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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A controladoria nas industrias tern como importancia promover a eficacia das 

organizacoes, tendo a participacao ativa do processo de planejamento e conhecer a 

forma como os gestores tomam decisoes, para customizar os sistemas de 

informacoes. Este trabalho tern como objetivo verificar a aplicabilidade das 

ferramentas da controladoria e uso dessas informacoes para tomada de decisao nas 

industrias de confeccao do municipio de Catole do Rocha - PB. O processo 

metodologico utilizado no desenvolvimento desse trabalho foi uma pesquisa 

bibliografica, qualitativa, documental, pesquisa de campo. Na coleta de dados foi 

utilizado urn questionario (entrevista) em 14 industrias. Por meio da analise dos dados, 

percebe-se que as industrias pretendem expandir seus negocios e seus produtos, 

todavia nao deixa claras essas metas, bem como, as outras formas de planejamento. 

Conclui-se que o processo do ciclo de controle das mesmas esta prejudicado, visto 

que nao ha metas definidas, planejamento a longo prazo, nem seu efetivo 

acompanhamento. A forma de gestao e realizada por meio da intuicao do gestor na 

tomada de decisao. O sistema de informacoes gerenciais e gerido por meio de 

reunioes com funcionarios, onde se utiliza opinioes dos mesmos e dos clientes. 

Sugere-se para pesquisas posteriores urn estudo sobre os metodos de custeio 

realizados por essas empresas para controle e tomada de decisao, bem como uma 

pesquisa sobre o uso da controladoria em outros segmentos. 

Palavras-Chave: Planejamento. Controle. Modelo de decisao. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The controller in the industries has the importance to promote the effectiveness of 

organizations, taking active participation in the planning process and learn how 

managers make decisions, to customize the information systems. This study aims to 

determine the applicability of the tools of controlling and using this information for 

decision making in the apparel industries of the city of Catole Rocha - PB. The 

methodological process used in developing this work was a literature search, 

qualitative, documentary and field research. During data collection a questionnaire was 

used (interview) in 14 industries. Through data analysis, we find that industries wishing 

to expand their businesses and their products, but leaves no clear these goals, as well 

as other forms of planning. We conclude that the process cycle control of these is 

impaired, since there are no defined goals, long-term planning, nor its effective 

monitoring. The form of management is done through the manager's intuition in 

decision making. The management information system is managed through meetings 

with officials, which uses the same opinions and customers. It is suggested for future 

research a study on the costing methods performed by these companies to control and 

decision making as well as a survey on the use of the controller in other segments. 

Key-Word: Planning, Control and Decision Model. 
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I N T R O D U C A O 

Nenhuma empresa atualmente sobrevive sem controle, Na visao de Fisch e Mosimann 

(1999, p. 91): o controle inclui o desenvolvimento, o teste e a revisao por meios adequados 

dos padroes satisfatorios contra os quais se deve medir o desempenho real, e assistencia a 

administracao no incentivo a conformidade dos resultados reais padroes. No entanto para 

fins decisorios, a alta administracao necessita de urn orgao que contribua com informagoes 

precisas para que sejam tomadas acoes para a operacao e planejamento de atividades. 

A controladoria como orgao administrativo identifica e traz informacoes precisas sobre o 

controle das operacoes e, consequentemente, da suporte e confiabilidade aos gestores nos 

esforcos de obtencao da eficacia de suas areas. 

Caggiano e Figueiredo (2006, p. 26 e 27) a controladoria consiste tambem na observagao, 

colhendo informagoes de diversos setores da empresa contribuindo para o processo 

decisorio atraves de sugestoes de modelos de acordo com a forma de gestao da empresa, 

para que possa detectar possiveis dificuldades na geragao de resultados, assegurando a 

otimizagao economica da organizacao. Neste sentido, segundo Catelli (2006, p.345) afirma 

que a controladoria executa varios processos que sao eles: sistema de informacao, 

processo de gestao, modelo de decisao, modelo de informacao, gestao empresarial, gestao 

economica, planejamento estrategico e por ultimo, modelo de mensuragao, onde a 

credibilidade dessas informacoes sao de acordo com os profissionais dessa area. 

Assim, percebe-se que o acompanhamento do planejamento e sua execugao sao tarefas 

essenciais da controladoria. O controle e a ultima etapa associada a todas as fases do 

processo, para que os recursos sejam obtidos e aplicados eficientemente na realizagao das 

tarefas, tendo como funcao as atividades desenvolvidas pelos profissionais da area, 

atribuindo pianos reais e planejados. Contudo, para adquirir resultados significativos na 

administracao do mercado e preciso ter conhecimentos da area, tendo como objetivo 

planejamento para execucao de suas tarefas e o controle das suas operagoes, requerendo 

competencia aos profissionais controladorias nas respectivas areas. 

Dentro das organizagoes destaca-se o controle como o responsavel por toda a organizagao 

os adquire orientagoes quanto ao controle e diregao das atividades empresariais, e os 

gestores sao informados sobre a melhor forma de planejar suas atividades. 
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Segundo Oro et al (2006, p. 5): 

As premissas indicam que o profissional de controladoria demanda de 
competencias e habilidades gerenciais necessariamente, adequadas ao 
ambiente de gestao de negocios. Independentemente do nfvel 
organizacional em que estara atuando (operacional, gerencial, ou 
estrategico) sua funcao sera de gerencia. 

Consequentemente a controladoria desperta o interesse dos gestores, pois ha possibilidade 

de ser aplicada ao meio em que atuam. Porem, o avango e a procura por informacoes, 

melhoram antigos conceitos, com o objetivo de levantar dados e informagoes para tomada 

de decisoes. 

Mosiman (1993 p.54,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud QUEIROZ 2005, p.1) chama atengao para alternativas que 

surgem para urn dirigente no momento de se tomar uma decisao, evidenciando os riscos e a 

dos dados informados que eles alicercem na edificagao de uma empresa. Se a decisao nao 

for tomada com firmeza e consciencia dos provaveis resultados, o futuro dessa empresa 

sera incerto, e sua manutengao no mercado estara ameagada. 

No entanto, o processo para tomada de decisoes, e a sequencia de etapas a serem 

realizadas na area, que estao acopladas ao planejamento, execugao e controle do sistema 

de gestao, permitindo a otimizagao do resultado da empresa. 

1.1 Tema e problema 

Hoje se constata que e notoria a necessidade dos gestores de ter informagoes eficientes e 

eficazes para o momento de suas decisoes, sejam de carater operacional, financeiro e 

economico. A falta de informagoes precisas e em tempo habil, faz parte das exigencias. 

Em virtude de a controladoria gerar informagoes uteis nas atividades empresariais, tendo 

como foco a continuidade da organizagao para controlar seus negocios, esta pesquisa 

pretendeu investigar nas industrias da cidade de Catole do Rocha /PB, a aplicabilidade das 

ferramentas da controladoria e o uso dessas informagoes geradas uteis no processo 

decisorio. 

De acordo com Silva, Periz Jr e Oliveira (2007, p. 57), a informagao pode ser definida da 

seguinte forma: "Trata-se que a empresa precisa obter sobre seu ambiente operacional para 
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poder mudar e desenvolver estrategias adequadas capazes de criar valor para clientes e de 

ser vantajosas em novos mercados e industrias, em urn tempo future" 

Alem das informagoes fornecidas pela contabilidade, se faz necessario ter conhecimento em 

outras areas, como: informatica, economia e estatistica, de modo a desempenhar as 

fungoes gerenciais com mais qualidade. Diante deste aperfeigoamento, a controladoria 

desempenha esse papel e o auxilio decisorio para todas as empresas. 

Segundo Silva, Periz Jr e Oliveira (2007, p. 64): 

Para que a controladoria possa coietar, analisar, classificar e divulgar as 
informagoes uteis no processo decisorio das corporagoes e necessario a 
existencia de urn sistema especifico para tais finalidades. Trata-se do 
chamado sistema de informagao gerencial, que tomou possfvel acompanhar 
a velocidade e a integragao das informagoes do atuai mundo dos negocios, 
atualmente com maciga utilizagao das tecnologias de informagao. 

Assim, pode-se dizer que a controladoria vem atribuir num sistema de informagao gerencial, 

a transformagao de dados e consequentemente sao utilizadas na estrutura da empresa 

como ferramenta que possibilita a sustentagao da administragao para aperfeigoar os 

resultados esperados. 

Conforme o exposto, o presente estudo procurou responder a seguinte pergunta-chave: 

"Como ocorre a aplicagao das ferramentas da controladoria nas industrias do 

Municipio de Catole do Rocha PB/ para tomada de decisao?" 

1.1 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivo geral 

avaliar a aplicabilidade das ferramentas da controladoria e uso dessas informagoes para 

tomada de decisao nas industrias de confecgao do municipio de Catole do Rocha - PB. 

1.1.2 Objetivos especificos 

• Identificar as crengas, valores e a missao das industrias; 

• Verificar onde esta inserido o controle na hierarquia das empresas; 
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• Verificar as atividades exercidas nas empresas no que concerne o ciclo de controle -

planejamento, execugao e controle; 

• Descrever a operacionalizagao do sistema de informagoes gerenciais utilizados nas 

empresas estudadas; 

1.2 Justificativa do estudo 

A controladoria nas industrias tern como importancia viabiliza a gestao economica e 

promover a eficacia das organizagoes, tendo participagao ativa do processo de 

planejamento, e conhecer a forma como os gestores tomam decisoes, para customiza os 

sistemas de informagoes para atender as necessidades deles, e consequentemente 

proporcionar urn crescimento desejado para as empresas. As industrias texteis de 

confecgoes nacionais e urn dos que mais emprega nos pais, sendo segundo maior 

empregador das industrias de transformagoes da qual representa 18,6% do produto interno 

bruto, onde tern missao de apoiar desenvolvimento sustentavel da industria textil brasileira 

defendendo seus interesses junto ao orgao governamental e internacionais (ROCHA, 2007). 

