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RESUMO 

FRIZZO, F. A IMPORTANCIA DA CONTABLIDADE GERENCIAL NA GESTAO 
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Em busca de diferencial competitive e 
crescente o numero de empresas que vern investindo em meios que ofere9am 
informa(_(6es estrategicas a fim de possibilitar aos gestores tomadas de decisoes 
mais seguras e de forma proativa. A informa(_(ao e urn elemento, urn ingrediente de 
suporte ao processo decis6rio. 0 ato de administrar implica, em essencia, a tomada 
de decisao, pois desta derivam todas as demais a96es. A contabilidade, por ser 
alimentada diariamente pelas transa96es realizadas na empresa, pode ser 
considerada urn sistema de informa(_(ao indispensavel a gestao, proporcionando uma 
melhor compreensao dos fatos ocorridos em determinado momenta. Mas, nem 
sempre a contabilidade e vista como uma ferramenta gerencial, e sim como uma 
obrigatoriedade exigida por lei. Sobretudo nas micro e pequenas empresas a 
contabiiidade relega-se a urn segundo plano, mais de cunho fiscal, deixando de lado 
sua utiliza(_(ao como ferramenta util aos processo de gestao. Por isso, cabe ao 
contador demonstrar ao administrador que a contabilidade financeira pode se 
transformar em uma ferramenta gerencial, cuja principal finalidade e auxiliar os 
gestores no processo decis6rio. 0 desenvolvimento deste estudo objetiva 
demonstrar que a contabilidade e uma fonte de informa(_(6es uteis para 0 processo 
de gestao, tomada de decisao e, por conseguinte, controle. Mostra que a aplica(_(ao 
de controles no contexto organizacional da gestao das micro e pequenas empresas, 
quando bern assimilada pelos gestores de neg6cios e uma vantagem competitiva e 
uma ferramenta util ao processo de tomada de decisao, contribuindo para a 
diminui9ao da prematura mortalidade que permeiam este tipo de empresa. 

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial, lnforma(_(ao Contabil, Gerenciamento e 
Decisao. 

e-mail: ffranci@terra.com.br 
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ABSTRACT 

FRIZZO, F. THE IMPORTANCE OF THE MANAGEMENTAL ACCOUNTING IN THE 
MANAGEMENT OF THE MICRON AND SMALL COMPANIES. In search of 
competitive differential the number of companies is increasing who come 
investing in ways that offer strategical information in order to make possible 
the taken managers of safer decisions and of proactive form. The information 
is an element, an ingredient of support to the power to decide process. The act 
to manage implies, in essence, the decision taking, therefore from this the too 
much actions derive all. The accounting, by being fed daily by the transactions 
carried through in the company, can be considered a system of indispensable 
information to the management, providing one better understanding of the 
facts occurred in determined moment. But, nor always the accounting is seen 
as a managemental tool, and yes as an obligatoriness demanded for law. Over 
all in the micron and small companies the accounting is relegated it as a plain 
one, more than fiscal matrix, leaving of side its use as useful tool to the 
management process. Therefore, it fits to the accountant to demonstrate to the 
administrator that the financial accounting can be changedded into a 
managemental tool, whose main purpose is auxiliary the managers in the 
power to decide process. The development of this objective study to 
demonstrate that the accounting is a source of useful information for the 
management process, taking of decision and, therefore, control. Sample that 
the application of controls in the organizacional context of the management of 
the micron and small companies, when assimilated well for the business
oriented managers it is a competitive advantage and a useful tool to the 
process of decision taking, contributing for the reduction of premature mortality 
who permeiam this type of company 

Key Words: management accountancy, accounting information, management and 
decision-making process. 

e-mail: ffranci@terra.com.br 
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1. INTRODU<;Ao 

Nos ultimos anos, observa-se que as mudangas provocadas pelos avangos 

tecnol6gicos, pelo crescimento da competitividade global e pela insergao do Brasil 

no processo de globalizagao ampliaram de forma significativa o dinamismo da 

economia' brasileira, expondo as empresas a concorrencia externa e compelindo-as, 

ainda, a se comprometerem com a chamada excelencia empresarial. A 

consequencia natural desse processo e a necessidade, cada vez maior, de 

informagoes que auxiliem os administradores nas tomadas de decisoes e em seus 

controles organizacionais. 

A contabilidade, como sistema de informagoes, caracteriza-se por registrar 

todas as transagoes ocorridas nas organizagoes, constituindo-se num grande "banco 

de dados". Seus dados sao uteis a administragao, pois representam urn instrumento 

gerencial eficaz para o processo decis6rio e de controladoria. A diferenciagao entre o 

que sao dados eo que sao informagoes e mostrada por MATARAZZO (1998, p.18), 

que assim OS define: "Dados sao numeros OU descrigoes de objetos OU eventos que, 

isoladamente, nao provocam nenhuma reagao no usuario. lnformagoes representam, 

para quem as recebe, uma comunicagao que pode produzir reagao ou decisao, 

freqOentemente acompanhada de urn efeito surpresa". 

A informagao de carater contabil ( consequencia do registro dos atos e fatos 

que alteram o patrim6nio das diversas organizagoes) constitui, para PADOVEZE 

(2000, p.41 ), "[ ... ] o ponto fundamental da contabilidade gerencial, sendo ainda uma 

ferramenta para a administragao". No entanto, observa-se que na maioria das 

organizagoes, em razao, principalmente, da influencia fiscal, ocorrem distorgoes 
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significativas nas informac;oes dessa natureza, fazendo com que as demonstrac;oes 

contabeis legais tenham muito pouco significado em termos gerenciais. A informac;ao 

de carater contabil e percebida (principalmente nas MPEs) como alga que existe 

somente para o atendimento as exigencias fiscais, relegando ao segundo plano o 

atendimento as necessidades da gestao dos neg6cios. 

Cabe aos conhecedores da ciencia contabil e aos administradores dos 

neg6cios, em primeiro Iugar, o desafio de reverter essa situac;ao, pais a 

contabilidade, vista como sistema integrado aos demais subsistemas dentro do 

ambiente organizacional, pode contribuir sobremaneira com o corpo gerencial das 

organizac;oes, relativamente as suas rotinas de gerenciamento, controle e decisao. 

Assim, partindo da necessidade de definic;ao do problema norteador deste 

estudo, busca-se, final mente, resposta a seguinte pergunta: E possfvel a utilizac;ao 

da contabilidade gerencial como forma de subsidiar o processo de gestao das MPEs, 

contribuindo com a reduc;ao da alta mortalidade prematura de empresas assim 

classificadas? 

Este estudo se justifica pela representatividade das empresas ele menor porte 

no desenvolvimento economico e social do Pais, como fonte geradora de emprego e 

renda. Nesse sentido, as numeros justificam tal colocac;ao, como se expoe a seguir. 

Tomando-se par base o levantamento desenvolvido pelo IBGE em 2001, 

publicado em IBGE (2003b), sabre as Estatisticas do Cadastro Centr~l de Empresas 

(Cempre), as MPEs representam 99,2% das empresas formalmente constituidas, o 

que corresponde a 4,63 milhoes de estabelecimentos formais instalados. Ainda, 

representam 56,08% da oferta de empregos. SEBRAE (1997, p.34), atraves de sua 

diretoria tecnica de estatistica, destaca 'que "[ ... ] as MPEs sao responsaveis tambem 
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par 48% da produgao nacional, alem de contribufrem com 21% do Produto lnterno 

Bruto (PIB)". 

Uma vez compreendida a importancia social e economica das MPEs, cabe 

destacar a necessidade de se conhecer, tambem, a outra face da moeda, ou seja, o 

fracasso, ou fndice de mortalidade observado nesse tipo de empresas. 

Em pesquisa realizada no primeiro trimestre de 2004, o Sebrae levantou as 

taxas de mortalidade de empresas no Brasil, a partir de dados de amostras de 

empresas constitufdas e registradas nas Juntas Comerciais e Estaduais nos a nos de 

2000, 2001 e 2002. Tallevantamento revelou que: 

• 49,9% das empresas encerram as atividades com ate 2 anos de existencia; 

• 56,4% com ate 3 anos; 

• 59,9% com ate 4 anos. 

0 estudo tambem promoveu levantamentos sabre os fatores determinantes 

da mortalidade das MPEs, avaliando os principais motivos que, na opiniao dos 

empresarios, levaram-nas ao encerramento das atividades. Encontra-se em primeiro 

Iugar, entre as causas do fracasso, questoes relacionadas a falhas gerenciais na 

condugao dos neg6cios, seguidas par causas economicas e conjunturais e 

tributagao. 

Diante do exposto, pode-se compartilhar do consenso referente a real 

importancia das MPEs no desenvolvimento economico do Pals. Assim, agoes de 

capacitagao gerencial se fazem necessarias para a manutengao e continuidade 

desse tipo de empresas no mundo dos neg6cios e, nesse contexto, a visao sistemica 

e a cornpreensao da contabilidade gerencial como ferramenta a gestao em muito 

pode contribuir, subsidiando o controle e a tomada de decisoes par parte dos 

gestores. 
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Assim, o objetivo geral deste estudo e demonstrar que as informag6es de 

carater contabil, quando bern percebidas, tern muito significado em termos 

gerenciais para as MPEs, podendo contribuir com a diminuigao do alto indice de 

prematura mortalidade quer permeia este tipo de empresa. 

Como objetivos especificos, pretende-se: 

• Mostrar urn panorama geral da atual situagao das micro e pequenas 

empresas no Brasil; 

• revisar os elementos te6ricos acerca da contabilidade financeira, 

contabilidade gerencial e sistemas de informag6es contabeis; 

• demonstrar a importancia da participagao do gestor no processo de insergao 

da Contabilidade Gerencial nas MEPs. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A, pesquisa a ser adotada neste trabalho e denominada Monografia de 

Compila<;ao. Este tipo de estudo resulta na exposigao minuciosa do pensamento de 

varios autores que escrevem sobre o tema escolhido. E a organizagao 16gica e 

harmonica das varias opinioes, mesmo quando se apresentam antagonicas. 

0 levantamento bibliografico trata-se de uma ferramenta essencial para 

qualquer especie de pesquisa, em qualquer area, muitas vezes considerada o 

primeiro passo do estudo. Ela permite esclarecer conceitos, dar orientagoes sobre os 

caminhos a serem percorridos e diferentes visoes, fornecendo urn suporte ao 

pesquisador. 

Para o alcance dos objetivos deste trabalho foram pesquisados livros das 

areas contabeis, financeira, de administragao de empresas, de sistemas de 

informagoes, revistas, dissertagoes e consultas na Internet. Tambem foram utilizados 

materiais e anotagoes provenientes das aulas do Programa de P6s Graduagao em 

Contabilldade e Finangas. 

Visando maximizar a compreensao e o acompanhamento do tema abordado, 

bern como a articulagao coerente e 16gica das ideias, propostas e conceitos aqui 

apresentados, desenvolveram-se tres etapas fundamentais, relacionaaas a seguir. 

Na primeira etapa, foram tratados os elementos norteadores do estudo, 

mostrando a definigao do problema, a justificativa e os objetivos. 

A segunda etapa apresenta o embasamento quanto as empresas objeto do 

estudo, quais sejam, as micro e pequenas empresas, mostrando suas caracteristicas 
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e limita(f6es. Tambem, retrata a contabilidade e os controles financeiros basicos e 

necessarios a gestao das MPEs eo sistema de informa<faO contabil. 

A partir da analise feita, ·a terce ira etapa encerra o presente estudo, 

assumindo que, por mais que se tenha aprofundado a discussao a,o Iongo desta, 

muito ainda ha por fazer, ficando entao aberta a tematica ao desenvolvimento e 

aplica<fao de novas estudos. 
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3. FUNDAMENTACAO TEORICA 

0 presente capitulo apresentara os criterios para classificagao das micro e 

pequenas empresas, a forga representativa das micro e pequenas empresas no 

crescimento e desenvolvimento do pais, a importancia da administragao nas micro e 

pequenas empresas, a mortalidade e os fatores de sucesso empresarial entre as 

micro e pequenas empresas, a contabilidade e os controles financeiros basicos e 

necessaries a gestao e a contabilidade como sistema de informagao. 

3.1. CRITERIOS PARA CLASSIFICAc;Ao DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Ao se tratar da classificagao da empresa quanta ao seu porte, e prudente a 

recorrencia a algum parametro. Assim, varios se apresentam, como no caso do 

Brasil, que atualmente faz uso de dois· parametros, a saber: quanta ao numero de 

funcionarios e quanta ao faturamento, os quais, mesmo assim, recebem 

'· 

classificagoes diferentes, se considerados os criterios adotados pelos agentes 

classificadores (IBGE, Sebrae, BNDES) e tambem aqueles dispostos na legislagao 

vigente aplicavel as MPEs. 

Para melhor visualizagao, no quadro 1 apresentam-se os dois parametros 

utilizados atualmente no Brasil, considerando os diversos agentes classificadores e 

leis envolvidas. 
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Quadro 1 - Formas e criterios utilizados para a classificagao das Micro e 

Pequenas Empresas 

CRITERIOS PARA CLASSIFICA<;AO E PORTE 
AGENTES CLASSIFICADORES Microempresa Pequena Empresa 

Numero de Ramo de Comercio e Ate o9 De 10 a 49 
Empregados Atividade Servigo 

(IBGE/Sebrae) 
Industria Ate 19 De 20 a 99 

Faturamento Anual (R$) Lei Complementar n° Ate Entre R$ 240.000,00 
123/2006 - Simples Nacional R$ 240.000,00 Ate 2.40o.ooo,oo 
Faturamento Anual (R$) Decreta 5.028/2004 Ate Entre R$ 433.755,14 
- altera os limites previstos na Lei 9.841/1999 R$ 433.755,14 Ate R$ 2.133.222,00 
Faturamento Anual (R$) - BNDES - Ate Entre R$ 1.200.000,00 

Mercosul R$ 1.200.000,00 Ate R$ 10.500.000,00 
FONTE: Autora do trabalho 
NOTA: Elaborado com base nos criterios adotados pelo IBGE, Sebrae, BNDES e dispositivos da Lei 
Complementar n° 123/2006 e Decreta 5.028/04. 

3.2. A FOR<;A REPRESENTATIVA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PAIS 

Segundo o IBGE (2003a, p.150) "Uma importante contribuigao das micro e 

pequenas empresas no crescimento e desenvolvimento do Pals e a de servirem de 

"col chao amortecedor" do desemprego". E possfvel constatar que se constituem 

numa alternativa de ocupagao para uma pequena parcela da populagao que tern 

condig6es de desenvolver seu proprio neg6cio (empreendedor), e em uma 

alternativa de emprego formal ou informal para uma grande parcela da forga de 

trabalho excedente, em geral com pouca qualificagao, que nao encontra emprego 

nas empresas de maior porte. 

