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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse estudo tern por objetivo identificar a percepgao dos microempresarios.optantes do 

simples nacional, do comercio varejista da cidade de Sousa-PB, em relagao aos servicos 

contabeis oferecidos e comparar com a percepcao dos contadores acerca dos servicos 

prestados a essas empresas. Para tanto foi utilizado como metodo de pesquisa um estudo 

de campo, de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, como tambem de pesquisas 

bibliograficas. Utilizou-se dois tipos de questionarios com questoes correspondentes, de 

forma a possibilitar a confrontacao das opinioes dos dois grupos de entrevistados -

Microempresas e contadores. Tais questionarios foram aplicados a 32 microempresas 

optantes do simples nacional,de diversos ramos de atividade, e 26 profissionais contabeis 

em atuacao. Os resultados apontam que tanto os profissionais quanto os empresarios estao 

evidenciando a importancia que a contabilidade tern para o desenvolvimento de uma 

organizacao, deixando de lado aquela visao de que o contador e apenas um profissionai 

preenchedor de guias e atender as obrigacoes fiscais e socials. 

Palavras chave: Servicos contabeis, qualidade, tomada de decisao. 



A B S T R A C T 

This study aims to identify the perception of microentrepreneurs, have opted for the simple 

national retailers, the city of Sousa-PB, for accounting services offered and compare the 

perceptions of accountants about the services provided to these companies. For this was 

used as a research method field study, descriptive, qualitative approach, as well as literature 

searches. We used two types of questionnaires with corresponding issues in order to allow 

the confrontation of opinions of both groups of respondents - Micro and counters. These 

questionnaires were administered to 32 micro-enterprises have opted for the simple 

domestic, many lines of business, and 26 accounting professionals in action. The results 

indicate that both the professionals and businessmen are demonstrating the importance that 

accounting has to develop an organization, ignoring the sight of the counter is just a filler 

professional guides and meet the fiscal and social obligations. 

Keywords: accounting services, quality, decision-making 



"Superar o facil nao tern merito, e 

obrigagao; veneer o dificil e glorificante; 

ultrapassar o outrora impossivel e esplendoroso." 

Alexandre Fonteles 
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1. INTRODUQAO 

Com a evolugao do mercado economico, financeiro, tecnologico e a competicao do mundo 

dos negocios, se faz necessario uma procura de informagoes uteis para as melhores 

tomadas de decisoes, buscando manter a empresa em funcionamento.Com isso, os 

gestores, sejam do setor do comercio, da industria ou de servigos, precisam direcionar 

esforgos visando aperfeigoar a utilizagao de recursos com o intuito de maximizar lucros. 

Nesse sentido, SA (apud CASTRO; SANABIO, 2005) fata que a Contabilidade busca 

acompanhar as mudangas impostas pelo sistema globalizado em conquista de seu futuro. 

Essas alteragoes sao identificadas como principals motivos de inovagao nos procedimentos 

contabeis. Essas mudangas tecnologicas.economicas impuisionam uma maior facilidade da 

comunicagao, promovendo tambem, uma conscientizagao das empresas e sociedades com 

relagao as questoes de preservagao do meio ambiente, e um aumento de interesses pela 

concretizagao dos principios e normas. 

Com isso, a contabilidade surge como uma ferramenta fundamental ao empresario para o 

controle do seu patrimonio e gerenciamento de seus negocios, o que, sem duvida, e 

imprescindivel para o desenvolvimento economico, garantindo o cumprimento da fungao 

social da empresa. 

Portanto, o presente trabalho esta disposto em quatro capitulos: 

No primeiro capitulo sera abordado a introdugao com as premissas iniciais, seguido da 

caracterizagao do problema, os objetivos da pesquisa, a justificativa para tal estudo. 

No segundo capitulo esta a fundamentagao teorica, com a apresentagao dos conceitos de 

contabilidade, contador, servigos contabeis, conceito de servigos, qualidade de servigos, , 

abordagens sobre microempresas e os servigos oferecidas as mesmas, e a importancia da 

contabilidade na gestao das empresas. 

No terceiro capitulo estara a metodoiogia da pesquisa bem como a analise dos dados, a 

partir da pesquisa de campo realizada nas empresas de contabilidade e do comercio 

varejista do municipio de Sousa-PB. 

No quarto capitulo esta as consideragoes finais sobre o estudo realizado, chegando aos 

objetivos tragados e as inferencias da produgao da pesquisa efetuada. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P R O B L E M A DA PESQUISA 

A contabilidade e uma ferramenta importante para auxiliar o empresario no controle e gestao 

do seu patrimonio. Com isso, o uso desse dispositivo precisa ser realizado por um 

profissionai contabil qualificado. 

No entanto, o papel do contador, principalmente nas microempresas, tern atuado 

essencialmente para atender as obrigacoes fiscais, tornando assim o profissionai contabil 

como um profissionai que so preenche DARFs (Documento de Arrecadacao de Receita 

Federal) deixando de lado a principal funcao desse profissionai em uma empresa: Fornecer 

informacoes relevantes, atraves de demonstratives e relatorios, para a melhor tomada de 

decisao pelo gestor. 

Com isso percebe-se que os empresarios, em especial os gestores das microempresas, por 

motivos principalmente relacionados ao baixo grau de instrucao, acabam interferindo no uso 

de informacoes contabeis uteis para o processo de gestao, aspecto que pode 

responsabilizar os profissionais de contabilidade pela burocracia existente, minimizando e 

resumindo suas atividades a simples apuracao de impostos, dando a entender que aqueles 

so possuem como atribuicao o atendimento a legistacao fiscal. 

Conforme Thome, (2001, p. 31): 

Nossa profissao tern sido acusada, injustamente, de servir mais ao poder 
publico do que a nossos clientes. Temos sido chamados de parasitas que 
vivemos as custas da burocracia; inventaram ate um neologismo para 
classificarmos depreciativamente: darfistas, ou seja, preenchedores de Darf. 
Se alguns profissionais da contabilidade vestiram a carapuga, certamente 
ela nao cabe na grande maioria dos empresarios. Nada mais injusto e, 
conseqOentemente, revoltante do que ouvir afirmacoes depreciativas, 
quando sabemos que nosso servigo e Util a nosso cliente e que nossa 
profissio, por sinal, uma das mais antigas, e tao Util a sociedade quanta 
qualquer outra profissao Util. 

Com isso pode-se levantar o seguinte questionamento: Qual a percepcao dos 

microempresarios do comercio varejista da cidade de Sousa-PB e dos contadores 

dessa cidade em relacao aos servicos contabeis offerecidos? 
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1.2 O B J E T I V O S 

1.2.1 O B J E T I V O G E R A L 

Comparar as percepcoes dos microempresarios do comercio varejista da cidade de 

Sousa-PB e dos contadores dessa cidade, em relacao aos servicos contabeis 

oferecidos. 

1.2.2 O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S 

I. Caracterizar o perfil dos empresarios e microempresas do comercio 

varejista da cidade de Sousa-PB; 

II. Caracterizar o perfil dos profissionais contabeis e escritorios de 

contabilidade; 

III. Identificar os servicos contabeis prestados. 

IV. Comparar as percepcoes dos microempresarios com a percepgao dos 

contadores acerca dos servicos contabeis. 
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1.3 JUST1FICATIVA 

Em vista das constantes mudangas no cenario mundial, a busca por informagoes para o 

melhor gerenciamento das empresas, faz-se necessario ao profissionai contabil estar 

sempre atualizado, pois essa e uma condigao preponderante para o sucesso ou fracasso da 

organizagao. 

Com a contabilidade em avango, as empresas contabeis vem a cada dia, ampliando suas 

tecnologias e inovando os seus trabalhos. 

De acordo com Padoveze (2008, p.45) "para que a informagao contabil seja usada no 

processo de administragao, e necessario que essa informagao contabil seja desejavel e util 

para as pessoas responsaveis pela administragao". 

Verifica-se que, segundo o conceito de Padoveze(2008), ao utilizar as informagoes 

contabeis, as empresas sentem-se mais seguras em suas agoes, pois atraves dessas que o 

gestor consegue atingir o objetivos da organizagao. 

Nesse sentido, observa-se que, com a grande concorrencia e alta competitividade do 

mercado, os consumidores estao se tornando cada dia mais exigentes, cobrando mais 

conhecimento do profissionai contabil, por ser responsavel pela informagao financeira e 

patrimonial fomecida sobre a sua empresa, auxiliando no processo decisorio dessas, onde a 

qualidade desses servigos passou a ser o referencial mais importante para esses 

profissionais. 

Portanto, o Contador e importante para a sobrevivencia da empresa, pois o mesmo, atraves 

do uso de tecnicas, procedimentos, conhecimento da area de atuagao oferece informagoes 

qualificadas para o bom andamento das empresas. 

Desse modo, o objetivo desse estudo e realizar um estudo comparativo sobre as 

percepgoes dos microempresarios e contadores acerca dos servigos da cidade de Sousa-

Pb, pois essa regiao esta em pleno desenvotvimento, necessitando assim de profissionais 

qualificados que orientem esses empresarios a um melhor gerenciamento de suas 

empresas. 

Analisando-se esses servigos, pode-se detectar quais problemas estao sendo enfrentados 

pelos profissionais da contabilidade, bem como dos empresarios, visando fornecer 

informagoes importantes que porventura sejam evidenciadas e discutidas, objetivando 

superar os problemas encontrados. 
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Assim, o tema pesquisado visa contribuir para um destaque no que se refere aos servigos 

contabeis e, atraves dos resultados dessa pesquisa, procura-se melhorar a assistencia 

prestada a essas empresas em estudo. 

Neste contexto, a escolha deste estudo e motivada principalmente devido a ausencia de 

estudos na area contabil, especificamente relacionados a essa tematica. Detectou-se que 

faltam estudos no sertao paraibano, o que contribui para a motivacao dessa pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 CLASSIF ICACAO DO ESTUDO 

Com a finalidade de analisar a importancia da qualidade dos servigos oferecidos pelos 

profissionais Contabeis, e a percepgao do microempresario da cidade de Sousa/PB com 

relagao a esses servigos, optou-se por um estudo de campo, de natureza descritiva, com 

abordagem qualitativa e quantitativa, como tambem de pesquisas bibliograficas. 

Segundo Beuren et al. (2006) e bastante comum o uso da abordagem qualitativa como 

tipologia de pesquisa na Contabilidade. Apesar de a Contabilidade lidar intensamente com 

numeros, ela e uma ciencia social, e nao uma ciencia exata, o que justifica a relevancia do 

uso da abordagem qualitativa. 

Segundo Souza, Fialho e Otani (2007) tudo poder ser quantificavel, o que significa 

classificar e analisar, traduzindo em numeros, opinioes e informagoes; o que requer o uso 

de tecnicas estatisticas como percentagem, coeficiente de correlagao, media, etc. O uso da 

quantificagao e usado tanto no processo da coleta de dados quanto na utilizagao de tecnicas 

estatisticas para o tratamento dos mesmos, e sua principal qualidade e a precisao dos 

resultados, utilizados em estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a relacao 

de casualidade entre as variaveis da hipotese estabetecida, bem como estabelecer a 

casualidade entre os fenomenos. 

Com isso, a tabulagao e analise dos dados sera feito com o auxilio do software Statistical 

Package for the social sciences - SPSS 13.0, e o software da Microsoft, o Excel 2010. 

Na pesquisa descritiva os fatos sao observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que os fenomenos do 

mundo fisico e humano sao estudados, mas nao manipulados pelo pesquisador, sendo uma 

das caracteristicas da pesquisa descritiva a tecnica padronizada da coleta de dados, 
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realizada, principalmente, atraves de questionarios e da observacao sistematica 

(ANDRADE, 2003). 

De acordo com Silva (2006, p.54) a pesquisa bibliografica "explica e discute um tema ou 

problema com base em referencias teoricas ja publicadas em livros, 

revistas.periodicos.artigos cientificos etc". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 DELIMITACAO DO ESTUDO 

O desenvolvimento da pesquisa proposta sera realizado atraves da aplicagao de 

questionarios considerando o espaco e o tempo da analise realizada, escolhendo-se a 

cidade de Sousa/PB como espaco de aplicacao dos mesmos. Buscou-se conhecer o 

numero de micro e pequenas empresas, optantes pelo simples nacional, existentes nessa 

cidade atraves de uma lista fornecida pela Coletoria Estadual da cidade de Sousa - PB. 

Bern como tambem houve a aplicacao de questionarios ao contadores, com base em dados 

obtidos pelo representante do CRC-PB da cidade de Sousa-PB. 

Foi selecionada uma amostra nao probabilistica, definida por acessibilidade, sendo limitada 

aos empresarios e profissionais contabeis do municipio de Sousa-PB. Para obter os dados 

foi realizada pesquisa de campo, com aplicagao de questionario, com perguntas objetivas. A 

coleta de dados foi realizada atraves de contato direto com o entrevistado para explicar o 

objetivo da pesquisa e assim obter um resultado mais satisfatorio. 

De acordo com dados obtidos pela coletoria Estadual da cidade de Sousa-PB, o numero de 

microempresarios, optantes pelo simples nacional, do referido local se totaliza em 779 

empresas. Devido ao pouco tempo para a aplicagao da pesquisa,bem como a dificuldade 

enfrentada na aplicagao dos questionarios, onde os empresarios alegaram a falta de tempo 

para responder os questionarios como tambem do grande numero de questionarios 

apresentados para os mesmos, foram aplicados os questionarios em 32 microempresas de 

diversos ramos de atividades. 

Com relagao ao numero de profissionais contabeis, de acordo com dados obtidos com a 

representante do CRC-PB da cidade de Sousa-PB, existe 121 contadores cadastrados no 

CRC-PB, no entanto, de acordo com a lista fornecida pela mesma, existem 37 contadores 

em atuagao na cidade de Sousa-PB, onde 06 profissionais nao foram localizados (enderego 

no cadastro nao correspondia a constatagao, ou alguns atuavam em outras cidades), 05 

profissionais nao quiseram responder os questionarios, devido ao grande numero de 

pesquisas aplicadas na cidade e pela falta de disponibilidade de tempo, e o restante de 

contadores possuem somente o registro no conselho, ou seja , nao atuam como 
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contabilista.Com isso, sera analisado 26 contadores em atuagao, representado assim o 

universo desta pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 INSTRUMENTO PARA C O L E T A DE DADOS 

A coleta dos dados sera realizada atraves de questionarios estruturado com assertivas 

relacionados a qualidade dos servigos contabeis oferecidos para a tomada de decisao do 

gestor. 

Os dois tipos de questionarios foram elaborados com questoes correspondentes, de forma a 

possibilitar a confrontagao das opinioes dos dois grupos de entrevistados - Microempresas 

e contadores. 

De acordo com Silva (2006, p.60) "questionario e um conjunto ordenado e consistente de 

perguntas a respeito de variaveis e situagoes que se deseja medir ou descrever". 

Corroborando com Silva(2006), o questionario, como sendo um conjunto de perguntas sobre 

determinado assunto, deve ser respondido pelos entrevistados com a previa orientagao do 

seu correto preenchimento. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 CONCEITO E OBJETIVO DA CONTABILIDADE 

A Contabilidade trata-se de uma ciencia social aplicada que estuda o comportamento das 

riquezas que se integram no patrimonio. 

.Assim, Franco (1997, p.21) conceitua a Contabilidade como: 

A ciencia que estuda e controla o patrimOnio das entidades, mediante o 
registro, a demonstracao expositiva e a interpretagao dos fatos nele 
ocorridos, com o fim de oferecer informacoes sobre sua composicao e 
variagao, bem como sobre o resultado economico decorrente da gestao da 
riqueza patrimonial. 