Neste estudo justifica-se identificar, a importancia do controle e do planejamento para 

aplicabilidade das ferramentas da controladoria nas industrias do ramo de confecgoes do 

Municipio de Catole do Rocha PB, visto que Segundo Crepaldi (2008), o ciclo de controle e 

de suma importancia neste sentido, conforme figura 1 



Figura 1: Ciclo do Controle 
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Fonte: Crepaldi (2008) 

Assim, essas informacoes contribuem para tomada de decisoes e consequentemente, 

desenvolver as estrategias necessarias para alcancarem seus objetivos, atribuindo 

continuidade nas suas atividades operacionais, 

Conforme o ciclo de controle (figural), as fases de planejamento, operacao e controle sao 

fases essenciais para uma boa gestao (CREPALDI, 2008). Na determinacao dos objetivos, 

esta intimamente relacionado com a missao de continuidade de uma empresa para assim 

poder tracar o planejamento a longo prazo e seus recursos, bem como acompanhar a 

operacionalizacao do mesmo e o controle, fazendo comparagoes entre o que foi tragado e o 

que foi executado, para cada vez mais aprimorar este planejamento e execugao. 

Por esse motivo, para efeito desta pesquisa, procurou-se selecionar industrias de 

confecgoes do municipio de Catole do Rocha PB, tendo como objetivo verificar as aplicagao 

e utilizagao das ferramentas da controladoria, no intuito de mostrar como se procede na 

pratica, a elaboragao de planejamentos e controles gerenciais para cada setor da empresa. 

A relevancia desde trabalho e a busca de informagoes precisas sobre a controladoria na 

pratica e o posicionamento dos gestores da regiao. 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE 2007, a cidade de Catole do 

Rocha esta localizada na microrregiao do estado da Paraiba e esta situada a 427 km da 

capital Joao Pessoa. No ano 2007, sua populagao foi estimada em 27.548 habitantes, area 
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territorial de 552 km, possui PIB per capita de R$ 3.507,00. E uma das cidades polos do 

sertao paraibano com muitas industrias na area textil, calcadista e aluminio, desenvolvendo 

a economia no municipio gerando emprego e renda para seus moradores, razao esta que 

motivou esta pesquisa na regiao, revelando assim a importancia deste estudo. 

1.3 Aspectos metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Classificagao da pesquisa 

O presente estudo inicia-se com o referencial teorico, baseado na literatura vigente por meio 

de artigos e livros que tratam sobre controladoria, controle e tomada de decisao. O intuito 

desta pesquisa e verificar a aplicacao da controladoria nas industrias de confecgoes Catole 

do Rocha PB, e as necessidades que os gestores enfrentam no momento de suas decisoes, 

para maior desenvolvimento, e continuidade das empresas. 

Assim, pode-se afirmar que a pesquisa quanto aos objetivos, caracteriza-se como 

descritiva, visto que se deu mediante a coleta de dados, para identificar e comparar entre 

outros aspetos, ou seja, a comparacao entre o que informa a literatura sobre a controladoria 

e sua aplicacao nas empresas. 

Segundo a concepgao Gil (1999, p.81): 

A pesquisa descritiva tern com principal objetivo descrever caracteristicas 
de determinada populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de relacoes 
entre as variaveis. Uma de suas caracteristicas mais significativas esta na 
utilizacao de tecnicas padronizadas de coletas de dados. 

No entanto, este estudo, a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-

rs, analisa-los, classifica-los e interpretados e o pesquisador nao interfere neles. 

A pesquisa exploratoria, busca conhecer com maior profundidade o assunto, para toma-lo 

mais claro ou constituir questoes importantes para a conducao da pesquisa. Explorar urn 

assunto significa reunir mais conhecimento e incorporar caracteristicas, bem como buscar 

novas dimensoes ate entao nao conhecidas. Este estudo atribui realizacao de outros tipos 

de pesquisa acerca do mesmo tema, como a pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. 
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Segundo Gil (1999, p. 80): 

Destaca que a pesquisa exploratoria e desenvolvida no sentido de 
proporcionar uma visao geral acerca de determinado fato. Portanto, esse 
tipo de pesquisa e realizado, sobretudo, quando o tema escolhido e pouco 
explorado e torna-se dificil formular hipotese precisas e operacionalizaveis. 

No entanto a pesquisa exploratoria consiste aprofundamento de conceitos sobre 

determinada tematica, contribui para esclarecimento de questoes abordadas pelo assunto. 

Quanto aos procedimentos a pesquisa realizada foi do tipo bibliografico, documental, a 

permitir o objetivo esperado para o problema da pesquisa. 

De acordo com Cervo e Bervian (1983, p.55): 

Explica um problema a partir de referencias teoricas publicados em 
documentos, pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contribuicoes culturais ou cientificas do passado existentes 
sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

A pesquisa bibliografica atribui informagoes, para responder propositos desejados pela 

pesquisa, ou seja, a pesquisa bibliografica e por meio dela que ha conhecimento sobre 

produgao cientifica existente. 

Segundo Silva e Grigolo (2002, p. 89): 

Porem, a pesquisa documental e baseada na analise do comportamento de 
determinado setor da economia, ou seja, e a organizagao de informagoes 
que se encontram, servindo como consulta em estudos que envolvam 
temas contabeis, que possam ser analisados, dados exatos e uteis para 
melhores procedimentos. 

Segundo Bruyne, Herman e Schouteete (1977, p.84): 

Afirmam que o estudo de caso justifica sua importancia por reunir 
informagSes numerosas e detalhadas com vista em apreender a totalidade 
de uma situagao. A riqueza das informagoes detalhadas auxilia, num maior 
conhecimento e numa possivel resolugao de problemas relacionadas ao 
assunto estudado. 
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No entanto a pesquisa documental vem atribuir analises e o comportamento de determinado 

setor da economia, este tipo de pesquisa relaciona-se a unico objetivo que e limitacoes, de 

informagoes mais detalhadas para auxiliar na resolugao de problemas. 

A pesquisa quanto abordagem do problema foi qualitativa, concedendo analises mais 

profundas em relagao ao fenomeno que esta sendo estudado, nao empregando 

instrumentos estatisticos com base do processo de analise do problema. 

Segundo Richardoson (1999, p.80): 

Menciona que os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 
podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interagao de certas variaveis, compreender e classificar processos 
dinamicos vividos por grupos sociais. Ressalta tambem que podem 
contribuir no processo de mudangas de determinado grupo e possibilitar, em 
maior nfvel de profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos individuos. 

No entanto, a pesquisa qualitativa serve para interagir, classificar, as analises para 

resultados no presente caso estudados. 

13.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universo da pesquisa 

Segundo a coletoria estadual, da cidade de Catole do Rocha /PB, existem 55 industrias no 

ramo de confecgoes, sendo que 8 estao inativas, porem 47 estao em funcionamento, 

possuem regime de tributagao Simples nacional. Mostrando que 40 dessas industrias tern 

um faturamento de 0 a R$ 120.000 e 7 delas tern um faturamento de R$ 120.000 a 240.000. 

Para realizagao do presente trabalho foi aplicada uma pesquisa de campo, atraves de 

aplicagao de roteiro de entrevista contendo 23 vinte e tres questoes subjetivas, com os 

gestores, visando tragar o perfil de controle e decisoes gerenciais da empresa. 

O levantamento de dados utilizados para analise se deu por meio de resultados 

encontrados por meio de entrevistas com os proprietaries e gerentes, tendo 14 industrias da 

cidade de Catole do Rocha/PB, porem este estudo foi feito por acessibilidade. 
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13.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimento de coleta de dados 

Para analise dos resultados foram inseridas planilhas eletrdnicas do apiicativo Excel para 

elaboragao das mesmas. 

O procedimento de coleta de dados consistiu na realizacao de um estudo de caso nas 

industrias de confecgoes da cidade de Catole do Rocha/PB, por meio de um roteiro de 

entrevista. 

Por sua vez, mais informagoes observadas atraves da aplicacao de um questionario no 

intuito de descrever o desempenho da controladoria nas empresas pesquisadas. 

Para instrumento de coleta, fez-se necessario estudar o que se pretende analisar a fim de 

que possa conseguir alcancar os resultados esperados, e para isso buscou-se observar as 

industrias de confeccoes da cidade de Catole do Rocha PB. 

Diante disso, o instrumento de coleta de dados, baseia-se dos seguintes processos: Sistema 

de informagao, processo de gestao, modelo de decisao, modelo de informagao, gestao 

empresarial, gestao economica, planejamento estrategico e por ultimo modelo de decisao. 

1.3.4 Procedimentos de analise 

Para analise de resultados foram inseridas planilhas eletrdnicas do apiicativo Excel para 

elaboragao da mesma. 

Conforme ensinamentos de Eidenburg e Wolcolt (2007, p.96) "as planilhas eletrdnicas 

simplificam os calculos basicos, alem de poderem ser elaboradas de modo a mostrar como 

os resultados sao alterados, por variagoes ocorridas nos volumes, nos pregos de venda, nos 

custos ou no mix de vendas. (...)". 

Neste aspecto constatou-se a praticidade de trabalhar com planilhas para fazer as 

comparagoes das variagoes ocorridas nas industrias estudadas. Tais planilhas sao 

reproduzidas como tabelas para visualizagao dos dados. 
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1 REFERENCIAL TEORICO 

1.1 O papel da Controladoria nas organizacdes e o professional ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Controller 

Os profissionais de controladoria requerem um conhecimento e um dominio de outras 

disciplinas, para um crescimento no mercado de trabalho e ate mesmo para gerenciar seus 

investimentos. Caggiano e Figueiredo (2006 p.28) enfatizam a importancia do profissional a 

ser medida por sua contribuicao para administracao geral da organizacao, em vez de sua 

correcao com que sao feitos os conjuntos de demonstracoes contabeis, que relatam 

puramente aspectos financeiros da gestao. 

Segundo Caggiano e Figueiredo (2006, p.28): 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA controller e o gestor encarregado do departamento de controladoria, seu 
papel e, por meio do gerenciamento de um eficiente sistema de informacao, 
zelar pela continuidade da empresa, viabilizando as sinergias existentes, 
fazendo com que as atividades desenvolvidas conjuntamente alcancem 
resultados superiores aos que alcaneariam se trabalhassem 
independentemente. 

