho 

Pesquisa: PRATICAS DE GERENCIAMENTO: ESTUDO EM EMPRESAS DE INDUSTRIAS TEXTIL NA 
CIDADE DE SAO BENTO - PB. 

I-CARACTERIZACAO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
01. Qual e o seu cargo/funcao na empresa? 

03. Qual o seu grau de instrucao? 

[ ] Nivel Medio Completo 

[ ] Nivel Superior Completo 

[ ] Nivel Medio Incompleto 

[ ] Nivel Superior Incompleto 

[ ] Pos Graduacao 

[ ] Outros (especificar): 

II-CARACTERIZACAO DA EMPRESA: 

04. Natureza Juridica 

[ ] Empresario (Individual) 

[ ] Sociedade Empresarial Limitada 

[ ] Sociedade anonima fechada 

[ ] Sociedade anonima aberta 

[ ] Outra (especificar): 

05. Regime de Tributacao 

[ ] Simples Nacional 

[ ] Lucro Presumido 

[ ] Lucro Real 

[ ] Lucro Arbitrado 

06. Ha quanto tempo a empresa exerce as atividades? ano (s) 

07. Qual o numero de funcionarios da empresa? 

02. Qual o seu tempo de experiencia no setor? ano (s). 

I l l - ASPECTOS RELATIVOS AS CARACTERISTICAS DAS PRATICAS GERENCIAIS DA EMPRESA 

08. A empresa faz comparacoes em relacao ao que foi planejado e executado? 

[ ] Sim [ ] Nao 
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09. A empresa faz comparacoes entre o seu desempenho e o desempenho de outras organizacoes de caracteristicas similares? 
[ ] Sim [ ] Nao 

10. Marque com umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X as opcoes abaixo em relacao as praticas de gerenciamento utilizadas por sua empresa. 

Controles de Gestao Sim Nao 

Controle de contas a pagar 

Controle de contas a receber 

Controle de caixa 

Controle de vendas 

Controle de estoques 

Evolueao do numero de vendas 

Conhecimento das potencialidades e fraquezas dos concorrentes 

Previsao de vendas e previsao de despesas 

Observacao dos prazos de vendas 

Bom conhecimento do mercado onde atua 

Aproveitamento das oportunidades de negocios 

Empresario com persistencia ou perseverancia 

Reinvestimentos dos lucros na propria empresa 

Uso de capital proprio 

Criatividade do empresario 

Boa estrategia de vendas 

Capacidade de lideranca do empresario 

Capacidade do empresario para assumir riscos 

11. Nas afirmativas que seguem indique sua opiniao assinalando com um X a opcao que a empresa mais se identifica. 

Assertivas Sim Nao 

Os pianos descritos e elaborados pela administracao direcionam as atividades desenvolvidas pela 

empresa 

A empresa oferece seus produtos de modo diferente e melhor que os concorrentes. 

A empresa observa as mudancas que ocorre no estilo de vida de seus clientes e observa as 

mudancas mercadologicas de oferta de seus produtos. 

A empresa sabe por que seus clientes estao comprando, motivados pelo beneficio e caracteristicas 

de seus produtos. 

A empresa realiza contatos de p6s vendas aos clientes. 

A empresa responde rapidamente a reelamacoes e substitutes de produtos com defeitos, caso o 

cliente apresente descontentamento. 

A empresa realiza pesquisa de satisfacao de seus clientes. 

A empresa continuamente busca melhorar a venda de produtos em aspectos de apresentacao e 

qualidade. 

Os funcionarios da empresa empenham-se na realizacao de suas tarefas, pois sabem que sao 

recompensados com o aumento de seus rendimentos quando a empresa apresenta resultados 

positivos. 
Percebe-se que as atividades desenvolvidas na empresa sao realizadas com presteza e atencao por 

todos os colaboradores. 

Existe reunioes na empresa visando a melhoria no desempenho profissional dos colaboradores. 
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12. Marque com umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X as opcoes abaixo (Sim ou Nao) em relacao aos recursos utilizados para dar suporte as decisoes no 
gerenciamento dos negocios em sua empresa. 

Controles de Gestao Sim Nao 

Intuicao do gestor 

Ideias e influencias dos clientes 

Ideias e influencias dos funcionarios 

Planilhas eletronicas 

Consultas a internet. 

Relatorios gerenciais preparados manualmente 

As informacoes gerenciais tentam expressar a realidade do 

empreendimento. 

Relat6rios gerenciais informatizados. 

Banco de dados da empresa. 


