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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por objetivo verificar quais as praticas gerenciais utilizadas pelas micro e 
pequenas empresas do setor de confeccoes da cidade de Sousa/PB. Trata-se de uma 
pesquisa bibliografica e de campo, de carater descritivo exploratorio realizado em 45 
empresas varejistas da referida cidade por meio de questionario semi-estruturado de um 
total de 165. Os resultados apontam de uma maneira geral que as empresas varejistas da 
cidade de Sousa/PB fazem uso de praticas gerenciais, no entanto, isso ocorre de forma 
desordenada e de maneira informal sem definir um piano estruturado e consistente capaz de 
amenizar os gargalos existentes no processo de decisao, bem como as mutacoes 
constantes nos cenarios em que se encontram inseridas. Entende-se que isso pode ocorrer 
pelo fato dos gestores nao possuirem, pelo menos, um nivel de conhecimento acerca do 
assunto, fato que pode esta prejudicando as decisoes que sao executadas. Desse modo, 
sugere-se que tais gestores possam fazer o uso de tecnicas de gerenciamento de forma 
consciente, ordenada e estruturada conforme o que preceitua a literatura especifica. Por fim, 
entende-se que as praticas utilizadas pelos gestores das empresas pesquisadas ainda estao 
sendo uteis e eficazes segundo a visao dos gestores, todavia, faz-se necessario um esforco 
gerencial maior em busca de novas tecnicas na tentativa de maximizar riquezas e 
supostamente a ininterrupcao do empreendimento. 

Palavras-chaves: Micro e Pequenas Empresas. Praticas Gerenciais. Setor de Confeccoes. 
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A B S T R A C T 

This scientific study is focused in check wich the management practices used by micro and 
small enterprises of the clothing sector of the city of Sousa/PB. It is a bibliographic and field 
search, who was made by the exploratory descriptive way done in 45 retail companies of the 
city by means of a semi-structured in a total of 165. The results indicates in a general way 
that the retailers in the city of Sousa/PB make use of management practices, however, this 
occurs in a particular manner and in an informal way without a plan structure is consistently 
able to diminish the existing process gargles decision, and the changes contained in the 
scenarios in which they are inserted. It is understood that this can occur because managers 
do not have, at least, one level of knowledge about the subject, which may be damaging 
decisions are implemented. In this manner, it is suggested that such managers can make 
use of management techniques consciously, orderly and structured in conformity the 
precepts of the literature. Finally, it is understood that the practices used by managers of the 
companies surveyed are still useful and effective in the view of managers, however, it is one 
necessitated the greater managerial effort in search of new techniques in an attempt 
minimize wealth and supposedly not stop of the enterprise. 

Keywords: Micro and small enterprises. Management practices. Clothing sector. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I N T R O D U C A O 

As mudancas resultantes da globalizagao fizeram com que os gestores, empresas e demais 

envolvidos no processo de gestao empresarial comecassem a rever suas praticas de 

gerenciamento na tentativa de contribuir para a melhoria do desempenho e a continuidade 

do empreendimento. 

Por conseguinte, a utilizacao de praticas gerenciais dentro do processo de gestao pode ser 

eficaz, bem como, fundamental para subsidiar as decisoes a serem tomadas pelos gestores 

na busca de vantagem competitiva. 

Nessa perspectiva, SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at (2002, p.24), afirmam que o empresario necessita de 

informacoes para a tomada de decisoes e a Contabilidade oferece dados formais, cientificos 

e universais, que perm item atender a essa necessidade. 

Desse modo, e dada a sua importancia no contexto das organizacSes, entende-se que a 

utilizacao de praticas de gerenciamento empresarial pode contribuir para o 

acompanhamento e aperfeigoamento das decisoes a serem tomadas pelos gestores, como 

tambem, com vistas a contribuir para a adogao de medidas capazes de monitorar o 

desempenho das atividades empresariais subsidiando assim, o processo de decisao. 

Referenciando Silva et al (2002, p.24) a decisao de investir, de reduzir custos, de modificar 

uma linha de produtos, ou de praticar outros atos gerenciais deve se basear em dados 

tecnicos extraidos dos registros contabeis, sob pena de se por em risco o patrimonio da 

empresa. 

Dessa forma, fica evidente que a Contabilidade Gerencial por meio das praticas gerenciais 

tenta auxiliar e direcionar o conhecimento necessario a serem aplicados por cada gestor na 

tomada de decisao. 

Dentro dessa contextualizacao e a partir da importancia desse assunto o objetivo principal 

desse estudo concentra-se em verificar quais as praticas gerenciais utilizadas pelas 

empresas do setor varejista de confeccoes da cidade de Sousa, PB. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Delimitacao d o T e m a e Problematica 

A mudanca decorrente do mundo globalizado requer que os gestores de Pequenas e 

Medias Empresas disponham de ferramentas gerenciais como tecnicas estrategias de 

gestao. 

Desse modo, o presente tema se delimita, na avaiiacao das praticas gerenciais utilizadas 

nas empresas do comercio varejista de confecgao da Cidade de Sousa-PB, procurando 

demonstrar como os gerentes ou administradores das Micro e Pequenas Empresas se 

reportam a utilizacao de praticas de gerenciamento como ferramenta de gestao. 

Assim, o estudo concentra-se na cidade de Sousa, Paralba, devido ao entendimento de que 

por ser uma cidade Polo do Sertao Paraibano e ainda por dispor de um comercio varejista 

de confeccoes de grande importancia para o desenvolvimento economico da cidade. Nesse 

sentido, entende-se que esse consiste em um segmento que pode ser explorado (em 

relacao a pesquisa empirica), sob o prisma de realizar um diagnostico do setor, na tentativa 

de tragar estrategias empresariais que possam contribuir para melhorias das praticas de 

gestao utilizadas, visando assim, garantir a continuidade de tais empresas e 

consequentemente da economia local. 

Dadas essas argumentacoes ficou definido o seguinte problema de pesquisa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais as 

praticas gerenciais utilizadas pelas empresas do setor varejista de confecgoes da 

cidade de Sousa, PB? 

1.2 Just i f icat iva 

Entende-se que os empresarios, em especial os gestores das micro e pequenas empresas 

(MPEs), por motivos principalmente relacionados ao baixo grau de instrucao, acabam 

deixando de dar importancia as informagoes contabeis e consequentemente a adogao de 

tecnicas gerenciais capazes de subsidiar suas decisoes empresariais, uma vez que ao 

empresario cabe a tarefa de controlar o patrimonio e gerenciamento de seus negocios, no 

intuito de fornecer suporte para cumprimento da funcao social da empresa e assim, a 

continuidade de suas atividades. 
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Acrescente-se ainda que o segmento MPE's exerca forte influencia na economia do pais. 

Todavia, as atividades dessas organizagoes estao sendo encerradas cada vez mais cedo, 

de acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007). 

Compreendendo a importancia das MPE's dentro da atual conjuntura local surgiu o interesse 

de procurar identificar as praticas gerenciais utilizadas pelos gestores das Micro e Pequenas 

Empresas da Cidade de Sousa/PB, tentando tragar um diagnostico do setor, como maneira 

de contribuir para a melhoria dessas organizacoes. 

Assim sendo, o presente estudo contribuira para o desenvolvimento de praticas gerenciais 

necessarias para a tomada de decisao, bem como, e notorio que a utilizacao dessas 

praticas permite acompanhar e aperfeigoar o processo decisorio, na tentativa de que o 

desempenho empresarial seja o mais satisfatorio posslvel. Todavia, contata-se que existe 

uma carencia de estudos nesse segmento do sertao paraibano, fato que justifica a 

consecucao dessa pesquisa. 

Por conseguinte, o tema em estudo tern sido abordado por pesquisadores o que evidencia a 

relevancia de pesquisa nessa area, como tambem as contribuigoes advindas para o 

enriquecimento da pesquisa e ensino da Contabilidade Gerencial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objet ivos 

Fachin (2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEUREN, 2006), expoe que os objetivos representam o fim que o 

trabalho monografico se propoe atingir, visando obter uma resposta ao problema formulado. 

Em outras palavras, os objetivos indicam o resultado que se pretende atingir ao final da 

pesquisa. Normalmente, constituem-se em agoes propostas para responder a questao que 

representa o problema. 

Para se ter um bom cumprimento do objetivo maior, e preciso fazer o uso de objetivos 

auxiliares que em seu conjunto deem forma e sentido ao objetivo geral, estes, sao 

chamados de objetivos especificos, ou seja, caminho que levem ao objetivo principal da 

pesquisa. 