Neste processo, a maioria das empresas esta utilizando o controlador, ou seja, o controller 

para melhorar o desempenho no mercado competitivo e para contribuir para a continuidade 

da empresa, para que os gestores tomem decisoes mais precisas. 

Afirma Kanitz, (1976, p.29): 

Os controladores foram inicialmente recrutados entre os individuos das 
areas de contabilidade e financas das empresas, por possuirem, em funcao 
ampla da empresa que os habilita a enxergar as dificuldades como um todo 
e propor solucoes gerais. Alem disso, as informacoes que chegam ao 
controller sao predominantemente de natureza quantitativa, fisica, 
monetarias, ou ambas. 

No entanto, o controlador obtem conhecimentos no ramo, fazendo parte assim, como dos 

problemas e das vantagens que afetam o setor, a identificacao e suas possibilidades 

estrategicas, para conseguir melhores resultados no mercado competitivo. 

Apresenta-se a seguir a base utilizada a fim de dar fundamentos ao estudo da controladoria. 

A estruturacao do modelo de gestao notadamente relaciona com os aspectos economicos 

da entidade, incluindo o modelo de decisoes dos sistemas de informacoes. 
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A participacao de controladoria como area de apoio pode ser considerada essencial para 

atender as necessidades que os gestores atuais enfrentam no momento de suas decisoes, 

sejam elas estrategicas ou operacionais. Nesse processo sao abordados os conceitos nas 

areas administrativas, sistemas de informacoes, modelo de decisao (teoria da decisao), 

modelo de gestao, processo de gestao, modelos de informagao (teoria da informagao), 

gestao empresarial e piano estrategico. 

Segundo Beuren, et al (1998, p.31, apud SILVA et al 2007, p.31): 

Assim, se o tipo de estrategia que oriente a organizagao esta voltado a 
lideranga em custos, entao a enfase maior deve estar centrada no controle 
dos custos, a fim de conseguir uma expansao de vendas praticando pregos 
inferiores aos de seus concorrentes. Por outro lado se a estrategia estiver 
centrada, por exemplo, na diferenciagao de seus produtos ou servigos, 
certamente o controle de custos nao e tao relevante, mas outros fatores 
devem ser perseguidos para a obtengao de vantagem competitiva, tais 
como: qualidade tecnologia, inovagao etc. Portanto, o tipo de estrategia que 
orientara a organizagao e determinante do escopo para alcanga-la. 

Neste sentido, verifica-se que a controladoria vai atuar de acordo com as crengas e valores 

da organizagao. Enfim, precisa-se conhecer a missao da empresa, e fazer as coisas certas 

quais os processos agregam valores para empresa e para que o cliente, produzir 

alternativas, criativas, otimizar os resultados, e obter resultados satisfatorio, seguir pianos 

estabelecidos e aumentar geragao de lucros. 

A missao de uma empresa vem atribuir propositus basicos, tendo oferecimento de produtos 

e servigos, objetivando a satisfagao do consumidor, ou seja, devem ser clara para seu 

melhor desempenho. O subsistema empresarial missao, crengas, valores, realiza na 

administragao, planejamento, controle, gerenciamento, mecanismo de controle, na 

organizagao, estrutura, adaptagao e modificagao. 

Segundo Catelli (2006, p.345) a controladoria e como um ramo do conhecimento em que 

possibilitou a definigao do modelo de gestao economico e o desenvolvimento e construgao 

dos sistemas de informagoes num contexto de tecnologia de gestao. 

No entanto a controladoria, traz informagoes que possam minimizar o riscos, das industrias 

e consequentemente melhorando o modelo de gestao economica para maior 

posicionamento no mercado. 
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De acordo com Catelli (2006, p.344): 

A controladoria enquanto um ramo do conhecimento, apoiado na teoria da 
contabilidade numa visao disciplinar, e responsavel pelo estabeiecimento 
das bases teoricas e conceituais necessarias para a modelagem, 
construcao e manutengao de sistemas de informacoes e modelo de gestao 
economica que supra adequadamente as necessidades informativas dos 
gestores e as induzam durante o processo de gestao, o requerido a tomar 
decisoes otimas. 

Neste sentido, observa a importancia para o desempenho de informagoes no modelo de 

gestao economica, que utiliza informagoes durante todo o processo para o crescimento 

desejado pela a instituigao. 

Segundo Mossimam (1993, p.28): 

A controladoria pode ser conceituada como o conjunto de princfpios, 
procedimentos e metodos oriundos das ciencias de administragao, 
economia, psicologia, estatistica e principalmente da contabilidade, que se 
ocupam da gestao economica das empresas, com o fim de orienta-las para 
eficacia. 

Este processo mostra um desempenho em suas tarefas, objetivando a eficacia 

organizacional. 

Segundo Kanitz (1976, p. 29): 

Os controiadores foram inicialmente recrutados entre os indivfduos das 
areas de contabilidade e finangas das empresas, por possuirem, em fungao 
do cargo que ocupam uma visao ampla da empresa que os habitam a 
enxergar as dificuldades como um todo e propor solugoes gerais. A disso as 
informagoes que chegam ao controller sao predominantemente de natureza 
quantitativa, fisicas ou ambas. 

Porem, a citagao mostra uma visao ampla, para os gestores possibilitam informagoes 

precisas, habilitando enxergar dificuldades e solugao de problemas existentes nas 

empresas. 
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Segundo Silva, Perez e Oliveira (2007, p. 18): 

O papel da controladoria, portanto e assessorar as diversas gestoes da 
empresa, fornecendo mensuracoes das alternativas economicas e, por meio 
da visao sistemica, integrar informacoes e reporta-las para facilitar o 
processo decisorio. Diante disso, o controller exerce influencia na 
organizagao a medida que norteia os gestores para que mantenham sua 
eficacia e a da organizagao. 

Percebe-se entao que, a controladoria veio para ampliar, e dar continuidade de bons 

negocios, e aprimorar aos gestores para maior desempenho nas suas tarefas, dando 

informagoes rapidas confiaveis sobre a empresa. 

Segundo Fisch e Mosimann (1999, p. 104): 

A controladoria gerencial consiste na apresentagao de informagoes 
contabeis, de maneira a auxiliar a administragao na definigao de sua politica 
e na operagao diaria de um empreendimento. A tecnica contabil e de 
maxima importancia porque opera como o maior e quase universal 
instrumento existente para a representagao de fatos, de modo que fatos da 
maior diversidade possam ser representados em um mesmo quadro. Nao e 
a elaboragao desses quadras que constitui a fungao da administragao, mas 
sim sua utiiizagao. 

Por sua vez a contabilidade gerencial e importante para a controladoria, pois apresenta 

informagoes contabeis auxiliando todo o processo na gestao, apresentando dados concretos 

para melhores resultados economicos. 

O profissional da controladoria requer dominio de outras areas como administragao, 

economia, estatistica, informatica, fazendo com que seus negocios progridam com 

continuidade. Caggiano e Figueiredo (2006 p.28), Para isso, os profissionais da 

controladoria, estao se aperfeigoando, diante da informagao para melhores resultados., 

tendo a contabilidade gerencial aspectos estrategicos importantes para os gestores e os 

resultados mais exatos dentro da organizagao. 

Segundo Silva, Perez e Oliveira (2007, p. 15), o controle e o conhecimento da realidade e a 

comparagao com o que deveria ser, com objetivo de constatar o mais rapido possivel as 

divergencias e suas origens e tomar as devidas providencias saneadoras. 
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No entanto, a controladoria deve exercer um controle naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suas atividades, mostrando 

contribuigoes para corrigir erros e os respectivos desvios, atribuindo um sistema de 

informacoes com qualidade e consequentemente um crescimento na organizagao. 

De acordo com Silva, Perez e Oliveira (2007, p. 21): 

Em decorrencia das profundas mudancas que estao ocorrendo nos 
processos produtivos e nas tecnicas gerencias e administrativas, as 
exigencias para o exercfcio do cargo de controller tornaram-se complexas e 
desafiadoras. Nao ha mais espago para o profissional do passado, contente 
apenas em cumprir satisfatoriamente as tarefas rotineiras. 

Tendo em vista, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA controller e consequencia direta da necessidade das empresas, atribuindo 

funcoes e planejamentos com mais rigor, para atender futuramente as exigencias do 

mercado de trabalho. 

Podemos destacar que as funcoes da controladoria tern uma divisao funcional do trabalho e 

elas estao ligadas a conjunto de objetivos e, quando desempenhadas, viabilizam o processo 

de gestao economica. A seguir sao discutidas as fungoes da controladoria que influenciam 

no processo decisorio. 

1.2 Fungoes da controladoria 

A controladoria e responsavel pelo estabelecimento das bases teoricas e conceituais 

necessarias para manutencao de sistema de informagao e modelo de gestao economica, 

com necessidades informativas orientando durante o processo quando requerido a tomar 

decisoes viaveis. Tendo como fungoes subsidiar processo e apoiar a avaliagao do 

desempenho, do sistema de informagao. 

Bastos, Hein, Fernandes, (2005, p. 3) diz que: 

Quando as fungoes da controladoria e sua missao dentro das organizagfies 
destacam-se o controle como o responsavel por toda a organizagao das 
informacoes geradas intemamente. O controller e o responsavel pela gestao 
das informagoes as quais, os gestores se dirigem para obter orientagOes ao 
controle e diregao das atividades empresariais. 
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Porem, a fungao deve ter capacidade tecnica, para deixar os gestores informados sobre a 

melhor forma de gerir a empresa. 

Segundo Pereira, Parisi e Almeida (2006, p.349): 

As empresas tern uma divisao funcional do trabalho, cujo divisor de aguas e 
a vinculagao destas fungSes as suas caracteristicas operacionais, que sao 
definidas em funcio do produto e servigos produzidos. Uma area de 
responsabilidade, independentemente de quantas atividades a comp6e, 
desempenha uma ou um conjunto de funcdes. 

Dentro da controladoria essas fungoes estao ligadas ao conjunto de objetivos, e quando 

desempenhada viabilizam o processo de gestao economica para maiores resultados na area 

de trabalho e consequentemente no mercado. 