Diante da situagao de incertezas sobre a retomada dos investimentos, e com 

a demanda enfraquecida em decorn3ncia do baixo consume global das familias, 

alem da situagao de juros altos no mercado financeiro, as empresas, especialmente 
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as de maior porte, adotaram atitude conservadora em suas politicas de emprego. 

Evitaram ampliar seus quadros e recorreram a diversas alternativas para o 

atendimento de elevagoes temporarias na demanda, como a utilizagao de horas 

extras, terceirizagao de atividades nao diretamente relacionadas aos neg6cios 

pr6prios, subcontratagao de fases da produgao, utilizagao efetiva da inovagao 

tecnol6gica, terceirizagao, dentre outras iniciativas, para a economia de mao-de

obra. 

Com a diminuigao da capacidade de emprego das grandes empresas, alem 

da forte redugao dos niveis de investimentos do setor publico, responsavel, no 

passado recente, por alta geragao de empregos ou pela indugao de ocupagoes no 

setor privado, outras formas de geragao de empregos passam a ser observadas na 

economia brasileira. Em linhas gerais, de urn lado verifica-se o aumento da 

capacidade de emprego das atividades terciarias, envolvendo empresas de todos os 

partes, notadamente em ramos de servigos que receberam impulso nos ultimos anos 

(telecomunicagoes, turismo, informatica, transportes terrestres, entre outros) e, de 

outro, o incremento das atividades dos pequenos neg6cios, em sentido amplo, 

incluindo tanto os empreendimentos formais quanta os informais. 

Numa situagao continuada de escassas oportunidades de emprego, ha urn 

crescente numero de pessoas envolvidas em atividades informais, principalmente no 

comercio e na prestagao de servigos, mas tambem nas atividades da pequena 

industria, sobretudo nos grandes centros urbanos. No que se refere as atividades 

formais, dados estatisticos para o conjunto das empresas em atividade no Brasil 

indicam o crescimento da importancia das pequenas empresas nos resultados 

econ6micos globais, especialmente as de micro porte. 
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3.2.1. Representatividade no numero de empresas formais no Brasil 

E bastante perceptive! a importancia das MPEs como agentes economicos 

formais nas mais diversas nagoes. No Brasil, e latente tal observagao, uma vez que, 

conforme informagoes trazidas pelo Sebrae, nos setores da industria (incluindo a 

construgao civil e a extragao mineral), comercio e servigos houve crescimento 

expressive no numero de empresas em operagao no periodo (1996-2001): de 3,17 

milhoes, em 1996, para 4,63 milhoes, em 2001. Tal crescimento concentrou-se no 

conjunto de empresas de micro e pequeno partes (MPEs), com expansao de 46% 

entre os dais periodos (representando cinco anos). 

0 firme crescimento no numero de empresas de micro e pequeno partes 

(46,52%), em contraste com a menor expansao das medias e grandes empresas 

(1 0,62%), resultou em au menta da participagao relativa do primeiro con junto de 

empresas no total de empresas em operagao, com sua representatividade passando 

de 98,9% do total de empresas, em 1996, para 99,2%, em 2001, diminuindo, em 

conseqOencia, a participagao das firmas de media e grande partes, que passou de 

1,02% para 0,8%. Tal constatagao leva a concluir sabre a importancia e significancia 

desse grupo de empresas (MPEs) na geragao de emprego e renda. 

3.2.2. Comprovada importancia na geragao de empregos 

Partindo da significancia em nivel de representatividade no numero de 

empresas formais como agentes economicos, e considerando a contribuigao do 

Sebrae, aliado ao disposto no Cempre/2001 do IBGE, verifica-se que o aumento da 

participagao das MPEs nos resultados economicos alcangados e ainda mais 
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expressive no aspecto do emprego. 0 numero total de pessoas empregadas nas 

empresas de todos as partes, nos tres setores da economia, cresceu de 21,6 

milh6es, em 1996, para 25,8 milh6es, em 2001, resultando no acrescimo de 4,25 

milh6es de pessoas ocupadas. Verifica-se, ainda, que nas empresas de media e 

grande partes ocorreu au menta no numero de pessoas ocupadas de 10,67 mil hoes 

para 11,35 milh6es (+6,4%) entre as dais anos, enquanto nas MPEs o aumento foi 

de 10,93 milh6es para 14,5 milh6es (+32,6%). 

E possfvel confirmar o impacto positive das MPEs na gera<;ao de empregos 

no perfodo de 1996 a 2001 quando foram disponibilizados, nos tres setores 

(industria, co mercia e servi<;os ), 4.255.17 4 novas pastas de trabalho, send a que, 

destes, 3.568.779, o equivalente a 83,9%, foram disponibilizados pelas MPEs, e a 

diferen<;a, 686.395, correspondentes aos 16% restantes, ficaram a cargo da 

contribui<;ao das empresas de media e grande partes. 

Diante destes dados, confirma-se, que as empresas de micro e pequeno porte 

aumentaram substancialmente sua participa<;ao relativa no preenchimento dos 

pastas de trabalho, vista que passaram da representatividade de 50,61% para 

56,08%, o que nao se da com as medias e grandes empresas, em que se verifica 

uma redu<;ao de 49,39% para 43,92%. lsto leva a conclusao, tambem, quanta a 

importaricia das MPEs na gera<;ao da renda nacional (salaries e outras 

remunera<;6es). 
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3.2.3. lmportancia representativa na gerac;ao de renda: salarios e outras 

remunerac;oes 

Considerando-se que as MPEs foram responsaveis por 84% dos novos 

postos de trabalho que surgiram entre 1996 e 2001, tornam-se relevantes os 

resultados apresentados pelo segmento na gerac;ao de salarios e rendimentos na 

economia urbana brasileira, nos setores considerados (industria, comercio e 

servigos). 

Trazendo ao plano os dados publicados pelo IBGE (2003b) e as contribuic;oes 

do Sebrae relativamente a gerac;ao de renda (salarios e outras remunerac;oes) por 

parte dos agentes economicos (empresas formais), verifica-se que os salarios e 

rendimentos pagos pelo conjunto das empresas de todos os portes aumentaram no 

perfodo de 1996 a 2001, em termos reais (valores de 1996 corrigidos a valores de 

2001 pelo IPCA- fndice de prec;os ao consumidor- amplo), a citra de R$ 17,6 

bilhoes (de 176,7 bilhoes em 1996 para 194,3 bilhoes em 2001 ), o que indica uma 

variac;ao percentual positiva de aproximadamente 10% em termos de aumento da 

massa salarial disponibilizada na economia nacional. 

0 maior acrescimo absoluto do emprego ocorreu nas MPEs, pois o aumento 

da massa salarial gerada nesse segmento (de R$ 35,6 bilhoes para R$ 49,7 bilhoes) 

tambem e expressivamente maior que nas medias e grandes empresas (de R$ 

141,1 biihoes para R$ 144,6 bilhoes), o que representa, em nfvel percentual, urn 

acrescimo de 39,6% nas MPEs e de apenas 2,48% nas empresas de media e 

grande partes. 
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3.3. IMPORTANCIA DA ADMINISTRA<;AO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Toda empresa, independentemente de seu porte, encontra-se inserida num 

ambiente social, empresarial e economico, ao qual deve estar completamente 

adaptada para que possa cumprir efetivamente seu papel, seja quanto a satisfa<;ao 

das necessidades de seus clientes ou a gera<;ao de recursos, bern como a 

remunera<;ao do capital investido pelo proprietario, o que pode ser complementado 

com o cumprimento do papel de geradora de emprego e renda, aiE3m da contribui<;ao 

para sustenta<;ao e preserva<;ao do meio ambiente que a circunda. 

Assim, para cumprir seu papel e necessaria que a empresa busque, por meio 

de seus administradores (gestores), o seu sucesso, tomando por base seus pianos e 

objetivos e administrando eficientemente seus recursos, fazendo uso das 

ferramentas essenciais para a gestao, dentre as quais destaca-se, na atualidade, a 

informa<;ao. 

RESNIK (1991) trata, com clareza, o tema Administra<;ao na Pequena 

Empresa. Tra<;a urn paralelo entre o sucesso e o fracasso desta, relacionando-os as 

a<;6es implementadas e decisoes tomadas pela administra<;ao, afirmando: 

A boa administraqao e o fator determinante da sobrevivencia e sucesso. A 
ma administraqao - e nao a economia, a concorrencia, a inconsistencia dos 
clientes ou o azar - e o fator que determina o fracasso. A boa 
administraqao - capacidade de entender, dirigir e controlar a empresa -
baseia-se na atenqao critica do proprietario-gerente e/ou responsaveis pela 
administraqao aos poucos fatores decisivos responsaveis pelo sucesso e 
sobrevivencia da empresa (RESNIK, 1991, p.3). 

Para fundamentar sua coloca<;ao, esse mesmo autor comenta o resultado de 

uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Dun & Bradstreet, guardia das 

estatfsticas empresariais naquele pais. A pesquisa indicou que nas pequenas 
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empresas a rna administrac;ao e responsavel por mais de 90% dos fracassos, e que 

aproximadamente metade desses fracassos e atribufda a "incompetencia" e a outra 

metade a experiencia anterior "inadequada". 

Finalmente, a arte de administrar- capacidade de entender, dirigir e controlar 

eficientemente as MPEs - e o fator preponderante para sua manutenc;ao no grupo 

das empresas que alcanc;am o sucesso no ambiente em que se encontram 

inseridas, cumprindo o seu papel e alcanc;ando seus objetivos. 

Quanta as suas caracterfsticas, pode-se dizer que as MPEs possuem 

caracterfsticas pr6prias e exclusivas. Alem da significativa contribuic;ao na gerac;ao 

do produto nacional, na absorc;ao de mao-de-obra, na gerac;ao de renda, tern 

tambem a flexibilidade de localizac;ao (espalham-se por todo o territ6rio nacional) e, 

ainda, a composic;ao do capital de forma predominantemente nacional. Ha ainda 

aquelas caracterfsticas que concorrem no sentido de ratificar o carater economico 

fundamental das MPEs. 

Primeiramente, observa-se que as empresas de menor porte apresentam 

melhor desempenho em atividades que requerem habilidades ou servic;os 

personalizados. Nos casos em que produtos ou servic;os tern que ser projetados ou 

prestados para atender as especificidades desejadas pelos clientes, as MPEs 

acabam levando vantagem sobre as grandes organizac;oes. E, sobre a tecnologia de 

produc;ao em massa, tambem as MPEs - devido a sua menor complexidade 

estrutural - podem executar trabalhos mais artesanais e personalizados, o que lhes 

permite angariar vantagens sobre empresas de grande porte. 

Outro aspecto reside no fato de que a pequena empresa, muitas vezes, opera 

em mercados de demand a flutuante (em constantes mudanc;as ). As empresas 

grandes, antes de arriscarem investimentos, necessitam, geralmente, determinar 
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quais as tendencias, e se o mercado tern potencial suficiente para produzir 

resultados significativos. Em contrapartida, a pequena empresa normalmente entra 

com vantagem em mercados desconhecidos porque e capaz de reagir rapidamente 

de acordo com a evolugao das condigoes, dada sua estrutura. 

As empresas menores concentram-se mais proximamente de seus mercados, 

reagindo rapidamente as mudangas que neles ocorrem. Assim, em virtude de sua 

proximidade com o mercado em que opera, a pequena empresa, atraves de sua 

administragao, cercada de informagoes, e capaz de perceber mais cedo os sinais de 

mudangas. lsso lhe permite agir com rapidez, o que nao parece ser tao facil quando 

se trata de empresas de grande porte. 

Ainda, GON<;ALVES e KOPROWSKI (apud MOTTA, 2000, p.87) afirmam que 

"As MPEs sao eficientes em nichos especializados, sendo flexiveis em pregos e 

salaries". Assim, se os investimentos nas grandes empresas dependem das 

tendencias do ramo industrial e das taxas de juros no mercado, as pequenas 

empresas tendem a fazer investimentos ao sabor das necessidades imediatas de 

capital. 

Alem das caracteristicas aqui resumidas, e tendo em vista o que se observa 

' 
nas obras que tratam sabre a gestao das MPEs, aponta-se, tambem, como 

caracteristicas dessas empresas, aquelas relativas a ausencia de controles e 

informagoes, a menor carga tributaria, a eventual nao separagao entre a pessoa 

fisica do proprietario e a pessoa juridica da empresa (contrariedade ao principia 

contabil da entidade), a administragao pelo empresario e outras que eventualmente 

nao se tenha localizado nos presentes estudos. 
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3.4. MORTALIDADE E OS FATORES DE SUCESSO EMPRESARIAL ENTRE AS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

3.4.1. Mortalidade 

Uma vez compreendida a importancia social, economica e politica das micro e 

pequenas empresas para os pafses, cabe destacar a necessidade de se conhecer, 

tambem, a outra face da moeda, qual seja, o fracasso, ou fndice de mortalidade, 

observado nesse tipo de empresas. E de conhecimento comum que todo organismo 

vivo (aqui se incluem as empresas) e passfvel de mortalidade. Porem, falando-se em 

empresas, ha que se considerar o principia contabil da continuidade, que visa, na 

essencia, a manutenc;ao da perpetuidade das organizac;oes, nao obstante as 

substituic;oes intempestivas das pessoas que as administram. 

Em termos de Brasil, muito ja se falou e se fala sabre a alta taxa de 

mortalidade das MPEs. E comum encontrar numeros magicos propalados par alguns 

articulistas estimando que cerca de 80% delas desaparecem do mercado no primeiro 

ana de atividade e, ao final do quinto ana, 92% fecham as portas. Contudo, o mais 

recente estudo do Sebrae, em conjunto com a Fundac;ao Universidade de Brasilia 

(Fubra), publicado em agosto de 2004, intitulado Fatores Condicionantes e Taxa de 

Morlalidade de Empresas no Brasil, mostra os mais novas numeros sabre a 

tematica, e uma realidade, embora ainda preocupante, nao tao pessimista. 

0 fechamento prematuro de empresas no Pais tern sido uma das 

preocupa·c;oes da sociedade. Par isso, e de fundamental importancia obter 

informac;oes que propiciem identificar as causas das elevadas taxas de mortalidade 

das empresas, visando a atuac;ao coordenada e efetiva dos 6rgaos publicos e 
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privados em prol da permanencia das micro e pequenas empresa em atividade, 

evitando o seu encerramento precoce. 

