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RESUMO 

0 objetivo geral deste relat6rio visa analisar o perfil das empresas do comercio da 
cidade de Mafra/SC quanto a capta~o de recursos de terceiros. 0 trabalho 
concretiza-se em pesquisa descritiva e de campo, com levantamento de dados, 
predominando a forma quantitativa. A populayao compreende a cidade de Mafra, 
sendo que as empresas pesquisadas sao as relacionadas no controle dos 
associados da Camara de Dirigentes Lojistas de Mafra/SC. A pesquisa salienta onde 
os empresarios aplicam os recursos captados em instituiyoes financeiras, e analisa o 
impacto que isto causa dentro da entidade. Ainda, demonstra as dificuldades 
encontradas quando se faz a captayao de recursos de terceiros e onde procurar o 
recurso, analisar o faturarnento entre outras caracteristicas. Enfim, trayar o perfil 
dessas empresas. 
Palavras-chaves: captayao de recursos de terceiros. 
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1 INTRODUCAO 

0 municipio onde se eneontram as empresas comercias que serao 

estudadas, e Mafra/SC, que esta localizado no Planalto Norte catarinense. Sua 

popula9ao acompanha a tendemcia pela urbaniza~o cada vez mais acelerada na 

maioria dos municipios brasileiros. Possui aproximadamente 52.000 habitantes, 

segundo dados obtidos na Prefeitura Municipal. E sua economia e formada tambem 

pelos setores terciarios ( comercio e servi9o) setor este que sera alvo da pesquisa. 

0 presente trabalho visa estudar o perfil de empresas comerciais de Mafra 

que sao associadas da Camara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Servi90 de 

Prote9ao ao Credito (SPC) no que se refere a capta~o de recursos de terceiros. 

Urn dos objetivos e verificar se ao pleitear urn emprestimo, as empresas 

conseguem atingir o objetivo esperado. Ou seja, se o emprestimo resolveu a 

situa~o da entidade ou nao. Inclusive demonstrar o motivo do sucesso ou 

insucesso da aplica9ao financeira, bern como algumas dificuldades encontradas 

quando efetuado emprestimo. Em resumo, tra9ar urn perfil das empresas do 

comercio local quanto a utiliza~o de credito de terceiros. 

Serao abordados assuntos que se referem a capta9ao de recursos: onde 

obter e quais a dificuldades e tambem aplicabilidade de capital de terceiros; e 

tambem referencias quanto a gestao e administra9aO de empresas. Pois, e preciso 

que o empreendedor saiba como investir, onde e com que finalidade, afinal, ele tern 

a fun9ao de direcionar sua empresa para que obtenha sucesso e com isso seus 

neg6cios tenham continuidade. 

1.1 TEMA 

A utiliza9ao de cn§dito pelas micro e pequenas empresas comerciais de 

Mafra/SC: urn estudo explorat6rio. 
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1.2 DELIMITACAO 

Esta limitada a analise das empresas comerciais do municipio de Mafra/SC. 

Atraves de levantamento de dados coletados de empresas relacionadas em listagem 

de associados da Camara de Dirigentes Lojistas do municipio. 

1.3 PROBLEMA 

As micro e pequenas empresas tomaram seu Iugar de destaque no pais de 

modo geral, devido a sua participa«;ao nos setores da economia. A importancia delas 

no pais e evidente quando se analisa o fato de que e gerador de emprego e renda. 

Sabe-se que o Brasil possui urn alto nivel de empreendedores, e isso nao e 

dificil de notar. Dai surgem as pequenas empresas em diversos setores de atividade. 

E a participac;ao dos pequenos neg6cios e vista principalmente nos setores terciarios 

(de comercio e servic;o), tanto informal como formal. Este setor caracteriza-se por 

exigir pouca tecnologia e investimento, e visa atender quase que restritamente as 

necessidades basicas da populac;ao, como alirnentac;ao, vestuario, servic;os, m6veis, 

construc;ao, entre outros. 

Atualmente o credito para empresas tornou-se mais acessivel, tornando a 

operac;ao mais simplificada, ou seja, o credito esta sendo visto como uma operac;ao 

que faz parte do cotidiano da empresa, e nao como urn recurso a ser utilizado, por 

via de regra, num momento de dificuldade da entidade. 

Neste sentido, cabe ao empresario a decisao de contrair ou nao urn 

emprestimo, onde captar, em que aplica-lo, qual o momento mais oportuno, analisar 

riscos e dificuldades, garantia, retorno financeiro, enfim, analisar se e born ou ruim 

para a empresa em si. 
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Diante disto, questiona-se: qual o perfil das empresas do comercio de Mafra, 

no que diz respeito a captac;ao de recursos de terceiros? 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Ao iniciar uma atividade, todo empreendedor deveria desenvolver urn plano 

de neg6cios com a finalidade de prever os lucros, estimar possiveis despesas, 

investimentos que provavelmente terao de ser feitos, entre outros fatores que 

impliquem no fato de depender de dinheiro. 

Partindo disso, pode-se dizer que o empresario deve tambem analisar quais 

as formas de captac;ao de recursos de terceiros, identificar e localizar as instituic;oes 

que poderao fornecer e principal mente estimar em que momenta podera acontecer a 

carencia de recursos pr6prios, para que possa estar preparado. 