Segundo Kanitz (1976 p, 90): "Estabelece como fungao primordial da controladoria a direcao 

a implantagao dos sistemas de: Informagao, Motivagao, coordenagao, avaliagao, 

planejamento, e acompanhamento". 

Porem esta fungao determina pianos viaveis, para controle das operagoes, e 

consequentemente atribui a evolugao dos pianos para fins de correcao de falhas ou revisao 

do planejamento. 

Consequentemente, o planejamento deve esta centrado no controle das operagoes de modo 

a sua capacidade competitiva e incrementar vantagens em relagao aos concorrentes (atuais 

e futuros), para dar continuidade a empresa. 

Destaca nessas fungoes o ciclo do controle, estrategico que tern como ideia manter a 

empresa na diregao estrategica previamente definida para monitorar os processos ou 

indicadores estrategicos, no entanto controle tatico e conjunto de indicadores e metas que 

permite verificar se os objetivos estao sendo atendidos, e por ultimo o controle operacional, 

necessario para assegurar a realizagao dos objetivos pianos, politicas e padroes 

estabelecidos, de forma que seja possivel assegurar que os resultados sejam obtidos e 

aplicados efetiva e eficientemente na realizagao de objetivos da empresa. 

O papel e a fungao da controladoria estao intimamente ligados de acordo com as crengas, 

valores e a missao de uma empresa. Para que possa efetivamente atingir seu proposito se 

faz necessario conhecer o modelo e processo de gestao adotado pela mesma, assim como 

e gerido seu sistema de informacao gerencial, em fim, tudo que esta relacionado ao a 

maneira de decidir e gerir. Essas informagoes sao vistas a seguir. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 Modelos de gestao 

Representa os principios basicos que norteiam uma organizacio e serve como referenciai 

para orientar os gestores no processo de planejamento e tomarem decisSes e controle. A 

controladoria esta profundamente envolvida na busca da eficacia organizacional, tendo o 

intuito alcancar, modelos que eficientemente conduzam ao cumprimento de sua missao, 

notam-se as mais diferenciadas preocupacoes em relacao dos elementos e variaveis 

empresariais. 

Para Perez Junior et al (1997,p.3,apud SILVA et al 2007 p.3): "O modelo de gestao adotado 

representa a forma pela qual a empresa ira desenvolver seu negocio, esse modelo e 

decorrente da missao e dos propositos e objetivos a serem alcancados". 

Neste sentido, observa a importancia para o desempenho de informagoes no modelo de 

gestao economica, utiliza informagoes durante todo o processo para o crescimento desejado 

pela instituigao. 

O modelo de gestao tern a identificagao das crengas, dos valores e controladores da 

entidade, esses vetores geram missoes e esta fundamenta na concepgao teorica do modelo 

que serao operacionalizadas nos tres modelos. Dessa forma o modelo de gestao gera 

compromisso que fundamenta o processo decisorio dos gestores a, entidade. 

Catelli (1999, apud Silva et al 2007,p. 3): 

Refere ao processo de gestao que configura com base nas definigoes de 
modelo de gestao da organizagao e.por isso assume diversas formas na 
realidade das empresas .Essencialmente o processo de gestao deve 
assegurar que as dinamicas das decisdes tomadas na empresa conduz 
efetivamente ao cumprimento de sua missao garantindo-a adaptabilidade e 
no equilibrio necessario para sua continuidade. 

Os resultados mostram a importancia do processo de gestao e suas definigoes tendo como 

proposito, a garantia e o crescimento necessario para sua continuidade no mercado 

competitivo. 

Segundo Cruz (1991 apud Catelli, 2006, p.57): 

O modelo de Gestao integra o subsistema institucional de uma empresa, e 
pode ser entendido como um conjunto de normas, principios e conceitos 
que tern por finalidade orientar o processo administrativo de uma 
organizagao, para que esta cumpra a missao para a qual foi constrtuida. 
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Com isso, o modelo de gestao esta desenvolvendo, sistemas nas empresas 

desempenhando tarefas, e atingindo objetivos desejados, no mercado competitivo, dentro 

deles destaca modelo de gestao economica, processo de gestao economica, planejamento 

estrategico. 

1.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Modelo de decisao 

Modelo decisao do sistema de informacoes economicas deve ainda esta acoplada ao 

modelo de planejamento, execugao e controle do sistema de gestao. Essa configuragao 

permite a otimizagao do resultado da empresa em vez da maximizagao dos resultados de 

cada area. 

Os geradores passam a se preocupar com sua eficacia, medida pela comparagao do 

resultado obtido com o planejado. O processo de planejamento deve ser agil e flexivel, de 

tal forma que as mudancas de piano, bem com as alteragoes em variaveis externas 

relevantes, sejam rapidamente contempladas no processo de elaboragao de diretrizes 

estrategicas, politicas operacionais e pianos orgamentarios. Esta e uma definigao como vao 

ser combinados cursos de ag io para que determinado estado da natureza seja alcangado, 

ou seja, e a otimizagao do resultado em termos de empresa e, por isso que as decisoes 

devem ter como diretrizes teoricas a maximizagao do resultado global da empresa. 

(Caggiano e Figueiredo 2006, p.31). 

O modelo de decisao, ou seja, a controladoria deveria conhecer a forma como os gestores 

tomam decisoes, para a partir desse entendimento customizar os sistemas de informagoes 

para que atendam as necessidades desses gestores" (SCHMIDT, SANTOS, 2006, p. 35). 

Este entendimento e provavel que o processo de decisao dos gestores gerem informagoes 

que atendam necessidades como um todo para o sucesso da empresa. 

Segundo Maximiano, (1991 Apud Figueiredo, Caggiano, 2006, p. 33) "A maior parte do 

trabalho gerencial envolve a necessidade de resolver problemas e tomar decisoes". 

No entanto o processo de decisao e uma sequencia logica de etapas que expressam a 

realidade para os gestores solucionar os problemas da empresa. 

O modelo de decisao e utilizado pela gestao objetivando a disponibilidade de escolhas da 

melhor alternativa voltada sempre para futuro, trata de um modelo que orienta a tomada 

decisoes no planejamento do proprio sistema de informagao, ou seja, e considerado o 

aspecto da motivagio do gestor que impulsiona a eficacia da organizagao. 
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1.3.1 Modelos de informagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A informagao tern a finalidade de habilitar a organizagao a alcangar seus objetivos pelo uso 

eficiente dos recursos disponiveis, quais sejam: pessoas, materiais, equipamentos, 

tecnologia, dinheiro, alem da propria informagao. Dessa forma, torna-se relevante a 

determinacao da relacao entre o custo e o beneficio de sua obtengao, ou seja, o modelo de 

informagao contempla alem da identrTicagao e da classificacao com o suporte do modelo de 

mensuragao, a transmissao de sinais por meio de canais (relatorios gerenciais), impressos, 

visualizamos (comunicagao), porem os modelos de informagao proporcionam condigao de 

certeza e se tornam cara e operacionalmente, impossivel, portanto e necessario que seja 

considerada a relacao entre o custo da informagao e o seu valor marginal. 

Segundo Fisch e Mosimann (1999, p. 59): 

O modelo de informagao e aquele que se preocupa com a obtengao de 
dados, seu processamento e a forma como informagao, gerada no 
processamento chegara aos usuarios em tempo habil e de maneira 
inelegivel, para Ihe assegurar qualidade em suas decisSes. 

Com isso, percebe-se a importancia de informagao no desempenho empresarial, dando uma 

certeza aos seus usuarios para tomada de decisoes. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2006, p. 34): 

O modelo de informagao tern como objetivo principal o sistema de 
informagao ao processo decisorio, fomecendo informagoes cujas tendencias 
sejam levar as decis5es dtjmas com relagao ao resultado econdmico 
fazendo com que os gestores, entre as varias alternativas selecionem 
aquela que utilizara o resultado: reduzindo custos, aumentando receitas, 
aumentando lucro, aumentando eficiencia e aumentando eficacia. 

Nesse sentido, e previsto que a eficacia desse modelo sera medida pelo grau de que a 

necessidade informacionais dos gestores tenha a finalidade de avaliagao e resultado de 

desempenho das respectivas areas. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2006, p.34): 

A eficacia desse modelo sera medida pelo grau em que as necessidades 
informacionais dos gestores forem atendidas, deve dar condigoes para que 
sejam avaiiados a eficiencia no uso dos recursos disponiveis e o grau de 
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eficacia gerencial, fornecendo informacoes orcadas reais para que sejam 
apuradas variagoes que sirvam para a finalidade de avaliagao de resultados 
e de desempenho das areas sendo necessario para isso o uso de conceitos 
baseados em padroes uniformes que permitem comparagao entre 
resultados reais orgados. 

Consequentemente, este modelo, possibilita informagoes, de acordo com as necessidades 

previstas pelos gestores, proporcionando a eficacia das empresas. 

O modelo de informagao e aquele que se preocupa com obtengao dos dados, na forma de 

atribuir informagoes geradas no processamento aos usuarios em tempo habil, para 

assegurar qualidade em suas decisoes, tern por finalidade a alcangar seus objetivos pelo 

uso eficiente dos recursos disponiveis. Este modelo contempla identificagao da classificagao 

com suporte do modelo de mensuragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 Modelo de mensuragao 

O modelo de mensuragao e uma proposta conceitual que visa expressar em forma de 

padrao as metas ja definidos em relagao as quais, as decisoes serao tomadas. A 

mensuragao contabil caracteriza-se como uma mensuragao de desempenho economico, 

que expressa termos financeiros sao desenvolvidos para mensurar o desenvolvimento da 

empresa em relagao as suas metas sociais. 

Segundo Masayuki, (1987 apud Figueiredo Caggiano, 2006, p. 35): "A mensuragao e a 

distribuigao de numeros aos objetivos e eventos em conformidade com alguma regra, a 

relevancia e significancia da mensuragao dependem da perfeita correspondencia entre os 

sistemas relacionais". 