Ja segundo Basso (1996, apud OLIVEIRA, 2002, p. 04): 

Contabilidade e a ciencia que estuda, controla e observa o patrimonio das 
entidades nos seus aspectos quantitative (monetario) e qualitativo (fisico) e 
que, como conjunto de normas, preceitos e regras gerais, se constitui na 
tecnica de coletar, catalogar e registrar os fatos que nele ocorrem, bem 
como de acumular, resumir e revelar informagoes de suas variagoes e 
situacao, especialmente de natureza econdmieo-financeira. 

Para Sa (2002,p. 45) a "Contabilidade e a ciencia que estuda os fenomenos 

patrimoniais,preocupando-se com realidades.evidencias e comportamentos dos mesmos, 

em relacao a eficacia das celulas sodas". 

Dessa forma, a contabilidade configura-se como uma ciencia que registra o patrimonio, 

analisa os fatos economicos e financeiros de uma determinada entidade, trazendo como 

retorno, uma consideravel quantidade de informagoes uteis para uma melhor tomada de 

decisao para o gestor. Assim, conforme trata Ribeiro (2003, p. 19) a contabilidade e "uma 

ciencia que possibilita, por meio de suas tecnicas, o controle permanente do Patrimonio das 

empresas". 

Atraves das definigoes exposta acima a contabilidade tern como fungao de acordo com 

Lucena e Vasconcelos (2004, p. 21): 
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Gerar informagdes uteis para tomada de decisao. Com estas informacQes, 
os tomadores de decisoes analisam a situagao, identificam os passos mais 
apropriados para conhecerem os objetivos da decisao, elaboram um piano e 
segmentam sua implementacao. De forma geral, as criticas em torno das 
informacoes contabeis dizem respeito, principalmente do fato de que ela 
analisa informacoes passadas, o que parece insuficiente para gerar 
decisSes. 

Com isso, a contabilidade e a principal ferramenta para gerar informacoes para os gestores 

tomarem decisoes relacionadas ao desenvolvimento de suas empresas, aplicando tais 

informacoes no melhoramento das operacoes que apresentam algum deficit para a 

entidade, como tambem aprimorar as operacoes que rendem mais na empresa. 

Ainda na mesma linha de pensamento, o objetivo da contabilidade, segundo a Resolucao 

774 do CFC (1995): 

o objetivo cientifico da contabilidade manifesta-se na correta apresentacao 
do patrimdnio e na apreensao e analise das causas das suas mutacoes. Ja 
sob uma otica pragmatica, a aplicacao da contabilidade a uma entidade 
particularizada busca prover os usuarios com informacdes sobre aspectos 
de natureza econdmica, financeira e fisica do patrimonio da entidade e suas 
mutacoes, o que compreende registros, demonstragoes, analises, 
diagnbsticos e prognbsticos, expressos sob a forma de relatos, pareceres, 
tabelas, planilhas e outros meios. 

Assim, conforme ludicibus (1997, p. 26) a contabilidade tern como objetivo "identificar, 

mensurar e comunicar informagao economica, financeira, fisica e social, a fim de permitir 

decisoes e julgamentos adequados por parte dos usuarios da informagao". 

Portanto, a contabilidade tern um papel importante para a continuidade de uma empresa, 

pois sem as informagoes geradas pela contabilidade a entidade nao consegue obter uma 

melhor estrutura organizacional para seguir com o seu funcionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 C O N C E I T O D E C O N T A D O R 

A definigao de Contador, segundo Marion (2005, p. 27) "E o profissionai que exerce as 

fungoes contabeis, com formagao superior do ensino Contabil (Bacharel em Ciencias 

Contabeis)". 
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Segundo Niyama et al.(2006, p.302) "Para exercer a profissao contabil devera, atendida as 

exigencias legais, entre elas a aprovagoes no exame de suficiencia, obter registro 

profissionai junto ao Conselho Regional de Contabilidade com jurisdicao sobre seu domicilio 

profissionai." 

Sobre o exercicio das atividades da contabilidade, a Resolucao CFC n.° 560, de 28 de 

outubro de 1983 diz que: 

Art.1° - O exercicio das atividades compreendidas na contabilidade, 
considerada esta em sua plena amplitude e condigao de Ciencia Aplicada, 
constitui prerrogativa, sem excegao, dos contadores e dos tecnicos em 
contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as atribuicoes privativas 
dos contadores e dos tecnicos em contabilidade legalmente habilitados, 
ressalvadas as atribuicoes privativas dos contadores. 

Art. 2° - O contabilista pode exercer as suas atividades na condigao de 
profissionai liberal ou autonomo, de empregado regido pela CLT, de 
servidor publico, de militar, de socio de qualquer tipo de sociedade, de 
diretor ou de Conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra 
situagao juridica definida pela legislagSo, exercendo qualquer tipo de fungao 
(...). 

Sobre a fungao do contador Marion (2005, p.25) afirma: 

A fungao basica do contador e produzir informagoes uteis aos usuarios da 
Contabilidade para a tomada de decisSes. Ressaltemos, entretanto, que, 
em nosso pais, em alguns segmentos da nossa economia, principalmente 
na pequena empresa, a fungao do contador foi distorcida (infelizmente), 
estando voltada exclusivamente para satisfazer as exigencias legais. 

Assim sendo, de acordo com Marion(2005), o contador, em muitos casos, enfrenta diversas 

dificuldades no exercicio de sua profissao, pois devido a politica empresarial do nosso pais 

ser bastante burocratica, faz com que o profissionai da Contabilidade trabalhe apenas para 

atender aos interesses fiscais. Com isso, o profissionai contabil, na grande maioria dos 

casos, acaba exercendo somente a fungao de preenchimento de DARF's, formularios e 

demais obrigagoes acessorias, fazendo assim, dedicar-se somente ao trabalho burocratico 

da empresa. 

Confirmando isso, Marion (2005, p. 24) diz: 

Observamos com certa frequencia que varias empresas, principalmente as 
pequenas, tern falido ou enfrentam serios problemas de sobrevivencia. 
Ouvimos empresarios que criticam a carga tributaria, os encargos sociais, a 
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falta de recursos, os juros altos, etc., fatores estes que, sem duvida, 
contribuem para debilitar a empresa. Entretanto, descendo a fundo nas 
nossas investigacdes, constatamos que, muitas vezes, a "celula cancerosa" 
nao repousa naquelas crfticas, mas na ma gerencia, nas decisoes tomadas 
sem respaldo, sem dados confiaveis. Por fim observamos, nesses casos, 
uma contabilidade irreal, distorcida, em conseqQencia de ter sido eiaborada 
unica e exclusivamente para atender as exigencias fiscais. 

Para Perez (1977, p.68 apud Marion 2005, p.32), o objetivo da profissao contabil "vai mais 

alem de acumular cifras para preparar um balango para efeitos impositivos, vai mais alem de 

registrar automaticamente uma ou varias operacoes: um software adequado pode produzir 

melhor as rotinas". 

Atraves do que foi dito por Perez(1977), tanto a contabilidade, como o contador, precisa 

abandonar a fase mecanica, e adequar-se a fase da informagao para atender a todas as 

expectativas da nova era de informacao. 

Com isso o profissionai contabil tern a fungao de escriturar os fatos ocorridos em uma 

empresa e, atraves disso, formar um banco de dados, para ser utilizado na confeccao de 

relatorios e/ou informacoes, as quais poderao ser passadas aos administradores, para que 

possam tomar decisoes estrategicas e administrativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 3 P E R F I L DO P R O F I S S I O N A L C O N T A B I L NO B R A S I L 

Com o avanco da tecnologia, as informagoes transitam com uma velocidade impressionante, 

fazendo com que as empresas tomem decisoes sobre os problemas quase em tempo real. 

Com isso, o contador precisa sempre esta preparado para enfrentar desafios de uma 

profissao na qual a competigao e exigencias crescem a cada dia. 

A fungao do contador, atualmente, pode ser considerada a de um gestor de informagoes, 

tendo que o profissionai apresentar um amplo conhecimento, compreendendo as normas 

internacionais de contabilidade, legislacao fiscal, comercial e correlatas. 

No Brasil a profissao contabil tern todas as condigoes para um crescimento elevado e 

sustentado, pois a possibilidade de melhoria nesse campo e ampla, principalmente em 

fungao da preocupagao e de trabalhos desenvolvidos pelas entidades de classe brasileira. 
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A profissao contabil esta passando por significativas mudangas (tecnologia.normas, 

valorizagao.etc.) em sua estrutura interna e externa, alteragoes que ainda nao sao 

conhecidas por grande parte dos profissionais, porem os orgaos estao trabalhando para que 

os profissionais ainda fora do novo contexto tenham tempo e formas de reformulagao e 

adaptagao as novas necessidades exigidas pelo mercado. 

Nesse sentido, lUDfCIBUS (1997,p.7) diz que: 

Para seu beneficio profissionai e como cidadao, o Contador deve manter-se 
atualizado nao apenas com as novidades de sua profissao, mas de forma 
mais ampla, interessar-se pelos assuntos economicos, sociais e politicos 
que tanto influem no cenario em que se desenrola a profissao. 

Com o desenvolvimento da informatizagao da economia e necessario que o profissionai 

contabil adquira competencia, habilidade, marketing pessoal e criatividade para superar as 

expectativas do cliente. Com isso o profissionai precisa definir o campo de atuagao. Dentre 

as diversas areas de atuagao do profissionai contabil podem ser apresentadas no quadro 1: 

Quadro 1 - Areas de Atuagao do Profissionai Contabil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EMPRESA 
• Planejador Tributario; 
• Analista Financeira; 
• Contador Geral; 
• Auditor Interno; 
• Contador de Gustos; 
• Contador Gerencial; 
• Atuario; e 
• Cargos Administrativos. 

ENSINO 

• Professor; 
• Pesquisador 
• Escritor; 

AUTONOMO 

• Auditor Independente; 
• Consultor; 
• Empresario Contabil; 
• Perito Contabil 
• Investigador de Fraude 

ORGAO PUBLICO 

• Contador Publico; 

• Agente Fiscal de Renda; 
• Auditor do Tribunal de Contas; 
• Auditor do Banco Central do 
Brasil; 
• Oficial Contador 

Fonte: Adaptado da Resolugao CFC 560/83 

De acordo com o quadro 1, o profissionai contabil pode atuar: 
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• Pericia Contabil - apuragao de haveres, lucros cessantes, impugnagoes fiscais e 

avaliagao de patrimonio liquido. 

• Auditoria: exame e emissao de pareceres sobre demonstragoes financeiras, 

controles internos e gestao, tanto no setor privado como no setor publico. 

• Fiscal: fiscalizacao de contribuintes ou de contas de entes publicos. 

• Gestao de Empresas - contador geral, administragao de finangas, custos e fluxo de 

caixa, empreendimentos de qualquer porte, planejamento tributario. 

• Gestao Publica - atuagao em areas de planejamento, finangas, administragao e 

contabilidade publica. 

• Atuarial - area estatistica ligada a problemas relacionados com a teoria e o calculo de 

seguros. 

• Consultoria - aos tres setores da sociedade (iniciativa privada, governos e ONG's). 

• Ensino - atuagao como professor em instituigoes federals e particulares; pesquisador 

e escritor nas mais diversas areas da contabilidade. 

Considerando o exposto, surge a necessidade do resgate do valor da contabilidade como 

um instrumento necessario para o processo decisorio das empresas e sua sobrevivencia em 

um mercado competitivo, fato que justifica esse estudo especificamente como forma de 

contribuir para detectar quais os problemas que estao sendo enfrentados pelos profissionais 

da contabilidade, visando fornecer informagoes importantes que sejam evidenciadas e 

discutidas por estes profissionais. 

LOPESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/2008, p. 251 fala sobre a adaptagio as mudangas no mercado competitivo: 

Diante de mudangas ocorridas no mercado impostas pela globalizagao tais 
como o aumento da concorrencia entre as empresas e, decorrente disso, a 
necessidade de sobrevivencia, percebe-se que e exigida uma melhor forma 
de se obter a eficiencia e eficacia no ambito empresarial. Dentro desse 
contexto, o diferencial que fara uma empresa se destacar das demais sera o 
verdadeiro trabalho coletivo, o seja, a cooperagao entre os individuos 
participantes do processo para se alcangar o objetivo principal da entidade. 
Em meio a isso, desaparecera a imagem do profissionai contabil voltado 
para o trabalho individual, dando origem a um contador envolvido no 
trabalho, para auxiliar o processo decisorio. 
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Concluindo, o profissionai contabil entra em uma nova era, atualizada, dinamica, inovadora 

e mais exigente, cabendo aos mesmos a responsabilidade na maximizacao da utilidade da 

informacao contabil e todo o trabalho de procurar atender aos diferentes usuarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 QUALIFICACAO DA PROFISSAO CONTABIL 

A qualificagao e necessaria para qualquer profissionai, independente da area em que atue.e 

na profissao contabil nao poderia ser diferente. 

Preocupado em orientar os profissionais da Contabilidade, elevar a sua formacao e atender 

as modificacoes desta area o CFC desenvolve programas para a qualificacao e atualizagao 

dos profissionais da area. Em observacao alguns destes programas, Girotto e Ciaffrei 

(2009a, p. 12-16) aponta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Educagao Continuada: e assegurado aos auditores independerttes 
aprimoramento das tecnicas e conhecimentos atuais, baseado na devida 
resolugao CFC n° 1.146/08. 
• Exame de Qualificagao Tecnica: e usado para qualificar contadores 
que desejam atuar como auditores independentes no mercado mobiliario, 
instituicoes financeiras. 
• Rede Contabilizando o Sucesso: este programa ocorreu com a 
parceria do CFC e Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE Nacional, que busca atualizar o profissionai contabil a 
uma visao empresarial de marketing, ferramentas de gestao com o 
desenvolvimento da sua empresa e do cliente. No Estado da Paraiba ja 
participaram deste programa 1021 contabilistas. 
• Apoio a eventos nationals: O CFC apbia os Conselhos Regionais de 
Contabilidade - CRCs na realizacao de eventos com cursos, palestras, 
convencoes que agreguem valor ao profissionai. 

Niyama (2007, p. 4), afirma que "a qualidade da educagao na area contabil tern significativo 

impacto na qualidade e no tipo de informagao, bem como no sistema contabil capaz de 

gerar informagoes". 

Assim, o profissionai contabil precisa esta preparado para pressoes e exigencias, deve 

procurar esta em constante aperfeigoamento buscando acompanhar os avangos das teorias 

e as mudangas do mercado, entretanto, caso nao tenham uma visao ampla do 

reconhecimento dessa necessidade poderao acabar perdendo espago no mercado. 

ludicibus (2004, p. 22) fala que "a decisao sobre o que e util ou nao para a tomada de 

decisoes economicas e, todavia, muito dificil de ser avaliada na pratica". Por isso, para 
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tomada de decisao os gestores necessitam dos profissionais contabeis fornecendo-lhes 

informagoes que subsidiem suas determinates. 

Com isso JACQUES FILHO (2001, p. 25) comenta: 

O mercado exige profissionais empreendedores, dispostos a assumir riscos 
calculados, bons tecnicamente, avidos em adquirir novos conhecimentos, 
que queiram trabalhar em equipes e saibam motivar seus subordinados. O 
contador empreendedor e aquele profissionai que conhece um pouco de 
todos os setores de uma empresa, pelo menos as nocoes e conceitos 
basicos. Ao participar de reunioes nas quais seus pares de finangas, 
marketing, informatica e produgao explanem suas ideias, ele deve ter 
condigoes mfnimas de entender os assuntos abordados, sob pena de ser 
visto como um elemento estranho a organizagao. Para tanto, e necessario 
adquirir, ao longo de sua Jornada profissionai, conhecimentos gerais, que 
podem ser obtidos atraves de leitura de livros, jornais, revistas 
especializadas, participagao em seminarios e cursos. 