Desse modo, Beuren (2006, p. 65), afirma que "os objetivos especificos devem descrever 

agoes pormenorizadas, aspectos especificos para alcangar o objetivo geral estabelecido". 
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Logo, a partir da delimitacao do tema e da problematica foi possivel enunciar os objetivos a 

seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar quais as praticas gerenciais utilizadas pelas Micro e Pequenas Empresas do 

comercio varejista de confeccoes da cidade de Sousa/PB. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Caracterizar os entrevistados e as empresas do setor em estudo. 

• Analisar as caracteristicas relacionadas as praticas gerenciais utilizadas pelas 

empresas do comercio varejista de confeccoes. 

• Discutir as relacoes existentes, entre as variaveis relacionadas as praticas de 

gerenciamento do setor em estudo. 



2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 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 

2.1 Q u a n t o a abordagem d o p r o b l e m a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Pesquisa Qualitativa 

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

qualitativa e quantitativa ja que visa analisar e identificar quais as praticas de gerenciamento 

sao utilizadas pelas micro e pequenas empresas do comercio de confeccoes 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. 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa nao busca correlacionar o entendimento das variaveis 

em estudo segundo o entendimento dos sujeitos pesquisados. 

2.1,2 Pesquisa Quantitativa 

Para analisar os dados encontrados, 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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A pesquisa tambem se caracteriza como descritiva que segundo Gil (1999), tern como 

objetivo primordial a descricao das caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno 

ou estabelecimento entre variaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Pesquisa Exploratdria 

Considerando a necessidade e compreender o problema, o estudo tambem se caracteriza 

como exploratoria. 

Segundo Gil (1999), a pesquisa exploratoria busca envolver levantamento bibliografico e 

entrevista com pessoas que tern ou tiveram experiencias praticas com o problema 

pesquisado e analise de exemplo que estimulam a compreensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Delimitacao do Setor E s t u d a d o 

A pesquisa foi realizada no comercio varejista de confeccao da cidade de Sousa/PB. O porte 

das empresas foi definido de acordo com a metodologia do SEBRAE que adota o criterio de 

numeros de empregados para classificar as empresas. A Populagao em estudo foi formada 

por 165 empresas do comercio varejistas da cidade de Sousa/PB de acordo com o Cadastro 

do Contribuinte dos Impostos Sobre Mercadorias e Servigos (CCIMS) segundo a Coletoria 

Estadual de Sousa. No entanto, a pesquisa foi realizada com uma amostra aleatoria de 45 

empresas. 

2.5 Instrumentos de Coleta de d a d o s 

O instrumento de coleta de dados utilizado para a presente pesquisa foi um questionario, 

semi-estruturado com questoes objetivas, fundamentados segundo o estudo de Carvalho et 

al (2007). 



3 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 M i c r o e P e q u e n a s E m p r e s a s 

De acordo com LaurentinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at (2008), a CF/88 prevendo que MPE's poderiam sofrer 

dificuldades assegurou-lhes beneficios com a crtacao da Lei Complementar Federal n° 

123/06, a "Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas". 

Os autores ainda afirmam que a Lei Complementar - LC n° 123/06, elucidou e instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte objetivando fortalecer 

as MPE's, atraves de tratamento diferenciado, possibilitando as empresas manter-se na 

legalidade, com suas obrigagSes em dia perante o Fisco, resultando na diminuicao da carga 

tributaria para estas, e consequentemente instituindo o chamado Simples Nacional, o qual 

simplificou a arrecadacao de impostos e diminuiu a carga tributaria sobre os pequenos 

empresarios. 

Por consegutnte, o Art. 1° da LC n° 123/06 estabeleceu normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as microempresas e empresas de 

pequeno porte no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios [...]. 

Assim sendo, o Art.3° da Lei Complementar, considera microempresas ou empresas de 

pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario a que se refere 

0 art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro 

de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde 

que: 

1 - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira, 

em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e 

quatrocentos mil reais). 
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Conforme dispositivo legal, o enquadramento das empresas em Micro ou Pequenas 

depende de sua receita bruta. Esta receita bruta advem da venda de bens e servicos da 

operacao da propria empresa, de empresa alheia, excluindo-se as vendas canceladas e os 

descontos incondicionais concedidos (art. 3°, §1° da LC n° 123/06). 

De acordo com o SEBRAE (2007, p.11) o criterio de classificacao de porte das empresas se 

da segundo o numero de empregados da empresa, sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 
Classificacao das empresas pelo porte segundo metodologia adotada pelo SEBRAE 

Porte Industria Comercio e Servico 

ME Ate 19 Empregados Ate 09 Empregados 

PE De 20 a 99 Empregados De 10 a 49 Empregados 

Fonte: SEBRAE, 2007. 

O Estatuto da Micro e Empresa de Pequeno Porte regula de forma legal as microempresas 

e empresas de pequeno porte observando a necessidade de maior protecao e amparo por 

parte do Estado, assim, houve a sensibilizacao na busca por uma normativa propria que 

respondesse melhor as questoes proprias destas empresas. 

Segundo Pongeluppe e Batafha (2001), o enquadramento de instituicoes no conceito de 

Micro e Pequena Empresa dependem de criterios operacionais ou financeiros relacionados 

a cada industria. Para esses autores, o termo "pequenas empresas" nao possui na literatura, 

apesar de bastante difundido, uma definicao precisa e uniforme, sendo necessario 

estabelecer criterios quantitativos e qualitativos para melhor defini-lo. Algumas 

peculiaridades sao destacadas no estudo dessas empresas: 

• Usam trabalho prbprio ou de familiares; 
• A admirtistraeao nao possui um sistema de informacao especializado; 
• Os dirigentes, apenas uma ou duas pessoas, estao envolvidos em todas 

as decisoes da empresa; 
• Falta de tempo por parte dos administradores de elaborar um piano de 

metas; 
• Nao fazem parte de grupos financeiros ou econdmicos; 
« Nao produzem em grandes escalas; 
• Tern organizacoes rudimentares; 
• Utilizam mao-de-obra liberada do meio rural; 
• Sao formadoras de mao-de-obra especializada e futuros empresarios; 
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• Prevalecem relacoes informais entre os proprietaries e os empregados, 
os clientes, os fornecedores e a propria comunidade; 

• Encontram dificuldades em obter creditos, mesmo em curto prazo; 
• Falta do poder de barganha nas negociacoes de compra e venda; 
• Dependem de mercados consumidores e fornecedores de insumos 

proximos; 
• Nao exigem mao-de-obra muito especializada, devido a utilizacao de 

equipamentos pouco complexos; 
• Menor dependencia das fontes extemas de tecnoiogia; 
• Completam atividades industrials mais complexas; 
• Contribuem para desconcentracao industrial por produzirem e 

distribufrem bens e servicos. 

Mediante ao exposto, percebe-se que as micro empresas sao caracterizadas como 

organizagdes familiares, rudimentares, nao produzem em grande escala, porem, sao 

bastantes significativas na economia uma vez que agregam um numero significativos de 

empregados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Consti tuigao da E m p r e s a 

De acordo com as regras apresentadas pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, houve 

uma grande modtficagao em relagao as necessidades especificas para a abertura de tais 

empresas, conforme: 

"O tratamento juridico simplificado e favorecido, estabelecido nesta Lei, 
visa facilitar a constituigao e o funcionamento da microempresa e da 
empresa de pequeno porte de modo a assegurar o fortalecimento de sua 
participagao no processo de desenvolvimento economico e social" (Art. 1° -
Paragrafo unico). 

Tais exigencias foram bastante abrandadas, sendo estabelecida a exigencia do ato 

constitutive simples contando de uma declaracao do titular da empresa caso este seja o 

proprietario unico, ou tambem, de todos os socios, caso seja esta uma sociedade comercial, 

industrial ou prestadora de servigos. 

Para a LC 123/06, art. 3°, incisos I e II, as caracteristicas sociais especificas das pequenas 

e microempresas nao e permitida a constituigao das mesmas por pessoas fisicas residentes 

no exterior ou ainda por uma pessoa juridica, bem como, nao pode ser constituida uma 

pequena empresa em casos especificos societarios como no caso de um dos socios ser 



25 

tambem socio de outra empresa ou proprietary desta, sendo somente excetuado caso a 

porcentagem participativa deste nao seja maior que dez por cento. 

Por conseguinte, o art. 5°, da LC123/06 declara para arquivamento dos atos constitutivos 

que a empresa se trata de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Ainda de 

acordo com o inciso I do art. 6°, exigido uma declaracao do titular ou administrador firmada 

sob as penas da lei, de que nao existe nenhuma outra forma de barreira ou impedimento por 

parte de processo criminal condenatorio para cumprimento de qualquer uma das atividades 

comercial ou administrativa. 