No entanto, o objetivo mensurado depende do modelo de decisao para o qual se propoe, 

nesse caso, existem variaveis a serem consideradas nos modelos de mensuragao, que 

podem ser feitas em termos presentes, passados e future 

Segundo Figueredo e Caggiano (2006, p.35): 

Em principio, a mensuragao contabil caracteriza-se como uma mensuragao 
de desempenho econdmica expressa em termos financeiros; recentes 
estudos, no entanto, tern sido desenvolvidos para se mensurar o 
desempenho da empresa em relagao a suas metas sociais, de RH, 
ecologicas etc. Nao se podendo esquecer a importancia dos padroes 
fisicos nas mensuragoes contabeis. 
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No entanto, a mensuragao do lucro e prevista como uma das saidas mais importantes de 

sistema de mensuragoes economicas financeiras e ve para mensuragao e desempenho das 

empresas em relagao aos seus objetivos propostos. 

Segundo Guerreiro (1989, p.59): 

Caracteriza o modelo de mensuragao do sistema de informagao para gestao 
economica a corrente luz das decisoes operacionais ou especiais, 
contemplando os eventos economicos empresariais. Os objetivos passiveis 
de atribuigao de numeros sao definidos a partir identificagao dos eventos 
economicos contemplados pelo sistema e do tipo de decisao a ser tomada, 
considerando-se o modelo de decisao caracterizado anteriormente, em que 
a fungao-objetivo e a otimizagao do resultado economico decorrente de 
eventos. 

O modelo de mensuragao atribui valores numericos a objetivos ou eventos carater 

economicos, como base para tomada de decisoes. Essa decisao abrange objetivos que 

devem ser medidos para refletir os objetivos dos tomadores de decisao. 

1.4 Processos de Gestao 

Nas das diversas atividades os gestores devem planejar cuidadosamente suas agoes, 

programar pianos adequados e proceder a uma avaliagao sistematica do desempenho 

realizado antes dos pianos idealizados. 

Para tanto, o desempenho de suas fungoes sera em conformidade com o processo de 

gestao estruturado que analiticamente compoe-se das seguintes etapas: Planejamento 

estrategico ;operacional e programagao ;execugao; controle. 

A etapa do planejamento estrategico e um momento em que os cenarios futuros sao 

antecipados de oportunidades, ameagas sao identificadas a programagao de um momento 

em que o que foi planejado e adequado as imposigoes do dia a dia, porem sua efetiva 

realizagao e o que caracteriza a execugao. 

Conforme definido o processo de gestao economico das partes e por consequencia de todo 

estruturado devidamente formalizado e para tanto,apoiado pelos sistemas de informagoes 

ou seja o processo de decisoes e realiza-se por meio, do planejamento estrategico, 

planejamento operacional, programagao, execugao e controle. 
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Segundo Fisch (1999, p. 26) mostra que: 

O objetivo de cada area nao pode esta dissociada do objetivo maior, ou 
seja, do objetivo da empresa. Assim cada area da empresa tern um 
processo de gestao tambem denominado processo de decisao,pois em 
cada etapa desse processo e que as decisoes sao tomadas. 

Entende-se que este objetivo no processo de decisao e passado a cada setor informagoes 

precisas e de qualidade e um desempenho eficaz para o sucesso da empresa. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2006, p. 32): 

O planejamento estrategico tern uma definicao em termos de futuro, do que 
a entidade vai fazer e como vao ser utilizados estrategicamente seus 
recursos, envolve-se como uma determinacao nos objetivos e metas da 
corporagao, assim como um desenvolvimento de padroes, politicas e 
estrategias por meio das quais eles serao alcancados e fundamenta-se em 
informagoes a respeito do meio ambiente. 

No entanto, observa-se que a maioria das vezes as empresas que trabalham com 

planejamento estrategico, estabelecem metas a serem cumpridas para obter resultados 

significativos do que foi planejado, por isso que a maioria dos gestores trabalha em base do 

planejamento. 

Segundo define Fernandes (1989, p.32): 

Trata-se de um processo decisorio que identifica, Integra, avalia e escolhe o 
piano a ser implementado, dentro dos pianos operacionais alternativos dos 
varios segmentos da empresa em consonancia com as metas e objetivos, 
estrategias e politicas da empresa. 

Nessa circunstancia, vem atribuir decisoes precisas, que rigorosamente sao avaliadas com 

informagoes precisas, que sao trabalhadas com metas e objetivos desejados. 

1.5 Gestao empresarial 

A gestao empresarial requer o conhecimento da etimologia da palavra gestao, refere ao 

campo das atividades humanas que tern como finalidade principal a coordenagao em grupo 

para o desempenho de fungoes de planejamento, organizagao, diregao e controle em 
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relagao a certos fatores basicos. Existe sempre na empresa um modelo de gestao, embora 

nem sempre definido. Esse modelo de gestao insere os aspetos culturais dos gestores. 

Essas informagoes adequadas ao processo decisorio, colaborando com os gestores na 

busca da eficacia. 

Segundo Catelli (1989 apud FISCH, 1999, p.28): "Gerar e fazer as coisa acontecerem. A 

pessoa que faz gerencia denominada gestor, e quern toma decisoes para que as coisas 

acontegam de tal forma que a empresa atinja seus objetivos." 

Porem administrar significa conduzir as organizagoes para maior desenvolvimento, e 

sucesso, atingindo objetivos propostos no ramo empresarial. 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2006, p.27): 

Embora o delineamento da fungao, do orgao e da posigao do executivo 
possa variar de uma empresa para outra, existe um conceito que e 
comumente observando quanta ao executivo: O contoller e o chefe da 
contabilidade, aquele que supervisiona e mantem os arquivos financeiros 
formais da empresa, embora suas fungoes nao tenham que se restringir 
apenas as fungSes contabeis e o que mais se espera e que ele amplie sua 
atuagao ao desenvolvimento da contabilidade gerencias . 

Consequentemente, a pratica empresarial tern indicado que as responsabilidades e as 

atividades basicas podem ser caracterizadas, pelo planejamento, estabelecendo diretrizes 

integradas para as operagoes consistentes com os objetivos e as metas da companhia, pelo 

controle, que os gestores possam ter desempenho melhor nas suas fungoes e informagoes, 

vai preparando os resultados financeiros para serem utilizados pelos gestores no processo 

de tomada decisoes, existindo outras fungoes para administrar e supervisionar cada uma 

das atividades. 

Segundo Catelli (2006, p.57): 

A gestao empresarial, responsavel por sua dinamica, pela qualidade de 
suas respostas ao ambiente, pela manutengao de um equilibrio em sua 
estrutura, bem como pela definigao de seus objetivos, enfim a gestao 
empresa e responsavel pela eficacia do sistema da empresa. 

Porem, o equilibrio, e percebido nas suas tarefas, define os objetivos esperados para 

assegurar a eficacia dos gestores e consequentemente, da empresa. 
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A gestao empresarial e tipo de gestao ideal, devem ter um processo de gestao, 

planejamento, execugao e controle, adaptavel as mudangas, com estilo participative voltado 

para eficacia empresarial. Os gestores devem assegurar-se de que estao minimizando os 

riscos, em busca da eficiencia e da eficacia. 

1.6 Gestao economica 

A gestao economica representa o conjunto de decisoes e agoes orientadas por resultados 

mensurados, segundo os concertos economicos. Na gestao economica avaliar a forma pela 

qual a empresa atinge seus resultados economicos, e tern como ponto de sustentagao o 

planejamento e o controle (Fisch e Mosimann 1999, p.30). 

A gestao economica consolida as demais, atividades que uma empresa deve observar como 

resultado da mesma, ou seja, preocupa-se com os resultados das diversas areas da 

empresa, para que esta alcance a eficacia (Fisch e Mosimann 1999, p.31). 

Porem esta gestao vem desenvolver uma satisfagao e um investimento da propria empresa, 

apresentando resultados positivos mantendo as mesmas no mercado competitivo. 

A eficacia empresarial e resultado economico trazem, a flexibilidade e a capacidade de 

adaptagao da empresa ao seu ambiente refletem-se diretamente em seus resultados, e 

determinam suas condigoes de continuidade em um ambiente essencialmente dinamico, ou 

seja, gestao economica pode se subdividir a gestao empresarial, em tres grandes vertentes, 

gestao operacional, gestao financeira, e gestao economica (Fisch 1999, p.29). 

No entanto essa gestao e voltada para execugao de trabalhos em busca de uma linha de 

produto servigos de cada atividade da forma mais eficiente. 

Segundo Fisch e Mosimann (1999, p.29): "A gestao operacional ou especializada esta 

disseminada por todas as areas de atividades da empresa, quer sejam de produgao ou de 

logistica, tais como: recursos, produgao, vendas, compras, finangas, manutengao etc". 

No entanto, a gestao operacional volta para a execugao dos trabalhos, na busca de servigos 

mais eficientes na operacionalizagao de uma empresa. 

Segundo Fisch e Mosimann (1999, p.30): 

A maioria das firmas dispoe de uma variedade relativamente ampla de 
fontes potenciais que oferecem fundos sobre varias combinagoes de 
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condigoes. Cabe a gestao financeira obter os resultados monetarios 
necessarios, nos termos mais favoraveis possiveis, pesando as varias 
combinagoes de condigoes oferecidas em cada fonte potencial de fundos 
contra as circunstancias especificas de operagao de sua empresa. 

Consequentemente, a gestao financeira enfatiza os problemas de caixa e liquidez da 

empresa, de forma a permitir a tomada de decisoes na sua programagao. 

Segundo Fisch e Mosimann (1999, p.32): 

Os concertos economicos, que fundamentam a gestao, buscam atribui a 
empresa, ou a suas partes, ou a seus produtos, o valor correto, e nunca os 
valores atrelados a principios contabeis, normas ou regulamentos 
governamentais, que muitas vezes bloqueiam dados valiosissimos. 

Por sua vez, que as pessoas seja elas (fisica e juridicas) estao dispostas a sacrificar para 

obter determinado bem. 

Segundo Catelli, (2006, p.370): 

Os resultados economicos, quando corretamente mensurados, 
caracterizam-se como o melhor indicador da eficacia da empresa. 
Corresponde a variagao patrimonial ou ao valor adicionado ao seu 
patrimonio pela realizagao de suas atividades em um determinado periodo. 

Porem, os resultados economicos sao formados proporcionados pelas atividades que 

gerenciam com objetivos maiores a eficacia nas suas organizagoes. 