Nesse caso, pode-se compreender que nao basta apenas ter um diploma, os profissionais 

de contabilidade devem sempre aprimorar seus conhecimentos, pois caso nao acompanhe 

as mudangas, acabarao perdendo espago no campo de atuagao profissionai. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 C O M P E T E N C E S E H A B I L I D A D E S P A R A A P R O F I S S A O C O N T A B I L 

Diante de uma competitividade que exige cada vez mais conhecimento dos profissionais, 

sao necessarias habilidades e competencias que atendam a demanda do mercado com 

eficiencia e eficacia. 

A contabilidade e regida por normas que visam o aperfeigoamento dos servigos prestados 

pelos profissionais desta area, possuem como principals prerrogativas, de acordo com 

Decreto-lei n° 9295/46 que sao especificados na Resolugao CFC n° 560, de 28 de outubro 

de 1983,as seguintes: 

Art. 1° O exercicio das atividades compreendidas na Contabilidade, 
considerada esta na sua plena amplitude e condigao de Ciencia Aplicada, 
constitui prerrogativa, sem excegao, dos contadores e dos tecnicos em 
contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as atribuigoes privativas 
dos contadores. 

De acordo com as normas de contabilidade, o profissionai contabil pode optar por varias 

campos de atuagao dentro da contabilidade, portanto como forma de crescer na carreira 
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profissionai, tais profissionais devem possuir competencias e habilidades, como cita 

Cavalcante (2009, p.32): 

• Qualidade; 

• Empenho; 

• Informatizacao; 

• Etica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 O P R O F I S S I O N A L C O N T A B I L E A E T I C A 

A Etica serve de premissa para orientar o profissionai contabil no cumprimento de suas 

responsabilidades relativas a profissao que assume a servigo da sociedade. 

De acordo com o CFC (2003, p. 10): 

Hoje, mais do que nunca, e impossivel dissociar o "saber" de "compromisso 
etico". Os dois aspectos sao pilares que sustentam a pratica profissionai 
responsavel. O Contabilista, sintonizado com seu tempo, tern que investir no 
conhecimento tecnico ao mesmo tempo em que zela por uma conduta etica. 
So assim e possfvel conquistar o respeito e o conhecimento da sociedade. 

Desse modo, entende-se que o contabilista no desempenho de suas atividades profissionais 

necessita buscar um envolvimento com a etica, para adquirir um dominio maior e consciente 

do seu papel, em virtude do desgaste de sua imagem pessoal, bem como profissionai, visto 

que, se utiliza da Contabilidade elaborando registros, as variacoes patrimoniais e analises 

dos fatores cotidianos das entidades, objetivando os melhores resultados na gestao do 

patrimonio. 

Com isso, segundo Schnorr et al.(2008,p.27): 

O contabilista precisa adotar conduta profissionai que garanta a execucao 
de seu trabalho dentro dos padroes morais e eticos pertinentes. 
Verdadeiramente, se o contabilista exercer sua profissao com zelo.diligencia 
e submissao aos principios, praticando sempre com transparencia e 
qualidade nas atribuicoes que Ihes forem conferidas.certamente terci 

beneficios.reconhecimento da sociedade, valor e respeito proprios e sera 
prospero na sua empreitada profissionai. 

Pode-se concluir que, na profissao contabil, como tambem em toda profissao, deve-se 

colocar a etica como primeira grandeza.pois, o profissionai deve procurar atender as 

expectativas de seus clientes,que e a sobrevivencia da empresa.de forma legal e 

http://empresa.de
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honesta.evitando assim futuros transtomos para com o seu cliente. Por isso esse 

profissionai precisa ter como principios a honestidade, a transparencia nos seus atos. 

Acerca do Codigo de Etica Lisboa destaca (2007, p. 74): 

Um Codigo de Etica e a relacao organizada de procedimentos permitidos e 
proibidos dentro de um corpo social organizado. A razao da existencia 
dessa relacao de procedimentos deve-se ao fato de a vida profissionai estar 
exposta a corrupcao em suas variadas formas. O objetivo central de um 
Codigo de Etica Profissionai e, pois, a formacao da consciencia sobre 
padroes de conduta em determinada profissao. 

Ainda de acordo com Lisboa (2007, p.61), o Codigo de Etica Profissionai do contador 

contem os principios eticos aplicaveis a sua profissao. Em sintese, esses principios sao: 

• Responsabilidade, perante a sociedade, de atuar com esmero e 
qualidade, adotando criterio livre e imparcial; 
• Lealdade, perante o contratante de seus servicos, guardando sigilo 
profissionai e recusando tarefas que contrariem a moral; 
• Responsabilidade para com os deveres da mesma profissao 
(aprimoramento tecnico, inscricao nos Prgaos de classe etc.); 
• Preservacao da imagem profissionai, mantendo-se atualizado em 
relacao as novas tecnicas de trabalho, adotando, igualmente, as mais altas 
normas profissionais de conduta. O contador deve contribuir para o 
desenvolvimento e difusao dos conhecimentos proprios da profissao. O 
respeito aos colegas deve ser sempre observado. 
• 

De acordo com a Resolugao CFC N° 803/96, art. 3°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,no dcscmpcnho de suas funcoes, em 

sintese, e vcdado ao contabilista: 

I - anunciar, em qualquer modalidade ou velculo de comunicacao, conteudo 
que resulte na diminuigao do colega, da Organizagao Contabil ou da classe. 
sendo sempre admitida a indicagao de titulos, especializagSes, servigos 
oferecidos, trabalhos realizados e relagao de clientes; 
II - assumir, direta ou indiretamente, servigos de qualquer natureza, com 
prejuizo moral ou desprestlgio para a classe; 
IV - assinar documentos ou pegas contabil elaborados por outrem, alheio a 
sua orientagao, supervisio e fiscalizagao; 
VIII - concorrer para a realizagao de ato contrario a legislagao ou destinado 
a frauda-fa ou praticar, no exercicio da profissao, ato definido como crime 
ou contravencao; 
IX - solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que 
saiba para aplicagao ilicita; 
XII - reter abusivamente livros, papeis ou documentos, comprovadamente 
confiados a sua guarda; 
XIII - aconselhar o cliente ou o empregador contra disposigoes expressas 
em lei ou contra os Principios Fundamentals e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 
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XVII - iludir ou tentar iludir a boa-fe de cliente, empregador ou de terceiros, 
alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como 
fornecendo falsas informacoes ou elaborando pecas contabeis inidoneas; 
XX - elaborar demonstragoes contabeis sem observancia dos Principios 
Fundamentals e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade; 

Portanto, os Profissionais de Contabilidade devem cumprir o codigo de etica com 

responsabilidade e zelo o exercicio da profissao contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 C O N C E I T O D E S E R V I C O S 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 409) definem servigo como "qualquer ato ou desempenho que 

uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangivel e nao resulte na 

propriedade de nada. Sua produgao pode ou nao estar vinculada a um produto fisico". 

Os servigos constituem, para Las Casas (2007, p. 17) "uma transacao realizada por uma 

empresa ou por um individuo, cujo objetivo nao esta associado a transferencia de um bem". 

Seguindo ainda o pensamento de Las Casas(1999), as principals caracteristicas dos servigos 

sao: intangiveisjnseparaveis, heterogeneos e simurtaneos. 

Conforme Las Casas (1999), os intangiveis expressam servigos abstratos, ou seja, nao 

podem ser vistos, provados ou, ate mesmo, sentidos antes de serem comprados. Ou seja, 

os servigos nao possuem aparencia fisica.diferentemente dos produtos, que podem ser 

vistos,provados e sentidos antes de serem consumidos. 

Quanto a inseparabilidade ,Las Casas (1999), cabe ao fornecedor do servigo manter um boa 

aparencia e conduta no desempenho e demonstragao do servigo.Com isso , os servigos nao 

podem ser separados de seus fornecedores, e consequentemente, na havendo a possibilidade 

de se fazer o controle de estoque, como e feita nos produtos comercializados. 

Ja sobre a heterogeneidade dos servigos, Las Casas(1999) destaca sobre a impossibilidade de 

manter uma constante qualidade do servigo, pois, o controle da qualidade esta relacionado 

com a competencia, conhecimento.habilidade e atitude do profissionai que oferece o 

servigo. 

Com relagao a simultaneidade ,Las Casas (1999) afirma que a produgao e o consumo ocorrem 

simultaneamente, ou seja, o contato direto.ou indireto entre cliente e fornecedor e 

imprescindivel para a concretizagao do negocio. 
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Co isso pode-se concluir que o conceito de servigo esta ligada a uma afividade, necessidade ou 

beneficio que uma parte oferece a outra, sendo essencialmente intangiveis e nao propiciando a 

posse de um bem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Q U A L I D A D E N O S S E R V I C O S 

Com relacao a qualidade no servigo Kotler e Keller, (2006, p. 406) afirmam: 

A qualidade do servigo de uma empresa e testada sempre que o servigo e 
prestado. Se os vendedores se mostram entediados, nao conseguem 
responder a perguntas simples ou ficam conversando e deixam os clientes 
esperando, os clientes pensarao duas vezes antes de fazer negocios 
novamente com essa empresa. 

Ou seja, a qualidade esta relacionada a satisfagao do cliente, que nao so busca a satisfagao 

da necessidade do servigo, mas tambem como esse servigo Ihe e oferecido,com 

responsabilidade, clareza, coerencia, e acima de tudo atengao devida ao tipo de dificuldade 

imposta pelo cliente. 

Assim, conforme Kotler e Keller (2006, p. 406) "eles comparam o servigo percebido com o 

servigo esperado. Se o servigo percebido nao atender as expectativas do servigo esperado, 

os clientes perderao o interesse pelo fornecedor". Entretanto, se o servigo oferecido atingir 

ou for superior as expectativas do cliente, o mesmo podera se tornar um assiduo "parceiro" 

do fornecedor. 

Portanto, evidencia-se a importancia de obter qualidade na execugao dos servigos de 

grande relevancia, pois a qualidade e o fator decisivo na escolha do consumidor. E, 

atualmente, as empresas tern se mostrado preocupadas em demonstrar um desempenho 

satisfatorio de sua organizacao a seus clientes, ja que visam se manter no mercado com 

credibilidade. 

2.9 S E R V I C O S C O N T A B E I S P A R A M I C R O E M P R E S A S 

O contabilista no uso de suas atribuigoes executa diversos servigos imprescindiveis para o 

funcionamento e crescimento de uma organizagao, seja ela com fins lucrativos ou nao.Com 

isso, Fortes(2001,p.51) fala: 

A escrituragio contabil na empresas,entendida como sendo a execugao dos 
servigos de escrituragao de todos os livros envolvendo movimentagao 
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financeira no campo fiscal e contabil, em todas as modalidades 
especificas.conhecidas por denominates que informam sobre o ramo de 
atividade.como, contabilidade bancaria.contabilidade 
comercial,contabilidade de industrial, ... , dentre outras, e um direito e ao 
mesmo tempo obrigagao dos contabilistas, nao importando o porte ou 
regime de tributagao da empresa ou entidade. 

Com isso, faz-se necessario o conhecimento dos servicos executados pelos profissionais da 

contabilidade para microempresas. 

De acordo com a NBC T 19.13 - a escrituragao simplificada aplica-se as Microempresas e 

empresas de pequeno porte, optantes ou nao pelo simples nacional, desde que 

permanegam na condigao dos termos da Lei complementar n° 123/06. 

Os servigos contabeis sao: escrituragao contabil, escrituragao fiscal, demonstragoes 

contabeis, declaragoes fiscais, servigos pessoal. 

Acerca da escrituragao contabil, Ribeiro (2003, p. 95) conceitua como sendo uma tecnica 

contabil que consiste em registrar nos iivros proprios (Diario, Razao, Caixa etc.) todos os 

acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam modificagoes no patrimonio". 

Tal escrituragao pode ser feita atraves de documentos fornecidos pelos empresarios(notas 

fiscais,duplicates,recibos de pagamentos.etc.) ou tambem atraves de arquivos magneticos, 

que sao recepcionados pelos programas contabeis que o contador possui.Por isso, o 

contador sempre deve manter-se atualizado, nao so na legislagao, mas tambem 

tecnologicamente, pois essa informatizagao e uma crescente no mercado. 

Os langamentos contabeis devem ser escriturados nos Iivros Diario, Razao e Caixa. 

O livro Diario conforme Marion (20G5,p,247) "e um livro obrigatorio (exigido por lei) em todas 

as empresas. Registra os fatos contabeis em partidas dobradas na ordem rigorosamente 

cronologica do dia, mes e ano". 

De acordo com Silva (2006, p. 91) o Livro Diario "E um livro usado na escrituragao contabil 

para registrar, em ordem cronologica, as ocorrencias representativas dos fatos contabeis 

que alterem a posigao patrimonial, quer quantitativamente quer qualitativamente". 

Para Silva (2006, p. 92) o livro Razao "e tambem um livro obrigatorio para as empresas 

sujeitas a escrituragao contabil. Tern como finalidade o registro de forma resumida das 

operagoes. E utilizado para o registro sistematico dos fatos contabeis. Para cada conta, um 

razao". 

Corroborando com Silva, o livro razao e um livro utilizado para resumir os langamentos 

realizados no livro diario. 

Outro livro que compoe a escrituragao contabil e o livro Caixa,onde o mesmo registrar toda a 

movimentagao financeira e bancaria, ou seja, todas as entradas(receitas) e 

saidas(despesas) da entidade. Esse livro e considerado um livro auxiliar ou facultativo. 
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A Escrituragao Fiscal trata-se de um servigo de atividades obrigatorias que visam atender as 

necessidades dos orgao publicos. As principais atribuigoes desse setor sao: a escrituragao 

dos documentos fiscais, a apuragao dos impostos e contribuigoes e, o fornecimento das 

informagoes fiscais obrigatorias. 

O contador na parte de escrituragao fiscal e responsavel pelo registro das notas fiscais de 

compras, vendas e prestagao de servigos, calculo de impostos, emissao de guias e 

transmissao das declaragoes federals, estaduais e municipals. 

De acordo com a Resolugao CGSN 10/2007, acerca da legislagao tributaria sobre a 

obrigatoriedade da apresentagao dos Iivros fiscais e contabeis: 

I - Livro Caixa, no qual devera estar escriturada toda a sua movimentagao 
financeira e bancaria; 

II - Livro Registro de Inventario, no qual deverao constar registrados os 
estoques existentes no termino de cada ano-calendario, quando contribuinte 
do ICMS; 

III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado a escrituragao 
dos documentos fiscais relativos as entradas de mercadorias ou bens e as 
aquisigoes de servigos de transporte e de comunicagao efetuadas a 
qualquer tltulo pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS; 

IV - Livro Registro dos Servigos Prestados, destinado ao registro dos 
documentos fiscais relativos aos servigos prestados sujeitos ao ISS, quando 
contribuinte do ISS; 

V - Livro Registro de Servigos Tornados, destinado ao registro dos 
documentos fiscais relativos aos servigos tornados sujeitos ao ISS; 

VI - Livro de Registro de Entrada e Salda de Selo de Controle, caso exigivel 
pela legislagao do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. 