Tais declaracoes sao simples e nao existe mais a obrigatoriedade para que estas sejam 

subscritas por algum advogado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Perda dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Status d a s Micro e P e q u e n a s E m p r e s a s 

A Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) - no caput do art. 179, 

elucida que: 

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

A Lei 9841/99 que institui o Estatuto Nacional da Micro e Empresa de Pequeno Porte, sob 

pena de desvios da funcao legal, diz que a empresa inicialmente micro ou pequena nao 

podera ser enquadrada definitivamente. Assim, caso a receita bruta seja diferenciada, ou 

seja, maior da especificada como a maxima para classificacao por dois anos seguidos, ou 

ainda caso isto ocorra altemadamente em tres anos por um periodo de cinco anos, as 

microempresas passarao a pequena empresa e as pequenas deixarao tal conceito para 

serem consideradas como empresas comuns. 

Pongeluppe e Batalha (2001) destacam que as micro e pequenas empresas duram em 

cerca de cinco anos tendo como principal razao a falta de capacidade de usar as praticas de 

administracao existentes. Nao somente pelo desconhecimento, mas pela falta de capital de 
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giro, pobre selecao do mercado de atuacao, dificuldades em enfrentar as rapidas mudancas 

das condicoes de mercado e o uso inadequado das praticas administrativas. 

Os supracitados autores referem aiguns pontos identificados como responsaveis pelo 

insucesso na aquisicao, manutencao ou aplicacao destas habilidades administrativas: 

"Falta de abordagem clara nas definicdes das habilidades; Falta de 
conhecimento para prosperar; Falta de consciencia para as necessidades 
particulares ao inves da massificacSo das teorias; Falta de identificaclo 
das necessidades ou problemas das areas; Falta de informacao critica 
sobre o desempenho dos impactos; Falta de consciencia das fontes de 
informacao; Tempo limitado para treinamento; Recursos financeiros 
limitados para contratar profissionais, Falta e filosofia de aprendizado 
continuo" (p.03). 

Desse modo, a grande instabilidade do mercado faz com que as empresas procurem 

cumprir sua meta evolutiva ampliando sua receita, seu volume de vendas e sua area de 

atuacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 A s P e q u e n a s E m p r e s a s n o Cenar io E c o n d m i c o Mundial 

Segundo Lethbridge (1997), as nacoes desenvolvidas, com economia solida e distribuicao 

de renda mais equilibrada, sao o resultado de politicas de apoio as micro e pequenas 

empresas adotadas ha mais de trinta anos. No Japao, segunda potencia economica 

mundial, que hoje lidera a corrida tecnologica industrial, em 1947, criou-se uma serie de 

medidas de apoio, entre as quais se destacam as financeiras e de credito para 

financiamento de projetos de longo prazo. 

Na Italia a politica de apoio as micro e pequenas empresas deu-se init io em 1950, e hoje se 

verifica que cerca de 70% do PIB vem das pequenas empresas, que realizam ainda em 

torno de 18% das exportacoes e representam cerca de 25% do total de empresas na Europa 

(LETHBRIDGE,1997). 

O supracitado autor acrescenta que a Alemanha, terceira forca economica mundial, parte de 

seu sucesso e resultante dos empreendimentos de pequeno porte. Apesar de o apoio 

alemao ao setor ser recente, a partir de 1970, existe hoje um elevado numero de programas 

disponiveis para os pequenos empresarios. O que torna o projeto alemao diferenciado e o 
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fato de o pais ter um piano de pesquisa e tecnologia especifico para esse segmento, 

destinando de 25% a 30% dos gastos federals as pequenas e medias empresas. Nos Tig res 

Asiaticos, com destaque para a Coreia, iniciou-se o programa de incentivo ao setor em 

1962, com a criacao da Federacao Coreana da Pequena Empresa. Um dos maiores 

incentivos para essas empresas esta na parte fiscal, por meio de um fundo de reserva 

contra risco de exportacao, em que 2% da receita com as vendas externas sao alocados 

como prejuizo financeiro. 

Dessa forma, percebe-se que as pequenas Empresas sao consideradas como segmento 

vital para a expansao economica dos paises. 

No entendimento de Pongeluppe e Batalha (2001), apesar da falta de incentivo do govemo 

as pequenas e medias empresas sao responsaveis por um grande numero de empregos e 

perspectivas de crescimento em diversos paises, bem como, sao responsaveis por 35% das 

exportagoes da Asia e 26% nos paises desenvolvidos incluindo os Estados Unidos, sendo 

que em alguns paises como Italia, Japao, Coreia do Sul e China isso chega a representar 

mais de 60% das exportagoes nacionais. Deste modo o crescimento das pequenas e 

medias empresas e uma tendencia importante, influenciada e caracterizada pela 

globalizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4 A s P e q u e n a s E m p r e s a s na E c o n o m i a Brasi le i ra 

Albanez e Bonizio (2007) referem que segundo estudo realizado pelo Cadastro Central de 

Empresas [CEMPRE] - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica [IBGE], o numero 

de microempresas no Brasil, entre 1996 e 2002, evoluiu de 2.956.749 para 4.605.607, com 

crescimento acumulado de 55,8%. O numero total de pessoas ocupadas nas 

microempresas passou de 6.878.964 para 9.967.201, com crescimento de 44,9% entre os 

dois anos. Quanto a participacao na massa total de salarios, passou de 7,3%, em 1996, 

para 10,3%, em 2002. 

De acordo com o SEBRAE (2007), as micro e pequenas empresas, representam 99% da 

rede empresarial nacional com as constantes oscilagoes e acrescimo na concorrencia entre 

essas, percebe-se a necessidade de politica especializada de gestao, mostrando que os 

empresarios nao estao preparados para esta mudanga. 
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Assim percebe-se que boa parte das empresas existentes no Brasil se enquadra como 

MPE's, deste modo, sendo responsaveis por grande numero das oportunidades de emprego 

no pais, sendo de suma importancia o estimulo e incentivos a estes Micro e Pequenos 

Empresarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5 A E v o l u c a o d a s P e q u e n a s e Microempresas 

Se nos voltarmos ao nascimento deste nucleo de empresas denominadas de pequena e 

microempresa, encontramos duas formas, de surgimento das mesmas. Por um iado aquelas 

que se originam como empresas propriamente dita, isto e, nas que se pode distinguir 

corretamente uma organizacao e uma estrutura, onde existe uma gestao empresarial 

(proprietario da firma) e o trabalho remunerado (MEDEIROS, 2004). 

Entre 1964 e 1994 diminuiu significativamente tanto o numero de estabelecimentos (11%) 

como a quantidade de trabalhadores empregados na industria (23,3%). Esta evolucao nao 

foi parelha a quantidade de empresas com 5 ou menos empregados, caiu em 4,6% 

enquanto o numero das mais de 50 caiu em 25,6% e similarmente o emprego das primeiras 

caiu em 10,3% enquanto na segunda o fez em 32%. Isto provocou o aumento na 

importancia relativa das pequenas e microempresas, seja considerando seu numero (passo 

de 96,2% a 96,8%) ou a percentagem de trabalhadores empregados (aumentou de 45,6% a 

49,6%) destacando-se entre elas as microempresas (MEDEIROS, 2004). 

3.1.6 A lguns e s t u d o s s o b r e Micro E m p r e s a s no Bras i l 

Nessa secao sao apresentados alguns estudos desenvolvidos no Brasil em relacao as micro 

e pequenas empresas, no qual sao transcorridas informacoes sobre o foco da pesquisa e os 

potenciais resuitados, visando respaldar ainda mais o presente estudo. 

SaleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008) desenvolveram um estudo visando identificar as caracteristicas 

especificas de 32 empreendimentos produtivos que nao sobreviveram na cidade de 

Leopoldina - MG, entre os anos de 2000 e 2005 e os fatores condicionantes da mortalidade 

dessas empresas. Os resuitados obtidos pelos autores apontam para uma taxa de 
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mortalidade muito acima da media do Brasil e de Minas Gerais. Destacaram-se como 

fatores mais importantes para o fechamento das empresas os problemas particulares dos 

socios, a falta de clientes, a crise economica e o ambiente de negocios desfavoravel. 

Porem, os resuitados da pesquisa apontam que esses fatores nao podem ser 

responsabilizados isoladamente por essa mortalidade, visto que a concorrencia muito forte e 

a carga tributaria elevada tambem apresentaram altos indices de respostas. 