0 estudo do Sebrae/Fubra, adotando o numero de empregados como criteria 

para classifica<_;:ao das empresas, foi desenvolvido atraves de pesquisa de campo 

realizada no inicio do ano de 2004 considerando a taxa de mortalidade das 

empresas constituidas e registradas nas Juntas Comerciais Estaduais em 2000, 

2001 e 2002, identificando os fatores condicionantes da mortalidade e cotejando os 

resultados de entrevistas realizadas junto as empresas extintas e em atividade. 

Os resultados apurados sao relevantes para subsidiar e incentivar outros 

estudos que visem a melhoria das condigoes de gestao das MPEs, objetivando sua 

manutengao no grupo das empresas de sucesso, bern como a formula<_;:ao de 

politicas publicas no planejamento de agoes e programas de apoio as MPEs, 

especialmente levando-se em conta que sao constituidas no Brasil, anualmente, em 

torno de 4 70 mil novas empresas. 

As taxas de mortalidade verificadas para o Brasil e as regioes sao de 49,4% 

para as empresas com ate 2 anos de existencia (2002); 56,4% para as empresas 

com ate 3 anos de existencia (2001 ); e 59,9% para as empresas com ate 4 anos de 

existencia (2000), o que contraria as colocagoes de muitos "gurus" estudiosos do 

assunto,, que "plantam" taxas altissimas para os dois primeiros anos de existencia, 

chegando a ate 80%, conforme ja mencionado. Por sua vez, estes percentuais, 

consolidados em nivel de Brasil, podem ser analisados em termos regionais. A 

tabela 1 busca segregar esta consolidagao, mostrando-os por ano de constituigao e 

regiao geogratica. 



Tabela 1 -Taxa de mortalidade por Regiao e Brasil- 2000-2002 

ANODE 
CONSTITUIQAO Sudeste Sui Nordeste Brasil 

2002 48,9 52,9 46,7 49,4 49,4 
2001 56,7 60,1 53,4 54,6 56,4 
2000 61 '1 58,9 62,7 53,4 53,9 59,9 
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FONTE: Sebrae {2004, p.11) - Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil 

0 estudo promoveu levantamentos sobre os fatores determinantes da 

mortalidade das MPEs, avaliando os principais motivos que, na opiniao dos 

empresarios, levaram-nas ao encerramento das atividades. 

3.4.2. Causas do fechamento das empresas 

0 estudo consolidado pelo Sebrae/Fubra mostra que, na opiniao dos 

empresarios que encerraram as atividades, encontram-se em primeiro Iugar, entre 

as causas do fracasso, questoes relacionadas a falhas gerenciais na condu<;ao dos 

neg6cios, expressas nas seguintes razoes: falta de capital de giro (indicando 

descontrole de fluxo de caixa), problemas financeiros (situa<;ao de alto 

endividamento ), ponto inadequado (falhas no planejamento inicial) e falta de 

conhecimentos gerenciais, conforme aponta a tabela 2. 

Em segundo Iugar, predominam as causas economicas e conjunturais, como 

falta de clientes, maus pagadores e recessao economica no Pals, sendo que o fator 

"falta de clientes" pressupoe, tambem, falhas no planejamento inicial da empresa. 

Outra causa indicada, correspondendo a 14% das men<;6es, refere-se a falta de 

credito bancario. 
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Tabela 2 - Causas das dificuldades e razoes para o fechamento das empresas -

2000-2002 

CATEGORIA 

Falhas Gerenciais 

Causas Economicas e 
Conjunturais 

Logfstica Operacional 

Polfticas Publicas e 
Arcabougo Legal 

RANKING DIFICULDADES I RAZOES % 
1° Falta de capital de giro 42 
3° Problemas financeiros 21 
8° Ponto I localizagao inadequada 8 
9° Falta de conhecimento gerenciais 7 
2° Falta de clientes 25 
4° Maus pagadores (inadimph3ncia) 16 
6° Recessao economica do pars 14 
12° lnstalagoes lnadequadas 3 
11° Falta de mao-de-obra qualificada 5 
5° Falta de cn§dito bancario 14 
1 0° Problemas com a fiscalizagao 6 
13° Carga tributaria elevada 1 
7° Outra razao 13 

FONTE: Sebrae (2004, p.15) - Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil 

Tomando em analise o estudo referenciado, e possivel inferir que as causas 

da alta mortalidade das empresas no Brasil estao fortemente relacionadas, em 

primeiro Iugar, a falhas gerenciais na conduc;ao dos neg6cios, seguidas de causas 

economicas e conjunturais e tributac;ao . 

. As falhas gerenciais podem ser associadas a falta de planejamento na 

abertura do neg6cio, levando o empresario a nao avaliar de forma correta, 

previamente, dados importantes para o sucesso do empreendimento, como a 

exist€mcia de concorn3ncia nas proximidades do ponto escolhido e a presenc;a 

potencial de consumidores. Pode ainda estar relacionada ao desconhecimento dos 

varios instrumentos de administrac;ao (contabilidade e financ;as, estoques, produc;ao, 

vendas, etc.), pais, desconhece-los ou nao fazer uso deles e, no minima, urn 

caminho certo para o fracasso. 
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3.4.3. 0 perfil das empresas extintas 

Os resultados do estudo do SEBRAE (2004, p.16-18) mostram o perfil das 

empresas extintas, em termos de porte, ramos principais de atividades, entre outros, 

alem do perfil dos empresarios, especialmente quanto a experiencia previa no ramo 

dos neg6cios. 

Segundo o numero de pessoas ocupadas, as empresas extintas apresentam 

a seguinte distribuic;ao por porte: 21% das empresas ocupavam uma pessoa; 75% 

de 2 a 9 pessoas; 3% de 10 a 19 pessoas; e 1% acima de 20 pessoas. Sao, 

portanto, predominantemente microempresas (96% do total), sendo os ramos 

principais de atividades o comercio (51%), servic;os (46%) e industria (3%). A 

gerac;ao media de postos de trabalho e de 3,2 pessoas . 

.. Os ex-proprietaries sao, em sua maioria, do sexo masculino (63%) e 

pertencentes a faixa etaria de 30 a 49 anos. As atividades principais exercidas pelos 

entrevistados antes do inicio das atividades empresariais eram: funcionarios de 

empresas privadas (30%), trabalhadores autonomos (25%), empresarios (10%), 

seguidos de donas de casa (8%), estudantes (7%) e funcionarios publicos (7%). 

Em relac;ao a experiencia anterior, 26% do total de entrevistados declararam 

ter iniciado os neg6cios sem nenhum conhecimento previo do ramo ou sem qualquer 

experiencia em neg6cios, e 19% apontaram como referenda para a propria 

experiencia o fato de que alguem, na familia, tinha urn neg6cio similar. Portanto, 

pode-se concluir que 45% dos empresarios de empresas extintas nao dispunham de 

experiencia anterior direta no ramo. Ha que se considerar que, embora essa 

condic;ao nao represente uma falha, dado que ha sempre muitos novos empresarios 
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comegando pela primeira vez um neg6cio, o fato mostra a importancia e a 

necessidade de apoio gerencial previa a abertura de um novo empreendimento. 

Na questao relativa a tipos de assessoria e auxilios considerados mais 

importantes na condugao dos neg6cios, a maior parcela das empresas extintas 

(34%) indicou que se deve procurar pessoas que conhecem o ramo, 32% citaram o 

contador, e 20% indicaram o Sebrae. 

A consideravel parcela de 32% de empresarios que aconselham a busca de 

assessoria junto a um contador reforga a tese de que a contabilidade e uma 

ferramenta imprescindivel de gestao as MPEs, contribuindo para sua manutengao no 

grupo de empresas que galgam o sucesso empresarial. 

· 0 perfil das empresas extintas, se comparado ao das empresas em atividade, 

permite visualizar algumas diferengas entre elas, conforme mostra a tabela 3. 

Tabela 3 - Principais indicadores de desempenho de empresas extintas e de 

empresas em atividade- 2000, 2001 e 2002 

INDICADOR 

Capital Media lnvestido (em mil) 
Origem do Capital Proprio lnvestido 

Empregos Medias Gerados 
Faixa de Faturamento Acima de 

R$ 120.000 
Tipo de Assessoria I Auxllio 

(nao procurou) 
FONTE: Autora do Trabalho 

26% 6% 

25% 32% 

NOTA: Elaborada com base nas informac;oes do IBGE {2003b) e Sebrae (2004, p.17-18)- Fatores 
Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil. 

Considerando os dados constantes da tabela 3, e possivel inferir que as 

empresas extintas apresentaram menor capital medio investido nos tres anos 

pesquisados, menor geragao de empregos e menor faturamento anual (somente 6% 

faturaram acima de R$ 120 mil/ano). Quanta a procura por assessoria, verifica-se 
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que a propon;ao maior das empresas extintas (32%) nao demandou qualquer tipo de 

auxflio. 

Tomando como base o que se expos sabre os fatores de sucesso e insucesso 

dessas empresas, e pertinente trazer ao plano urn paralelo tra<;ado par SEBRAE 

(apud MOTTA, 2000, p.89) - respaldado par embasamento te6rico e conhecimento 

empfrico - entre esses fatores de sucesso e insucesso a serem considerados na 

inicia<;ao dos neg6cios (quadro 2) .. 

Quadro 2 - Paralelo entre os fatores associados ao sucesso/insucesso na 

inicia<;ao dos neg6cios 

RISCOS DE EXTIN<;AO CHANCES DE SUCESSO 
Empresa muito pequena Empresa maior 

, Baixa escolaridade do proprietario Maior escolaridade do proprietario 
Ausencia de experiencia previa Experiencia previa 
Experiencia como autonomo no ramo Experiencia como funcionario de 

empresa em ramo similar 
Falta de capital Certa disponibilidade de capital 
Falta de apoio profissional Apoio/ajuda profissional 
Pouca preocupa<;ao com Foco no cliente/mercado 
cliente/mercado 
Concep<;ao e/ou formata<;ao erronea do Boa concep<;ao do neg6cio 
neg6cio. 
Abertura do neg6cio em res pasta a Abertura do neg6cio par voca<;ao 
pressao social/economica 
Primeiro ana de atividade Empreendimento mais maduro 
FONTE: Sebrae (apud MOTTA, 2000, p.89) 

3.4.4. Os fatores de sucesso 

Considerando o estudo desenvolvido pelo Sebrae e pela Fubra, Alem dos 

fatores de insucesso ou mortalidade que assolam as MPEs, tambem foram 

levantados as fatores que explicam o sucesso nos neg6cios dessas empresas, pais 

nem todas falecem. 0 estudo verificou, entao, as condi<;6es que, estando presentes 
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na condugao do empreendimento, contribuem para reduzir o fndice de fracasso 

dessas empresas. 

Os fatores de sucesso apontados pelos empresarios consolidam-se em tres 

caracterfsticas comuns, a saber: habilidades gerenciais, capacidade empreendedora 

e logfstica operacional. 

0 born conhecimento do mercado onde se atua e uma boa estrategia de 

vendas integram as chamadas habilidades gerenciais, que refletem a preparagao 

do empresario para interagir com o mercado e a competencia para bern conduzir o 

seu neg6cio. 

As condig6es acima foram consideradas as mais importantes entre todas as 

indicag6es dos empresarios sabre os condicionantes de sucesso nos neg6cios, 

alcangando 49% e 48% de respostas, respectivamente. Eles indicam que, para obter 

sucesso nas vendas, o empresario deve ter born conhecimento do mercado, o que 

pode ser traduzido em alguns aspectos fundamentais da condugao dos neg6cios, 

como, por exemplo, conhecer a clientela potencial e quais produtos ela procura, e 

avaliar e procurar as melhores fontes para a aquisigao dos bens para a formagao do 

estoque da empresa, entre outros. Ademais, o empresario deve ter conhecimentos 

sabre a melhor forma de colocar os produtos a venda, o que envolve diversos 

quesitos, como a definigao de pregos de comercializagao compatfveis com o perfil do 

mercadc, estrategias de promogao das mercadorias e servigos, marketing, etc. 

Um segundo conjunto de condig6es, representando urn importante 

condicionante do sucesso do empresario, esta reunido na caracterfstica capacidade 

empreendedora. Os fatores de sucesso, af, dizem respeito a disposigao e a 

capacidade empresarial para comandar o empreendimento, permitindo, par meio de 

habilidades naturais, descobrir as melhores oportunidades de neg6cios, assumir os 
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riscos envolvidos no investimento de recursos financeiros e humanos em uma nova 

empresa e conduzir os neg6cios em meio a adversidades e dificuldades que surgem 

no dia-a-dia empresarial. Embora as habilidades relativas a capacidade 

empreendedora nao possam ser adquiridas, e possivel, contudo, seu aprimoramento 

media,nte novos conhecimentos e tecnicas de lideranga e gestao, incluindo-se aqui a 

necessidade de conhecimento e dominio minimo da contabilidade como ferramenta 

de gestao, dada a gama de informagoes que possibilita ao gestor. 

Dentre as caracteristicas que conduzem a capacidade empreendedora e 

possivel destacar: 

• aproveitamento das oportunidades de neg6cios; 

• perseveranga; 

• capacidade de lideranga. 

o' terceiro conjunto de condigoes determinantes do sucesso esta ligado a 

logistica operacional do empresario, fornecendo as bases para a criagao, 

sustentagao e crescimento da atividade empresarial. 

Os pontos indicados representam a capacidade do empresario de utilizar de 

forma eficiente alguns dos mais importantes fatores de produgao empregados na 

atividade empresarial, a saber, o capital, o trabalho especializado e os recursos 

tecnol6gicos disponiveis, reunindo-os na atividade produtiva ou comercial da 

empresa para a obtengao dos melhores resultados. Segundo os resultados do 

estudo, o percentual de empresarios que consideraram os fatores relacionados a 

logistica operacional como sendo importantes para o sucesso dos neg6cios 

encontra-se pouco abaixo dos que destacam a importancia da capacidade 

empreendedora. 
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Na composigao deste terceiro conjunto de condigoes, cabe destacar os 

seguintes fatores: 

• escolha de urn born administrador; 

• uso de capital proprio; 

• reinvestimento dos Iueras na empresa; 

• acesso a novas teconologias. 

Por fim, o estudo conclui que, ordinariamente, os fatores relativos as 

habilidades gerenciais ocupam Iugar de destaque entre os condicionantes do 

sucesso empresarial, seguidos da capacidade empreendedora e da logistica 

operacional. 

3.5. A CONTABILIDADE E OS CONTROLES FINANCEIROS BASICOS E 

NECESSARIOS A GESTAO 

3.5.1. A fungao contabil e o controle financeiro 

Reiativamente as micro e pequenas empresas, conforme ja mencionado 

quando foram descritas suas caracteristicas, existem, em tese, controles deficientes 

e falta de informagoes uteis para a tomada de decisao. Com isso, tem-se, na 

contabilidade, o instrumento que, sendo bern utilizado, suprira a administragao desta 

necessidade basica. 