Acerca das Formalidades intrfnsecas aos Iivros fiscais e contabeis, Schnorr et al.(2008,p.88) 

destaca: 

I. Utilizar forma e padrao contabil; 
II. Adotar idioma e moeda nacional; 

III. Possuir clareza e exatidao; 
IV. Nao conter rasuras,borroes,emendas,entrelinhas ou transporte para 

as margens; 
V. Obedecer a rigorosa ordem cronolbgica; 

VI. Guardar continuidade; 
VII. Seguir metodo uniforme de escrituragao - Piano de Contas. 

Ja das formalidades extrinsecas aos Iivros fiscais e contabeis, Schnorr et al.(2008,p.88): 

I. Encadernagao; 
II. Numeragao sequenciada; 

III. Termos de abertura e encerramento; 
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IV. Registro nos orgaos de registro de pessoas juridicas. 

Apos o encerramento da escrituragao, faz-se necessario a elaboragao das demonstragoes 

contabeis com o intuito de averiguar a situagao da empresa. 

De acordo com Silva (2006, p. 43): 

as Demonstragoes Contabeis sao pegas contabeis elaboradas com base 
em tecnicas proprias, evidenciando a posigao da empresa em determinado 
momento. Sao pegas fundamentais capazes de ievar informagoes a quern 
necessita sobre aspectos financeiros e economicos da organizagao. 

Acerca das demonstragoes contabeis para microempresas, a NBC T 19.13, citada por 

Schnorr et ai.(2008,p.84): 

I. A microempresa e a empresa de pequeno porte devem elaborar ao 
final de cada exercicio social, o Balango Patrimonial e a Demonstragao do 
Resultado.em conformidade com o estabelecido na NBC T 3.1,NBC T3.2 e 
NBC T 3.3. 

II. E facultada a elaboragao da demonstragao de lucros ou prejuizos.da 
demonstragao das mutagoes do patrimonio liquido, da demonstragao das 
origens e aplicagoes de recursos e das Notas explicativas.estabelecidas na 
NBC T 3.4, NBC T 3.5, NBC T 3.6, NBC T 6.2. 

III. O Balango Patrimonial e a Demonstragao do Resultado devem ser 
transcritos no livro diario.assinados por profissionai de contabilidade 
habilitado e pelo empresario.conforme dispoe a NBC T 2,item 2.1.4. 

Com isso pode-se afirmar que as demonstragoes obrigatorias as microempresas sao o 

Balango Patrimonial e a Demonstragao do resultado do exercicio, ficando a criterio do 

contador confeccionar as demais demonstragoes prevista em lei. 

Sobre a definigao do Balango Patrimonial, Schnorr et al.(2008,p.93)diz que "e a 

demonstragao contabil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente , numa 

determinada data, a posigao patrimonial e financeira da entidade". 

Ja Silva (2006, p. 47) define Balango patrimonial como sendo "uma demonstragao resumida 

do estado patrimonial, representando uma situagao estatica em um determinado momento". 

Com isso pode-se afirmar que o Balango tern por objetivo demonstrar a situagao financeira e 

patrimonial da empresa em um determinado periodo. 

Ja sobre a Demonstragao do Resultado (DRE), Schnorr et al.(2008,p.93)diz que "e a 

demonstragao contabil destinada a evidenciar a composigao do resultado formado num 

determinado periodo de operagoes da entidade". Ou seja , a DRE tern por objetivo fornecer 

a seus usuarios o resultado do exercicio evidenciado em Lucro ou Prejufzo. 

Acerca das Declaragoes Fiscais , as MEs optantes do simples nacional devem apresentar 

anualmente, declaragao unica e simplificada de informagoes socioeconomicas e fiscais que 
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sera entregue a secretaria da receita federal. Ais informagoes fornecidas pelos contribuintes 

serao compartilhadas entre a RFB e os orgao estaduais e municipais. 

As declaracoes federais a serem fornecidas sao: DIPJ - Declaragao do Imposto de Renda 

Pessoa Juridica; DIRF - Declaracao de imposto Retido na Fonte; DITR - Declaragao de 

Imposto Territorial Rural; afixagao do cartaz do SIMPLES as dependencias da empresa. 

Ja as declaragoes estaduais sao: GIM - Guia de informagao mensal (onde sao evidenciadas 

a movimentagao de compras, vendas e prestagao de servigos no mes apurado. 

As MEs optantes pelo simples devem entregar a declaragao eletronica de servigos, quando 

exigida pelo municipio, servindo assim como uma escrituragao mensal de todos os 

documentos fiscais emitidos e documentos recebidos referentes aos servigos prestados, 

substituindo assim os Iivros fiscais de servigos. 

O Servigo do Departamento Pessoal, segundo (BARRETO, 2005, p. 459) "e responsavel 

pela confecgao e emissao dos relatorios inerentes aos empregados e socios da empresa, 

para atender as legislagoes do INSS, FGTS, Ministerio do Trabalho, Sindicatos e Receita 

Federal". 

Alem das obrigagoes mensais, uma vez ao ano, o departamento de pessoal tern que 

elaborar relatorios, principalmente a Relagao Anual de Informagoes Sociais (RAIS). 

Esse relatorio (RAIS) e informado a Caixa Economica Federal, orgao gestor do PIS, onde tal 

declaragao contem uma serie de dados sobre os empregados, principalmente os valores 

recebidos no ano anterior. Com base nessas informagoes a Caixa Economica Federal 

credita rendimentos aos participantes e distribui o abono anual. Assim, qualquer erro ou 

omissao podera privar o empregado dos seus rendimentos ou do abono anual e o seu 

empregador podera ser obrigado a compensar esse prejuizo. 

Tambem faz parte das obrigagoes do departamento de pessoal a emissao da folha de 

pagamentos dos funcionarios e emissao da folha de pro- labore dos socios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.10 C O N C E I T O D E M I C R O E M P R E S A 

As empresas que sao MEs, segundo o Manual Simples Nacional (2007) podem ser 

sociedade empresaria, sociedade simples e empresario de que trata o art. 966 do Codigo 

Civil. Diante disso, faz necessario trazer o conceito de empresario: 
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Art. 966. Considera-se empresario quern exerce profissionalmente atividade 
econOmica organizada para a produgao ou a circulagao de bens ou de 
servigos. 

Paragrafo unico. Nao se considera empresario quern exerce profissao 
intelectual, de natureza cientrfica, literaria ou artistica, ainda com o concurso 
de auxiliares ou colaboradores, saivo se o exercicio da profissao constituir 
elemento de empresa. 

A Lei Federal n°. 9841, de 5 de outubro de 1999, atualizada pelo Decreto Federal n°. 5028 

de 31 de margo de 2004, posteriormente revogada pela Lei Complementar n° 

123/2006(alteradas pelas leis complementares n°s 127e 128), que institui o estatuto das 

MPE, define-as de acordo com limites de receita: 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera 
se: 

I - microempresa, a pessoa jurldica e a firma mercantil individual que tiver 
receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e 
quatro mil reais); 

Por sua vez, o SEBRAE (Servigo Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas) e a 

RAIS/MTE (Relagao Anual de Informagoes Sociais / Ministerio do Trabalho e Emprego do 

Governo Federal) promovem a classificagao das referidas empresas baseada no numero de 

empregados que compoe suas estruturas. O Quadro 2 apresenta a classificagao do 

SEBRAE para Microempresas. 

Quadro 2 - Classificagao do porte da empresa segundo o SEBRAE 

Classificagao/Porte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANUMERO DE EMPREGADOS 

INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 

MICROEMPRESA 0a 19 0 a 9 

PEQUENA EMPRESA 20 a 99 10 a 49 

Fonte: Oliveira, 2006. 

Segundo Schnorr et al.(2008,p.32) as MEs e EPPs recebem politicas de apoio para haver 

um desenvolvimento e formalizagao desse setor, pois as MEs e EPPs sao responsaveis 

pela geragao de mais de 60% dos empregos, tornando-se assim um setor de extrema 

importancia evolutiva para o Brasil. 
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Uma das politicas de apoio as MEs e EPPs e o regime tributario do Simples Nacional, que e 

um sistema unificado de apuracao.recolhimento e arrecadacao dos impostos e contribuicoes 

de forma simplificada. 

Segundo Silva et al, a partir de 1997, com o advento da Lei n° 9.317/96, sob o 

enquadramento tributario: 

passou a vigorar o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuicoes - SIMPLES.sendo definida, a partir de entao, as condicoes 
para que as Microempresa e as Empresa de Pequeno Porte-EPP possam 
se enquadrar no Sistema, em fungao do limite de faturamento.o objetivo 
social, natureza juridica.composicao societaria e outros aspectos legais. 

O simples nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento unico de 

arrecadacao, dos seguintes impostos e contribuicoes: 

I. Imposto sobre a renda da Pessoa jurfdica - IRPJ; 
II. Imposto sobre produtos industrializados - IPI.exceto o devido na 

importagao; 
III. Contribuicao Social sobre o lucro liquido -CSLL; 
IV. Contribuicao para financiamento da seguridade social -

COFINS.exceto o devido na importacao; 
V. Contribuicao para o PIS/PASEP,exceto o devido na importacao; 

VI. Contribuicao patronal Previdenciaria - CPP - para a seguridade 
social,a cargo da pessoa juridica.de que trata o art.22 da Lei n°8.212,de 24 
de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de 
pequeno porte que se dedique as atividades de prestacao de servicos 
referidas no §5°-C do art. 18 da Lei complementar n° 123-06,com redagao 
dada pela lei Complementar n°128-08; 

VII. Imposto sobre Operacoes relativas a Circulagao de mercadorias e 
prestagoes de servigos de transportes interestadual e intermunicipal e de 
comunicagao - ICMS; 

VIII. Imposto sobre servigos de qualquer natureza - ISS. 

Concluindo, esse regime e uma opgao mais viavel, comparado aos regimes de lucro 

presumido e lucro real. Tornando-se um regime com menos carga tributaria para as micro e 

pequenas empresas. 

http://juridica.de
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3. A N A L I S E D O S D A D O S 

Neste capitulo serao apresentados e anal isados os resul tados obt idos com a apl icacao dos 

quest ionar ios de pesquisa as Microempresas do comerc io varejista e aos escri tor ios de 

contabi l idade da c idade de Sousa-PB, objet ivando responder as questoes da pesquisa. 

3.1 A N A L I S E D E S C R I T I V A 

3.1.1 CARACTERIZAQAO DO PERFIL DOS EMPRESARIOS E 

MICROEMPRESAS DO COMERCIO VAREJISTA DA CIDADE DE SOUSA-PB. 

A pesquisa demonst ra que 8 1 % dos entrevistados sao do sexo mascul ino e 19% sao do 

sexo feminino. Eis o grafico a seguir. 

Sexo - E m p r e s a r i o s 

Grafico 1: Sexo dos empresarios 

Fonte:Pesquisa de campo 2010 

Com relacao a faixa etaria, a pesquisa mostra que a maior ia dos empresar ios possuem uma 

faixa etaria entre 41 e 50 anos, sendo de 4 1 % da amostra conforme o graf ico 2 abaixo: 
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Faixa Etaria - E m p r e s a r i o 

9% 3 % 

• Entre 20 c 30 anos 

• Entre 3 1 c 40 anos 

• Entre 41 c 50 anos 

• Entre 51 e 60 anos 

• Ac imadc 60 anos 

GRAFICO 2: Faixa Etaria 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com o graf ico 3, 4 6 % dos entrevistados possuem ensino medio completo, 13% 

possuem ensino superior i ncomp le te medio incompleto e fundamenta l incompleto, 

9%possuem o fundamenta l , e apenas 6%possuem ensino superior completo. O resultado 

aponta que os empresar ios possuem um nivel educacional medio, e outros estao em busca 

de novos conhec imentos para melhorar as at iv idades e desempenho das empresas. 

Grau de Escolar idade 

• Fundamental Incompleto 

• Fundamental 

• Medio Incompleto 

• Medio 

• Superior Incompleto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Superior 

GRAFICO 3: Grau de Escolaridade 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Com relacao a natural idade dos empresar ios estudados, o graf ico 4 apresenta que 8 4 % dos 

entrevistados sao naturais de Sousa-PB, e apenas 1 6 % sao de outras local idades vizinhas. 
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N a t u r a l i d a d e - E m p r e s a r i o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sousa 

• Outra Local idade 

GRAFICO 4: Naturalidade 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Acerca do setor de atuacao do empresar io, o graf ico 5 apresenta que em sua maior ia 5 0 % 

dos entrevistados sao do setor de min imercados ou supermercados, 2 2 % sao comerc iantes 

de bebidas em geral , 19% do setor de materia de construgao e 9 % sao do comerc io de 

medicamentos. 

Setor de Atuacao 

• Minimercados/Supermercados 

Bebidas em Geral 

Medicamentos 

• Material de Construcao 

GRAFICO 5: Setor de Atuacao 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

C o m o mostra o graf ico 6 a exper iencia prof issional no setor de atuagao, em sua maioria, ate 

05 anos e entre 06 e 10 anos apresenta 28%do total, seguido de 2 5 % entre 11 e 20 anos e 

1 9 % possuem mais de 20 anos de experiencia no setor de atuagao. 



43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E x p e r i e n c i a P r o f i s s i o n a l n o 

s e t o r d e A t u a g a o 

GRAFICO 6: Experiencia Profissional no setor de atuacao 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

At raves do graf ico 7 os empresar ios antes de const i tu l rem seus proprios negocios, a tuavam, 

em sua maioria, como autonomos representando 5 0 % das respostas, seguido de 2 2 % terem 

sidos funcionar ios de iniciativa privada em outro setor, 16% foram funcionarios em empresas 

no setor de atuagao e 1 2 % foram funcionar ios publ icos. 

Exper iencia Prof issional antes de 
ser Empresar io 

• F u n c i o n a r i o da 
In ic iat iva Pr ivada no 
setor de a tuacao 

F u n c i o n a r i o da 
In ic iat iva P r i v a d a em 
outro se tor 

F u n c i o n a r i o P u b l i c o 

• A u t o n o m o 

GRAFICO 7: Experiencia Profissional antes de ser Empresario 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com o graf ico 8, a maior parte das empresas entrevistadas ja se encont ram em 

exerc ic io em um tempo considerado medio, que corresponde a 2 8 % do total, estao no 

mercado entre 01 e 10 anos; 2 5 % estao a mais de 20 anos, e 19% entre 11 e 20 anos. 

Esse resul tado mostra a percepcao do empresar io em constituir a sua empresa de forma 

legal. 
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T e m p o de A t u a c a o da O r g a n i z a c a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A t e 0 5 a n o s 

• E n t r e 0 6 e 10 a n o s 

• E n t r e 11 c 2 0 a n o s 

• M o i s d e 2 0 a n o s 

GRAFICO 8: Tempo de atuacao da organizacao 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Como mostra o graf ico 9 a maior parte das empresas sao compostas de ate cinco 

funcionar ios o que corresponde a 8 1 % , e apenas 19% possuem de 06 a 10 funcionar ios. 

Numerode Funcionarios 

• Entre 01 c 05 

Funcionarios 

• Entre 06 e 10 

Funcionarios 

GRAFICO 9: Numero de funcionarios 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com o graf ico abaixo, as empresas entrevistadas atuam em maioria de 6 6 % na 

cidade de Sousa, f icando o restante de 3 4 % das empresas atuando tanto na c idade de 

Sousa com tambem nas c idades circunvizinhas em uma raio de 60Km. 

Area de atuacao da organizacao 

• Soa cidade de 

Sousa 

• Sousa c cidades 

circunvizinhas-

raiode 60 km 

GRAFICO 10: Area de Atuac3o da organizacao 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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3.1.2 INFORMAQOES S O B R E OS SERVIQOS CONTABEIS PRESTADOS AS 

MICROEMPRESAS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta secao serao evidenciados os servigos contabeis prestados as microempresas, de 

acordo com a percepgao dos empresar ios. 