Ferreira e Santos (2008) analisaram os fatores contribuintes para a mortalidade precoce de 

micro e pequenas empresas de Sao Paulo, especialmente no que diz respeito ao 

empreendedor, a empresa e ao ambiente externo. O metodo de pesquisa foi explicativo e 

partiu de 16 hipoteses para a mortalidade das MPE's. No estudo foi selecionada uma 

amostra de 100 micro empresarios que constituiram MPE entre os anos de 2003 e 2005 e 

tiveram suas empresas extintas em 2005 e o instrumento para a coleta de dados foi a 

entrevista. Os resuitados apresentados por esses autores buscam avaliar em que medida os 

fatores contribuiram para a extincao das empresas, este trabalho busca contribuir para o 

entendimento da realidade do fendmeno de mortalidade precoce de MPE, apresentando um 

conjunto de conclusoes e recomendacoes gerenciais destinadas a contribuir para a reducao 

das taxas de mortalidade de MPE, que tern funcao importante no desenvolvimento da 

economia no Brasil. 

FernandeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2008) procuraram identificar como ocorre a aprendizagem organizacional 

(AO) em microempresas. Os resuitados mostram que os individuos, na microempresa 

estudada, aprendem pela experiencia e pela interacao, mas passam pelo processo de 

aprendizagem organizacional sem dele ter consciencia clara, em funcao do que e aprendido 

pela via da dimensao tacita do conhecimento, o que corrobora a importancia da 

aprendizagem informal e da aprendizagem incidental. 

Tavares et al (2008) analisaram praticas e atitudes gerenciais propostas pela teoria 

administrativa no processo de decisao, baseando-se no nivel de complexidade e de 

adequacao da gestao ao ambiente de negocio. Esse estudo mostra que as atitudes e 

praticas gerenciais podem contribuir para a exploracao das tecnicas e praticas em favor de 

ganhos de qualidade que reflitam em beneficios diretos aos empresarios, com 

externalidades positivas para a sociedade e para o desempenho da economia regional. 

Araujo e Lucena (2008) apresentam em seu estudo alguns fatores importantes na realizacao 

do controle da gestao do capital de giro de pequenas empresas comerciais. Foram 

analisadas as variaveis caixa, contas a receber e estoques, e como podem auxiliar na 

gestao dos seus recursos financeiros. Identificou-se que as pequenas empresas procuram 
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manter saldos de caixa reduzidos e estoque mfnimo. Concluem ainda informando que uma 

preocupacao para o empreendedor na previsao de caixa sao as mudancas economicas e 

ainda que a modalidade de financiamento de curto prazo e a mais representativa. 

Raifur et al (2009) identificaram as principals caracteristicas de estrutura, financiamento e 

gestao do capital de giro nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) em 76 micro e pequenas 

empresas. Os resuitados apontam que o tempo de permanencia das MPEs no mercado 

implica em maiores oportunidades de geracao de emprego e renda. As vendas dessas 

empresas dependem da concessao de credito, cuja politica situa-se entre 30 e 90 dias. 

Argumentam ainda que a principal fonte espontanea utilizada seja os fornecedores e as nao 

espontaneas sao a antecipacao de recebiveis e os limites bancarios. A forma de pagamento 

mais utilizada e o cartao de credito que, por sua vez, apresenta a menor indice de 

inadimplencia, enquanto que o crediario possui indice significativamente mais elevado. 

Segundo esses autores a competigao exerce influencia na politica de credito e baliza a 

formacao de pregos. Ha elevada insatisfacao com relacao ao custo de emprestimos e as 

maiores barreiras na obtengao dos recursos sao o cadastro em orgaos de protegao ao 

credito e a falta de garantias reais. 

Bavaresco e Gaspareto (2008) investigaram como as informacoes contabeis sao utilizadas 

pelos gestores de micro e pequenas empresas na tomada de decisao, sendo pesquisadas 

as empresas catarinenses fmalistas do Premio Talentos Empreendedores, promovido pelo 

SEBRAE, edicao de 2007. Dentre os resuitados da pesquisa, verificou-se que a maioria 

dessas empresas utiliza instrumentos basicos de controle financeiro, com dados 

provenientes de controles especificos da area financeira, sem integracao com a 

contabilidade; tambem a maioria destas elabora planejamento orgamentario e calculam os 

custos dos produtos ou servigos; porem, na constituigao da empresa, grande parte dos 

respondentes nao realizou estudo do ambiente economico e financeiro em que iriam atuar. 

Observa-se que essas micro e pequenas empresas utilizam instrumentos de gest io simples, 

mas carecem de apoio da contabilidade, que e ainda considerada um provedor de 

informagoes com ca rater prioritariamente burocratico e fiscal. 

Mediante ao exposto, fica evidente a importancia das Micros Empresas no cenario 

economico, visto a diversidades de estudos desenvolvidos nessa area. 
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3.2 Carac te r i zacao d a C o n t a b i l i d a d e Gerenc ia l 

No Brasil, a estabilidade economica do Governo Federal e as constantes mudancas em sua 

conjuntura economica, fizeram com que os gestores buscassem conhecer a organizacao, 

bem como, o ambiente competitivo onde ela opera, a fim de avaliar os reflexos desses 

impactos e interacoes e criar cenarios para uma gestao eficaz, desse modo, os gestores 

buscam desenvolver sistemas de informacoes para tomadas de decisao que garantam a 

sustentacao da atuacao gerencial preconizada (DUARTE, 2007). 

A autora referenciada complementa afirmando que esse advento, expandiu o campo da 

Contabilidade Gerencial resgatando os objetivos da contabilidade que e fornecer aos 

usurarios, independente da natureza, um conjunto basico de informacoes, que a principio 

possa ser utilizado de forma flexivel por todos os tipos de usuarios, cada um com enfase 

diferente neste ou naquele tipo de informacoes. 

De acordo com SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2005), a Contabilidade Gerencial e um processo de 

identificacao, mensuracao, acumulacao, analise, preparagao, interpretacao e comunicacao 

de informacoes passadas, atuais ou futuras necessarias e uteis para auxiliar os gestores no 

planejamento diario e futuro das organizacoes. 

Dessa forma, os administradores utilizam informacoes contabeis para escolher, comunicar e 

implantar estrategias objettvando gerar valor para garantir o sucesso das organizacoes 

(HORNGREN, DATAR e FOSTER, 2004). 

Assim, a Contabilidade Gerencial se preocupa com o fornecimento de informacoes aos 

administradores - ou seja, a individuos no interior de uma organizacao, que dirigem e 

controlam suas operacoes. Assim [...] toda organizacao - pequena e grande - possui 

administradores. Alguem precisa ser responsavel pela elaboracao de pianos, pela 

organizacao de recursos, pela direcao de pessoas, e pelo controle de operacoes. 

(GARRISON, NOREEN e BREWER, 2007, p. 4). 

Nessa perspectiva, a tendencia moderna dos registros e procedimentos contabeis e a de 

facilitar as decisoes dos administradores, passando do aspecto historico ao de planejamento 

e controle, desempenhando duplo papel dentro das funcoes da empresa, ora como 

ferramenta basica da administracao e ora como parte integrante da mesma (CEI, 1999). 
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Por mais, a contabilidade gerencial tern como uma das suas funcoes a caracterizacao mais 

proxima da exatidao possivel da realidade operacional da empresa, possibilitando a esta 

uma tomada estrategica de decisoes com um maior volume possivel de dados confiaveis e 

corretos (FRANCO, 1996). 

Assim sendo, a Contabilidade Gerencial proporciona subsidios a tomada de decisao e a 

criagao de politicas empresariais a partir do planejamento e o controle das fungoes 

organizational^ gerando dados rapidos e prontos para o seu uso, sem perdas de 

produtividade. 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.1 Contabi l idade Gerenc ia l e Contabi l idade F inancei ra 

Contabilidade Gerencial segundo a visao de AtkinsonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2000, p.36) e o processo de 

produzir informacao operacional e financeira para funcionarios e administradores, a partir 

das necessidades informacionais dos individuos internos da empresa. 

Conforme ludicibus (1998), a Contabilidade Gerencial recebe um enfoque especial conferido 

as varias tecnicas e procedimentos contabeis ja conhecidos e tratados na Contabilidade 

Financeira, na Contabilidade de Custos, na Analise Financeira de Balangos. 

Para Ricardino (2005) a contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, esta voltada 

unica e exclusivamente para a administracao da empresa, procurando suprir informagoes 

que se 'encaixem' de maneira variavel e efetiva no modelo decisorio do administrador. 