A fungao contabil pode ser encarada como urn instrumento da Administragao 

Financeira para as MPEs. Sabre isso, RESNIK (1991) afirma: 
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Uma das principais causas dos desastres com pequenas empresas e nao 
manter os registros e controles contabeis apropriados, precisos e 
atualizados - e nao utiliza-los para administrar a empresa. 
A falta de um sistema eficaz de contabilidade nao e apenas um problema 
contabil - e um problema administrative. Sem registros e controles 
financeiros adequados, voce nao consegue compreender a empresa. Fica 
voando e uma queda e quase inevitavel (RESNIK, 1991, p.136). 

Tomando por base a contribuic;ao de Resnik (1991 ), pode-se, entao, inferir 

que a contabilidade desenvolve e fornece dados para o setor financeiro da empresa, 

fazendo uso de principios legais e padronizados. Prepara, principalmente, 

demonstrac;oes financeiras sabre a apurac;ao do resultado (positivo ou negativo, ou 

seja, Iuera ou prejuizo) e elabora o balanc;o patrimonial, alem de outras 

demonstrac;oes. 

Com base nas informagoes levantadas, elaboradas e fornecidas pela 
Contabilidade, a Administragao da empresa, atraves de tecnicas como 
analise e interpretagao de balangos, auditoria, contabilidade de custos e 
controladoria, pode tamar decisoes quanta a investimentos, financiamentos, 
pagamento das obrigagoes, momenta de substituigao de ativos obsoletes 
(como maquinas, par exemplo), nivel ideal de estoque, entre outras 
(IUDiCIBUS et al., 1998, p.26). 

Vale dizer que o administrador financeiro, no que diz respeito a empresa, esta 

preocupado em manter sua solvencia e em maximizar sua riqueza, tendo como 

ponto de partida as informac;oes vindas da contabilidade. Tal afirmac;ao encontra-se 

fundamentada na visao de BATY (1994, p.130), que mostra a importancia da 

contabilidade na administrac;ao das pequenas empresas, de forma resumida: "[ ... ] e 

mais que uma func;ao; e uma linguagem, urn meio de comunicac;ao entre os varios 

segmentos dentro da comunidade financeira". 

Esses conceitos, relativamente a contabilidade e a administrac;ao, em relac;ao 

as MPEs, nao sao, via de regra, verificados na pratica. Nao e o caso de criticar a 

inexistencia, dentro de algumas MPEs, de urn Departamento Contabil e de urn 
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Departamento Financeiro, distintos funcional e formalmente entre si, pois, devido as 

suas caracterfsticas, isso nem sempre e possfvel. 

0 que se deve criticar, no entanto, e a utilizac;ao limitada acerca dos objetivos 

da contabilidade e da area financeira. A contabilidade tern sido encarada como um 

instrumento necessaria tao-somente para atender a uma serie de exigencias legais e 

burocraticas, e nao como um instrumento de apoio ao administrador para a tomada 

de decis6es e controle. Sabre isso, RESNIK (1991, p.137-138) mostra a visao de 

alguns proprietarios e gerentes de pequenas empresas, que "[ ... ] consideram os 

dados e a func;ao da contabilidade como "um mal necessaria", porque se contentam 

em ver apenas os numeros das vendas eo Iuera lfquido". 

0 mesmo autor aproveita para descrever a profundidade de compreensao 

daqueles proprietarios e/ou gerentes relativamente as fungoes e importancia da 

contabilidade para o gerenciamento do neg6cio: "Eventualmente, porem, eles 

conseguem entender que superestimam a complexidade de um sistema born e 

pratico e subestimam sua contribuic;ao ao desempenho administrativo". 

E preciso destacar que a contabilidade nao existe apenas para o cumprimento 

das obrigac;oes legais. Alem dessa func;ao, que de fato existe, ela tambem e 

importar.te no sentido de orientar gerencialmente o administrador, constituindo o que 

varios autores chamam de contabilidade gerencial, permitindo, por exemplo, que se 

visualize ·a performance operacional da empresa. Em relac;ao a contabilidade 

gerencial, e de se destacar a definic;ao mostrada por HORNGREN (2004, p.4 ), "[ ... ] 

Contabilidade Gerencial e o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, 

preparar, interpretar e comunicar informac;oes que auxiliem os gestores a atingir 

objetivos organizacionais". 
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OLIVEIRA (apud SANTOS, 1999, p.18) afirma que "[ ... ] o trabalho gerencial e 

um processo administrative que envolve planejamento, organizac;ao, direc;ao e 

controle voltados para resultados". Sendo a empresa uma organizac;ao de recursos 

ffsicos e humanos, cabe aos administradores saber gerenciar tais recursos da 

melhor forma possfvel. PADOVEZE (1996, p.26) comenta a importancia de uma 

entidade ter o apoio da Contabilidade Gerencial na administrac;ao de seus neg6cios, 

pois, segundo ele, "[ ... ] se houver dentro dessa entidade pessoas que consigam 

traduzir conceitos contabeis em ac;oes praticas, a Contabilidade estara sendo um 

instrumento para a administrac;ao". 

Sendo assim, havendo urn conhecimento das fungoes da Contabilidade e da 

Administrac;ao Financeira, as pequenas empresas, atraves de seus gestores, podem 

emprega.:las de forma mais proveitosa, utilizando os instrumentos que oferecem, 

constituindo, dentro da empresa, urn setor contabil-financeiro ideal e importante para 

o sucesso do seu neg6cio. 

3.5.2. As demonstrac;oes contabeis 

A Lei n° 6.404/76, conhecida como a Lei das Sociedades Anonimas, 

estabelece em seu Artigo 176 as demonstrac;oes financeiras que deverao exprimir 

com clareza a situac;ao do patrimonio da sociedade e as mutac;oes ocorridas no 

exercfcio. 

1. Balanc;o Patrimonial; 

2. Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio; 

3. Demonstrac;ao dos Lucros ou Prejufzos Acumulados; 

4. Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos; 
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5. Notas Explicativas. 

0, Balango Patrimonial e a representagao dos bens, direitos e obrigag6es do 

patrimonio, pondo em evidencia a igualdade entre os valores ativos e passivos. 0 

quadra a , seguir demonstra a estrutura do Balango Patrimonial segundo a Lei n° 

6.404/76. 

Quadro 3 - Composigao do ativo e passivo 

Ativo Passivo 
a) ativo circulante a) passivo circulante 
b) ativo realizavel a Iongo prazo b) passivo exigivel a Iongo prazo 
c) ativo permanente, dividido em: c) resultados de exercicios futuras 

investimentos; d) patrimonio liquido, dividido em: 
ativo imobilizado; reservas de capital; 
ativo diferido reservas de reavaliagao; 

reservas de Iueras; 
Iueras ou prejuizos acumulados 

FONTE: Autora do trabalho 
NOTA: Elaborado com base na Lei 6.404 de 15/12/1976, Artigo 178. 

A segunda demonstragao exigida pela Lei das S.A. e considerada mais 

dinamica par parte dos administradores, conforme demonstrada na quadra a seguir. 

Quadro 4 - Elementos da demonstragao do resultado do exercicio 

A receita bruta das vendas e servigos, as dedug6es das vendas, os abatimentos e 
os impastos 
A receita liquida das vendas e servigos, o custo das mercadorias e servigos 
vendidos e Iuera bruto 
As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais 
0 Iuera ou prejuizo operacional, as receitas e despesas nao operacionais 
0 resultado do exercicio antes do impasto de renda e a provisao para o impasto 
As participag6es de debentures, empregados, administradores e partes 
beneficiarias, e as contribuig6es para instituig6es ou fundos de assistencia ou 
previdencia de empregados 
0 Iuera ou prejuizo liquido do exercicio e o seu montante par agao do capital social 
FONTE: Autora do trabalho 
NOTA: Elaborado com base na Lei 6.404 de 15/12/1976, Artigo 187. 
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A demonstragao dos Iueras ou prejufzos acumulados devera canter alguns 

dados, conforme demonstra o quadro abaixo. 

Quadra 5 - Elementos da demonstragao de Iueras ou prejufzos acumulados 

0 saldo do infcio do perfodo, os ajustes de exercfcios anteriores e a corregao 
monetaria do saldo inicial 
As reversoes de reservas eo Iuera Hquido do exercfcio 
As transfen3ncias para reservas, os dividendos, a parcela dos Iueras incorporada ao 
capital e o saldo ao fim do perfodo 
FONTE: Autora do trabalho 
NOTA: Elaborado com base na Lei 6.404 de 15/12/1976, Artigo 186. 

A demonstragao das origens e aplicagoes de recursos indicara as 

modificagoes na posigao financeira da sociedade, conforme modelo apresentado no 

quadra 6. 

Quadra 6 - Composigao da demonstragao das origens e aplicagoes de 

recursos 

I - as origens dos recursos, agrupadas em: 
a) Iuera do exercfcio, acrescido de depreciagao, amortizagao ou exaustao e 

ajustado pela variagao nos resultados de exercfcios futuros; 
b) realizagao do capital social e contribuigoes para reservas de capital; 
c) recursos de terceiras, originarios do aumento do passivo exigfvel a Iongo 

prazo, da redugao do ativo realizavel a Iongo prazo e da alienagao de 
investimentos e direitos do ativo imobilizado. 

II -as aplicagoes de recursos, agrupadas em: 
a) dividendos distribufdos; 
b) aquisigao de direitos do ativo imobilizado; 
c) aumento do ativo realizavel a Iongo prazo, dos investimento e do ativo 

diferido; 
d) reduGao do passivo exigfvel a Iongo prazo. 

Ill - o excesso ou insuficiencia das origens de recursos em relagao as aplicagoes, 
representando aumento ou reduGao do capital circulante Hquido 
IV - os saldos, no infcio e no fim do exercfcio, do ativo e passivo circulantes, o 
montante do capital circulante Hquido e o seu aumento ou redugao durante o 
exercfcio 
FONTE: Autora do trabalho 
NOT A: Elaborado com base na Lei 6.404 de 15/12/1976, Artigo 188. 
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As notas explicativas sao necessarias para esclarecer o resultado do 

exercfcio e a situa<;ao patrimonial da empresa. 0 quadro 7 demonstra a composi<;ao 

das notas explicativas. 

Quadro 7 - Elementos das notas explicativas 

a) os principais criterios de avaliac;ao dos elementos patrimoniais 
b) os investimentos em outra sociedade, quando relevantes 
c) o au menta de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliac;oes 
d) os onus reais constitufdos sabre elementos do ativo, as garantias prestadas a 
terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes 
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obriga<;oes a Iongo 
prazo 
f) o numero, especies e classes das a<;oes do capital social 
g) as opc;oes de compra de ac;oes outorgadas e exercidas no exercfcio 
h) os ajustes de exercfcios anteriores 
i) os eventos subseqUentes a data de encerramento do exercfcio que tenham, ou 
possam vir a ter, efeito relevante sabre a situa<;ao financeira e os resultados futuros 
da companhia 
FONTE: Autora do trabalho 
NOTA: Elaborado com base na Lei 6.404 de 15/12/1976, Artigo 176, lnciso 5°. 

Segundo IUDfCIBUS (1988, p.22), "A analise e interpreta<;ao das 

demonstra<;oes contabeis faz sentido quando, alem de sua fun<;ao de informar o 

posicionamento relativo e a evolu<;ao de varios grupos contabeis, tambem serve 

como urn painel geral de controle para administra<;ao". 

Para MATARAZZO ( 1997, p.17), "[ ... ] as demonstra<;oes financeiras fornecem 

uma serie de dados sabre a empresa, que os transforma em informa<;oes cujo 

objetivo e auxiliar nas tomadas de decisao". Complementando, PADOVEZE (1996, 

p.115) dta que "[ ... ] a analise das demonstra<;oes contabeis e urn dos instrumentos 

mais importantes no processo de gerenciamento contabil geral". 

MATARAZZO (1997, p.19) defende a padronizac;ao das demonstra<;oes 

contabeis antes de qualquer analise. "A analise podera atingir varios graus de 

acordo com a necessidade do usuario, em que a padroniza<;ao de grupos e contas 



32 

devera estar coerente com a utilizac;ao dessa analise, evitando que ela se torne 

inutil". 

Acompanhar as variac;oes dos diversos grupos que compoem as 

demonstrac;oes contabeis podera revelar muitos problemas a serem resolvidos, mas, 

em contrapartida, oferece inumeras alternativas, como, por exemplo, o aumento de 

determinadas despesas podera fazer com que o administrador verifique a causa e 

consequentemente tome providencias corretivas, evitando, assim, a distorc;ao do 

resultado de urn periodo; a variac;ao da carga tributaria tambem podera ser 

detectada atraves de uma analise vertical, favorecendo a implantac;ao de urn 

planejamento tributario na empresa. 

Segundo PADOVEZE (1996, p.117), "[ ... ] basicamente o ferramental de 

analise de balanc;o e composto da analise vertical e horizontal, dos indicadores de 

desempenho e da avaliac;ao final". E importante ressaltar que, antes de se realizar 

qualquer tipo de analise, e importante que o analista conhec;a urn pouco do hist6rico 

da empresa analisada, pois esta podera estar sofrendo influencias de fatos ocorridos 

no passado, distorcendo muitas vezes os resultados provenientes de analises 

superficiais. 

A avaliac;ao final envolve uma analise ampla das diversas demonstrac;oes 

contabeis, incluindo o emprego da analise vertical e horizontal, e ainda a analise e 

interpretac;ao dos indicadores de desempenho. Essas duas ferramentas serao 

brevemente descritas a seguir. 
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3.5.3. A analise vertical e horizontal 

Pode-se definir a analise horizontal como sendo uma comparac;ao que se faz 

entre valores de uma mesma conta ou grupo de contas, em diferentes exercfcios 

sociais. MATARAZZO (1997 p.251) afirma que"[ ... ] a analise horizontal baseia-se na 

evoluc;ao de cada conta de uma serie de demonstrac;oes financeiras em relac;ao a 

demonstrac;ao anterior, geralmente a mais antiga da serie". A analise horizontal 

podera detectar itens cujo crescimento esteja acima ou abaixo do desejado, 

crescimento este que pod era passar despercebido quando analisado isoladamente. 

Ja a analise vertical e definida como a determinac;ao da porcentagem de cada 

elemento patrimonial em relac;ao ao conjunto indicando o coeficiente dos diversos 

grupos patrimoniais, dando-nos assim ideia precisa de distribuic;ao dos valores no 

conjunto patrimonial. A participac;ao expressiva de uma conta ou grupo de contas do 

total da demonstrac;ao analisada devera ter uma atenc;ao especial, pais uma 

alterac;ao brusca nos valores podera comprometer a situac;ao economico-financeira 

da empresa. 