Foram perguntados aos empresar ios quais os t ipos de servigos que os escri tor ios de 

contabi l idade fornecem aos mesmos. De acordo com a tabela 1, os servigos contabeis mais 

recepcionados pelos microempresar ios sao dos setores f iscais, pessoal e declaragoes de 

impostos de renda pessoa f ls ica e jur ld ica, com 94%, 7 8 % e 94%, respect ivamente. A 

escri turagao contabil/f iscal apresenta 8 1 % de af i rmagao. 

Entretanto, ainda que o setor fiscal tenha obtido maior respaldo, Costa (2008, p. 1) acredita 

que "os servigos f iscais, estao fadados a perder sua servent ia, pr incipalmente porque esse 

setor deve se situar dentro da propria empresa sob pena de submeter a empresa a risco de 

indebitos f iscais". 

Ja o setor contabi l , apresenta-se com apenas 5 0 % de af i rmagao, E notorio que essa 

real idade dificulta o real sentido da contabi l idade, enquanto ciencia social, e, por isso nao 

obtem por parte dos gestores a devida importancia antes referenciada. 

Conforme Marion (2005, p. 26) o setor contabil "pode prover seus usuarios de dados para 

ajuda-los a tomar decisao", obteve um percentual preocupante evidenciando a importancia 

do mesmo. 

TABELA 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Servigos recebidos dos escritorios de contabilidade. 

Sim % Nao % 
Total 

acumulado 

Setor Fiscal 30 94% 2 6% 100% 

Setor contabil 16 50% 16 50% 100% 

Escrituragao 

contabil/fiscal 26 8 1 % 6 19% 100% 

Setor Pessoal 25 78% 7 22% 100% 

Informacdes para 

emprestimos 

financeiros. 12 37% 20 63% 100% 

Declaragoes 30 94% 2 6% 100% 

Controle de 

estoques 11 34% 21 66% 100% 

Planejamento 

Tributario 7 22% 25 78% 100% 
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Controle do 

movimento caixa 

mensal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 4 1 % 19 59% 100% 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Sobre a escri turagao e relatorios recebidos dos escri tor ios de contabi l idade, observa-se que, 

conforme a tabela 2, as guias para pagamentos de impostos e encargos sociais, as folhas 

de pagamento dos funcionarios e os Livros de Entrada e Saida, sao os relatorios mais 

recebidos dos escritorios de contabi l idade, at ingindo percentuais de 100%, 9 4 % e 7 8 % 

respect ivamente. 

Tal fato comprova ainda mais que os gestores buscam a contabi l idade somente para 

atender as exigencias f iscais e legais. 

TABELA 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escrituragao e Relatorios recebidos dos escritorios de Contabilidade 

Sim % Nao % Nao sei % 
Total 

Acumulado 

Livro Diano 4 12% 13 4 1 % 15 47% 100% 

Livro Razao 3 9% 13 4 1 % 16 50% 100% 

Livro Caixa 11 34% 10 3 1 % 11 34% 99% 

Livro 

entrada/saida 25 78% 6 19% 1 3% 100% 

BP 8 25% 15 47% 9 28% 100% 

DRE 
7 22% 15 47% 10 3 1 % 100% 

DFC 2 6% 17 53% 13 4 1 % 100% 

Folha de 

pagamento dos 

funcionarios 
30 94% 2 6% 0 0% 100% 

Guias de 

impostos e 

encargos sociais. 

32 100% 0 0% 0 0% 100% 

Controle de 

estoques 
10 3 1 % 20 62% 2 7% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Na tabela 3, os entrevistados foram indagados sobre qual a f inal idade da uti l izagao dos 

relatorios contabeis recebidos dos escritorios de contabi l idade. Insere-se que com 8 4 % das 

respostas foram posit ivas na util izagao dos relatorios somente para atender as obr igagoes 

f iscais. Evidenciando ainda mais a falta de percepgao do gestor sobre a importancia da 

contabi l idade para o desempenho de sua empresa. 
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Ainda sobre esse quest ionamento veri f ica-se que 5 6 % dos usuarios, so uti l izam os relatorios 

para operacoes junto aos bancos, ou seja, para conseguir emprest imos f inanceiros. 

TABELA 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizagao dos relatorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sim % Nao % 
Total 

acumulado 

Fins Fiscais 27 84% 5 16% 100% 

Controlar 

Operacoes 19 59% 13 4 1 % 100% 

Avaliar 

Desempenho 8 25% 24 75% 100% 

Emprestimos 18 56% 14 44% 100% 

Outros 0 0% 0 0% 0% 
Fonte: Pesquisa de campo 

De acordo com o graf ico 1 1 a maior parte dos empresar ios utiliza os servigos contabeis 

desde que fundaram a empresa, evidenciado em 38%. Isso ocorre devido as al teracoes nas 

legislagoes, que estao cada vez mais exigentes. 

T e m p o de Utilizagao d o s serv igos 

con tabe is 

• Ent re 1 e 5 anos 

• Ent re 0 6 e 10 anos 

• En t re 1 1 e 15 anos 

• Dcsde q u e fundei 

a e m p r e s a 

GRAFICO 11: Tempo de utilizagao dos servigos contabeis 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Ja o graf ico 12, demonst ra que 3 8 % dos entrevistados estao com o mesmo contador a mais 

de 16 anos. 
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T e m p o c o m o m e s m o contador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• En t re 1 e 5 anos 

• En t re 0 6 e 10 anos 

• En t re 1 1 e 15 anos 

• M a i s d e 16 anos 

GRAFICO 12: Tempo com o mesmo contador 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Conforme o graf ico 13, o valor que os empresar ios pagam pelos servigos contabeis estao 

entre R$50,00 e R$100,00 (34%), seguido de perto com 3 1 % entre R$100,00 e R$ 200,00. 

Valor Pago pela prestagao dos 

servigos 

• A t e RS 5 0 , 0 0 

• En t re R $ 5 0 , 0 0 c 

RS100 .00 

• En t re R $ 1 0 0 , 0 0 e 

R $ 2 0 0 , 0 0 

• M a i s d e R$ 2 0 0 , 0 0 

e R$ 4 0 0 , 0 0 

GRAFICO 13: Honorarios pagos ao contador 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Conforme tabela 4 abaixo, foi perguntado aos empresar ios assert ivas acerca de criterios 

para selegao dos contadores de seus respectivas empresas, e constatou-se que a 

pontual idade dos servigos prestados, aparencia e nivel tecnologico do escritorio e a 

exper iencia do contador, com 9 4 % , 8 7 % e 8 7 % , respect ivamente, sao fatores de muita 

importancia na hora de selecionar o contador para empresa. 
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TABELA 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criterios para selecionar o contador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pouco 

importante % Neutro % 
Muito 

Importante % 
Total 

Acumulado 
Precos dos 

servicos 7 22% 6 19% 19 59% 100% 

Aparencia e 

nivel 

tecnol6gico 

escritbrio 1 3% 3 10% 28 87% 100% 

Pontualidade 

dos servicos 
1 3% 1 3% 30 94% 100% 

Experiencia 

do Contador 
0 0% 4 13% 28 87% 100% 

IndicacSo de 

amigos 
3 10% 12 37% 17 53% 100% 

Formac3o 

superior 2 6% 13 4 1 % 17 53% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.1.3 CARACTERIZAQAO DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS CONTABEIS E 

ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE. 

A pesquisa demonstra que 5 9 % dos entrevistados sao do sexo mascul ino e 4 1 % sao do 

sexo feminino. Eis o grafico a seguir. 

Sexo 

• Masculino 

• Feminino 

GRAFICO 14: Sexo dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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Com relagao a faixa etaria, a pesquisa mostra que a maior ia dos profissionais contabeis 

possuem uma faixa etaria entre 41 e 50 anos, sendo de 3 6 % da amostra conforme o grafico 

abaixo: 

Faixa Etaria 

• Entre 20 e 30 anos 

• Entre 31 e 40 anos 

• Entre 4 1 e 50 anos 

• Entre 51 e 60 anos 

GRAFICO 15: Faixa Etaria 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com o graf ico 16, 5 0 % dos entrevistados possuem so o tecnico em contabi l idade, 

4 1 % possuem ensino superior completo, 5% possuem, a lem do ensino superior, a lguma 

especial izacao, e apenas 4%possuem mestrado. Esse resultado mostra que os contadores 

estao em busca de apr imorar os seus conhec imentos para melhorar o fornecimento das 

informagoes e servigos contabeis para seus cl ientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grau de Escolaridade 

• Ensino Medio/Tecnico em 

Contabilidade 

• Ensino Superior 

• Espe<iali:a^ao 

• Mestrado 
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Com relacao a natural idade dos contadores em estudo, o graf ico 17 apresenta que 8 1 % dos 

entrevistados sao naturais de Sousa-PB, e apenas 1 9 % sao de outras local idades vizinhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Naturalidade 

• Sousa 

• Outra Localidade 

GRAFICO 17: Naturalidade 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Como mostra o graf ico 18, a experiencia profissional na contabi l idade, em sua maioria, entre 

11 e 20 anos representando 41%do total, seguido de 2 7 % mais de 20 anos, e 18% entre 06 

e 10 anose 14% ate 05 anos de experiencia no setor de atuacao. 

Experiencia na profissao contabil 

• Ate 05 anos 

• Entre 06 e 10 anos 

« Entre l i e 20 anos 

• Mais de20 anos 

GRAFICO 18: Experiencia Profissional 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Atraves do graf ico 19, os contadores antes de const i tu i rem seus proprios escritorios, 

a tuavam, em sua maioria, como funcionar ios em outros escritorios, representado por 6 8 % 

das respostas, seguido de 14% terem sidos autonomos,e 9% ou foram funcionarios publ icos 

ou atuaram em empresas pr ivadas em outros setores. 
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Experiencia profissional antes de ser 
Contador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 19: Experiencia Profissional antes de ser contador 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com o graf ico 20 a maior parte dos escri tor ios entrevistados ja se encontra em 

exercic io ha um tempo consideravel , que corresponde a 3 6 % do total, o que signif ica que 

elas sao mais ant igas, estao no mercado a mais de 20 anos; 2 9 % estao entre 11 e 20 anos, 

e 13 % entre 06 e 10 anos; 13% ate 05 anos; e apenas 9% atua a menos de 01 ano. 

Tempo de Atuacao do escritorio 

• Menos d e O l ano 

• Ate 05 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Entre 06 e 10 anos 

• Entre 11 e 2 0 anos 

• M a i s d e 20 anos 

GRAFICO 20: Tempo de Atuacao do escritorio 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Como mostra o graf ico 2 1 , a maior parte dos escritorios sao compostos de ate cinco 

funcionar ios,correspondendo a 6 0 % da amostra; 2 2 % possuem de 06 a 10 funcionarios; e 

1 8 % possui entre 11 e 20 funcionar ios. 
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Numero de Funcionarios 

•Entre 03 e 05 Funcionarios 

• Entre 06 e 10 Funcionarios 

• Entre 11 e 20 Funcionarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 21 : Numero de Funcionarios 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com o grafico abaixo, metade dos escritorios entrevistados atuam em Sousa e 

c idades circunvizinhas no raio de 60Km; 18% dos escri tor ios forncem servigos apenas para 

a c idade de Sousa: 1 8 % atuam em toda regiao, 9% atende a todo estado, e apenas 5 % atua 

na paraiba e estados vizinhos. 

Area de atuagao 

• So a cidade de Sousa 

• Sousa e cidades circunvizinhas 

- r a i o d e 6 0 k m 

• Sousa e regiSo - raio superior 

a 60 km 

• Todo Estado 

• PB e estados vizinhos 

GRAFICO 22: Area de atuagao 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

De acordo com a tabela abaixo, em media,os escritorios responderam que possuem 66 ,8% 

de microempresas nos respect ivos escritorios. Tal numero e evidenciado por fatores 

economicos, sociais e culturais da regiao. 
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TABELA 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percentual de Microempresas no escritdrio 

N Minimo Maximo Media Std. Deviation 

Media percentual 22 30,00 90,00 66,8182 18,35791 

Valid N (listwise) 22 

Fonte: 'esquisa de campo 2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4 INFORMAQOES S O B R E OS SERVigOS CONTABEIS OFERECIDOS AOS 

MICROEMPRESARIOS. 

Neste topico serao mostrados quais os servigos contabeis fornecidos pelos escri tor ios de 

contabi l idade de acordo com a percepgao dos contadores. 

A tabela 6 mostra que o servigos contabeis fornecidos aos microempresar ios, sao 

classi f icados em sua grande total idade ao atendimento do f isco e receita federal , 

ev idenciado em percentuais de Setor Fiscal(100%), Setor pessoal (100%) e declaragoes 

(100%). 

Pelos dados da tabela, anal isa-se que os prestadores dos servigos contabeis enfrentam 

problemas com o sistema burocrat ico brasileiro, o que repercute na sua atuagao 

prof issional. Esses aspectos podem ser evidenciados por Minoru (2004, p. 3) "quando diz 

que isso pode ser uma consequenc ia da rotina a que esse profissional esta submet ido, 

tendo em vista que chega a dedicar 8 0 % de seu tempo no atendimento as exigencias 

burocrat icas do governo. Muitas vezes, inclusive, tern que prestar a mesma informagao para 

as tres esferas governamenta is nao sobrando assim tempo para assessorar a pequena 

empresa" . 

TABELA 6 

Servigos Fornecidos aos microempresarios 

Sim % Nao % 

Total 

acumulado 

Setor Fiscal 22 100% 0 0% 100% 

Setor contabil 18 82% 4 18% 100% 

Escrituragao 

contabil/fiscal 21 95% 1 5% 100% 

Setor Pessoal 22 100% 0 0% 100% 

Informacoes 

emprestimos 

10 46% 12 54% 100% 

Declaragoes 22 100% 0 0% 100% 
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Controle de 

estoques 7 32% 15 68% 100% 
Planejamento 

Tributario 9 4 1 % 13 59% 100% 
Controle do 

movimento caixa 

mensal 
15 68% 7 32% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Com relacao aos relatorios e laborados pelos contadores, observa-se que os livros de 

entrada/saida e as guias para pagamentos de impostos e encargos sociais obt iveram o 

maior percentual , 100% conforme tabela abaixo, e m seguida vem a confeccao das folhas de 

pagamentos dos funcionar ios. Acerca dos livros contabeis Diario, razao e caixa, obt iveram 

6 3 %, 2 3 % , e 8 6 % respect ivamente. Sobre os demonstrat ives contabeis, o BP e a DRE 

t iveram 6 3 % cada. 

Os dados acima registrados conf i rmam a tendencia dos profissionais contabeis em 

executarem servigos vol tados pr incipalmente ao setor f iscal. 

No entanto, pode-se conf i rmar que essa real idade nao condiz com o d i rec ionamento da 

contabi l idade, pois conforme Figueiredo e Fabri (2000, p. 75) esta tern como foco "levar 

informacoes ao administrador para a tomada de decisoes e informacoes aos proprietaries, 

socios, e acionistas sobre a si tuacao economica e f inanceira de sua empresa" . 

TABELA 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relatorios Fornecidos Pelo contador 

Sim % Nao % 
Total 

acumulado 

Livro Diario 14 63% 8 37% 100% 

Livro Raz3o 5 23% 17 77% 100% 

Livro Caixa 19 86% 3 14% 100% 

Livro 

entrada/saida 22 100% 0 0% 100% 

BP 14 63% 8 37% 100% 

DRE 
14 63% 8 37% 100% 

DFC 
4 18% 18 82% 100% 

Folha de 

pagamento dos 

funcionarios 
20 90% 2 10% 100% 

Guias de impostos 

e encargos 

sociais. 22 100% 0% 100% 

Controle de 

estoques 
6 28% 16 72% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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Na tabela 8, foi perguntado aos profissionais contabeis, com relacao aos relatorios 

produzidos, quais motivos os seus cl ientes uti l izam tais relatorios. Forma obt idos os 

seguintes percentuais: 8 2 % para f ins f iscais, 5 9 % para operacoes junto aos bancos, 5 0 % 

para controlar as operacoes da empresa e 3 2 % para avaliar o desempenho da empresa. 