Segundo Catelli (2006, p.370): "Para garantir a continuidade da empresa, essas atividades 

deveriam ser geridas de forma eficiente e eficaz, gerando um valor que permitisse pelo 

menos a reposigao dos recursos consumidos." 

Consequentemente, o papel dos gestores, vem por meio de decisoes, para aperfeigoar as 

contribuigoes das atividades, para maiores resultados da empresas, ou seja, a eficiencia e a 

eficacia levam a continuidade do negocio. 

Segundo Guerreiro (1995 apud FISCH, 1999, p. "O sistema de gestao economica enfatiza a 

otimizagao do resultado do todo e nao a maximizagao isolada da parte". Com isso, o 

resultado economico de todas as areas da empresa, ou seja, busca otimizagao do resultado, 

pois nem sempre o bom resultado contribui para a otimizagao do resultado da empresa. 



39 

A gestao economica tern como pianos o planejamento e o controle das atividades, tendo em 

vista todas as atividades em uma empresa, ou seja, esta preocupada com resultado 

economico da mesma por isso que ha uma comparagao das expetativas com desempenho 

ocorrido, atribuindo a eficiencia eficacia das organizagoes. 

1.7 Sistemas de Informagao 

Para suportar o processo de gestao com informag5es adequadas nas decisoes requeridas e 

suas diversas etapas, a controladoria estara disponibilizando um sistema de informagao 

gerencial, representando um banco de dados centralizados todas as informagoes da 

empresa. Esse sistema vem atribuir responsabilidade gerais baseando a contabilidade 

gerencial, responsabilizando pelo registro de todas as operagoes e pela elaboragao de 

relatorios que permitem a mensuragao de resultados e fornece dados para tomada de 

decisoes. 

Guerreiro et al (2007, p.3 apud, SILVA et al ,2007, p.3):"Ressaltam que os agentes tern 

grande dependencia do recurso informagao, que constituem -se na materia prima no 

processo de gestao". Consequentemente, varios gestores necessitam de um sistema de 

informagao que deve ser configurado de forma a atender as necessidades informativas de 

seus usuarios. 

Guerreiro et al (1992,p.4,apud SILVA et all 2007,p.4)"Esclarece que os sistemas de 

informagoes devem dar o devido suporte as fases do processo de gestao, planejamento, 

execugao e controle, em como assegurar a integragao entre essas fases". Porem o sistema 

de informagao e fundamental para decisao de desenvolvimento empresarial ocorrendo todo 

o processo de planejamento de execugao e controle. 

Segundo Silva, Perez Jr e Oliveira (2007, p.64): 

Para que a controladoria possa coletar, analisar, classificar e divuigar as 
informagoes uteis no processo decisdrio das corporagoes.e necessaria a 
existencia de um sistemas especifico para tais finalidades. Trata-se do 
chamado sistema de informagoes gerenciais, que tomou possivel 
acompanhar a velocidade e a integragao das informagoes do atual mundo 
dos negocios, atualmente com maciga utilizagao das tecnologias de 
informagoes. 
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No entanto, o sistema de informacao aprimora dadas, fungoes possibilitando um 

planejamento, e controle das atividades organizacionais, tendo finalidade atender aos 

objetivos empresariais. 

Segundo Silva, Perez Jr e Oliveira (2007, p.67): 

Os sistemas de informagoes gerenciais trazem beneficios para empresa, a 
medida que otimizam o processo de gestao, reduzem os custos das 
operagoes, permitem a melhoria no acesso a informagoes, a rapidez na 
tomada decisoes, o aumento da produtividade e eficiencia das gestoes, a 
tomada antecipada de decisoes e a melhoria dos resultados economicos, 
financeiros e operacionais 

Portanto, esse sistema, vem atribuir, uma continuidade nas atividades operacionais 

objetivando resultados significativos no ramo empresarial. 

O Sistema de informagao contribui para processo decisorio, porem apoiam as decisoes dos 

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

determina a eficacia atribuindo feedback, os quais estudados, constituem requisitos para 

que o sistema da empresa mantenha resultados desejados, a efetivagao desses resultados 

vem atraves de informagoes gerenciais garantir a continuidade da gestao. 

1.8 Planejamento estrategico 

Estrategia de acordo com sua origem grega quer dizer arte, surgiu no inicio do seculo XVIII, 

na literatura militar europeia. Definiu estrategia pura como medida ou servigos de medidas 

tomadas pela empresa, como exemplo, programa de desenvolvimento de produto, no qual 

sucessivos produtos e mercados sao claramente definidos Fisch e Mosimann (1999 p.45), 

ou seja, a finalidade do planejamento estrategico nao envolve decisoes futuras das decisoes 

atuais, ja a estrategia empresarial e implementada pelo planejamento. 

Segundo Steiner e Miner (1999, p.47): 

O processo de planejamento e o veiculo para decisoes do mais alto 
significado para uma empresa. E nele que se determinam as grandes 
orientagoes para a agao dentro das linhas estabelecidas.O prazo coberto 
vai desde o prazo muito curto ate o infinito.O processo e uma atividade 
continua , o planejamento estrategico cobre qualquer elemento da 
empresa que seja importante incorpora detalhes de ambito e profundidade 
suficiente para servir de base necessaria para implantagao.A forma dos 
pianos estrategicos e flexivel e variavel com tempo. 
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Por sua vez, planejamento e a base para decidir o caminho a ser percorrido para, melhor 

desenvolvimento das metas, Com isso, este planejamento e a continuidade da empresa. 

Para Beuren et al (1998,p.31. apud Silva et al 2007, p.31): 

Assim, se o tipo de estrategia que orienta a organizagao esta voltado a 
lideranca em custos, entao a enfase maior deve esta centrada no controle 
dos custos, a fim de conseguir uma expressao de vendas praticando precos 
inferiores aos de seus produtos ou servigos, certamente o controle de 
custos nao e tao relevante, mas outros fatores devem ser perseguidos para 
a obtengao de vantagem competitiva, tais como: qualidade, tecnologia, 
inovagao etc., portanto, o tipo de estrategia que orientara a organizagao e 
determinado do escopo para alcanga-la. 

Porem, observa-se que as empresas com seus respectivos gestores devem esta centrado 

no controle das vendas, quanto esta custando cada produto, para obter resultados 

significativos diante dos concorrentes. 

O papel da controladoria no planejamento vem atribuir por meio de seu gestor coordenar e 

participar da escolha da melhor alternativa de modo garantir a eficacia da empresa. No 

planejamento estrategico, a controladoria, como orgao administrative do sistema de 

informagao sabe interpretar o impacto economico dos possiveis eventos na riqueza 

empresarial, ou seja, este tipo de planejamento assegura cumprimento da missao da 

empresa. O objetivo dos gestores e planejar cuidadosamente as agoes que pretendem 

empreender no seu negocio. 

Na controladoria sao estudados seguintes tipos de planejamentos: estrategico e definido 

para periodo de longo tempo e decide para onde a empresa vai, e desenvolve estrategias 

para alcangar objetivos pretendidos, ja o tatico, sao os objetivos quantitativos mensuraveis 

envolve decisoes sobre objetivos de curto prazo e procedimento e agoes que geralmente 

afetam apenas uma parte do ambiente planejado, trabalha com decomposigoes dos 

objetivos, estrategias e politicas estabelecidas no planejamento estrategico e por ultimo o 

planejamento operacional indica como devem ser gerenciadas as operagoes, diz a respeito 

a pianos normalmente derivados de planejamentos estrategicos e taticos elaborados 

anteriormente. 
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2 D E S C R I Q A O E A N A L I S E D O S D A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A o coletar os dados por meio de entrevistas real izadas em 14 industr ias do ramo de 

confeccoes do munic ip io de Catole do Rocha/PB, objet ivou-se avaliar como se da os 

processos decisor ios e a importancia do controle, p lanejamento e de in formacoes para 

obtencao da cont inuidade das mesmas , por meio das ferramentas da controladoria. Segue-

se a anal ise desses resul tados. 

2.1 Perfi l do entrevistado e caracter izacao da empresa 

O ponto relevante a sal ientar e que por tratar-se de perguntas vol tadas para a gestao das 

empresas, todas fo ram respondidas pelos responsaveis das mesmas , em alguns casos, 

havendo a presenca de gerentes. 

Segundo a pesquisa, 7 7 % dos entrevistados sao proprietaries e 2 3 % sao gerentes, como 

segue o graf ico 1. 

Gra f i co 1: Perfil dos entrevistados no que se refere a sua posicao hierarquica 

Fonte: Elaboracao Propria (2010) 

Outro fator relevante referente ao graf ico 1, e que os 2 3 % que sao gerentes, respondem 

pela empresa e sao subordinados aos proprietaries, havendo assim uma descentra l izacao 

do poder. Todavia a maior ia tern o poder central izado nos proprios donos da empresa. 

C o m relacao a caracter izacao da empresa, 6 6 % correspondem a Sociedade Empresar ia l -

LTDA, ja 3 4 % representam empresas individuais. Com relacao a formacao academica, 6 7 % 

af i rmam que nao ha necessidade que o gestor tenha a lguma formagao academica. Mesmo 

assim, a lguns ci tam t re inamentos executados pelo Servico Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) como o Empretec, cursos de moda e de gestao empresar ia l . 

• Proprietaries 

• Gerentes 
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Empretec e um seminario que tern por objetivo desenvolver caracteristicas 

de comportamentos empreendedores nos participantes. Emprega 

metodologia desenvolvida pela Organizagao das Nacoes Unidas (ONG) 

ministradas no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, com resultados 

excelentes. E indicado a empresarios e empreendedores que planejam 

iniciar um negOcio ou modificar sua forma de agir (SEBRAE, 2010). 

Neste contexto, 3 3 % informaram que nao t inham desempenho em curso para desenvolver 

estrategias de desenvolv imento nas mesmas . 

Neste estudo 7 8 % das industr ias se constitui apenas de matriz, porem 2 2 % tern fil iais em 

Campina Grande, Joao Pessoa, Patos, Caico - RN. 