MATARAZZO (1997, p.255) recomenda que "[ ... ] as analises vertical e 

horizontal sejam usadas conjuntamente, pais uma complementa a outra". Ambas as 

analises possibilitam localizar pontos especfficos de problemas e caracterfsticas da 

empresa, facilitando o encontro da resposta ao porque de a empresa se encontrar 

em determinada situac;ao. 

A analise de balanc;o e uma ferramenta de grande utilidade na gestao de 

neg6cios, principalmente se houver o acompanhamento dos indicadores estipulados 

pela empresa como fundamentais. 
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3.5.4. lndicadores de desempenho 

Segundo GOMES (1997, p.76), "Os indicadores de desempenho deverao ser 

selecionados para controlar a evoluc;ao da capacidade competitiva da organizac;ao". 

A criac;ao dos indicadores e sua permanencia de uso sao particularidades de cada 

empresa, estando intimamente ligadas ao seu ramo de atividade. Ao Iongo do 

tempo, pode-se identificar as carencias de determinados indicadores, havendo a 

necessidade de nova implementac;ao ou ate mesmo de substituic;ao. 

A importancia de se estabelecerem indicadores e acompanharem as suas 

tendencias podera ser revelada atraves da comparabilidade dos dados analisados, 

como, por exemplo: conhecer se os clientes estao satisfeitos com os produtos 

oferecidos, comparar a posic;ao da empresa diante de seus concorrentes, 

acompanhar os padr6es internos e externos preestabelecidos, sejam eles 

financeiros ou nao. 

As demonstrac;oes contabeis sao fontes de inumeras informac;oes de carater 

economico e financeiro, evidenciando tanto o rendimento do capital aplicado quanta 

a solvencia da empresa. 0 interessante do uso de indicadores e que, uma vez 

conhecidos e compreendidos pelos usuarios, tendem a facilitar a interpretac;ao dos 

fatos ocorridos na empresa em determinado momenta. 

Os resultados dos indicadores deverao apresentar caracteristicas de facil 

compreensao para os usuarios, de forma a serem identificados atraves das 

atividades que executam. Eles devem canter informac;oes que satisfac;am tanto os 

gerentes como os funcionarios. 

MATARAZZO (2003, p.150) divide os indices financeiros, conforme 

demonstra o quadro a seguir: 
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Quadro 8 - Principais aspectos revelados pelos indices financeiros 

Aspectos Indices 
Situagao Financeira Estrutura de Capitais e Liquidez 
Situagao Economica Rentabilidade 
Fonte: Autora do Trabalho 
Nota: Adaptado de Matarazzo (2003). 

A analise dos indices de estrutura de capitais sao utilizados para medir a 

composigao (estrutura) das fontes de recursos da empresa, indicando a relagao de 

dependencia da empresa de capitais de terceiros. 

Os indices de liquidez sao uma medida de avaliagao da capacidade financeira 

da empresa para satisfazer seus compromissos frente a terceiros. 

A analise dos indices de rentabilidade, segundo MATARAZZO (1998, p.181) 

"[ ... ] mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto e, quanto renderam os 

investimentos e, portanto, qual o grau de exito economico da empresa, sendo 

importantes indicadores para avaliar o retorno sabre os recursos pr6prios investidos 

na empresa". 

Os principais indices envolvendo liquidez, estrutura de capital e rentabilidade, 

encontram-se resumidos a seguir: 

1. Quanto aos indices que medem a liquidez, pode-se dizer, partindo da 

literatura estudada, que uma empresa esta liquida quando dispoe de recursos 

financeiros, mais especificamente de dinheiro. Esses indices medem a 

capacidade da empresa em satisfazer suas obrigagoes, revelando a solvencia 

financeira da empresa. MATARAZZO (1998), sobre os indices de liquidez, 

alerta para o fato de que: 
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[ ... ] muitas pessoas confundem Indices de liquidez com Indices de 
capacidade de pagamento. Os Indices de liquidez nao sao Indices extraldos 
do fluxo de caixa que comparam as entradas com as saldas de dinheiro. 
Sao Indices que, a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as 
Dlvidas, procuram medir quao s61ida e a base financeira da empresa 
(MATARAZZO, 1998, p.169-170). 

Os indices de liquidez, por sua vez, segundo esse autor, dividem-se em: 

• Liquidez Geral: LG 

Ativo Circulante + Realizavel a Iongo prazo 
Formula: -=------==-=-----:-----==--=--,--------

Passivo Circulante + Exigfvel a Iongo prazo 

Indica: quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Realizavel a Longo 

Prazo para cad a $ 1 ,00 de divida total. Ou seja, quanto a empresa tern de bens e 

direitos realizaveis tanto no curto como no Iongo prazo, em relac;ao aquilo que 

efetivamente deve a titulo de obrigac;oes exigiveis, tambem, tanto no curto como no 

Iongo prazo. 

lnterpreta~ao: quanto maior a liquidez geral, melhor sera a situac;ao 

financeira da empresa. 

• Liquidez Corrente: LC 

Ativo Circulante 
Formula: __________ _ 

Passivo Circulante 

Indica: quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada $ 1 ,00 de 

Passivo Circulante. Ou seja, quanto a empresa possui de bens e direitos realizaveis 

no curto prazo, em relac;ao aquilo que deve, tambem de curto prazo. 

lnterpreta~ao: quanto maior a liquidez corrente, melhor sera a situac;ao 

financeira da empresa. 



• Liquidez Seca: LS 

Disponivel + Aplicagoes Financeiras + Clientes 

de Rapida Conversibilidade em Dinheiro 
Formula: ----------=----:------=-:----:--------

Passivo Circulante 
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Indica: quanto a empresa possui no Ativo Uquido para cada $ 1 ,00 de 

Passivo Circulante (dividas a curto prazo). Entende-se ativo liquido como sendo 

aqueles bens e direitos de rapida conversibilidade. Assim, e possivel observar no 

numerador da formula a exclusao de ativos circulantes, como os estoques e as 

despesas antecipadas, visto que, quanto a estes, nao se tern a garantia de que virao 

a se transformar efetivamente em dinheiro, e nem em que prazo isso se dara. 

lnterpreta~ao: quanto maior a liquidez seca, melhor sera a situagao 

financeira da empresa. 

2. Quanto aos indices que medem a estrutura de capital, pode-se dizer que sao 

aqueles que indicam o endividamento das empresas, ou seja, o montante 

oriundo de emprestimos que esta sendo usado para a geragao dos 

resultados. Segundo ASSAF NETO (1998, p.51 0) "Sao indices que 

interessam tanto aos credores (fornecedores ou intermediaries financeiros) da 

empresa, quanto aos seus administradores". Neste grupo, destacam-se os 

seguintes indices: 

• Participa~ao de Capitais de Terceiros (tambem conhecido como 

endividamento) 

Formula: 
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

Patrim6nio Uquido 

ou CT 

PL 
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Indica: quanta a empresa tomou de capitais de terceiros para cad a $ 1 ,00 de 

capital proprio. 

lnterpretac;ao: quanta menor este indice, melhor sera a situagao da empresa 

do ponto de vista de analise financeira. 

Cabe, neste ponto, uma observagao: MATARAZZO (1998, p.156) alerta para 

o fato de que, relativamente a formula aqui apresentada, assim como outras, existem 

diferentes formulagoes entre os diversos autores, pais, como neste caso, e possivel 

observar que ha aqueles que calculam o endividamento em relagao ao passivo total 

da empresa, outros que o calculam em relagao ao Patrimonio Uquido (como aqui 

demonstrado ), e outros, ainda, que invertem o indice, calculando a relagao entre 

Ativo e Capitais de Terceiros. 0 autor destaca finalmente, contudo, que sao 

pequenas diferengas que nao chegam a afetar propriamente a analise. 

• Composic;ao do Endividamento 

Passivo Circulante 
Formula: ----.,---------=:--:----:-----:----=--

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

Indica: quanta a empresa esta tomada em capitais de terceiros de curta prazo 

para cada $ 1 ,00 de divida total a terceiros. Como maxima da gestao financeira, 

pode-se dizer que o endividamento e urn mal necessaria que deve ser administrado 

em nivel de prazos para pagamento. 

lnterpretac;ao: quanta menor este indice, melhor sera a situagao da empresa, 

do ponto de vista de analise financeira. 

3. Quanta aos indices de rentabilidade ou lucratividade, pode-se afirmar que 

sao os indices que permitem avaliar os Iueras da empresa em relagao a urn 
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dado nivel de vendas, a urn certo nivel de ativos ou investimentos proprios. 

Partindo da contribuic;ao de MATARAZZO (1998, p.183-189), tem-se os 

seguintes indices: 

• Margem Liquida 

Formula: [ -----::--::-L_u_c-c-ro---:L-=iq_u---,id-:o ___ J X 100 
Vendas Uquidas 

Indica: quanta a empresa obtem de lucro Hquido a cad a $ 100 vendidos. 

lnterpretac;ao: quanta maior este indice, melhor sera a situac;ao da empresa 

do ponto de vista de analise relacionada a sua performance. 

• Rentabilidade Operacional do Ativo 

Formula:. [ -----,L:-u-,--cr_o_O-::c---p_e_ra_c..,...io_n_a-=-1-- J X 100 

Ativo Operacional 

Indica: quanta a empresa obtem de lucro operacional para cad a $ 1 00 de 

investimento operacional total. 

lnterpretac;ao: quanta maior este indice, melhor sera a situac;ao da empresa 

do ponto de vista de analise relacionada a sua performance. 

• Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

Formula: [ Lucro Uquido J X 100 

Patrimonio Uquido Medio 

Indica: quanta a empresa obtem de lucro Hquido para cad a $ 100 de capital 

proprio investido, em media, no periodo. 
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lnterpretac;ao: quanta maior este lndice, melhor sera a situa9ao da empresa 

do ponto de vista de analise relacionada a sua performance. 

Lan9ando-se mao das contribui96es extraldas da obra de MATARAZZO 

(1998), pode-se inferir que a analise, atraves dos Indices economico-financeiros, 

confirma a clara identifica9ao da utilidade destes instrumentos para a administra9ao 

contabil-financeira das empresas e, dentre estas, as MPEs. 

Todos OS valores utilizados para 0 calculo dos Indices sao extraldos das 

Demonstra96es Financeiras fornecidas pela contabilidade. MATARAZZO (1998) 

lembra que: 

nao h8 utilidade alguma em se analisar tais indices isoladamente. lsto 
significa dizer que e necessaria comparar os indices da empresa em analise 
com indices dos concorrentes ou em relagao as medias do mercado, 
podendo ainda ser feita em relagao aos indices da propria empresa ao 
Iongo de uma serie temporal (MATARAZZO, 1998, p.25-26). 

Desta forma, e tambem importante a consulta a revistas, jornais de economia 

e neg6cios, bern como aos 6rgaos especialistas em informa96es cadastrais (Serasa, 

Associa96es Comerciais, etc.). Ainda, e importante analisar os Indices ao Iongo do 

tempo, isto e, comparar os Indices atuais com os do passado e com aqueles que, 

eventualmente, constem do planejamento e or(famento, projetando sua posi9ao no 

futuro. 

3.5.5. Gestao do fluxo de caixa 

A demonstra<;ao de fluxo de caixa e uma ferramenta gerencial de extrema 

importancia para as organiza<;oes, utilizada, entre outros, na preven9ao de 
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problemas de liquidez, na evidencia9ao da rela9ao entre Iuera e fluxo de caixa, na 

defini9ao das estrategias de pagamento de dividas, na analise da aplica<fao dos 

recursos do caixa, no apontamento dos reflexos das politicas financeiras adotadas 

pela administra9ao sabre o fluxo de caixa, alem de outras tarefas ligadas ao 

planejamento e a administra9ao das fontes e das necessidades de recursos 

financeiros. 

0 fluxo de caixa descreve as diversas movimenta96es financeiras da empresa 

em determinado periodo de tempo, e sua administra<fao tern par objetivo preservar 

uma liquidez imediata essencial a manuten9ao das atividades da empresa. 

MATARAZZO (1997) descreve os principais objetivos do fluxo de caixa, os quais sao 

listados a seguir: 

1. Avaliar as alternativas de investimentos. 
2. Avaliar e controlar ao Iongo do tempo as decisoes importantes que sao 
3. tomadas na empresa, com reflexos monetarios. 
4. Avaliar as situagoes presentes e futuras do caixa na empresa, 

posicionado-a para que nao chegue a situagao de iliquidez. 
5. Certificar que os excessos momentaneos de caixa estao sendo 

devidamente aplicados (MATARAZZO, 1997, p.370). 

A elabora9ao desse demonstrative financeiro nao e exigida pela Legisla<fao, 

mas, e indispensavel na administra9ao de qualquer neg6cio, devido ao valor das 

informa96es financeiras prestadas ao administrador. 0 fluxo de caixa reflete o 

passado, o presente e auxilia no planejamento empresarial, pais o administrador 

tamara decisoes baseadas em informa96es que extraiu, muitas vezes, desse fluxo. 

A periodicidade do fluxo de caixa sera definida atraves das necessidades par 

informa96es de cada empresa. Toda empresa deveria conhecer a sua 

disponibilidade de recursos para melhor tamar decisoes, par isso, o fluxo de caixa 

diario e tao importante quanta o semanal ou mensa!. Com a tecnologia de softwares 
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cada vez mais avangada as informagoes do fluxo de caixa poderao ser obtidas pelo 

sistema de informagao contabil. 

Basicamente existem dois modelos de fluxo de caixa mais utilizados: o fluxo 

de caixa pelo metoda direto e 0 fluxo de caixa pelo metoda indireto. 0 primeiro 

consiste em classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando 

as partidas dobradas, e uma de suas vantagens e permitir que informagoes sejam 

geradas com base em criterios tecnicos, excluindo-se as interferencias da 

Legislagao fiscal. 0 metoda direto apresenta vantagens como o facil entendimento 

por parte do usuario e incentiva a cultura da administragao pelo caixa. 

Ja o metoda indireto faz a ligagao entre o Iuera liquido e o caixa, ou seja, 

atraves dele esse Iuera e ajustado de forma a expurgarem-se os efeitos das 

operagoes que nao sensibilizaram o caixa, os acrescimos ou deferimentos 

relacionados com os recebimentos ou pagamentos passados ou futuros, o consumo 

de ativos de Iongo prazo ou os custos relacionados as atividades de investimento e 

financiamento. Por apresentar dados financeiros e economicos na sua estruturagao, 

o metoda indireto confunde muito os usuarios leigos em Contabilidade. 