Esse resul tado mostra que , na percepcao do contador, os empresar ios uti l izam os relatorios 

somente para atender ao f isco ou as usam para conseguir emprest imos junto aos bancos. 

Esse e um aspecto que poderia estar sendo discut ido e real izado pelos prof issionais, 

pr incipalmente como maneira de amenizar as di f iculdades enfrentadas. Pois, Barreto (2005, 

p. 15) assevera que "qualquer t ipo de empresa, independente de seu porte ou natureza 

jur id ica, deve manter estrita contabil completa, com o intuito de controlar o patr imonio, 

gerenciar seus negocios e atender por completo a legislacao". 

TABELA 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Motivos que os clientes utilizam os relatdrios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sim % Nao % 
Total 

acumulado 

Fins Fiscais 18 82% 4 18% 100% 

Controlar 

Operagoes 11 50% 11 50% 100% 

Avaliar 

Desempenho 7 32% 15 68% 100% 

Emprestimos 13 59% 9 4 1 % 100% 

Outros 0 0% 0 0% 0% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Conforme o graf ico 23 , o valor que os contadores cobram pelos servigos contabeis estao 

entre R$100,00 e R$200,00 (50%), seguido de perto com 18% o valor entre R$50,00 e R$ 

100,00, e com 15% sendo entre R$200,00 e R$ 400,00. Esse fator e importante, pois mostra 

que o profissional contabil esta sendo cada vez mais valor izado e a mesmo esta se 

valor izando, pois tal prof issao e de essencial importancia para o desenvolv imento das 

empresas. 
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• AteRS 50,00 

• Entre R$ 50.00 eR$100,00 

* Entre R$100,00eR$200.00 

• Mais deR$ 200,00 eR$ 

400.00 

• AcimadeR$ 400,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 23: Honorarios 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

A tabela 9 foi perguntado aos contadores quais criterios que o di ferenciam da concorrencia. 

Pode-se observar que a pontual idade dos servigos prestados, aparencia e nivel tecnologico 

do escritorio e a experiencia do contador, com 100%, 9 1 % e 87%, respect ivamente. sao 

fatores essenciais para manter um servico di ferenciado dos concorrentes. 

TABELA 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criterios que o diferenciam da concorrencia 

Pouco 

importante % Neutro % 

Muito 

Importante % 

Total 

Acumulado 

Pregos dos 

servigos 13 60% 1 4% 8 36% 100% 

Aparencia e 

nlvel 

tecnologico 

escritorio 0 0% 2 9% 20 9 1 % 100% 

Pontualidade 

dos servigos 
0 0% 0 0% 22 100% 100% 

Experiencia 

do Contador 
0 0% 3 13% 19 87% 100% 

Indicagao de 

amigos 
4 18% 7 32% 11 50% 100% 

Formagao 

superior 11 50% 2 9% 9 4 1 % 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

Honorarios 
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3.2 COMPARAQAO ENTRE A PERCEPQAO DOS MICROEMPRESARIOS COM A 

PERCEPQAO DOS CONTADORES ACERCA DOS SERVIQOS CONTABEIS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste topico sera apresentado um estudo comparat ive sobre a percepgao dos 

microempresar ios e contadores, a tendendo assim o objetivo geral do estudo. Isso sera 

anal isado atraves dos dados obt idos nas tabelas das questoes 17 para o empresar ios e a 

questao 15 para os contadores do quest ionar io, anal isando o percentual das variaveis em 

estudo, atraves do nivel de concordancia e discordancia com relacao as assert ivas 

apresentadas, observando se ha divergencias ou nao entre as percepgoes. 

De acordo com as assert ivas acerca dos servigos fornecidos pelos escri tor ios de 

contabi l idade para as Microempresas, constam-se as seguintes anal ises. 

3.2.1 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E HONORARIOS DO CONTADOR. 

Com o objetivo de verif icar a percepgao dos empresar ios e contadores acerca dos honorario 

pagos pela prestagao de servigos, foi sol icitado aos respondentes , que indicassem, de 

acordo com a tabela das questoes 17 para o empresar ios e a questao 15 para os 

contadores, o nivel de concordancia e discordancia com relagao as assert ivas 

apresentadas. 

De acordo com a tabela 10 abaixo, pode-se verif icar que em sua maioria de 9 4 % dos 

empresar ios concordam que os honorar ios pagos ao contador sao compat ive is com os 

servigos fornecidos. Porem, divergindo com esse fator, 6 3 % dos contadores d iscordam 

sobre tal assert iva. Esse resultado mostra que os contadores estao insatisfeitos com o 

honorar ios recebidos pelo seus cl ientes, pois os empresar ios nao atr ibuem o verdadeiro 

valor da contabi l idade para a sua empresa, tornando o contador como um funcionar io que 

so serve para preencher guias e requer imentos. 

Para Perez (1977, p.68 apud Marion 2005, p.32), o objetivo da prof issao contabil "vai mais 

a lem de acumular cifras para preparar um balango para efeitos imposit ivos. Vai mais alem 

de registrar automat icamente uma ou varias operagoes: um software adequado pode 

produzir melhor as rotinas". 

Para Thome (2001), o calculo dos honorar ios deve ser visto, de inicio, a partir das 

informagoes prestadas sobre a empresa que esta fazendo a consul ta, e baseado na 

experiencia profissional, atribuir um valor que sera revisto apos a execugao de a lgum tempo 
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do servigo contratado. O contabil ista deve se basear pr incipalmente no faturamento do 

tomador para f ixar seus honorar ios, levando em conta o custo do t rabalho executado e o 

esforgo real izado para a conclusao dos servigos. Sendo que, muitas vezes, o profissional 

tern uma excelente compensagao pelo servigo executado, enquanto em outros os 

honorar ios nao compensam o esforgo realizado. 

TABELA 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Honorarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 6% 63% 

Nao sei responder 0% 0% 

Concordo 94% 37% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.2 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E INFORMAQOES S O B R E ALTERAQOES NA LEGISLAQAO. 

Dando sequencia, foi perguntado aos respondentes se o contador informa a seus cl ientes 

sobre alteragoes na legislagao fiscal e contabi l , de acordo com a tabela 1 1 , verif ica-se que 

nao ha divergencia de opinioes entre empresar ios e contadores, representados em maioria 

de 7 0 % e 95%, respect ivamente. Esse resultado mostra a preocupagao do contador em 

manter sempre o seu cliente informado sobre as alteragoes na lei, visto que haja uma 

melhor consecugao e t ransparencia dos trabalhos real izados por esses profissionais, 

faci l i tando, assim, a interagao entre empresa e contador. 

TABELA 11 

Informagao sobre alteragoes na legislagao 

Empresario Contador 

% % 

Discordo 30% 0% 

Nao sei responder 0% 5% 

Concordo 70% 95% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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3.2.3 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E A AGILIDADE E EFICACIA DOS SERVIQOS. 

Foi perguntado aos respondentes sobre a agi l idade e ef icacia dos servicos oferecidos pelos 

escri tor ios de contabi l idade, objet ivando verif icar as percepgoes entre empresar io e 

contador. At raves da tabela 12 pode constatar que nao houve divergencia entre os 

empresar ios e contadores, representados com 8 4 % e 95%, respect ivamente, sobre o 

quest ionamento proposto. 

E notorio que devido a alta competi t iv idade, os gestores necessi tam que seus servigos 

se jam executados em tempo habil, tendo em vista que isso e um diferencial no mercado. 

Contudo, para que isso ocorra, na maioria das vezes, esses gestores dependem de outros 

servigos, sendo os servigos contabeis um deles. 

TABELA 12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agilidade e Eficacia dos servigos 

Empresario Contador 

% % 

Discordo 10% 5% 

Nao sei responder 6% 0% 

Concordo 84% 95% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.4 PERCEPQAO DO EMPRESARIO V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E S E AS INFORMAQOES CONTABEIS ESTAO AJUDANDO NO 

P R O C E S S O DE TOMADA DE DECISAO NA EMPRESA. 

T a m b e m foi anal isado a opiniao dos gestores e contadores em relagao as informagoes 

contabeis, ou seja, se as informagoes elaboradas estao subsid iando no processo de 

decisao. Na tabela 13, veri f ica-se a concordancia dos entrevistados, onde 6 0 % dos 

empresar ios concordam com a assert iva, seguidos de 6 3 % dos contadores in formam que as 

informagoes contabeis estao ajudando no processo de tomada de decisao na empresa de 

seus cl ientes. 

Mar ion (1998 apud PAIVA, 2000) destaca que a contabi l idade e considerada como um 

sistema de informagao dest inado a prover seus usuarios de dados para ajuda-lo na tomada 

de decisao, visto que ela e responsavel pela coleta dos dados economicos, mensurando-os 

monetar iamente, registrando-os e sumar izando-os em forma de relatorios. 
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Favero et al. ( 1995, p. 11 apud BORINELE e B E U R E N , 2003) ressal tam que o objetivo da 

contabi l idade e interpretar, anal isar e registrar os fenomenos que ocorrem no patr imonio das 

pessoas f ls icas e jur id icas, demonst rando a seus usuarios informagoes sobre o 

compor tamento dos negocios para a tomada de decisao. Com isso, o autor enfatiza que os 

usuarios da contabi l idade devem tomar conhecimento da situagao f inanceira de seu 

empreend imento e, ass im, poderem tomar as decisoes necessar ias. 

TABELA 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As informagoes contabeis estao ajudando no processo de tomada de decisao na empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 28% 10% 

Nao sei responder 12% 27% 

Concordo 60% 63% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.5 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E OS SERVIQOS CONTABEIS E REALIZADO APENAS PARA CUMPRIR 

OBRIGAQOES FISCAIS. 

Outra questao levantada durante a pesquisa foi a realizagao dos servigos contabeis apenas 

para cumpr i r as obr igagoes f iscais. A tabela 14 mostra que ha divergencia entre as 

percepgoes dos entrevistados, onde a maioria dos empresar ios, com 5 1 % , concordam que 

os servigos contabeis real izados em suas empresas servem apenas para cumpr i r as 

obr igagoes f iscais. Ja os contadores d iscordam sobre tal assert iva, mantendo uma maioria 

de 6 0 % . 

TABELA 14 

Os servigos contabeis sao realizados apenas para cumprir obrigagoes fiscais. 

Empresario Contador 

% % 

Discordo 46% 60% 

Nao sei responder 3% 4 % 

Concordo 5 1 % 36% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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3.2.6 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E OS SERVIQOS CONTABEIS ESTAO ATENDENDO 

SATISFATORIAMENTE AS NECESSIDADES DA EMPRESA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na questao seguinte foi quest ionado aos respondentes se os servigos contabeis estao 

a tendendo sat isfator iamente as necess idades da empresa. De acordo com a tabela 15, nao 

houve divergencia entre as percepgoes dos entrevistados, onde em sua maioria de 8 2 % e 

9 1 % , respect ivamente, responderam que concordam com a assert iva. 

Conforme Bulgacov (1999, p. 18) "os gestores da organizagao desempenham papeis, 

fungoes e tarefas planejadas e estruturadas para obter resultados operacionais que 

garantam a sobrevivencia das organizagoes em harmonia com o ambiente externo e com as 

condigoes internas". 

Desta forma, o acompanhamento feito por um profissional contabil e importante e decisivo 

para que as informagoes contabeis se jam uti l izadas na gestao da empresa de forma a 

garantir o seu bom desenvolv imento. 

TABELA 15 

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servigos contabeis estao atendendo satisfatoriamente as necessidades da empresa. 

Empresario Contador 

% % 
Discordo 12% 0% 

Nao sei responder 6% 9% 

Concordo 82% 9 1 % 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.7 PERCEPQAO DO EMPRESARIO V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR SOBRE 

CONSIDERAR O CONTADOR UM PROFISSIONAL ATUALIZADO, COMPETENTE, 

PRESTATIVO E ESSENCIAL PARA A EMPRESA. 

Outra questao levantada foi com relagao em considerar o contador um profissional 

atual izado, competente, prestat ivo e essencia para a empresa. Os resultados na tabela 16 

mostra que ha um nivel de concordancia entre os gestores e contadores, evidenciado em 

8 5 % e 8 6 % respect ivamente,concordando com a assert iva. C o m este resultado evidencia-se 

que os cl ientes most ram-se relat ivamente satisfeitos com o profissional que controla a 

gestao f inanceira de seu empreendimento. 
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TABELA 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considera o contador um profissional atualizado, competente, prestativo e essencial para a empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 3% 0% 

Nao sei responder 12% 4 % 

Concordo 85% 86% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.8 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E S E O CONTADOR FAZ VISITAS PERIODICAS A EMPRESA. 

T a m b e m foi anal isado a opiniao dos respondentes com relagao se o contador faz visitas 

periodicas a empresa. A tabela 17 demonst ra que houve certas divergencias de opinioes, 

onde 9 1 % dos contadores responderam que fazem visitas periodicas a seus clientes, 

enquanto que os empresar ios f icaram em equi l ibr io de concordancia e discordancia com 

relagao a assert iva. 

Esse resul tado aponta que o contador deve se preocupar em realizar esse t ipo de atividade 

para entender melhor as minucias relacionadas a cada empreend imento , e nao tao somente 

visitar as empresas quando for sol ici tado, devendo sempre manter um contato direto com os 

seus cl ientes. 

TABELA 17 

O Contador Faz Visitas Periddicas A Empresa. 

Empresario Contador 

% % 

Discordo 46% 9% 

Nao sei responder 6% 0% 

Concordo 48% 9 1 % 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.9 PERCEPQAO DO EMPRESARIO V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E O BOM ATENDIMENTO 

Na questao seguinte foi perguntado aos respondentes sobre a qual idade no atendimento, ou 

seja, se os empresar ios sao bem atendidos nos escritorio de contabi l idade. A tabela 18 
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mostra que 9 1 % dos empresar ios sao bem atendidos nos escri tor ios de contabi l idade, bem 

como tambem, 100% dos contadores concordam que fazem um bom atendimento a seus 

cl ientes. 

Nesse momento e importante relembrar que o nivel de sat isfacao de cada indivlduo e 

perpetuado na intangibi l idade. Portanto, acredita-se que os profissionais contabeis devem 

priorizar as necessidades e desejos de seus cl ientes, para entao f idel iza-los. 

Entende-se ainda, que o prof issional contabil deve reter uma boa equipe de prof issionais 

qual i f icados para so assim oferecer aos seus cl ientes um melhor atendimento. 

Sobre esse aspecto, Figueiredo e Fabri (2000, p. 61) acredi tam que: 

o profissional de contabilidade tern que ser muito exigente com a selegao do 

pessoal de atendimento de sua empresa e com o treinamento dos mesmos, 

secretarias, telefonistas, auxiliares, boys e todos os que se envolvem 

diretamente com clientes. Estes devem passar por constantes avaliacoes e 

cursos de qualidade no atendimento e, mais ainda, devem conhecer a 

empresa e os servigos nela oferecidos, pois so assim poderao envolver-se e 

oferecer aos clientes um atendimento adequado. 

O resultado mostra que os usuarios dos servigos contabeis sao muito bem tratados, quando 

procuram o prof issional do setor contabi l , ou mesmo os seus funcionar ios, sendo atenciosos 

e prestat ivos sempre que sol ici tados. 