Em contrapartida, a informacao contabil financeira comunica aos agentes externos as 

consequencias das decisoes e das melhorias dos processos executados por 

administradores e funcionarios. O processo contabil-estrategico esta restrito aos requisitos 

obrigatorios de elaboragao de relatorios por parte das autoridades regulamentadoras 

externas, tais como o Financial Accounting Standards Boards (FASB) e a Securities and 

Exchange Comission (SEC) nos Estados Unidos, assim como pelas agencias 

governamentais de impostos. (PADOVEZE, 1993). 

No entender de Horngren, Sundem e Stratton (2004), a Contabilidade Financeira refere-se a 

informagao contabil desenvolvida para usuarios externos (acionistas, fornecedores, bancos 

e agencias regulatorias governamentais), e uma vertente da Contabilidade Geral, tendo esta 
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nomenclatura em funcao de um dos seus principals propositos: elaborar e fornecer relatorios 

e demonstratives financeiros ao publico externo. 

Ja a Contabilidade Gerencial, deve fornecer informacoes economicas a clientela interna 

(operadores/funcionarios gerentes intermediaries e executivos seniores). Os 

administradores devem usar essa discricao para dispor de sistemas que fornegam 

informacoes que ajudem os funcionarios a tomar boas decisoes, nao apenas sobre seus 

recursos organizacionais (estrategicos fisicos e humanos) (TAVARES, 2000). 

Dessa forma, o processo contabil comegaria a partir da informagao contabil necessaria para 

propositos intemos e, como consequencia trataria das necessidades da clientela externa 

considerando o impacto economico dessas decisoes internas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Contabi l idade Gerencia l c o m o Instrumento de Adminis t racao 

Cabrelli e Ferreira (2007) comentam que a competigao esta cada vez mais acirrada, 

exigindo que empresas se adaptem de forma rapida, assim, a organizacao precisa estar 

preparada para esse novo desafio, uma vez que o sucesso pode durar pouco, a vantagem 

conseguida pode ser dissipada de muito pouco tempo. 

Desse modo, Pizzolato (2004, p. 195), afirma que a contabilidade Gerencial esta voltada 

para a informagao contabil que pode ser util a administragao, de forma adequada para 

assessorar nos processo decisorio. 

As empresas obtem sucesso e prosperam com base na elaboragao de produtos e de 

servigos que os clientes valorizam, embora a informacao gerencial contabil nao possa 

garantir o sucesso desses servigos, seu mau funcionamento resultara em severas 

dificuldades para as empresas. Sistemas de Contabilidade Gerencial efetivos podem criar 

valores consideraveis, fornecendo informagoes precisas a tempo habil sobre as atividades 

requeridas para o sucesso das empresas atuais (PERES, 2000). 

Dessa forma, a informagao gerencial contabil e um instrumento util mediante um ambiente 

empresarial competitivo. 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.3 A Re levanc ia da I n f o r m a c a o Gerenc ia l para o Desenvolv imento d a s 

E m p r e s a s 

O desenvolvimento das economias dos drferentes paises e a alta competitividade requer das 

empresas um avanco no sentido de adaptarem-se as modificacoes vigentes. Sendo a 

contabilidade uma ciencia social, e razoavel supor que ela acompanhe as principals 

necessidades de seus usuarios. Logo, cada transagao inovadora, faz com que esta ciencia 

tenha que se adequar as mais diversas situacoes, em busca de uma solucao cabivel no que 

diz respeito a criterios de reconhecimento, mensuracao e divulgagao (CARVALHOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 

2007). 

Nesse sentido, as informacoes gerenciais desempenham papel importante na tomada de 

decisoes dos gestores, indo ao encontro de vantagens competitivas. 

Desse modo, Laurentino et al (2008, p.50) completam afirmando que: 

"A Contabilidade Gerencial e parte integral no processo de gestao das 
empresas, pois suas informacoes sao elaboradas para que os 
administradores possam otimizar o processo da gestao estrategica, atraves 
do planejamento, organizacao, direcao e acoes a serem tomadas para que 
a organizacao alcance seus objetivos com eficacia e eficiencia. Alem de ser 
uma ferramenta na avaliacao do desempenho da empresa, tambem 
representa uma importante ferramenta para que essas empresas possam 
desenvolver um planejamento ideal, a fim de melhorar os resuitados e o 
andamento desses empreendimentos'". 

Logo, concerto de Sistema de Informagoes Gerenciais (SIG) surge na medida em que se 

tenta de forma relevante consubstanciar o conjunto de informagoes nos relatorios 

periodicos, informagoes que necessitam de julgamentos com seguranga, tendo como 

finalidade atingir metas empresariais (DUARTE, 2007). 

Ainda segundo Duarte (2007), a efetivacao dos resuitados num sistema de gestao, e 

possibilitada atraves de informagoes gerenciais, assim, os gestores se utilizam para o 

processo de planejamento e controle de sua atuagao gerencial preconizada, sobretudo de 

natureza economico-financeira, possuem modelos de decisao, mensuragao e informacao 

em consonancia com o seu tipo de atividade. 

Segundo opiniao de Polloni (1999, p. 15), um sistema de informacoes eficaz, nos moldes 

definidos devera: 
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a) Produzir informacoes realmente necessarias, confiaveis, em tempo habil 
e com custo condizente, atendendo aos requisitos operacionais e 
gerenciais de tomada de decisao a que tais informagoes devem suprir; 

b) Ter por base diretrizes capazes de assegurar a realizacao dos objetivos 
de maneira direta, simples e eficiente; 

c) Integrar-se a estrutura da organizacao e auxiliar na coordenacao entre 
as diferentes unidades organizacionais (departamentos, divisoes, 
diretorias; etc.) por ele intertigadas. 

d) Ter um fluxo de procedimentos (intemos e externos no processamento) 
racional, integrado, rapido e de menor custo possivel; 

e) Contar com dispositivos de controle intemo que garantam a 
contabilidade das informacoes de saida e adequada protecao aos dados 
controlados pelo sistema; 

f) Finalmente, ser simples, seguro e rapido em sua operagao. 

Nesse sentido, as empresas da era da informacao devem combinar as eficiencias e a 

agressividade competitiva do mercado global com a sensibilidade as expectativas dos 

clientes locais (KAPLANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 1997, p.5). 

Dessa forma, percebe-se que as informacoes gerenciais podem dar suporte ao processo de 

modificacao e inovagao das praticas gerenciais das organizacoes, tendo como resultado o 

desenvolvimento e a continuidade das mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 G E S T A O E S T R A T E G I C A 

Atualmente, no mundo dos negocios, que as inovacoes ocorrem a cada momento e novas 

informacoes sao transmitidas, as empresas modernas necessitam da adocao de tecnicas e 

instrumentos capazes de permitir-lhe uma analise permanente do atual cenario mundial, 

politico e economico vigente, como sobressaida para atingir oportunidades mediante a 

concorrencia. 

No entender de Callado et al (2007), a gestao estrategica empresarial, seja no ambiente 

interno ou externo, norteia a tomada de decisao visando a eficacia empresarial e sua 

poslcao competitiva no mercado, bem como, as informacoes direcionam as mudancas e 

aprimoram as previsoes sobre o future 
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Portanto, uma gestao focada em estrategias compreende a etapa de analise conjunta dos 

ambientes externos e internos, objetivando definir diretrizes que assegurem o cumprimento 

da missao da empresa, com vistas a maximizar sua continuidade atraves de seus pianos de 

acao de longo prazo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 O R C A M E N T O 

No entender de Laurentino (2008), a fase de planejamento dos resuitados de uma empresa 

parte da elaboracao de um orcamento, que definira os objetivos que esta pretende atingir e 

possibilitara o futuro controle e mensuracao dos resuitados obtidos. 

O conceito de orcamento empresarial para Padoveze (2003, p. 189): 

"O orcamento pode e deve reunir diversos objetivos empresariais, na busca 
da expressao do piano e controle de resuitados. Portanto, convem ressaltar 
que o piano orcamentario nao e apenas prever o que vai acontecer e seu 
posterior controle. O ponto fundamental e o processo de estabelecer e 
coordenar objetivos para todas as areas da empresa, de forma tal que todos 
trabalhem sinergicamente em busca dos pianos de lucros". 

A tecnica orcamentaria fundamenta-se em previa formulagao de um piano geral de acao a 

empresa, de acordo com os objetivos, as metas e as politicas a curto e a longo prazo, tendo 

como principio a otimizacao no emprego dos recursos fisicos, materials e monetarios 

disponiveis no periodo projetado (OLIVEIRA, 2002). 

Nestes termos, o orcamento como instrumento de tomada de decisao tera, por objetivo 

maximo, apresentar o programa orcamentario, definindo padroes, normas e procedimentos, 

que servirao para regulamentar a organizacao na elaboracao e na execucao das atividades 

da empresa (CATELLI, 2007). 