ZDANOWICZ (1998, p.40) define fluxo de caixa como sendo "[ ... ] o 

instrumento de programagao financeira, que compreende as estimativas de entradas 

e saidas de caixa em certo period6 de tempo projetado". Cada vez mais o fluxo de 

caixa orgado esta sendo utilizado pelas empresas, auxiliando na administragao das 

entradas e saidas de recursos futuros. Toda empresa visa investir suas sabras em 

algo que lhe traga retorno e tern aquela empresa que podera apresentar 

insuficiencias de recursos, tendo que recorrer a captagao de emprestimos para 

aplica-lo no seu capital de giro. A variagao do fluxo de caixa orgado com o realizado 

tende a ser uma ferramenta indispensavel na administragao financeira da empresa, 
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pais sera nessa variagao que o administrador conhecera o motivo par que ocorreu 

urn desvio do orgamento e o seu perfodo. 

A ORE e o Balango sao tao importantes para a gestao da empresa quanta o 

Fluxo de Caixa. As duas primeiras demonstragoes serao utilizadas para analisar a 

evolugao do patrimonio e para conhecer a sua efetiva rentabilidade; ja para a analise 

financeira de curta prazo o Fluxo de Caixa e mais util, pais da condigoes ao 

administrador de acompanhar a liquidez da empresa. Portanto, ambas as 

demonstragoes satisfazem as necessidades gerenciais de uma empresa, sendo 

cada vez mais utilizadas no seu dia-a-dia. 

3.5.6 Controle dos Estoques 

GITMAN (1997, p.713) define o estoque como sendo "[ ... ] ativos circulantes 

necessaries que possibilitam o funcionamento dos processes de produgao e vendas, 

[ ... ] representam urn investimento significative par parte da maioria das empresas". 

Trazendo ao plano as tecnicas de administragao financeira, relativamente a 

gestao do ciclo de caixa, GITMAN (2003) ressalta a importancia da gestao dos 

estoques como componente daquele ciclo: 

[ ... ] o primeiro componente do ciclo de caixa e o periodo medio de 
estocagem. 0 objetivo de administrar o estoque, [ ... ] e gira-lo o mais rapido 
possivel, sem perder vendas devido a falta de estoque. 0 gerente financeiro 
tende a agir como conselheiro ou "vigia" em questoes referentes ao 
estoque; ele nao tem controle direto do estoque, mas contribui para seu 
processo de administrac;ao (GITMAN, 2003, p.404). 

Tomando par base as contribuigoes de GITMAN (1997 e 2003) no que 

concerne ao vinculo do estoque com a produgao e vendas, fica clara a importancia 
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de administrar eficientemente estes bens, que representam para as empresas, na 

realidade, um significative investimento. 

Controlar e administrar este ativo significa gira-lo rapidamente, de modo a 

minimizar seu custo e mante-lo em nivel suficiente para atender as necessidades da 

empresa, aiE3m, e claro, de se estar possibilitando, com isso, a gerac;ao de valores a 

receber originados pelas vendas decorrentes do aumento do seu giro. 

Em outras palavras, e precise determinar um nfvel "6timo" de estoques que 

alcance tais objetivos, o que nem s.empre e facil. Os nfveis de estoque interessam a 

diferentes areas, tais como: marketing, financ;as, produc;ao, vendas e compras, 

possuindo, tais areas, diferentes pontos de vista relacionados ao nfvel "6timo" de 

estocagem. 

Nesse sentido, faz-se necessaria controlar e administrar os estoques. Para 

isso, o gestor das MPEs pode dispor de alguns instrumentos, que sao, inclusive, 

utilizados pelas grandes empresas. Para citar tres, tem-se o Sistema ABC, o Modelo 

de Late Economico de Compra (LEC) eo Just-in-Time (JIT). 

0 Sistema ABC e aquele que prioriza itens do estoque, segregando-os em 

itens A, B e C. Os classificados em A sao aqueles que implicam maior investimento, 

seguidos pelos itens B e C, nesta ordem, sendo estes ultimos de menor 

investimento. 

A vantagem desse sistema reside no fato de que a empresa pode determinar 

nfveis de estoques e controles diferentes sabre os itens A, B e C. Em outras 

palavras, os itens A, par representarem maior investimento e geralmente giro mais 

Iento, devem estar em uma quantidade minima e receber controle rfgido. Os itens B 

implicam um nfvel de quantidade e controle normais, ao passo que os itens C podem 

estar em maior quantidade e demandarem controle menos intensive. A figura 1 
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mostra, resumidamente, o conceito do Sistema ABC empregado no controle e 

administra9ao de estoques. 

Ja o Modele de Late Economico de Compra permite determinar uma 

quantidade 6tima de pedido de compra para urn item do estoque, tendo em vista 

minimizar os custos totais de estocagem (por isso a denominayao de late 

economico). 
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Figura 1 - 0 sistema ABC de centrale de estoques 
Fonte: Autora do Trabalho 

Dentro desse modele utilizam-se abordagens graficas e matematicas 

(formulas) com variaveis do tipo custo de manter estoque, a demanda do item, o 

custo de pedir, a quantidade do pedido e o custo total. GITMAN (2003, p.406) 

mostra a formula matematica para calculo do LEC, como segue: 

Onde: 

LEC = Q = J 2 X S X 0 

c 

S =consume (demanda), em unidades par periodo; 

0 = custo de pedir, por pedido; 



C = custo de manter estoque, par unidade e par periodo; 

Q = quantidade do pedido em unidades (LEG). 
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0 modelo do Just-in-time, par sua vez (GITMAN, 2003, p.407), "[ ... ] e usado 

para minimizar 0 investimento em estoque. A filosofia e de que OS materiais devem 

chegar exatamente no momenta em que eles sao necessarios para a produc;ao. Em 

termos ideais, a empresa teria apenas o estoque para o trabalho em andamento". 

Uma vez que seu objetivo e minimizar o investimento em estoque, urn sistema JIT 

nao usa (ou usa muito pouco) estoque de seguranc;a. Deve haver uma excelente 

coordenac;ao entre a empresa, seus fornecedores e as empresas transportadoras 

para garantir que os materiais cheguem pontualmente. Se os materiais nao chegam 

em tempo, a linha de produc;ao para. Da mesma forma, o sistema JIT requer que os 

fornecedores entreguem pec;as de alta qualidade. Quando surgem problemas de 

qualidade, a produc;ao deve ser interrompida ate que eles sejam solucionados. 

Para GITMAN (2003), o objetivo do sistema JIT e a eficiencia na produc;ao. 

Ele usa o estoque como uma ferramenta para obter eficiencia, enfatizando a 

qualidade dos materiais usados e seus prazos de entrega. Quando o JIT funciona 

adequadamente, faz ressaltar as ineficiencias do processo. Urn sistema JIT requer a 

cooperac;ao entre todas as partes envolvidas no processo - as fornecedores, as 

transportadoras e as funcionarios envolvidos no processo produtivo. 

Utilizando esses au outros instrumentos mais sofisticados, as MPEs podem 

administrar e controlar satisfatoriamente seus estoques, nao incorrendo, assim, em 

custos desnecessarios. 
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3.5. 7. Planejamento 

Outro instrumento gerencial basico e que nao e plenamente empregado pelas 

MPEs, tendo em vista as caracterfsticas destas, e o planejamento. 

Assim, dadas as suas peculiaridades, pode-se afirmar que as MPEs, na sua 

maioria, nao se planejam a curta nem a Iongo prazos. Nao planejam, dentre outros, 

as vendas, a produgao, os estoques, as compras, a mao-de-obra, as despesas, as 

receitas, os custos, os Iueras, as materias-primas, as instalagoes, o caixa e a 

posigao estrategica no mercado. 

Dessa forma, essas empresas estao sempre tentando resolver os problemas 

quando estes surgem, nao procurando preve-los e se programar para evita-los, o 

que, consequentemente, leva-as a assumir uma postura meramente reativa, em vez 

de pr6-ativa, nao se antecipando aos fatos. Com isso, pode-se dizer que as mesmas 

nao estabelecem metas e estrategias para alcangar as situagoes desejadas. 

Partindo do exposto, do ponto de vista financeiro, as MPEs, em sua maioria, 

nao fazem previsoes orgamentarias que permitam vislumbrar quadros futuros, 

buscando uma preparagao para as implicagoes que estes poderao lhes 

proporcionar. Por analogia, pode-se inferir que orgamento de vendas, de caixa, de 

produgao, de materias-primas, mao-de-obra, etc., sao, em algumas MPEs, 

equivocadamente dispensados por seus administradores. 

Existem varios modelos orgamentarios que podem ser utilizados e executados 

pelos administradores das MPEs. lnstrumentos simples, como os fluxos de caixa, 

por exemplo, pod em auxilia-los na. confecgao dos orgamentos de caixa, na medida 

em que planejar tais fluxos significa prever futuras entradas e safdas de dinheiro da 

empresc' num dado espago de tempo. 
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RESNIK (1991, p.5-6) destaca as condi«;:6es decisivas para o sucesso e 

sobrevivencia das MPEs, ressaltando tambem "[ ... ] a necessidade da manuten«;:ao 

dos registros e controles contabeis necessaries para que estas possam planejar o 

futuro consubstanciadas em informa«;:6es". 

Sabre o planejamento, OLfVIO et al. (2003, p.36), afirmam que"[ ... ] e de vital 

importancia para o sucesso empresarial, nao sendo necessaria ser demasiadamente 

sofisticado, bastando apenas ser realista e pratico". E preciso destacar que o 

planejamento nao e somente de carater financeiro, pais cabe, sim, planejar a 

empresa como um todo. Assim, OLfVIO et al. (2003) afirmam: 

[ ... ] e necessaria ter bern definida a razao da existencia da empresa, para 
que vai servir o neg6cio e qual o publico a ser atendido. Desta forma, estara 
definindo o que ela vai ser, a sua missao, e isto precisa ser divulgado para 
a clientela, para a forga de trabalho, para o mercado e para a comunidade 
(OLIVIO et al, 2003, p.37). 

Dessa forma, deve-se definir onde se quer chegar, sem adivinha«;:6es. Toda 

empresa deve saber para onde vai, o que pretende ser e obter num determinado 

periodo de tempo, estabelecendo sua visao empresarial e conscientizando a for«;:a 

de trabalho sabre a mesma, para que todos os esfor«;:os estejam direcionados ao 

mesmo alva. 

Sabre o planejamento cabe ressaltar que as MPEs que utilizam este 

instrumento criam um diferencial importante em rela«;:ao as demais no que tange a 

administra«;:ao dos seus problemas e a propria sobrevivencia no mercado, pais um 

planejamento bern elaborado torna a gestao mais facil, com todas as partes 

interessadas sabendo onde se deseja chegar e como chegar. Tudo e definido 

mediante objetivos e metas, e todos passam a ter responsabilidades definidas, 
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ficando mais facil avaliar a condi<;ao do neg6cio, por meio de indicadores de 

desempenho anteriormente estabelecidos em nfvel de planejamento. 

3.5.8. Controle dos Custos 

Para se ter ideia da importancia e necessidade da contabilidade, em sua 

extensao como contabilidade de custos, a classifica<;ao e o controle dos custos, a 

forma<;ao do pre<;o de venda e a verifica<;ao de quanta cada urn dos produtos 

contribui para o Iuera da empresa sao algumas atividades pertinentes a ela. 

Tomando-se por base as caracterfsticas atribufdas as MPEs, e dentre elas 

aquela referente a ausencia de controles e informa<;oes, observa-se que grande 

parte das MPEs, por meio de seus administradores, reclama de seus custos, da falta 

de controle sabre os mesmos, da dificuldade em estabelecer o pre<;o de venda dos 

produtos e do desconhecimento que possuem em rela<;ao a contribui<;ao desses 

produtos para o Iuera total. 

Ao se tratar da contabilidade como ferramenta para o controle dos custos, e 

necessaria a distin<;ao entre custo e despesa. De forma simplista, resumindo as 

defini<;oes mostradas por MARION (2004, p.85), pode-se definir o custo como sendo 

"[ ... ] o consumo de bens e servi<;os diretamente ligados a opera<;ao produtiva da 

empresa, enquanto a despesa e o consumo de bens ou servi<;os nao empregados 

diretamente na atividade produtiva". 

Sendo a contabilidade a ciencia que estuda e controla o patrimonio das 

organiza<;oes, mediante o registro dos fatos nele ocorridos, conclui-se que todos os 

custos e despesas sao objeto de registro por parte da contabilidade. Assim, cabe 

aos gestores das MPEs o discernimento no sentido de utilizar essas informa<;oes no 
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subsfdio as suas decisoes quanta a gestao dos custos, das despesas, da margem 

de contribuigao desejada, encerrando-se com a facilitagao na formagao do prego de 

venda de seus produtos ou servigos. 

Cada vez mais se torna imprescindfvel que os administradores conhegam os 

custos das atividades de suas empresas. Para tanto, devera ser identificado o 

metoda de custeio mais adequado a realidade da organizagao. MARTINS (1996, 

p.314) defende que "[ ... ] nao ha como apontar o melhor metoda de custeio para as 

organizagoes, pois essa decisao devera estar baseada em uma analise das 

caracterfsticas de cada empresa". PADOVEZE (1996, p.206) acrescenta que "[ ... ] 

somente com urn amplo conhecimento das atividades da empresa e que sera 

possivel mensurar os elementos que compoem os custos de seus produtos". 

0 quadro 09 demonstra alguns conceitos basicos relacionados a custos 

abordados por PADOVEZE (1996). 

Quanta aos tipos de custeio, as metodologias de apuragao de custos mais 

utilizadas na Contabilidade sao o custeamento variavel e o custeamento por 

absorgao, por serem mais praticas e de facil visualizagao do custo dos produtos. A 

Legislagao influencia muito na atitude das empresas em demonstrar seus 

verdadeiros custos, pois as formas de se calcularem os custos dos produtos estao 

intimamente ligadas ao resultado da empresa, que, por sua vez, sera oferecido a 

tributaga'o. 