Outra part icular idade com relacao as industr ias estudadas e o seu tempo de atuacao. 5 5 % 

destas exercem suas at iv idades ha menos de dois anos e 4 5 % exercem suas funcoes entre 

5 a 10 anos no mercado, conforme graf ico 2. 

• Menos de 2 anos 

• De 5 a 10 anos 

Graf ico 2: Tempo de atuacao das industr ias estudadas 

Fonte: Elaboracao Pr6pria (2010) 

No que cerne ao numero de funcionar ios, sua maioria (89%) possue 10 a 40 funcionar ios. Ja 

1 1 % possuem de 5 a 9 funcionar ios, gerando renda e emprego na cidade de Catole. 

2.2 Crencas, valores e missao das industr ias 

Apos a caracter izacao da empresa , buscou-se compreender para alcance dos objet ivos 

propostos, pr incipalmente no que se cerne a compreensao do uso da controladoria, estudar 

as crencas e valores para ver i f icarmos os pontos fortes da missao. 

Nas industr ias anal isadas na c idade de Catole do Rocha PB/, 9 9 % delas comercial iza na 

regiao Nordeste e apenas 1 % nacionalmente. Com relacao aos respectivos produtos e 

servicos ofertados sao pecas int imas, lencois, capa de sofa e confecgoes em geral . 

Com relagao a expansao de seus produtos ou l inhas de produtos, todos responderam que 

pre tendem, todavia na hora de informar o tempo de expansao (planejamento) nao souberam 

responder. Cerca de 5 0 % ci taram as regioes que pretendem expandir seus negocios, sem 
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informar o tempo e quais produtos. Apenas uma empresa soube informar o seu 

planejamento: em dois anos, as demais nao deram informacoes precisas. 

No quest ionamento que trata sobre metas def inidas de lucratividade, 5 6 % af i rmam que tern 

metas para este ano e para os proximos, conforme graf ico 3. 

• Afirmam ter metas de 
lucratividade 

• Afirmam nao ter metas 
de lucratividade 

Graf ico 3: Empresas que possuem metas de lucrat ividade 

Fonte: Elaboracao Propria (2010) 

Conforme resul tados revelada no graf ico 3, apos a lgumas inferencias sobre o que foi 

quest ionado, constata-se que destes 56%, a minoria realmente tern metas a longo prazo, 

preocupadas com sua expansao. Ja a maior ia, informa que tern metas def inidas 

diar iamente, pr incipalmente nas vendas. 7,14 % das industr ias most raram seu interesse no 

controle da producao, uti l izando plani lhas para o mesmo, marcando o tempo gasto para 

fabr icar uma pega, ou seja, cr iando metas e objet ivos diarios na sua produgao. Conclui-se 

entao que destes 5 6 % na real idade o planejamento esta focado a curt iss imo prazo. 

O s outros 4 4 % que af i rmam nao terem metas def inidas, nao tern informacao nenhuma sobre 

sua lucrat ividade e isso e um fator que detecta problemas no seu controle f inanceiro. 

A lgumas destas just i f icaram que, por t rabalharem por encomenda, nao tern como 

estabelece- las. Sabe-se que isto decorre da falta de informagao e de p lanejamento, pois 

todas as empresas podem ter metas def inidas, segundo a l iteratura v igente. 

Com relagao a questoes ecologicas, 6 7 % dizem que se preocupam com estas (protegao ao 

meio ambiente) , mas nao souberam explicar como. Apenas uma industria pesquisada 

expl icou que utiliza os retalhos de tecidos para recic lagem. 

No que se refere a responsabi l idade social, 7 8 % af i rmam ter fungao social def inida. 

A f i rmaram que fazem doagao de retalhos para as cooperat ivas de ar tesanato da regiao, 

bem como, doagoes em geral , ou seja, se preocupam mais com o publico externo. 

Contudo, percebe-se que a identif icagao do poder hierarquico, crengas, valores e os pontos 

fortes da missao das industr ias podem ser v isual izados no quadro 1: 
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Quadro 1: Poder hierarquico, crencas, valores e missao das empresas estudadas 

CRENQAS, VALORES E A MISSAO MAIORIA MINORIA 

Produtos e servigos Pegas intimas, lencois, capa de sofa e confecgoes em geral 

Poder hierarquico Centralizada Descentralizada 

Expansao dos Negocios Regiao Nordeste Nacionalmente 

Expansao de sua linha de produtos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(mix de produtos) 

Nao deram informagoes 

precisas - que linha de produto 

ou tempo para expansao. 

Tern piano definido (2 

anos) para expandir seus 

produtos 

Metas definidas de lucratividade Possuem metas de curto prazo 

mais voltadas para a produgao e 

vendas 

Possuem metas de longo 

prazo 

Responsabilidade Ambiental Dizem que se preocupa, mas 

nao descreveram suas agoes. 

Apenas uma empresa explicou 

sua preocupagao com a 

reciclagem 

Nao se preocupa 

Responsabilidade Social Tern agoes de responsabilidade 

social voltadas para o publico 

externo 

Nao tern agoes definidas 

Fonte: Elaboragao Propria (2010) 

Conforme o quadro 1, percebe-se que tratando de p lanejamento de metas de lucratividade 

e expansao de sua linha de produtos sao prat icamente inexistentes. No que se trata do 

poder hierarquico, crengas e valores, percebe-se que seus gestores em sua maioria tern o 

poder central izado em seus proprietaries e suas agoes vol tadas para a Responsabi l idade 

Ambienta l ainda precisam ser desenvolvidas, bem como suas agoes sociais, que devem 

pr incipalmente estar vol tadas tambem para o seu publico interno (funcionarios e 

colaboradores). 

3.3 Processo de Gestao da empresa e seu planejamento e controle 

Com relagao as metas e objet ivos (de expansao dos negocios, crescimento nas vendas 

decisoes de invest imentos), a maioria dessas decisoes e tomada pelos proprios gestores. 

Percebe-se uma sobrecarga dos proprietaries sobre as divisoes de tarefas, ja que a 

produgao de todas as industrias entrevistadas t inha um unico gerente de produgao que 

anal isava o controle de qual idade dos produtos, junto o proprio proprietario, ou seja, os 

gestores tern um mix de fungoes, central izando o poder de decisao e operacional izagao, 

conforme pesquisa. 

Nas industr ias estudadas, 6 7 % dizem que tragam metas diarias e mensais de produgao. E 

feito p lanejamento na fabricagao, objet ivando metas de produt iv idade. Conforme grafico 4, 

com relagao ao controle do que foi planejado e executado, 7 8 % informam que fazem 
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comparacoes para detectar seu desempenho e do desempenho com as demais . Ja as 2 2 % 

das entrevistadas nao atribui essas comparagoes. 

• Comparam seus 

resultados com o 

quefoi planejado 

»Naofaz 

comparacoes 

Graf ico 4: Relagao entre empresas que possuem e nao possuem controle em seus 

resultados Fonte: Elaboragao Propria (2010) 

At raves desde estudo, detectam-se a lgumas praticas de gerenc iamento a curto prazo, 

exc lus ivamente vol tadas para a produgao. Segundo entrevista todas d isseram que possuem 

controle de contas a pagar, controle de contas a receber, controle de caixa, controle de 

vendas, controle de estoques. Com relagao a previsao, 7 8 % fazem previsao de vendas e 

previsao de despesas. No que se trata de assumir r iscos, 2 2 % nao possuem controle em 

seus resultados, porem tern contador terceir izado para orientar no s istema da contabi l idade 

das industr ias. 

Ass im, t ratando-se do objetivo proposto sobre a descrigao do ciclo de controle, contata-se 

que as fases de p lanejamento nas empresas estudadas existem di f iculdades na 

determinagao de objet ivos e metas de longo prazo, seja na produgao, nas vendas, na 

lucrat ividade e nos custos. De acordo com o ciclo de controle que compoe a fase de 

p lanejamento (p lanejamento estrategico, determinagao de at iv idades e de recursos), 

conforme f igura 1, as empresas estudadas so vem fazendo a curto prazo. 

Nas fases de operagao e controle, constata-se que sao poucas pessoas envolv idas neste 

processo, normalmente o proprio proprietario e o gerente de produgao, quando se trata do 

controle da produgao. Ass im, estas fases no que se refere a execugao de agoes para atingir 

metas de lucrat ividade e vendas, so uma minoria real izam, muito embora, ainda nao de uma 

forma eficaz e ef iciente. 

Na fase de controle, no que se refere ao acompanhamento (comparagao do orgado com 

realizado, dos resultados com metas e dos resultados com objet ivos), a maioria menciona 

que compara seus resultados com o que foi p lanejado, todavia esta relacionado ao 

p lanejamento tat ico e operacional , vol tadas exc lus ivamente para a produgao. Ass im, pode-
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se af irmar que o controle exercido nestas empresas provem da produt iv idade e do f inanceiro 

no dia-a-dia, contro lando seu estoque, seu caixa, suas vendas, os prazos de recebimento e 

pagamento e suas metas de produgao. 

2.3 Sistema de informacao Gerencia l 

Em relacao aos recursos uti l izados para dar suporte as decisoes no gerenciamento dos 

negocios de sua empresa, t ratando-se do s istema gerencial das industr ias anal isadas, todas 

af i rmam que uti l izam a intuicao do gestor para as decisoes. A inda com relagao ao s istema 

de informagao, os gestores das referidas industr ias af i rmam atribuir opinioes dos 

funcionar ios e cl ientes, sempre fazendo reunioes com respect ivos depar tamentos e com 

funcionar ios para atingir seus objet ivos de produgao e vendas. 

Conforme graf ico 5, 3 4 % dos entrevistados fazem relatorios para avaliagao de desempenho, 

ja 6 6 % nao utiliza nenhum tipo de relatorio. 

Graf ico 5: Relatorios Gerenciais de desempenho 

Fonte: Elaboragao Propria (2010) 

Ainda t ratando-se de relatorios gerenciais, os entrevistados se contradizem ao af i rmarem 

que possuem relatorios gerenciais, sendo 5 5 % os que uti l izam relatorios de forma manual e 

informat izada. Os demais (45%) sao todos informat izados com a uti l izagao de plani lhas 

eletronicas, tendo s istema de banco de dados na empresa. Acredi ta-se que esses relatorios 

supraci tados sao referentes ao acompanhamento diario da produgao. 