E atribuicao de cada diretoria, departamento, divisao ou area da empresa desempenhar seu 

papel nas agoes planejadas. E importante estabelecer que todas as agoes sejam, tambem, 

controladas pelo comite de planejamento estrategico e orcamento. 

O planejamento estrategico e orgamento objetivarao definir, previamente, os padroes, 

principios, o processo de elaboracao e os metodos de avaliagao, bem como conhecer as 
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atividades necessarias para que sejam aicancadas as metas estabelecidas. Quanto ao 

controle estrategico visara realizar o acompanhamento permanente em relacao ao 

desempenho dos pianos, das politicas, dos objetivos e das metas fixadas a empresa para o 

periodo orcamentario (FABRETTI, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.2 N e c e s s i d a d e s de uma G e s t a o Estra tegica 

Para BITTENCOURT (2000), desenvolver um piano estrategico explicito e necessario a 

administracao estabelecer elementos de politica financeira da empresa. Estes elementos 

basicos de politica de planejamento estrategico sao: 

1. - O investimento que requer a empresa de novos Ativos. Isto dependera 
das oportunidades de investimento que a empresa eleja implementar e e 
resultado das decisSes do orcamento de capital da empresa. 

2. - O grau de endividamento estrategico que decida utilizar a empresa. 
Isso determinara a quantidade de emprestimos que usara para financiar 
seus investimentos em ativos reais. Esta e a politica de estrutura de capital 
da empresa. 

3. - A quantidade de efetivo que a empresa pensa que sera adequada 
para pagar aos acionistas. Esta e a politica de dividendos da empresa. 

4. - A quantidade de liquidez e de capital de trabalho que requer a 
empresa de forma continua. Esta e a decisao de capital de trabalho Ifquido 
da empresa. 

Como explanado, as decisoes da empresa baseadas nestas quatro areas afetarao de modo 

direto a sua rentabilidade futura, as necessidades de financiamento externo e as 

oportunidades de crescimento. 
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3.4 PRAT ICAS DE G E R E N C I A M E N T O 

3.4.1 S i s tema de I n f o r m a c a o Gerenc ia lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SIG) 

A geracao de informacoes rapidas, precisas e principalmente uteis para o processo de 

tomada de decisao garante uma estruturacao de gestao diferenciada, resultando em 

vantagem competitiva sobre as demais empresas. 

Para Oliveira (2001, p. 40), o Sistema de Informacao Gerencial surgiu nas empresas devido 

ao grande e crescente volume de informagoes que a organizacao possui, o "Sistema de 

Informagao Gerencial (SIG) e o processo de transformagao de dados em informagoes que 

sao utilizados na estrutura decisoria da empresa, proporcionando, ainda, a sustentagao 

administrativa para otimizar os resuitados esperados". 

Desse modo, o sistema de informacao gerencial deve estabelecer processos de 

comunicagao com os elementos necessarios para a tomada de decisoes nos varios pontos 

da empresa dando suporte ao planejamento, controle e organizagao de uma empresa. 

3.4.2 S i s t e m a de Informacao Contabi l 

O sistema de informagao contabil e importante para efetivar a contabilidade e a informagao 

contabil dentro da organizagao, para que a contabilidade seja utilizada em toda sua 

plenitude. 

Para Catelli (2007), o processo de gestao constitui-se num processo decisorio. Decisoes 

requerem informagoes. Os sistemas de informagoes devem apoiar as decisoes dos gestores 

em todas as fases do processo de gestao, que requerem informagoes especificas. 

Albanez e Bonizio (2007, p.5), comentam que: 

As informagoes que devem constar no Sistema de Informacao Contabil sao 
definidas pela alta administragao da empresa num processo interativo de 
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fixacao de objetivos, buscando a otimizagao da utilizacao de informacoes 
existentes nos demais sistemas de informagoes operacionais, integrando e 
adaptando esses sistemas aos modulos do Sistema Integrado de Gestao 
Empresarial - SIGE. 

Desse modo, as informagoes contabeis podem e fazem a diferenga no desenvolvimento e 

crescimento de empresas de Pequeno e/ou Medio Porte visto o mercado competitivo que 

estas se deparam. 

E, ainda, que uma das caracteristicas dessas empresas e a administragao familiar, mas com 

gerenciamento profissional, exercido por pessoas com elevado nivel cultural e com 

treinamento em tecnicas modernas de gestao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 R E L E V A N C I A DO P L A N E J A M E N T O N A S P E Q U E N A S E M I C R O E M P R E S A S 

Dada a possibllidade de que a empresa dedique muito tempo a examinar os diferentes 

palcos que se converterao na base para o piano estrategico da companhia, parece razoavel 

perguntar o que conseguira o processo de planejamento. 

Padoveze (2004) descreve que o piano estrategico mostra explicitamente os vinculos entre 

as propostas de investimento para diferentes atividades operativas da empresa e as opgoes 

de financiamento disponiveis, como oportunidade para que a empresa desenvolva analise e 

compare diferentes opcoes de investimento e de financiamento. 

Do mesmo modo, o supracitado autor acrescenta que o planejamento estrategico deve 

identificar o que pode suceder a empresa para assinalar as agoes que tomara a empresa se 

as coisas atingem um ponto grave em extremo ou de forma mais geral, portanto, um dos 

propositos do planejamento estrategico e evitar surpresas e preparar pianos de 

contingencia. 

Francia (1992) descreve que o piano estrategico impoe uma estrutura unificada para 

conciliar as diferentes metas e objetivos, observando se esses pianos elaborados para 

areas operativas especificas de uma empresa sejam viaveis e consistentes internamente. 



4 A N A L I S E D O SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R E S U L T A D O S 

Este topico mostra os resuitados obtidos pela pesquisa atraves de analise dos dados 

coletados por meio de um questionario com perguntas estruturadas e objetivas, acerca das 

praticas de gerenciamento no comercio de confeccoes nas empresas da cidade de 

Sousa/PB. Inicialmente sao analisadas as caracteristicas dos entrevistados, posteriormente 

a caracterizacao das organizacoes pesquisadas e finalmente as praticas gerenciais 

utilizadas pelos gestores no processo de gestao. 

4.1 Caracterizacao dos Entrevistados 

Nesse item sao descritos as caracteristicas relacionadas aos entrevistados do setor em 

estudo. Inicialmente a tabela 1 evidencia o sexo dos entrevistados, dentre as 45 empresas 

estudadas verificou-se que os entrevistados a maioria sao do sexo feminino, 64,4% 

enquanto que, o sexo masculino 35,6%. 

Tabela 1 - Sexo do Entrevistado 

Sexo Frequencia % % Acumulado 

Masculino 16 35,6% 35,6% 
Feminino 29 64,4% 100% 
Total 45 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

A analise da tabela 2 mostra que das 45 empresas entrevistadas, 51 ,1% exercem a funcao 

de proprietaries, 37,8% se classificam como gerente, 4,4% sao diretores. Apenas 2,2% dos 

respondentes sao classificados como outros, Ja que nao identificou sua funcao. 

Tabela 2 - Cargo do Entrevistado 

Cargo Frequencia % % Acumulado 

Gerente 17 37,8% 37,8% 

Proprietario 23 51,1% 88,9% 

Diretor 2 4,5% 93,4% 

Outros 3 6,6% 100% 

Total 45 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Com relagao ao tempo de experiencia do entrevistado no setor que atua na empresa foi 

constatado que a Tabela 3 que 40,0% atua no ramo de confeccoes a mais de 10 anos e 

apenas 6,7% atuam a menos de 1 ano no mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 - Atuacao e experiencia do entrevistado no setor 

Frequencia % % Acumulado 

Menos de 1 ano 3 6,7% 6,7% 
Entre 1 e 3 anos 10 22,2% 28,9% 
Entre 4 e 10 anos 14 31,1% 60,0% 
Acima de 10 anos 18 40,0% 100% 

Total 45 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Com relacao a variavel do grau de escolaridade dos entrevistados, a pesquisa mostrou 

bastante diversificada, a Tabela 4 evidencia que a maioria das pessoas cursou o ensino 

medio obtendo 57,8%, 11,1% cursaram ensino superior, 8,9% nao concluiram o ensino 

medio. Cerca de 4,4% tern formacao em pos-graduacao ou ainda nao concluiu o ensino 

superior, e 13,4% apresentam outros niveis de escolaridade. 