TABELA18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bom Atendimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 3% 0% 

Nao sei responder 6% 0% 

Concordo 9 1 % 100% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.10 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E : S E O GOVERNO SIMPLIFICASSE O RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS 

E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DE MODO QUE O CONTRIBUINTE P U D E S S E 

CALCULAR E EFETUAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS HAVERIA 

NECESSIDADE EM MANTER O CONTRATO DE PRESTAQAO DO SERVIQO 

CONTABIL. 

T a m b e m foi perguntado aos empresar ios e contadores se haveria necessidade em manter o 

contrato de prestagao do servigo contabi l mesmo que o contr ibuinte pudesse calcular e 
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efetuar os respect ivos pagamentos dos impostos e encargos sociais. Como mostra a tabela 

19, uma maior ia de 4 6 % dos empresar ios concordaram que nao seria necessar io manter o 

contrato com os contadores. Entretanto, um bom percentual de 3 3 % discordaram da 

assert iva, d izendo que manter iam sim o contrato com o seus contadores. 

Com relagao a percepgao dos contadores sobre tal questao, 4 5 % discordaram que seus 

cl ientes estar iam dispostos a manter o contrato de prestagao do servigos contabeis. Porem, 

4 6 % concordaram que seus cl ientes manter iam os contratos com a c lasse prof issional. 

Esses resul tados mostram uma tendencia em ter na prestagao do servigo o foco vol tado ao 

f isco, quando na verdade deveria ser algo secundar ia Porem, esse numero vem diminuindo, 

devido a conscient izagao dos empresar ios sob a importancia da contabi l idade e do 

prof issional de contabi l idade para o cresc imento das empresas. 

TABELA 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se o governo simplificasse o recolhimento dos impostos e dos encargos sociais, de modo que o 

contribuinte pudesse calcular e efetuar os respectivos pagamentos haveria necessidade em manter o 

contrato de prestagao do servigo contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 33% 45% 

Nao sei responder 2 1 % 9% 

Concordo 46% 46% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.11 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E A PONTUALIDADE NA ENTREGA DOS SERVIQOS. 

Na questao seguinte foi perguntado aos empresar ios e contadores sobre a pontual idade na 

entrega dos servigos. Conforme a tabela 20, 9 4 % dos empresar ios e 1 0 0 % dos contadores, 

concordam sobre a pontual idade na ent rega dos servigos, portanto nao havendo divergencia 

na opiniao dos entrevistados. 

A questao do prazo e um fator fundamenta l para a organizagao, uma vez que a informagao 

ent regue fora do prazo perde todas as suas qual idades. Sob esse aspecto, Thome (2001 , p. 

98) diz que "o produto ou relatorio tern que ser entregue a tempo de ser uti l izado ou de ser 

util". 
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TABELA 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pontualidade Na Entrega Dos Servigos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 3% 0% 

Nao sei responder 3% 0% 

Concordo 94% 100% 

Total 100% 100% 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.12 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E : O CONTADOR ESTA ATENDENDO AOS PRINCJPIOS DA ETICA 

PROFISSIONAL. 

T a m b e m foi perguntado aos respondentes se o prof issional contabi l esta a tendendo aos 

principios da etica prof issional. Em sua maioria, tanto os empresar ios (85%) como os 

contadores(100%) concordaram que os profissionais contabeis estao atendendo aos 

principios et icos. 

Segundo Vieira (2006, p. 11) a etica "pode ser visto como um excelente instrumento 

auxi l iador no que diz respeito a condugao de ati tudes e procedimentos por parte da equipe 

para com os cl ientes". 

Percebe-se, entao, que condutas et icas podem ser interpretadas e anal isadas pelos 

gestores como um diferencial no mercado, pr incipalmente por pressuporem que o 

prof issional etico, oferece t ransparencia em suas informagoes. 

TABELA 21 

Etica profissional 

Empresario Contador 

% % 

Discordo 6% 0% 

Nao sei responder 9% 0% 

Concordo 85% 100% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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3.2.13 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E : OS SERVIQOS CONTABEIS TEM CONTRIBUIDO PARA O 

CRESCIMENTO E A IMAGEM DA ORGANIZAQAO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os empresar ios e contadores tambem responderam se acham que os servicos contabeis 

tern contr ibuido para o crescimento e a imagem das organizagoes. Na tabela 22, 6 9 % dos 

empresar ios concordam. Ja com relagao aos contadores, veri f ica-se que 8 7 % concordam 

com a assert iva. Esse resultado mostra que tanto os contadores quanto os empresar ios 

concordam que a contabi l idade e um instrumento essencial para o cresc imento e imagem 

das ent idades. 

TABELA 22 

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servigos contabeis tern contribuido para o crescimento e a imagem da minha organizagao. 

Empresario Contador 

% % 
Discordo 19% 0% 

Nao sei responder 12% 13% 

Concordo 69% 87% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.14 PERCEPQAO DO EMPRESARIO V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E : TODO EMPRESARIO DEVE ENTENDER DE CONTABILIDADE. 

T a m b e m foi quest ionado aos entrevistados se acham que todo empresar io deve entender 

de contabi l idade. A tabela 23 mostra que 4 7 % dos empresar ios concordaram com a questao 

apresentada. Com relagao a resposta dos contadores, 7 8 % concordaram sobre a assert iva 

apresentada. No entanto, uma parcela de 4 4 % dos empresar ios d iscordaram. 

Esse resultado nos mostra que,em sua maioria, nao houve divergencia de opinioes entre os 

entrevistados. Entretanto, uma consideravel parcela de empresar ios af irma que nao ha 

necessidade dos mesmos entenderem de contabi l idade, deixando esse entendimento para 

os profissionais da area. 
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TABELA 23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todo empresario deve entender de contabilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 
Discordo 44% 9% 

Nao sei responder 9% 13% 

Concordo 47% 78% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.15 P E R C E P Q A O DO E M P R E S A R I OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VERSUS P E R C E P Q A O DO C O N T A D O R 

S O B R E : Q U A L I D A D E D O S S E R V I Q O S C O N T A B E I S . 

Para se investigar as percepgoes dos empresar ios e contadores quanto a aval iagao da 

qual idade dos servigos contabeis, foi sol icitado aos respondentes que op inassem acerca da 

qual idade desses servigos. A pesquisa mostra, de acordo com a tabela 24, que 8 5 % dos 

empresar ios e 100% dos contadores aval iam os servigos contabeis oferecidos sao de 

qual idade. 

Vieira (2006, p. 46) comenta que a demanda por servigos contabeis de qual idade pode ser 

deduzida atraves de dois fatores principals: 

1 - O aumento do numero de profissionais e de organizagoes contabeis no 

mercado conduz a necessidade de escolher aquele que melhor atendem as 

necessidades de cada usuario; 

2 - A concorrencia no mercado faz com que as empresas necessitem 

oferecer produtos de qualidade a partir da utilizagao de insumos tambem de 

qualidade. Assim, as informagoes contabeis, para serem uteis aos usuarios, 

precisam refletir com precisao a realidade economica das empresas, 

auxiliando, dessa forma, a tomada de decisoes. 

C o m isso,profissional contabil deve se preocupar com a qual idade dos servigos que estao 

sendo oferecidos aos seus cl ientes, procurando manter uma ligagao de confianga e 

credibi l idade com os cl ientes, passando informagoes que superem as expectat ivas dos 

gestores. Atua lmente, os profissionais dessa area v ivem momentos de grande expectat iva 

em relagao ao mercado de servigos contabeis, ja que na era do conhecimento, faz-se 

necessar io buscar novas estrategias em prol da qual i f icagao profissional. 
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TABELA 24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qualidade nos servigos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empresario Contador 

% % 

Discordo 9% 0% 

Nao sei responder 6% 0% 

Concordo 85% 100% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 2010 

3.2.16 PERCEPQAO DO EMPRESARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V E R S U S PERCEPQAO DO CONTADOR 

S O B R E : DIVERSIFICAQAO DOS SERVIQOS OFERECIDOS. 

Final izando a apl icacao do quest ionar io, foi verif icada a percepgao dos empresar ios e 

contadores com relagao da necessidade de diversif icagao dos servigos oferecidos. A tabela 

25 mostra que 6 9 % dos empresar ios af i rmam que ha necessidade de diversif icar os servigos 

contabeis. T a m b e m sobre essa diversif icagao 8 0 % dos contadores acham que devem sim 

fornecer diversos servigos contabeis. 

Sob esse aspecto, Figueiredo e Fabri (2000, p. 61) relatam a importancia de conhecer as 

necess idades dos cl ientes e estar apto a atende-las, tanto no nivel de conhecimento, quanto 

no de habi l idades. Ass im, se o cl iente deseja conhecer o desempenho gerencial da empresa 

dele, a organizagao contabil deve ser competente o suf iciente para apresentar tais 

informagoes, de maneira que eles cons igam le-las e entende- las, para que sejam uteis em 

suas prat icas gerenciais. 

Ass im, torna-se essencial que os profissionais da area contabil busquem reciclar seus 

conhec imentos e oferecer servigos di ferenciados [ interpretagao e gerenc iamento de 

informagoes; consultor ias contabeis e empresar ia is; acessoria tr ibutaria; entre outros], como 

forma de se manter no mercado competi t ivo e, consequentemente, expandir seu campo de 

atuagao. 

TABELA 25 

Diversificagao dos servigos 

Empresario Contador 

% % 

Discordo 6% 0% 

Nao sei responder 25% 20% 

Concordo 69% 80% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 
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4. CONSIDERACOES FINAIS 

A presente pesquisa cientif ica procurou identif icar qual a percepgao dos microempresar ios 

do comerc io varej ista da cidade de Sousa-PB, em relagao aos servigos contabeis 

oferecidos, a partir de um estudo comparat ivo entre as percepgoes dos gestores das 

empresas e os contadores que Ihes prestam servigos. 

Pr imeiramente, efetuou-se uma revisao literaria do assunto, enfat izando a importancia da 

contabi l idade para o crescimento e sobrevivencia das empresas. 

Poster iormente fez-se uma anal ise descrit iva buscando descrever as caracter ist icas da 

a mostra. 

Para real izagao desta pesquisa foi feito um estudo de campo, de natureza descri t iva, com 

abordagem quali tat iva e quanti tat iva. Com isso, os dados fo ram coletados atraves de um 

quest ionar io estruturado, com perguntas abertas, relacionados a caracter izagao dos 

entrevistados e empresas por eles comandados , identif icar os servigos contabeis, identif icar 

as percepgoes dos empresar ios e contadores acerca desses servigos. 

A interpretagao dos dados obt idos atraves dessa pesquisa possibi l i tou a lgumas conclusoes, 

que respondem ao problema de pesquisa, exposto anter iormente, com o intuito de facil i tar a 

gestao das mesmas. 

As informagoes colhidas revelam que os profissionais contabeis so estao se preocupando 

em oferecer apenas os servigos obrigatorios, ou seja, o calculo de impostos, sat isfazendo 

apenas a vontade de um dos seus usuarios - o governo, nao vendo a relevancia que e gerar 

informagoes a estas empresas, or ientando-as para que possam dispor de um servigo com 

maior qual idade. Diante desta real idade apresentada, faz-se necessar ia a conscient izagao 

dos prof issionais contabeis acerca da necess idade de ofertas destes novos servigos, uma 

vez que existe uma demanda consideravel . 

Evidencia-se que o profissional Contabi l deve ser um parceiro do cl iente na gestao da 

empresa, procurando sempre conhecer o grau de satisfagao delas. Para isso, e necessario 

que adotem um sistema de qual idade no seu escritorio, valor izando os funcionarios, 

implantando processo de apr imoramento cont lnuo, investindo em cursos de 

aper fe igoamento para os colaboradores da organizagao. 

A permanencia no mercado de trabalho exige o aper fe igoamento de conhec imentos, uma 

vez que sao constantes os novos desaf ios, e, neste cenario, o empresar io busca ajuda para 

facil i tar os processos de solugoes de problemas e tomadas de decisoes. Por isso, ha a 

necess idade desses prof issionais contabeis que prestam servigos as empresas em estudo, 
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procurarem adquirir novos conhec imentos, para assim orienta-las melhor, nao esquecendo 

de fazerem visitas com mais f requencia a essas empresas, gerando informagoes relevantes 

que sirvam de apoio na tomada de decisao destas. 

Apesar dos escri tor ios de contabi l idade nao estarem sat isfazendo tota lmente seus cl ientes, 

e notorio por parte dos empresar ios que grande parte dos contadores esta demonst rando 

interesse em melhorar os servigos prestados. Para tanto, entende-se que o prof issional 

contabi l precisa estar lado a lado com a empresa nas tomadas de decisoes, conhecendo 

suas necess idades atuais e futuras, buscando alternativas, e assim resultando em 

beneffcios para ambas as partes: maior rentabi l idade ao cl iente e maior sat isfagao dos 

servigos prestados. 

Conclui-se entao que a contabi l idade vem acompanhando as mudangas no ambito das 

empresas, evoluindo e normat izando-se, para se adaptar as necessidades destas. Portanto, 

o profissional de contabi l idade devera estar apto a contribuir com a sociedade buscando a 

cont inuidade e desenvolv imento das ent idades para as quais presta servigos, honrando 

assim o compromisso assumido como representante da ciencia contabi l . 
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APENDICE A - QUESTIONARIO DE PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA G R A N D E 

C E N T R O DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

C U R S O DE CIENCIAS CONTABEIS 

P E S Q U I S A : SERVIQOS CONTABEIS E S T U D O C O M P A R A T I V O S O B R E A P E R C E P Q A O 

DOS C O N T A D O R E S E M I C R O E M P R E S A R I O S DO C O M E R C I O VAREJ ISTA DA CIDADE 

DE S O U S A - P B A C E R C A DESSES SERVIQOS. 

P e s q u i s a d o r : J a c k s o n B e s e r r a de L ima 

Orientador: Prof. Marconi Rodr igues . 

Q U E S T I O N A R I O 

O B J E T I V O E S P E C J F I C O 1 - Caracter izar o perfil d o s Pro f iss iona is contabe is em 

es tudo 

1 - S E X O 

1 Mascul ino 

Feminino 

2 - FAIXA E T A R I A 

1 Entre 20 e 30 anos 

Entre 31 e 40 anos 

Entre 41 e 50 anos 

Entre 51 e 60 anos 

Ac ima de 60 anos 

3 - G R A U D E E S C O L A R I D A D E 

| Ensino Medio/Tecnico em Contabi l idade 

Ensino Superior 

Especial izacao 

Mestrado 

Doutorado 

4 - N A T U R A L I D A D E 

I Sousa 

Outra Local idade. Qual? 
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5 - T E M P O D E E X P E R I E N C I A NA P R O F I S S A O C O N T A B I L 

1 Ate 05 anos 

Entre 06 e 10 anos 

Entre 11 e 20 anos 

Mais de 20 anos 

6 - E X P E R I E N C I A P R O F I S S I O N A L A N T E S D E S E R C O N T A D O R 

Funcionario da Iniciativa Privada em outro escritorio Quanto tempo? 

Funcionar io da Iniciativa Privada em outro setor Quanto tempo? 

Funcionar io Publico Quanto tempo? 

Au tonomo Quanto tempo? 