Devido a essa preocupagao em atender a Legislagao, a necessidade de se 

gerenciarem custos podem deixar de existir dentro das empresas. Seguindo essa 

linha de pensamento, surgiu urn novo metoda de custeamento denominado Activity 

Based Costing (ABC) ou Custeio Baseado em Atividades, que procura aprimorar o 

custeamento dos produtos, sempre voltado para a gestao estrategica de custos. 
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Quadro 9 - Conceitos basicos de custos 

T6picos Descri~ao 
Diretos: sao aqueles que lndiretos: sao aqueles 

Classificagao dos podem ser identificados e que nao pod em ser 
Custos relacionados com 0 alocados diretamente ao 

produto final produto final 
Fixos: tendem a manter- Variaveis: variam na 

Comportamento dos se constantes nas proporgao direta das 
Custos alteragoes das atividades varia goes do nfvel de 

operacionais atividades 
Direto ou variavel: Por absor~ao ou 
utiliza-se apenas dos indireto: 
custos e despesas que considera todos os custos 
tern relagao proporcional e despesas, diretos ou 
e direta com a quantidade indiretos, fixos ou variaveis 

Metodo de de produtos 

custeamento Integral: e urn Por atividades: aloca os 
prolongamento do custeio custos fixos indiretos em 
por absorgao. Nem as cima das atividades 
despesas com vendas e geradoras desses custos, 
administrativas sao visando aprimorar 0 

consideradas como custeamento dos produtos 
gastos do perfodo 
Custo real: Custo-padrao: 
e calculado com dados e calculado baseado em 

Formas de dos gastos ja ocorridos eventos futuros ou 

custeamento 
desejados de custos 

Custo or~ado: tern por base antecipar os gastos que 
deverao ocorrer e afetarao 0 custeamento dos 
produtos 

FONTE: Autora do trabalho 
NOTA: Adaptado de PADOVEZE (1996). 

Para CHING (1997, p.41), "o ABC avalia o valor que cada atividade agrega 

para a performance do neg6cio ou departamento". Este metodo de custeio 

preocupa-se em rastrear os custos atraves das atividades exercidas na empresa a 

fim de ser o mais justo possfvel na forma de alocagao dos custos fixos e indiretos. 

lndependente do metodo de custeio adotado pela empresa, este oferecera 

vantagens e desvantagens a serem consideradas. 0 metodo de custeio variavel 

(direto) trabalha com a margem de contribuigao dos produtos, concentra-se nos 

custos diretos dos produtos e por isso nao e aceito pela Legislagao. 
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0 metodo de custeio por absorc;ao, apesar de ser aceito pela Legislac;ao, 

aloca todos os custos e despesas ao produto, sejam eles diretos, indiretos, variaveis 

OU fixos. A forma de alocar OS custos indiretos e feita utilizando-se o metodo de 

rateio, sendo muito criticado pelos adeptos do ABC. 

0 ABC nao e urn novo metodo de custeio a fim de atender a Legislac;ao; e 

tido como uma ferramenta gerencial que esta voltada as atividades da empresa. 

Dessa forma, nao utiliza rateios na alocac;ao dos cu~tos, despesas indiretas e fixas. 

A aplicac;ao do ABC exige tempo e dedicac;ao por parte de todos os colaboradores 

da ernpresa, a qual nem sempre dispoe desse tempo. 

E born ressaltar que toda a empresa e responsavel pela gestao de custos, 

pois as informac;oes necessarias para o sucesso dessa gestao provem das 

atividades desenvolvidas pelos colaboradores da empresa, cabendo ao 

administrador conduzir sabiamente essa premissa, visto que a produtividade dos 

neg6cios esta intimamente ligada a satisfac;ao de todas as pessoas que fazem parte 

da organizac;ao. 

Pelos t6picos abordados acima, pode-se observar que a Contabilidade 

oferece rriuitas ferramentas gerenciais capazes de auxiliar o gestor na administrac;ao 

de seus neg6cios. Temas como analise das demonstrac;oes contabeis, indicadores 

de desempenho, custo dos produtos e servic;os, como melhor gerir o caixa da 

empresa, entre outros assuntos que dizem respeito a gestao da empresa, devem ser 

discutidos em parceria com o contador, pois este profissional tera condic;oes de 

transformar a Contabilidade financeira exigida por lei em uma fonte de informac;oes 

gerenciais. 
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3.6. CONTABILIDADE COMO SISTEMA DE INFORMA<;AO 

3.6.1. Sistema de lnformagao 

Segundo STAIR (1998, p.6), sistema de informagao e "um conjunto de 

elementos ou componentes que interagem para se atingir objetivos, apresentando 

entradas, mecanismos de processamento, safdas e feedback". 

A informagao obtida no processamento sera utilizada para a geragao de 

conhecimento. Esse processo e ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 - Processamento em um sistema de informagao 
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Organiza9ao 
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Saida 

Agencias Reguladoras Competidores 

Fonte: Stair (1998, p.6). 
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Para PADOVEZE (2004, p.50), "sistema de informagao e urn conjunto de 

recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados segundo uma 

sequencia 16gica para o processamento dos dados e tradugao em informagoes, 

para, com seu produto, permitir as organizagoes o cumprimento de seus objetivos 

principais". 

GIL (1995, p.13) define sistema de informagao como "urn conjunto de 

recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados segundo uma 

sequencia 16gica para o processamento dos dados e a correspondente tradugao em 

informag6es". Segundo esse autor, urn sistema de informagoes tern de trabalhar 

dados para produzir informagoes. Dessa forma, dado pode ser entendido como a 

materia-prima com que o sistema de informagoes ira trabalhar, e informagao e o 

produtofinal do sistema de informagoes e deve ser apresentada em forma, prazo e 

conteudo adequados ao usuario. 

McGEE e PRUSAK (1994, p.24) diferenciam informagao de dados, em que 

"[ ... ] a informagao tern o papel de informar, enquanto os dados absolutamente nao 

tern essa missao. Para que os dados se tornem uteis como informagao e preciso que 

sejam apresentados de tal forma que qualquer pessoa possa relaciona-los e atuar 

sabre eles". 

Assim, o desafio gerencial central da contemporaneidade esta em como usar 

a informac;ao para projetar e gestionar empresas efetivas e competitivas. Segundo 

REZENDE (2003, p.1 07), "Os sistemas de informagao sao vita is para a gestao, 

organizagao e operagao das empresas. 0 enorme salta tecnol6gico ocorrido na 

ultima decada transformou, de maneira decisiva, a execugao do trabalho. Cada vez 

mais, as empresas passam aver na informagao o principal recurso estrategico". 
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Relativamente a informac;ao, KAPLAN (1997, p.2-5) trata-a como urn fator 

preponderante na administrac;ao atual das empresas, trac;ando inclusive urn paralelo 

entre a era atual, por ele chamada de "era da informac;ao", com a que revolucionou o 

mundo empresarial, ou seja, a "era industrial". 0 autor afirma (p.4): "As empresas 

estao a meio caminho de uma transformac;ao revolucionaria. A competic;ao da era 

industrial esta se transformando na competic;ao da era da informac;ao". 

KAPLAN (1997) contribui com a discussao defendendo a necessidade primaz 

da utilizac;ao da informac;ao como ativo intangivel para que as empresas consigam 

vantagens competitivas sustentaveis, dando maior enfase as empresas do setor de 

servic;o, setor este com grande participac;ao no universo das MPEs: 

Entretanto, o advento da era da informactao nas ultimas decadas do seculo 
XX tornou obsoletas muitas premissas fundamentais da concorrencia 
industrial. As empresas nao conseguem mais obter vantagens competitivas 
sustentaveis apenas com a rapida alocactao de novas tecnologias e ativos 
ffsicos, e com excelencia da gestao eficaz dos ativos e passivos financeiros 
(KAPLAN, 1997, p.3). 

Sabre a contemplac;ao da informac;ao como urn ativo, McGEE e PRUSAK 

(apud BEUREN, 2000) argumentam: 

Embora a informactao seja um ativo que precisa ser administrado, da 
mesma forma que os outros tipos de ativos representados pelos seres 
humanos, capital, propriedades e bens materiais, ela representa uma classe 
particular dentre esses outros tipos de ativos. As diferenctas decorrem do 
proprio potencial da informactao, assim como do desafio de administra-la 
(BEUREN, 2000, p.45). 

BEUREN (2000) contribui com a tematica definindo de forma mais generica a 

informac;ao, vinculando-a fortemente ao subsidio a gestao das organizac;oes, 

elevando-a ao conceito de bern estrategico: 
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A informac;ao pode ser visualizada e analisada em uma dupla perspectiva. 
Ela pode facilitar a identificac;ao de alternativas inovadoras no processo de 
elaborac;ao da estrategia empresarial, ou seja, ela pode apoiar a definic;ao 
da estrategia de outras variaveis. Por outro lado, a informac;ao tambem 
configura-sa como components vital que se incorpora na estrategia definida 
(BEUREN, 2000, p.51 ). 

Assim, confirmando a visao de KAPLAN (1997) e BEUREN (2000), pode-se 

dizer que empresas que fazem uso do ativo intangivel chamado informagao, no 

ambiente competitivo atual, conseguem, dentre outras vantagens: 

• desenvolver relacionamentos que conservam a fidelidade dos clientes 

existentes e permitem que novas segmentos de clientes e areas de mercado 

sejam atendidos; 

• langar produtos e servigos inovadores desejados por seus clientes-alvos; 

• produzir bens e servigos customizados de alta qualidade a pregos baixos e 

com ciclos de produgao mais curtos. 

Em vista das contribuigoes extraidas dos autores estudados e da realidade 

atual do ambiente organizacional, aplica-se entao, fundamentalmente, o conceito de 

que a informagao sempre foi, e agora o e muito mais, uma ferramenta indispensavel 

para os gestores dos neg6cios em todos os niveis empresariais, aplicada ao 

processo decis6rio. 

3.6.2. Sistema de lnformagao Gerencial (SIG) 

Buscando a compreensao sabre o Sistema de lnformagao Gerencial 

SCHWARTZ e KENNEVAN (apud OLIVEIRA, 2004, p.39-40) trazem ao plano 

algumas definigoes, das quais destacam-se duas, que articulam as ideias de todas 

as demais: 
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[ ... ] e um sistema de pessoas, equipamentos, procedimentos, documentos e 
comunicaqoes que coleta, valida, executa operaqoes, transforma, 
armazena, recupera e apresenta dados para uso no planejamento, 
orqamento, contabilidade, controle e outros processos gerenciais para 
varios prop6sitos administrativos. Os sistemas de informaqoes tornam-se 
sistemas de informaqoes gerenciais quando sua finalidade transcende uma 
orientaqao para processamento de transaqao, em favor de uma orientaqao 
para a tomada de decisoes gerenciais (SCHWARTZ, 1970, p.4). 

[ ... ] e um metodo organizado para prover o executivo de informaqoes 
passadas, presentes e futuras sobre a operaqao interna e o ambiente da 
empresa. E da suporte as funqoes de planejamento, controle e operaqao de 
uma empresa, fornecendo informaqao uniforme para assistir a tomada de 
decisao (KENNEVAN, 1970, p.29). 

De modo complementar as definic;oes extraidas desses autores, ressalta-se a 

visao de PEREZ Jr. et al. (1995), que descrevem o objetivo do sistema de 

informac;oes gerenciais: 

[ ... ] objetiva fornecer condiqoes para que os resultados reais das operaqoes 
sejam apurados e comparados com aqueles orqados. lsso e possfvel 
atraves da integraqao entre pad roes e orqamentos (que fornecem os 
resultados previstos dentro de determinado nfvel de atividade) e 
contabilidade (que fornece os resultados efetivamente alcanqados) (PEREZ 
JR. et al, 1995, p.30). 

Embora os sistemas de informac;oes gerenciais se encerrem como aqueles 

que subsidiam os executivos a extrair informac;oes gerenciais uteis do sistema global 

de inforrnac;oes - chamado empresa - para a tomada de decisoes, cabe ressaltar 

que tal situac;ao s6 ocorre de forma eficaz a partir de determinado nivel de 

excelencia de atuac;ao do executivo gestor na empresa. 

REZENDE (2003, p.1 06) mostra, com clareza, que "[ ... ] a gestao empresarial, 

nesta era da informac;ao, demanda urn alto nivel de expertise ou conhecimento 

focado para o desenvolvimento de estrategias, planejamento de Iongo prazo e 

controles de gestao e de neg6cios". Esta gestao tam bern requer que os gestores 
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tenham habilidade acentuada no gerenciamento de recursos e pessoas para 

obterem sucesso. 

Atualmente, o nivel gerencial das empresas nao pode ignorar o modo como a 

organiza9ao utiliza a informa9ao, seus principais fluxos de informa9ao, as 

necessidades de informa9ao de cada nivel hierarquico e a competencia de seus 

gestores em administrar os recursos informacionais. 

0 crescimento da importancia da informa<;ao como um recurso estrategico 
na organiza<;ao pode ser explicado, principalmente, pela mudan<;a no 
ambiente contemporaneo dos neg6cios: a globaliza<;ao, a transforma<;ao da 
economia industrial em economia da informa<;ao e a conseqOente 
transforma<;ao das organiza<;oes, principalmente no que diz respeito a sua 
estrutura<;ao, divisao do trabalho e formas de coordena<;ao do mesmo 
(REZENDE, 2003, p.106). 

Nas organiza<;oes, a controladoria utiliza os sistemas de informa<;oes 
gerenciais para assessorar os gestores (das areas comercial, industrial, 
recursos humanos, financeira) no processo de tomada de decisao atraves 
de informa<;oes extraldas dos sistemas operacionais: contabilidade, contas 
a receber, contas a pagar, tesouraria, compras, vendas, produ<;ao, etc. 
(PEREZ Jr. et al., 1995, p.31). 

Os sistemas de informa96es gerenciais trazem beneficios para a empresa, na 

medida em que otimizam o processo de gestao, reduzem os custos das opera96es, 

permitem melhoria no acesso de informa96es, rapidez na tomada de decisoes, 

seguran9a nos controles, aumento da produtividade e eficiencia das gestoes, 

tomada antecipada de decisoes e melhoria dos resultados economicos, financeiros e 

operacionais. 

Assim, como ja comentado, dependendo do nivel de excelencia de atua9ao 

do executivo gestor na empresa, acrescentado pela aplica9ao sob determinadas 

condi96es, OLIVEIRA (2004) enumera, mesmo que de forma generica, alguns 

beneficios que o sistema de informa96es gerenciais pode trazer para a empresa, 

dentre os quais cabe citar: 
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• redugao dos custos das operagoes; 
• melhoria no acesso as informagoes, propiciando relat6rios mais 

precisos e rapidos, com menor esforgo; 
• melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; 
• melhoria nos servigos realizados e oferecidos; 
• melhoria na tomada de decisoes, atraves do fornecimento de 

informagoes mais rapidas e precisas; 
• estfmulo para maior interagao entre os tomadores de decisao; 
• fornecimento de melhores projegoes dos efeitos das decisoes; 
• melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de 

informagoes; 
• redugao do grau de centralizagao de decisoes na empresa; 
• otimizagao na prestagao dos seus servigos aos clientes; 
• melhor interagao com seus fornecedores; 
• melhoria nas atitudes e atividades dos funcionarios da empresa; 
• aumento do nfvel de motivagao das pessoas envolvidas; 
• redugao dos custos operacionais; 
• redugao da mao-de-obra burocratica; 
• redugao dos nfveis hierarquicos (OLIVEIRA, 2004, p.44-45). 