Tabela 4 - Grau de Instrucao do Entrevistado 

Frequencia % % Acumulado 
Nivel medio completo 26 57,8% 57,8% 

Nfvel superior 5 11,1% 68,9% 

Nivel medio incompleto 4 8,9% 77,8% 

Nfvel superior incompleto 2 4,4% 82,2% 

Pos-graduacao 2 4,4% 86,6% 

Outros 6 13,4% 100% 

Total 45 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

4.2 Caracteristicas das Empresas Pesquisadas 

A Tabela 5 retrata a peculiaridade do setor em relacao a natureza juridica. A grande maioria 

das empresas em estudo, 97,8%, se elassificam como empresas individuals e apenas 2,2%, 

sociedade empresarial limitada. 
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Tabela S -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Natureza Juridica da Empresa 

Frequencia % % Acumulado 
Empresario (Individual) 

44 97,8% 
97,8% 

Sociedade Empresarial Limitada 1 2,2% 100% 
Total 45 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

No tocante ao regime de tributacao, tabela 6 pode-se perceber que a grande maioria 

(91,1%) das empresas pesquisadas esta enquadrada no regime de tributacao simples 

nacional. Esse resultado configura-se dessa forma devido ao fato de que por serem micro 

empresas e devido a simplificacao de procedimentos legais, no que se refere a tributacao, 

obrigacoes acessorias, a maioria dos gestores optam por fazer esse tipo de enquadramento. 

Veja que os resuitados sao consistentes com a natureza juridica. Apenas 2,2% optaram pelo 

regime tributario de Lucro real ou Lucro Presumido. Acrescente-se ainda que 4,5% nao 

responderam qual seu tipo de tributacao. 

Tabela 6 - Regime de Tributacao da Empresa 

Frequencia % % Acumulado 

Simples nacional 41 91,1 91,1% 

Lucro presumido 1 2,2 93,3% 

Lucro real 1 2,2 95,5% 

Naorespondeu 2 4,5 100,00 

Total 45 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Em relacao ao tempo de atividade do empreendimento, verifica-se conforme a tabela 7 que 

33,4% atuam no mercado a mais 10 anos, 24,4% atuam no mercado entre 2 e 5 anos, 

17,8% detem um tempo de atividade entre 6 e 8 anos, apenas 11,1% atuam menos de 1 

ano. Esse resultado supostamente pode esta contribuindo para a adocao de praticas de 

gerenciamento, ja que parte-se do pressuposto que quanto maior for o tempo de experiencia 

maior seja a probabiiidade de tais gestores estarem utilizando essas praticas. 
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Tabela 7 - Tempo de atividade da empresa 

Frequencia % % Acumulado 

Menos de 1 ano 5 11,1% 11,1% 
Entre 2 e 5 anos 11 24,4% 35,5% 
Entre 6 e 8 anos 8 17,8% 53,3% 
Entre 9 e 10 anos 6 13,3% 66,6% 
Mais de 10 anos 15 33,4% 100% 

Total 45 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Ja no que se refere ao numero de funcionarios das empresas, verifica-se que 73,3% 

possuem de 1 a 5 funcionarios e apenas 6,7% tern um numero acima de 5 funcionarios e 

20,0% nao possuem funcionarios. Ou seja, devido a peculiaridade do setor de micro e 

pequenas empresas varejista de confeccoes, a necessidade por um numero reduzido de 

colaboradores e reduzido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 8 - Distribuicao quanto ao numero de funcionarios das empresas 

Frequencia % % Acumulado 

Entre 1 e 5 33 73,3% 73,3% 

Acima de 5 3 6,7% 78,0% 

Nao possui 9 20,0% 100% 

Total 45 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

4.3 Caracter is t icas d a s Prat icas Gerenc ia is Uti l izadas pelas E m p r e s a s 

Quando da analise da tabela 9, relacionada a comparacao empresarial acerca do que se 

planeja e executa, observa-se que 97,8% das empresas se preocupam em fazer 

comparacoes em relacao as atividades que foram planejadas e as que foram executadas, 

denotando que os empresarios acreditam na importancia relevante do planejamento para o 

desenvolvimento e crescimento da empresa, porem, e cabivel acrescentar que esse 

planejamento ocorre de forma desordenada e informal. 
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Tabela 9 - Comparacao entre o que se planeja e se executa 

Frequencia % % Acumulado 
Sim 44 97,8% 97,8% 

Nao 1 2,2% 100% 
Total 45 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Quando questionados se a empresa efetua comparacoes entre o seu desempenho e o 

desempenho de outras organizacoes, a tabela 10 mostra que 55,6% das empresas utilizam 

esse procedimento dentro de suas atividades, como maneira de entender as praticas e o 

desempenho de seus concorrentes, mesmo de maneira informal, observando as agoes de 

tais gestores. Todavia, cerca de 44,4% nao acreditam que seja necessaria essa 

comparacao. Esse tipo de pratica gerencial e explicada por SchmidtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2006, p.23), 

quando dizem que benchmarking significa "buscar na concorrencia, ou mesmo em 

empresas de outra area de atuacao, as melhores praticas em termo de preco, qualidade, 

entrega, servigo, tecnologia e desempenho do produto". Isto e, veja como os melhores 

fazem e busque alcanga-los e ate mesmo supera-los. Nesse sentido, entende-se que tais 

gestores precisam inserir essa tecnica em suas praticas ja que existe um percentual (%) alto 

que nao a utiliza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 10 - Comparacao entre o seu desempenho e o de outras empresas 

Frequencia % % Acumulado 

Sim 25 55,6% 55,6% 

Nao 20 44,4% 100% 

Total 45 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

Na Tabela 11 pode-se observar as praticas de gerenciamento utilizadas para um melhor 

acompanhamento das atividades empresariais nas empresas no setor de confecgoes da 

cidade de Sousa-PB. Verificou-se que 97,8% das empresas possuem um controle de contas 

a pagar, 93,4% fazem o controle de contas a receber, possuem o controle de caixa e tern 

conhecimento do mercado onde atua fazendo com que tenha um bom aproveitamento das 

oportunidades de negocios, 86,7% fazem controle de vendas e 75,6% possuem controle de 

estoque. Observa-se ainda que 95,6% tern capacidade de lideranga e reinveste os lucros na 
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propria empresa, e 75,6% utilizam capital proprio, 82,3% das empresas estudadas utilizam a 

capacidade do empresario para assumir riscos como fator estrategia. Entende-se que 

mesmo nao utilizando sistemas de gerenciamento, conforme o que preceitua a literatura, ha 

uma utilizacao de praticas informais que supostamente estao subsidiando a tomada de 

decisoes empresariais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 11 - Distribuicao das praticas de gerenciamento utilizadas pelas empresas 

Praticas Gerenciais Sim 
% 

NSo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% N.R. % Total 

Controle de contas a pagar 44 97,8% 1 2,2% 0 0 100% 

Controle de contas a receber 43 95,6% 1 2,2% 1 2,2% 100% 

Controle de caixa 42 93,3% 3 6,7% 0 0 100% 

Controle de vendas 39 86,7% 6 13,3% 0 0 100% 

Controle de estoques 34 75,6% 11 24,4% 0 0 100% 

Evoluc§o do volume de vendas 31 68,9% 13 28,9% 1 2,2% 100% 

Conhecimento das potencialidades e fraquezas 
dos concorrentes 

16 35,6% 28 62,2% 1 2,2% 100% 

Previsao de vendas e previsao de despesas 29 64,5% 15 33,3% 1 2,2% 100% 

Observacao dos prazos de vendas 35 77,8% 9 20,0% 1 2,2% 100% 

Conhecimento do mercado onde atua 42 93,3% 3 6,7% 0 0 100% 

Aproveitamento das oportunidades de negocios 41 91,1% 4 8,9% 0 0 100% 

Empresario com persistencia ou perseverancia 44 97,8% 1 2,2% 0 0 100% 

Reinvestimentos dos lucros na propria empresa 43 95,6% 1 2,2% 1 2,2% 100% 

Uso de capital proprio 34 75,6% 10 22,2% 1 2,2% 100% 

Criatividade do empresario 42 93,4% 2 4,4% 1 2,2% 100% 

Estrategia de vendas 42 93,3% 3 6,7% 0 0 100% 

Capacidade de lideranca do empresario 43 95,6% 1 " 2,2% ~~ 1 2,2% 100% 

Capacidade do empresario para assumir riscos 37 82,3% 6 13,3% 2 4,4% 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