O B J E T I V O E S P E C J F I C O II - Caracter izar o perfil do(s) escr i tor ios por e l e s c o m a n d a d o s 

7 - T E M P O D E A T U A Q A O DO E S C R I T O R I O C O N T A B I L 

Menos de 01 ano 

Ate 05 anos 

Entre 06 e 10 anos 

Entre 11 e 20 anos 

Mais de 20 anos 

8 - N U M E R O D E F U N C I O N A R I O S 

I Entre 01 e 05 Funcionarios 

Entre 06 e 10 Funcionar ios 

Entre 11 e 20 Funcionar ios 

Mais de 20 Funcionarios 

9 - A R E A D E A T U A Q A O DA O R G A N I Z A Q A O 

| So a c idade de Sousa 

Sousa e c idades circunvizinhas - raio de 60 km 

Sousa e regiao - raio superior a 60 km 

Todo Estado 

PB e estados vizinhos 

10 - P E R C E N T U A L , EM MEDIA, D E M I C R O E M P R E S A S EM S E U E S C R I T O R I O : 

O B J E T I V O E S P E C I F I C O HI - Identificar o s s e r v i c o s fornec idos a o s mic roempresar ios 

11 - Q U A I S O S S E R V I Q O S F O R N E C I D O S P E L O S E U E S C R I T O R I O D E 

C O N T A B I L I D A D E P A R A A S M I C R O E M P R E S A S ? 

I Setor Fiscal (Calculos dos impostos e taxas) 

Setor contabi l (Relatorios contabeis) 

Escri turagao contabil/f iscal (Livros) 
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Setor Pessoal (Confeccao da folha de pagamento e encargos sociais) 

Informagoes para emprest imos f inanceiros. 

Declaragoes (Pessoa Fisica e Juridica) 

Controle de estoques 

Planejamento Tributario 

Controle do movimento caixa mensal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 - Q U A I S R E L A T O R I O S A B A I X O E E S C R I T U R A Q A O D E L I V R O S V O C E C O S T U M A 

F O R N E C E R A S E U S C L I E N T E S ? 

Livro Diario ( ) S i m . ( )Nao. 

Livro Razao ( ) S i m . ( )Nao. 

Livro Caixa ( ) S im. ( )Nao 

Livro de entrada/saida ( ) S i m . ( )Nao 

Balango Patr imonial ( ) S i m . ( )Nao. 

Demonstragao do Resul tado do exerclc io ( ) S i m . ( )Nao 

Demonstragao do Fluxo de Caixa ( ) S i m . ( )Nao. 

Folha de pagamento dos funcionar ios ( ) S i m ( )Nao. 

Guias para pagamentos de impostos e encargos 

sociais. 

( ) S i m . ( )Nao. 

Controle de estoques ( ) S i m ( )Nao 

13 - C O M R E L A Q A O A O S R E L A T O R I O S P R O D U Z I D O S , Q U A L O S PRINCIPIAI 

MOTIVOS Q U E S E U C L I E N T E UTIL IZA T A I S R E L A T O R I O S ? ( P O D E - S E M A R C A R MAIS 

D E UMA A S S E R T I V A ) . 

I Para f ins f iscais. (obrigagoes imposta pelo governo) 

Para controlar as operagoes da empresa 

Para avaliar o desempenho da empresa. 

Para operagoes junto aos bancos (emprest imos) 

Outros (especif icar): 

14 - Q U A L O V A L O R M E N S A L Q U E V O C E C O B R A P E L A P R E S T A Q A O D O S 

S E R V I Q O S C O N T A B E I S P A R A M I C R O E M P R E S A S ? 

Ate R$ 50,00 

Entre R$50,00 e R$100,00 

Entre R$100,00 e R$200,00 

Mais de R$ 200,00 e R$ 400,00 

Ac ima de R$ 400,00 

O B J E T I V O E S P E C I F i C O IV - • D e s c r e v e r a pe rcepcao d o s contadores em re lacao a 

e s t e s s e r v i c o s 

15 - N e s s a parte do quest ionar io s e r a apresentada uma ser ie de a s s e r t i v a s em relagao 

a o s serv igos fornec idos pelo s e u escr i tor io de contabi l idade para a s 

M I C R O E M P R E S A S . E s s a s a s s e r t i v a s s e r a o ava l iadas numa e s c a l a de 3 pontos, a 

saber : 



LEGENDA: 

1 - Discordo 

2 - Nao sei responder 

3 - Concordo 

1 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os honorarios que recebo do meu 

cliente(microempresario) s£o compativeis 

com os servigos fornecidos pelo meu 

escritorio. 

Quando ha alteragSes ocorridas na 

legislagao contabil e fiscal, informo a 

meus clientes sobre tais alteragdes. 

Os servigos oferecidos pelo meu 

escritorio de contabilidade sao realizados 

com agilidade e com eficacia 

Tenho plena confianga de que as 

informagdes contabeis informadas estao 

ajudando no processo de tomada de 

deciscio na empresa dos meus clientes. 

O servigo contabil fornecido para meus 

clientes e apenas para cumprir as 

obrigagSes fiscais 

Os servigos contabeis que estao sendo 

oferecidos estao atendendo 

satisfatoriamente as necessidades dos 

clientes 

Voce se considera um contador 

atualizado, competente, prestativo e 

essencial para os seus clientes 

Voce faz visitas periodicas a seus 

clientes 

Voce acha que faz um bom atendimento 

a seus clientes 

Se o governo simplificasse o 

recolhimento dos impostos e dos 

encargos sociais, de modo que seus 

clientes pudessem calcular e efetuar os 

respectivos pagamentos, voce acha que 

seus clientes estariam dispostos a 

manter o contrato de prestagao do 

servigo contabil. 

Voce entrega os servigos contabeis 

pontualmente. 

Voce acha que esta atendendo aos 

principios da etica profissional 

Voce acha que os servigos contabeis 

oferecidos estao contribuindo para o 

crescimento e a imagem da empresa de 

seus clientes 

Voce acredita que todo empresario deve 

entender de contabilidade. 

Voce considera que os servicos 

prestados pelo seu escritorio sao de 

qualidade. 
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Voce acredita que os servigos contabeis 

poderiam ser mais diversificados, com 

inclusao de consultoria em outras areas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 - Na s u a percepgao, que cr i ter ios o di ferenciam da concor renc ia , e fazem c o m que 

s e u s c l ientes e s c o l h a m s e u s s e r v i g o s ? 

LEGENDA: 

1 - Pouco importante 

2 - Neutro 

3 - Muito Importante 

Criterios para selecionar o 

contador 
1 2 3 

Pregos dos servigos 

Aparencia e nivel de tecnologia 

do escritorio 

Pontualidade na prestagao dos 

servigos. 

Experiencia do Contador 

Indicagao de amigos 

Formagao superior do contador 

D E S D E J A A G R A D E C E M O S P E L A S U A C O N T R I B U I Q A O NA C O N S E C U Q A O D E S S E 

E S T U D O . 
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A P E N D I C E B - Q U E S T I O N A R I O D E P E S Q U I S A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA G R A N D E 

C E N T R O DE CIENCIAS JURJDICAS E SOCIAIS 

C U R S O DE CIENCIAS CONTABEIS 

P E S Q U I S A : SERVIQOS C O N T A B E I S E S T U D O C O M P A R A T I V O S O B R E A P E R C E P Q A O 

DOS C O N T A D O R E S E M I C R O E M P R E S A R I O S DO C O M E R C I O VAREJ ISTA DA C IDADE 

DE S O U S A - P B A C E R C A D E S S E S SERVIQOS. 

P e s q u i s a d o r : J a c k s o n B e s e r r a de L ima 

Orientador: Prof. Marconi Rodr igues . 

Q U E S T I O N A R I O 

O B J E T I V O E S P E C I F I C O 1 - Caracter izar o perfil d o s E m p r e s a r i o s E s t u d a d o s 

1 - S E X O 

Mascul ino 

Feminino 

2 - FAIXA E T A R I A 

Entre 20 e 30 anos 

Entre 31 e 40 anos 

Entre 41 e 50 anos 

Entre 51 e 60 anos 

Ac ima de 60 anos 

3 - G R A U D E E S C O L A R I D A D E 

Superior 

Fundamenta l Incompleto 

Fundamenta l 

Medio Incompleto 

Medio 

Super ior Incompleto 

Admin is t racao 

Contabi l idade 

Area de Economia 

Formacao Direito 

Outras. 

Qual? 

Pos-graduado 

4 - N A T U R A L I D A D E 

Sousa 
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Outra Local idade. Qual? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - S E T O R D E A T U A Q A O 

Comerc io varej ista de vestuario 

Comerc io varej ista de calcados 

Prestador de servigos 

Min imercados/Supermercado 

Comerc io varej ista de bebidas em geral 

Comerc io varej ista de Medicamentos 

Comerc io varej ista Automot ivo (pegas, servigos e vendas de veiculos). 

Comerc io varej ista de Material de Construgao 

Outros. Especif icar 

6 - E X P E R I E N C I A P R O F I S S I O N A L NO S E T O R D E A T U A Q A O 

Ate 05 anos 

Entre 06 e 10 anos 

Entre 11 e 20 anos 

Mais de 20 anos 

7 - E X P E R I E N C I A P R O F I S S I O N A L A N T E S D E S E R E M P R E S A R I O 

Funcionar io da Iniciativa Privada no setor de atuagao Quanto tempo? 

Funcionar io da Iniciativa Privada em outro setor Quanto tempo? 

Funcionar io Publico Quanto tempo? 

Au tonomo Quanto tempo? 

O B J E T I V O E S P E C I F I C O II - Caracter izar o perfil d a s e m p r e s a s por e les c o m a n d a d a s 

8 - T E M P O D E A T U A Q A O DA O R G A N I Z A Q A O 

Menos de 01 ano 

Ate 05 anos 

Entre 06 e 10 anos 

Entre 11 e 20 anos 

Mais de 20 anos 

9 - N U M E R O D E F U N C I O N A R I O S 

Entre 01 e 05 Funcionarios 

Entre 06 e 10 Funcionarios 

Entre 11 e 20 Funcionarios 

Mais de 20 Funcionarios 

10 - A R E A D E A T U A Q A O DA O R G A N I Z A Q A O 

So a cidade de Sousa 

Sousa e c idades circunvizinhas - raio de 60 km 

Sousa e regiao - raio superior a 60 km 
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Todo Estado 

PB e estados vizinhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O B J E T I V O E S P E C J F I C O III - identificar o s s e r v i c o s pres tados pelos prof iss iona is de 

contabi l idade 

11 - Q U A I S O S S E R V I Q O S O F E R E C I D O S P E L O S P R O F I S S I O N A I S D E 

C O N T A B I L I D A D E DA C I D A D E D E S O U S A P A R A A S U A E M P R E S A ? ( P O D E - S E 

R E S P O N D E R MAIS D E UMA A S S E R T I V A ) 

Setor Fiscal (Calculos dos impostos e taxas) 

Setor contabi l (Relatorios contabeis) 

Escri turagao contabil / f iscal (Livros) 

Setor Pessoal (Confeccao da folha de pagamento e encargos sociais) 

Informagoes para emprest imos f inanceiros. 

Declaragoes (Pessoa Fisica e Juridica) 

Controle de estoques 

Planejamento Tributario 

Controle do movimento caixa mensal 

12 - Q U A I S R E L A T O R I O S A B A I X O E E S C R I T U R A Q A O D E L I V R O S V O C E C O S T U M A 

R E C E B E R D E S E U C O N T A D O R ? 

Livro Diario ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Livro Razeio ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Livro Caixa ( » Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Livro de entrada/saida ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Balango Patrimonial ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Demonstragao do Resultado do exercicio ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Demonstragio do Fluxo de Caixa ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Folha de pagamento dos funcionarios ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Guias para pagamentos de impostos e encargos sociais. ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

Controle de estoques ( ) Sim. ( )Nao. )Nao sei 

13 - P A R A Q U E V O C E B U S C A UTIL IZAR O S R E L A T O R I O S C O N T A B E I S ? ( P O D E 

M A R C A R MAIS D E UMA R E S P O S T A ) . 

Para f ins f iscais. (obrigagoes imposta pelo governo) 

Para controlar as operagoes da empresa 

Para avaliar o desempenho da empresa. 

Para operagoes junto aos bancos (emprest imos) 
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Outros (especificar): 

14 - Q U A N T O T E M P O S U A E M P R E S A UTILIZA S E R V I Q O S D E C O N T A B I L I D A D E ? 

Menos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ano 

Entre 1 e 5 anos 

Entre 06 e 10 anos 

Entre 11 e 15 anos 

Desde que fundei a empresa 

15 - Q U A N T O T E M P O S U A E M P R E S A E S T A C O M O M E S M O P R O F I S S I O N A L D E 

C O N T A B I L I D A D E ? 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 5 anos 

Entre 06 e 10 anos 

Entre 11 e 15 anos 

Mais de 16 anos 

16 - Q U A L O V A L O R Q U E V O C E P A G A P E L A P R E S T A Q A O D O S S E R V I Q O S 

C O N T A B E I S M E N S A L M E N T E ? 

Ate R$ 50,00 

Entre R$50,00 e R$100,00 

Entre R$100,00 e R$200,00 

Mais de R$ 200,00 e R$ 400,00 

Acima de R$ 400,00 

O B J E T I V O E S P E C I F I C O IV - * D e s c r e v e r a pe rcepcao d o s e m p r e s a r i o s em re lacao 

a e s t e s s e r v i c o s 

17 - N e s s a parte do quest ionar io s e r a apresentada uma s e r i e de a s s e r t i v a s em re lacao 

a o s s e r v i c o s pres tados pe los Pro f i ss iona is de Contabi l idade. E s s a s a s s e r t i v a s s e r a o 

ava l iadas numa e s c a l a de 3 pontos, a saber : 

LEGENDA: 

1 - Discordo 

2 - Nao sei responder 

3 - Concordo 

1 2 3 

Os honorarios que pago ao meu contador 

sao compativeis com os servicos por ele 

prestados 

Quando ha alteragoes ocorridas na 

legislagao contabil e fiscal, sou informado 

sobre tais alteragoes. 

Os servigos oferecidos pelo escrit6rio de 

contabilidade sao realizados com agilidade 

e com eficacia 

Tenho plena confianga de que as 

informagoes contabeis informadas estao 



me ajudando no processo de tomada de 

decisao na empresa 

0 servigo contabil realizado em minha 

organizacao e apenas para cumprir as 

obrigagoes fiscais 

Os servigos contabeis que estao sendo 

oferecidos estao atendendo 

satisfatoriamente as necessidades de 

minha empresa 

Considero o contador um profissional 

atualizado, competente, prestativo e 

essencial para minha empresa. 

0 Contador faz visitas peribdicas a minha 

empresa. 

Sou bem atendido pelo servigo contabil 

prestado pelo meu contador. 

Se o governo simplificasse o recolhimento 

dos impostos e dos encargos sociais, de 

modo que eu pudesse calcular e efetuar os 

respectivos pagamentos, eu acho que nao 

seria necessario manter o contrato de 

prestagao do servigo contabil. 

Os servigos s3o entregues pontualmente. 

Acho que o contador de minha empresa 

esta atendendo aos principios da etica 

profissional 

Os servigos contabeis tern contribuido para 

o crescimento e a imagem da minha 

organ izagao 

Acredito que todo empresario deve 

entender de contabilidade. 

Considero que os servigos prestados pelo 

meu contador s3o de qualidade. 

Acredito que os servigos contabeis 

poderiam ser mais diversificados, com 

inclusao de consultoria em outras areas. 
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18 - Na s u a percepgao, c lass i f ique , em grau de importancia, n o s cr i ter ios abaixo, os 

mot ivos que o fazem e s c o l h e r o prof issional de contabi l idade para a s u a e m p r e s a ? 

LEGENDA: 

1 - Pouco importante 

2 - Neutro 

3 - Muito Importante 

Criterios para selecionar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
contador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 

Pregos dos servigos 

Aparencia e nivel de tecnologia 

do escritorio 

Pontualidade na prestagao dos 

servigos. 

Experiencia do Contador 

Indicagao de amigos 

Formagao superior do contador 

D E S D E J A A G R A D E C E M O S P E L A S U A C O N T R I B U I Q A O NA C O N S E C U Q A O D E S S E 

E S T U D O . 