Tratando-se dos s istemas de controle de custeamento, conforme graf ico 6, 7 8 % aval iavam 

os seus custos por a lgum metodo de custeio, ja as demais (22%) nao tern esse 

acompanhamento . 

• Fazem relatorios de 
desempenho 

• Nao utilizam relatorios 
de desempenho 
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Avaliam seus custos 

poralgum metodo de 

custeio 

Nao utilizam nenhum 

sistema de 

custeamento 

Graf ico 6: Aval iacao das empresas estudadas que uti l izam sistema de custeamento Fonte: 

Elaboracao Pr6pria (20100 

Este resultado conf irma a preocupacao das empresas com sua produgao e seus custos A o 

ser quest ionado sobre um sistema de contabi l idade interno, todas as industr ias possuem 

esse servigo de forma terceir izada. Por esta razao nao se teve mais informagoes sobre o 

controle dos custos na contabi l idade. 
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3 C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S E R E C O M E N D A Q O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A part icipagao da controladoria como area de apoio pode ser considerada essencial para 

atender as necessidades que os gestores atuais enfrentam no momento de suas 

decisoes, sejam elas estrategicas ou operacionais. O estudo realizado sobre aplicagao 

das ferramentas da controladoria nas industr ias de confeccoes da cidade de catole do 

Rocha/PB objet ivou trazer uma compreensao sobre a importancia da controladoria e das 

informacoes concretas e ef icientes para os gestores tomarem decisoes na administracao 

da empresa. 

Buscou-se verif icar o objeto da controladoria, que e o estudo sobre a missao, as 

crencas, valores e poder hierarquico. Contatou-se que as 14 industrias fabr icam pecas 

int imas, lengois, capa de sofa e confeccoes em geral , sua maioria tern o poder 

hierarquico central izado e possuem metas para expansao em outras regioes, todavia 

nao existe um piano definido. O mesmo ocorre com a inexistencia de planejamento para 

lucratividade, linha de produtos e outros, prejudicando assim o ciclo de controle, no que 

concerne ao p lanejamento de curto e longo prazo. A responsabi l idade social e ambiental 

ainda precisa ser melhor definida, pelo fato da maioria nao ter agoes neste sentido. 

Foi veri f icado onde estava inserido o controle das empresas e pode-se concluir que esta 

inserido no acompanhamento da produgao, ou seja, um controle operacional . Com 

relagao ao controle dos custos, os mesmos sao real izados por profissionais terceir izados 

e nao se pode verif icar se o metodo de custeio util izado realmente os auxilia na tomada 

de decisao. Conclui-se que nas fases de planejamento, controle e acompanhamento 

existem dif iculdades na determinagao de objetivos e metas de longo prazo. 

O ciclo de controle para a controladoria e fundamenta l no processo de gestao e no 

desenvolv imento de estrategias necessar ias para atingir objetivos e contr ibuigao na 

execugao das atividades e para controle nas at ividades operacionais. 

A gestao pode ser definida pela intuigao dos gestores nas decisoes empresar ia is. A 

operacional izagao do s istema de informagoes gerenciais das industrias anal isadas e 

realizada por meio de reunioes com funcionarios onde se utiliza as opinioes dos mesmos 

e dos cl ientes. Em virtude dessas atribuigoes os proprietaries fazem o acompanhamento 

cont inuo com essas reunioes para atingir objetivos e propostas desejadas. Tratando-se 

de relatorios gerenciais, os entrevistados se contradizem ao af i rmarem que os possuem. 

Conforme analise constata-se que estes nao sao gerenciais, sao referentes ao 

acompanhamento diario da produgao. 
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Ass im entende-se que, para melhorar o conhecimento dos gestores, se faz necessario 

obter informagoes e conhecimento nas areas em que atuam, mostrando confiabi l idade 

na administracao de seus negocios, porem o conhecimento hoje e a base do negocio. 

Vale ressaltar, que e preciso realizar um trabalho de cooperacao e t re inamento, com os 

gestores para passar todas as vantagens e a importancia da controladoria, para 

processo decisorio das industrias, com a uti l izacao correta das informagoes. A lem disso, 

seria importante a participagao dos contadores neste trabalho cooperagao com os 

proprietaries, para que eles entendam a importancia de se utilizar tecnicas gerenciais 

que proporcionem bons resultados das empresas. 

A importancia do tema relatado neste trabalho deixa a margem para que outros venham 

ser real izados, contr ibuindo cada vez mais para o apr imoramento na administragao. 

Sugere-se para pesquisas posteriores, um estudo sobre os metodos de custeamento 

para controle e tomada de decisao utilizada nas industrias pesquisadas, bem como 

novas pesquisas sobre o uso da controladoria em outros segmentos. 
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A P E N D I C E 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

P E S Q U I S A : A P L I C A Q A O D A C O N T R O L A D O R I A P A R A F I N S D E C I S O R I A I S : UM 

E S T U D O D E C A S O N A S I N D U S T R I A S D E C O N F E C Q O E S D E C A T O L E D O 

R O C H A - P B 

ESTUDO NAS INDUSTRIAS DE C O N F E C Q O E S NA CIDADE DE C A T O L E DO ROCHA - P B COM 

OS G E S T O R E S (OS SOCIOS-FUNDADORES OU G E R E N T E S ) 

I - PERFIL DO ENTREVISTADO DA EMPRESA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 - Qual o seu cargo/funcao na empresa? 

02 - Na hierarquia da empresa, e subordinado a alguem? 

Explique. 

0 3 - 0 seu cargo na empresa necessita de alguma formacao academica? Qual sua 

formacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II- CARACTERIZACAO DA EM PRESA 

04 - Ha quanto tempo a empresa exerce as atividades? ano(s) 

05 - Qual o numero de funcionarios da empresa? 

06- A industria se constitui de filiais? Esta empresa e a 

matriz? 

Ml CRENCAS. VALORES E M ISSAO DA INDUSTRIA: 

07 - Quais sao seus produtos e servicos ofertados? 

08 - Pretende expandir sua linha de produtos e servicos? Em quanto tempo? Explique. 
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09 - Que mercado atinge seus produtos e servicos (regional, nacional, internacional) - especifique: 

10 - Pretende expandir esse mercado? Como? Por quanto tempo? 

11 - Por ser uma entidade com fins lucrativos, existe uma meta definida de lucratividade para este 

ano e para os proximos? Explique: 

12 - A empresa se preocupa com questoes ecologicas (protecao ao meio ambiente)? De que forma? 

13 - Alem da sua funcao economica, a empresa tern funcao social definida (responsabilidade social -

preocupacao com relagao empregado e empregador, beneficios para os empregados e para a 

sociedade, desenvolvimento social, doacoes etc.)? Quais? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV - PROCESSO DE GESTAO DA EM PRESA E SEU PLANEJAM ENTO E CONTROLE 

14 - Com relacao as metas e objetivos (de expansao dos negocios, crescimento nas vendas, decisoes 

de compra, investimento, lucratividade, etc.), quern e o(s) responsavel(s) por essas decisoes? 

Explique. 

15 - Na empresa existem planejamento e controle definidos? Se existir, quern sao as pessoas 

envolvidas? Quais sao suas funcoes (das pessoas)? 
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16 - A empresa tern quantos gerentes e diretores? Sao subordinados a terceiros? Quais suas funcoes 

e o grau de participagao nas decisoes (autonomia e poder de decisao de cada um)? 

17 - A empresa traca pianos de curto (metas para o dia-a-dia), de medio (de 1 a dois anos) e longo 

prazo (metas para os proximos 5 anos)? Como? Explique. 

18 - A empresa faz comparacoes em relagao ao que foi planejado e executado? 

( )Sim ( )Nao 

19 - A empresa faz comparagoes entre o seu desempenho e o desempenho de outras organizagoes 

caracterizadas similares? 

( )Sim ( )Nao 

20 - Marque com um X as opgoes abaixo em relagao as praticas de gerenciamento utilizadas pela sua 

empresa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTROLE DE GESTAO SIM  NAO 

21.1 - Controle de contas a pagar 

21.2 - Controle de contas a receber 

21.3 - Controle de caixa 

21.4 - Controle de vendas 

21.5 - Controle de estoques 

21 . 6 - Conhecimento das potencialidades e fraquezas dos 

concorrentes 

21.7 - Previsao de vendas e previsao de despesas 

21.8 - Conhecimento do mercado onde atua - faz pesquisa 

sobre clientes fornecedores e concorrentes 

21.9 - Planejamento estrategico de vendas 

21.10 - Planejamento estrategico para expansao do negocio 

21.11 - Capacidade do empresario para assumir riscos 

OBSERVACOES: 

21 - Na empresa existe algum setor ou pessoas responsavel para planejamentos da empresa? E com 

relagao ao controle (financeiro, de qualidade, contabil), como e feito esse 

acompanhamento? 
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22 - Marque com um X as opcoes abaixo (Sim ou Nao) em relacao aos recursos utilizados para dar 

suporte as decisoes no gerenciamento dos negocios em sua empresa. 

SISTEM AS DE INFORM ACOES GERENCIAIS SIM  NAO 

23.1 Intuicao do Gestor 

23.2 Relatorios para avaliacao de desempenho 

23.3 Avalia os seus custos 

23.4 Realiza apuracao de seus custos (metodo de custeio) 

23.5 Sistema de contabilidade interno (feito na empresa) 

23.6 Utiliza informacoes da contabilidade para tomada de 

decisao 

23.7 Ideias e influencias dos clientes 

23.8 Ideias e influencias dos funcionarios 

23.9 Reunioes com a diretoria 

23.10 Reunioes com os responsaveis pelos 

departamentos 

23.11 Reunioes com o pessoal do chao da fabrica 

23.12 Utilizacao de Planilhas eletronicas 

23.13 Consultas a internet 

23.14 Relatorios gerenciais preparados manualmente 

23.15 Relatorios gerenciais informatizados 

23.16 Orcamentos 

23.17 Um sistema de Banco de dados na empresa - util 

para controle e tomada de decisao 

AGRADECEM OS SUA ATENCAO! 