A Tabela 12 evidencia quais os recursos utilizados para dar suporte as decisoes 

empresariais do setor de confeccoes, os resuitados apontam que 75,5% utilizam a intuicao 

do gestor, 75,6% utilizam ideias e influencia dos funcionarios, 73,3% utilizam informacoes 

gerenciais, 57,8% utilizam ideias e influencia dos clientes, 55,6% ainda se utilizam de 

relatorios gerenciais preparados manualmente, enquanto que 33,4% utiliza-se de relatdrios 

gerenciais informatizados, 44,4% utilizam tanto o banco de dados da empresa, quanto 

tambem nao o utilizam, 42,3% utilizam consultas a internet, enquanto que, apenas 24,5% 

utilizam planilhas eletrdnicas. Verifica-se uma inconsistencia nas respostas relacionadas as 

seguintes variaveis: como justificar que as informacoes gerenciais tentam expressar a 

realidade do empreendimento, se as empresas nao utilizam relatorios gerenciais 

informatizados e ainda nao dispoem de banco de dados? 
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Tabela 12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Recursos utilizados para suporte nas tomadas de decisdes da empresa 

Recursos Utilizados Sim % Nao % N/R % Total 

Intuicao do gestor 34 75,5% 3 6,7% 8 17,8% 100% 

Ideias e influencias dos clientes 26 57,8% 13 28,9% 6 13,3% 100% 

Ideias e influencias dos funcionarios 34 75,6% 6 13,3% 5 11,1% 100% 

Planilhas eletronicas 11 24,5% 29 64,4% 5 11,1% 100% 

Consultas a internet. 19 42,3% 20 44,4% 6 13,3% 100% 

Relatorios gerenciais preparados 
manualmente 

25 55,6% 14 31,1% 6 13,3% 100% 

As informacoes gerenciais tentam 
expressar a realidade do empreendimento. 

33 73.3% 7 15,6% 5 11,1% 100% 

Relatorios gerenciais informatizados. 15 33,4% 24 53,3% 6 13,3% 100% 

Banco de dados da empresa. 20 44,4% 20 44,4% 5 11,2% 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Mediante ao exposto pelo presente estudo, percebe-se que as empresas varejistas da 

cidade de Sousa/PB constituem-se em micro empresas, deste modo, a literatura pertinente 

demonstra que empresas pequenas estao mais suscetiveis a sofrer fragilidades e 

conseqiientes erros na sua tomada de decisao. 

Por mais, as empresas em estudo sao administradas em sua maioria por profissionais do 

sexo feminino e estas, por sua vez, sao proprietarias que cursaram ate o ensino medio, 

necessitando definir estrategias com vistas a adquirir capacitagao o que supostamente 

podera amenizar as dificuldades do negocio, se essa estrategia for direcionada para esse 

proposito. Por conseguinte, as empresas estudadas atuam no setor varejista da cidade de 

Sousa/PB a mais de 10 anos e se constituem em empresas individuals enquadradas no 

Regime de Tributacao Simples Nacional. 

Percebe-se que as empresas pesquisadas preocupam-se em fazer comparacoes em 

relacao as atividades planejadas e as executadas, bem como desempenham comparacao 

entre seu desempenho e o de outras empresas. 

No que se refere as praticas de gerenciamento utilizadas sao destacados o controle de 

contas a pagar, a receber, controle de caixa e controle de estoque, onde as empresas em 

questao detem um conhecimento do mercado que atuam e os gestores dessas empresas 

desenvolvem sua capacidade de lideranca, reinveste em lucros da empresas a partir do uso 

de seu proprio capital e tern a capacidade de assumir riscos. 

Desse modo, identificou-se que as empresas varejistas da cidade de Sousa/PB fazem uso 

de praticas gerenciais, no entanto, isso ocorre de forma desordenada e de maneira informal 

sem definir um piano estruturado e consistente capaz de amenizar os gargalos existentes no 

processo de decisao e as mutacoes constantes nos cenarios em que se encontram 

inseridas. Isso pode ocorrer pelo fato dos gestores nao possuirem, pelo menos, um nivel de 

conhecimento acerca do assunto, fato que pode esta prejudicando as decisoes que sao 

executadas. 

Desse modo, sugere-se que tais gestores possam fazer o uso de tecnicas de gerenciamento 

de forma consciente, ordenada e estruturada conforme o que preceitua a literatura 

especiftca. 
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Por fim, entende-se que as praticas utilizadas pelos gestores das empresas pesquisadas 

ainda estao sendo uteis e eficazes segundo a visao dos gestores, todavia, faz-se necessario 

um esforco gerencial maior em busca de novas tecnicas na tentativa de maximizar riquezas 

e supostamente a ininterrupcao do empreendimento. 
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amo mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aamszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mmssus i socmts 

CARTA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA APRESENTAQAO 

Sousa, PB, de de 2009. 

Prezado Gestor, 

Apresento a aluna Maria das Dores Lima do Curso de Ciencias Contabeis da 
Universidade Federal de Campina Grande. A mesma precisa de sua colaboracao para 
direcionar e conduzir sua pesquisa que tern como Investigar as praticas de 
gerenciamento empresarial utilizadas pelas empresas do setor de confeccoes da 
cidade de Sousa, PB. 

Dirijo-me, mui respeitosamente, a V.Sa., com intuito de solicitar sua colaboracao, que 
e muito valiosa, tendo em vista que, os dados obtidos de sua empresa servirao e terao a 
finalidade, de cumprir exigencias para a obtencao do titulo de graduacao em Ciencias 
Contabeis. 

As informacoes prestadas neste questionario serao tratadas de maneira confidential. 
Portanto, solicito que as respostas sejam as mais exatas possiveis para que o objetivo 
possa ser alcancado. Ainda garanto que as informacoes so serao apresentadas de forma 
agregada e os dados obtidos de cada organizacao nao serao destacados individualmente. 
Responsabilizamo-nos em divulgar ainda os resuitados na Bilioteca do CCJS/UFCG, 
Campus Sousa, PB. 

Atenciosamente, 

J o s e Ribamar Marques de Carvalho 

Professor da UFCG e Orientador 

Matricula SIAPE: 24204835 
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%8/ 

U n i v e r s i d a d e Federa l dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paraiba 

C e n t r a d e C ienc ias J u r i d i c a s e Soc ia l s 

U n i d a d e A c a d e m i c a de C ienc ias C o n t a b e i s 

C o o r d e n a c a o d o C u r s o d e C ienc ias Contabe is 

Questionario de Pesquisa 

Pesquisador-orientando: Maria das Pores Lima 
Orientador: Msc. Jose Ribamar Marques de Carvalho 

Pesquisa: 

PRATICAS GERENCIAIS UTILIZADAS PELAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR 

DE CONFECgOES DA CIDADE DE SOUSA-PB. 

I- CARACTERIZACAO DO REPRESENTANTE PA EMPRESA: 
01. Sexo 
[ ] Masculino [ ] Feminino 

02. Qual e o seu cargo/funcao na empresa? 

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

04. 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: 
05. Natureza Juridica 
[ ] Empresario (Individual) 
[ ] Sociedade Empresarial Limitada 
[ ] Sociedade anonima fechada 
[ ] Sociedade anonima aberta 
t ] Outra (especificar): 

06. Regime de Tributacao 
I J Simples Nacional 
[ ] Lucro Presumido 
[ ] Lucro Real 
[ ] Lucro Arbitrado 

07. Ha quanto tempo a empresa exerce as atividades? 
[ ] Menos de 1 ano 
[ ] Entre 2 e 5 anos 
[ ] Entre 5 e 8 anos 
[ ] Entre 8 e 10 anos 
[ ] Mais de 10 anos 

08. Qual o numero de funcionarios da empresa? 

Hi - ASPECTOS RELATIVOS AS PRATICAS GERENCIAIS UTILIZADAS PELAS EMPRESAS 
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09, A empresa faz comparacdes em relacao ao que foi planejado e executado? 
[ ] Sim [ ] Nao 

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

11 - Marque com um X as opcoes abaixo em relacao as praticas de gerenciamento utilizadas por sua empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Controles de Gestao Sim Nao 

Controle de contas a pagar 

Controle de contas a receber 

Controle de caixa 

Controle de vendas 

Controle de estoques 

Evolucao do numero de vendas 

Conhecimento das potencialidades e fraquezas dos concorrentes 

Previsao de vendas e previsao de despesas 

Observacao dos prazos de vendas 

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 

Estrategia de vendas 

Capacidade de lideranca do empresario 

Capacidade do empresario para assumir riscos 

12. Marque com um 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 

Intuigao 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. 
Relatorios gerenciais informatizados. 

Banco de dados da empresa. 

Desde ja agradecemos pela sua valiosa contribuicao na realizacao desse estudo. 

Maria das Dores Lima 

e-mail: dorynhalyma@hotmail.com 

(83) 8843-4176 

mailto:dorynhalyma@hotmail.com