Dentre as condigoes descritas por OLIVEIRA (2004) para que a empresa 

possa usufruir das vantagens do sistema de informagoes gerenciais, sem 

desmerecimento as demais, tres se ressaltam, e, dentre elas, aquela que se refere 

ao apoio catalisador do sistema de controladoria ( contabilidade ): 

• envolvimento adequado da administragao com o sistema. lsto porque, 
se o envolvimenio nao for suficiente e adequado, pode provocar 
situagao de descredito com relagao ao mesmo. 0 administrador deve se 
lembrar de que o sistema de informagao gerencial e um instrumento 
basico para o processo decis6rio e este se direciona para resultados. 
Como conseqOencia, o executivo deve saber trabalhar com ele, 
buscando a otimizagao de resultados; 

• apoio catalisador de um sistema de controladoria (contabilidade, custos 
e orgamentos). 0 sistema de controladoria aparece, neste contexto, 
como um instrumento catalisador e de consolidagao do sistema de 
informagao gerencial da empresa; 

• a adequada relagao custo versus beneffcio. 0 sistema de informagao 
gerencial deve apresentar uma situagao de custo abaixo dos beneffcios 
que proporciona a empresa (OLIVEIRA, 2004, p.46-47) 

Observados tais aspectos, bern como outros que se mostrem relevantes, 

estes podem propiciar adequada sustentagao ao desenvolvimento e implementac;ao 

do sistema de informac;ao gerencial na empresa. Por consequencia, as potenciais 
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vantagens de urn sistema de informac;oes gerenciais apropriado poderao ser 

usufrufdas pela empresa e seus executivos tomadores de decisoes. 

Finalmente, ressalta-se que o fluxo de informac;ao de uma empresa deve ser 

baseado em uma arquitetura de informac;oes, e que as informac;oes ligadas ao 

neg6cio sao parte do patrimonio de uma empresa, possuindo custo e valor 

associado. Tal conclusao se alinha as contribuic;oes de BEUREN (2000), que trata a 

informac;ao como sendo urn ativo de grande valor para a gestao dos neg6cios das 

organizac;oes. 

A informagao e fundamental no apoio as estrategias e processos de tomada 
de decisao, bem como no controle das operagoes empresariais. Sua 
utilizagao representa uma intervengao no processo de gestao, podendo, 
inclusive, provocar mudanga organizacional, a medida que afeta os diversos 
elementos que compoem o sistema de gestao. Esse recurso vital da 
organizagao, quando devidamente estruturado, integra as fungoes das 
varias unidades da empresa, par meio dos diversos sistemas 
organizacionais (BEUREN, 2000, p.43). 

3.6.3. Sistema de lnformac;ao Contabil 

A Contabilidade e urn sistema de informac;ao muito rico para a administrac;ao 

de qualquer neg6cio. Nela se concentra toda a movimentac;ao patrimonial e 

financeira da empresa. 0 acompanhamento hist6rico das informac;oes atraves de 

analises quantitativas e uma ferramenta de decisao muito importante que a 

Contabilidade oferece aos administradores. Segundo HORNGREN (1986, p.4 ), "Urn 

sistema contabil e urn meio formal de se reunirem dados para ajudar e coordenar 

decisoes coletivas a luz das metas ou objetivos gerais de uma organizac;ao". 

Para OLIVEIRA (1993, p.39), os Sistemas de lnformac;oes Gerenciais (SIG), 

sao "[ ... ] urn processo de transformac;ao de dados em informac;oes que sao utilizadas 
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na estrutura decis6ria da empresa, proporcionando, ainda, a sustenta9ao 

administrativa para otimizar os resultados esperados". 

Conforme define PADOVEZE (2004): 

[ ... ] a contabilidade e, ()bjetivamente, um sistema de informac;ao e avaliac;ao 
destinado a prover seus usuarios com demonstrac;oes e analises de 
natureza econ6mica, financeira, ffsica e de produtividade, com relac;ao a 
entidade objeto de contabilizac;ao. Os objetivos da contabilidade, pais, 
devem ser aderentes, de alguma forma explicita ou implicita, aquila que o 
usuario considera como elementos importantes para seu processo decis6rio 
(PADOVEZE, 2004, p.51-52). 

Sendo um dos objetivos da contabilidade fornecer informa96es sobre as 

muta96es que ocorrem no patrimonio das empresas, nao se deve considerar a 

Ciencia Contabil, como muitos fazem, como mero instrumento de informa9ao. Ha 

que se levar em conta que todas as areas do conhecimento geram informa96es. 

A contabilidade, aiE§m de gerar informa96es, permite explicar os fenomenos 

patrimoniais, construir modelos de prosperidade, efetuar analises, controlar, servindo 

tambem para prever e projetar exercicios seguintes, entre tantas outras fun96es. 

Um sistema de informa9ao contabil pode ser caracterizado como um processo 

continuo, gerando, sobretudo, conhecimento. MATARAZZO (2003, p.16) apresenta 

uma sequencia de passos em que as demonstra96es contabeis transformam-se em 

informa96es uteis as tomadas de decisao. Essa sequencia e ilustrada na Figura 3. 
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eventos Processo de .. financeira = __.., 

economicos-
.. .... 

Contabil dados Analise 
financeiros de 

Balam;o 

Figura 3 - Sequencia do processo contabil 
Fonte: MATARAZZO (2003, p.16). 
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Os relat6rios assumem as mais diferentes formas de informa<;ao, sejam elas 

atraves de planilhas, textos, tabelas, graficos, e visam atender as necessidades 

exigid9s por usuarios. Por isso, deverao ser elaborados por profissionais capazes de 

transforrna-los em informa<;6es uteis. PADOVEZE (1996, p.44) cita que "o contador 

tern que respeitar a posigao do usuario e sua forma de enxergar e utilizar a 

informagao contabil". Tanto o excesso como a organizagao impr6pria das 

informag6es distribufdas em relat6rios poderao virar ferramentas gerenciais inuteis. 

Para HORNGREN (1986), urn sistema contabil eficaz da informag6es para 

tres finalidades: 

• relat6rios internos para administradores, utilizados no planejamento e 
no controle das atividades de rotina; 

• relat6rios internos para uso na tomada de decisoes especiais e nos 
pianos em Iongo prazo; 

• relat6rios externos para acionistas, governo e outros que se interessam 
pela organizagao (HORNGREN, 1986, p.21) . 

. Segundo RICCIO (1989, p.163-164 ), "o sistema de informagao contabil 

abrange nao somente a Contabilidade financeira (nfvel operacional), mas tambem a 

Contabilidade gerencial (nfvel tatico), contendo elementos essenciais do que se 

pode denominar Contabilidade estrategica". 

Para 810 (1996, p.132), "Urn sistema de informa<;6es total de uma empresa e 

uma rede complexa de subsistemas. As relag6es de interdependencia entre eles 

resultam da troca de informa<;6es que alimentam o sistema em geral". 

NAKAGAWA (1993) comenta que urn sistema de informa<;6es e formado por 

varios subsistemas, como Contabilidade, custos, orgamento, vendas e marketing. 

Logo, urri sistema de informagao contabil pode ser visto como urn subsistema do 

sistema de informagao total da empresa. 
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Alem dos autores citados, PADOVEZE (1996) tambem acredita que urn 

sistema de informagao contabil gerencial devera incorporar dados quantitativos para 

melhor mensurar e analisar as informagoes com o movimento operacional da 

empresa. E acrescenta que este devera reunir outras areas da Contabilidade e 

finangas, como, por exemplo, Contabilidade financeira, custos, administragao 

financeira, orgamento, Contabilidade divisional e demais areas afins que possam 

propiciar analises gerenciais. 

E importante ressaltar, que nem todo administrador esta preparado para 

analisar relat6rios como Balango Patrimonial, Demonstrative de Resultado do 

Exercicio (ORE), Fluxo de Caixa, dentre outros. Por isso, as sistemas contabeis 

deverao disponibilizar os resultados da empresa de forma a facilitar a compreensao 

dos usuaries. As informagoes deverao chegar ao usuario transformadas em 

relat6rios geradores de conhecimento, auxiliando-os nas tomadas de decisao e 

tendo-se o cuidado de nao confundi-los: 

De acordo com BIO (1996), 

Um sistema de informac;ao contabil-gerencial eficaz e {1) um elemento 
integrado ao sistema de gestao da empresa que, (2) incorpora conceitos de 
mensurac;ao e avalia<;ao ajustados as caracterfsticas operacionais e as 
necessidades gerenciais e que {3) produz informac;oes em tempo habil, 
confiaveis e num grau de detalhamento adequado, na medida em que opera 
com base numa soluc;ao eficiente no ponto de vista de sistemas e de 
processamento de dados {810, 1996, p.138). 

A fidelidade dos relat6rios apresentados pelos sistemas contabeis se deve a 

veracidade dos dados coletados, logo, os dados deverao condizer com a realidade 

da empresa. Se uma informagao for transmitida para o sistema contabil de forma 

equivocada, todo o processo de transformagao dessas informagoes estara 

condenado, e conseqOentemente tambem as decisoes tomadas baseadas nessas 
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informac;oes serao influenciadas. Segundo OLIVEIRA (1993, p.179), "relat6rios 

gerenciais sao documentos que consolidam, de forma estruturada, as informac;oes 

para o tomador de decisao". 

0 avanc;o da informatica propiciou o desenvolvimento de novas softwares 

capazes de auxiliar as rotinas contabeis. A maioria deles alimenta outros registros 

alem dos da Contabilidade, como os registros de contas a pagar e a receber, os 

registros de estoque, folha de pagamento, ativo fixo, registro de caixa, entre outros. 

Urn born sistema contabil trabalha com as informac;oes financeiras e 

economicas da empresa, visando . demonstrar o resultado dos processos 

desenvolvidos em determinado perfodo. Tais sistemas envolvem desde o 

conhecimento e a aplicac;ao da Contabilidade propriamente dita, ate o uso de 

ferramentas capazes de auxiliar o administrador nas suas tomadas de decisao. 

A Contabilidade, por concentrar toda a hist6ria da empresa atraves do registro 

de dados, e tida como o principal sistema de informac;ao de uma empresa. Atraves 

de seus relat6rios gerenciais e juntamente com o avanc;o da tecnologia, as rotinas 

contabeis deixaram de ser morosas e comec;aram a auxiliar os gestores nas 

tomadas de decisao. 

Urn dado isolado nao sera util a ninguem, mas, se transformado em 

informac;ao, podera ser compartilhado e novamente transformado em conhecimento, 

beneficiando alguem ou urn grupo de pessoas. Para se tornar util, essa informac;ao 

devera assumir caracterfsticas e formas de apresentac;ao de acordo com as 

necessidades do usuario. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

A contabilidade pode ser considerada uma fonte de informat;ao valiosa para 

uma empresa, pois e alimentada com dados gerados por todos os centros de lucro 

que a comp6em. E na contabilidade que os fatos ocorridos na empresa se 

transformam em lant;amentos contabeis, que, por sua vez, geram dados que 

poderao ser transformados em informat;6es gerenciais capazes de dar suporte as 

mais diversas decis6es tomadas pelos administradores, seja a empresa do ramo 

industrial, comercial ou prestadora de servit;os. 

As informat;oes contabeis deverao propiciar ao usuario uma melhor 

compreensao dos fatos ocorridos na empresa em determinado momenta. Entretanto, 

na maioria das vezes, os relat6rios gerados pela contabilidade tern apenas o objetivo 

de atender a legislat;ao vigente do ramo de atividade ao qual a empresa pertence. 

Devido a essa particularidade, nem sempre os gestores conseguem visualizar o 

resultado de suas at;6es atraves de tais relat6rios, pois a nomenclatura utilizada nao 

pertence ao dia-a-dia do empresario. Cabe entao ao profissional da contabilidade 

estudar formas de evidenciar as informat;6es contidas nos relat6rios contabeis a fim 

de apoiar o processo decis6rio, gerando com isso uma vantagem competitiva para a 

empresa. 

Nesse contexto, este estudo foi desenvolvido tomando por base a 

fundamentat;ao te6rica da utilizat;ao da contabilidade como sistema gerador de 

informat;6es uteis ao processo de tomada de decisao e controle nas chamadas 

empresas de pequeno porte, responderido aos objetivos especificos propostos. 

0 primeiro objetivo era: "Mostrar urn panorama geral da atual situat;ao das 

micro e pequenas empresas no Brasil". Como se pode verificar, a revisao 
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bibliografica apresentada confirma que as micro e pequenas empresas sao urn 

estrato significativo do numero total de organizaQ6es em atividade no Pais, com 

consideravel contribuiQao do ponto de vista economico, social e mesmo politico. 

0 segundo objetivo era: "revisar os elementos te6ricos acerca da 

contabilidade financeira, contabilidade gerencial e sistemas de informaQ6es 

contabeis". Sendo tal objetivo contemplado pela revisao bibliogratica. 

0 terceiro objetivo era: "demonstrar a importancia da participaQao do gestor 

no processo de inserQao da Contabilidade Gerencial nas MEPs". Como se pode 

verificar no estudo apresentado, a participaQao do gestor e imprescindivel na 

incorporaQao da contabilidade gerencial na cultura da empresa. 

Espera-se que o referendal te6rico apresentado incentive os responsaveis 

pela administraQao das organizaQ6es (gestores dos neg6cios) conscientizando-os 

quanta a importancia de se entender e enxergar a contabilidade gerencial em toda a 

sua extensao e potencialidade, e como meio de alcanQar os objetivos 

organizacionais, pais, dessa forma, quando essa visao for por eles assimilada, o 

processo de controle podera ser aplicado de forma eficaz, servindo como ferramenta 

util ao processo de tomada de decisao nas organizaQ6es que administram, 

contribuindo para a diminuiQao da prematura mortalidade de empresas desse porte. 

Finalmente, acredita-se que o presente trabalho tenha contribuido ao 

preencher urn pequeno espa<fo de uma lacuna na literatura da area da contabilidade 

gerencial, de forma relevante para os estudiosos da tematica (contadores, 

administradores, entre outros). Assim, fica a expectativa de que esta contribuiQao 

tenha suscitado a discussao sabre o tema, estimulando novas estudos e 

desenvolvimentos de aplicaQ6es praticas voltadas ao assunto, particularmente 
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quanto ao desenvolvimento de solw;oes aplicaveis a gestao das empresas de menor 

porte. 
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