Para Souza e Clemente (1995, p.19), "a decisao de investir depende do 

retorno esperado: quanta maiores forem os ganhos futuros que podem ser obtidos 

de certo investimento, tanto mais atraente esse investimento parecera para qualquer 

investidor". 

Ao fazer urn emprestimo, a primeira coisa que a empresa precisa observar, e 

principalmente se realmente ha necessidade de captac;ao de recursos. ldentificar 

onde exatamente devera aplicar o recurso, e principalmente: analisar as 

conseqOencias que a operac;ao podera gerar. 

Alem disso, deve-se analisar todo o processo da captac;ao do recurso, como 

por exemplo: garantias que deverao ser apresentadas, documentac;ao que a 

instituic;ao exige, tempo de aprovac;ao do credito, analisar vantagens nas operac;oes 

em conta Pessoa Juridica ou Pessoa Fisica, entre outros fatores que auxiliam na 

decisao de efetuar emprestimo. 

Assim, este trabalho pode ser usado como fonte de pesquisa para quem se 

enquadra dentro deste contexto. E tambem uma aplicac;ao de conceitos estudados 

durante o curso de graduac;ao e especializac;ao em Contabilidade e Financ;as. 
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Faz parte tambem do objetivo, identificar se os empresarios do comercio de 

Mafra tern uma visao mais conservadora quanta a utiliza9ao de recursos de 

terceiros. 

Alem disso, demonstra o perfil das empresas comerciais da cidade de 

Mafra/SC. ldentifica onde estao sendo aplicados estes recursos de institui90es 

financeiras, qual finalidade, quais as dificuldades encontradas e outros fatores que o 

referido trabalho aborda. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo Geral 

A utilizayao de credito pelas micro e pequenas empresas comerciais de 

Mafra/SC: urn estudo explorat6rio. 

1.5.2 Objetivos Especificos 

- Analisar qual resultado financeiro obtido pelas empresas que utilizam credito 

de terceiros; 

- ldentificar a existencia, quem desenvolve, e freqOencia de encerramento de 

controle de caixa, 

- ldentificar qual tipo de institui9ao bancaria faz emprestimo; 

- Levantar dados sabre o tipo de opera9ao - capital de giro ou investimento 

em maquinario; 
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- Levantar dados sobre o valor medio de emprestimo utilizado; 

- Analisar burocracias encontradas para efetuar emprestimo. 

- Demonstrar, na visao do empresario, qual a melhor aplicabilidade do 

emprestimo. 

1.6 VARIAVEIS 

1.6.1 lndependente 

Ausencia de emprestimo. 

1.6.2 Dependente 

lmpossibilidade de analise. 
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2 REVISAO DE LITERA TURA 

2.1 EMPREENDEDOR 

lnumeras sao as estorias de pessoas que iniciaram urn negocio proprio com a 

finalidade de gerar Iuera e renda familiar para sobreviver. Mas empreendedores sao, 

para Longenecker, Moore e Petty (1997, pag. 3): 

"Herois populares da moderna vida empresarial. Eles fornecem empregos, 

introduzem inova¢es e estimulam o cresCimento economico. ( ... ) Eles sao vistas 

como energizadores que assumem riscos necessarios em uma economia em 

crescimento." 

Uma pessoa se torna empreendedora por diversas razoes. Tanto por 

realizac;ao pessoal, para ter mais renda, para conquistar sua independencia, para 

sentir mais prazer fazendo o que real mente gosta. 

Existem ainda aqueles que se veem obrigados a tornar-se empreendedores, 

ou por nao encontrar emprego, ou por nao se adequar as regras das empresas, 

enfim, motivos que o levam a montar seu proprio negocio para que possa sobreviver 

financeiramente, e entao revelam-se grandes empreendedores. 

Ha quem diga que empreendedor nasce com o dam de administrar recursos, 

pessoas, inovar e acompanhar o crescimento mundial, e as novas tecnologias 

aplicadas em diversos setores. 

De forma generica, pode-se definir empreendedor como a pessoa que abre 

urn negocio proprio. Entim, o proprietario de urn estabelecimento qualquer que gera 

uma renda, excluindo-se assim todo e qualquer funcionario assalariado. 
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2.2 EMPRESA 

0 conceito de empresa, segundo Souza e Clemente (1995, p. 11) e que: 

Empresas sao organiza~oes que envolvem recursos humanos, materiais e 
financeiros, e que podem ser analisadas segundo diferentes pontes de 
vista. ( ... ) Do ponte de vista da Administra~ao, os enfoques podem ser 
diferenciados, mas todos consideram a empresa como uma organiza~ao 
que dispoe de um conjunto de recursos e busca atingir certo(s) objetivo(s). 

Portanto, as empresas possuem recursos financeiros que proporcionam seu 

funcionamento, como por exemplo, a sua prodw;ao, e que tern urn objetivo certo que 

eo de gerar lucro, ou seja, dar retorno ao seu investimento. Enfim, seu objetivo e a 

sua valorizac;ao, o lucro. Nao importa seu tamanho, o principal objetivo sera sempre: 

lucro. 

Este objetivo principal, de toda e qualquer empresa, e alcanc;ado quando a 

area financeira consegue tomar suas decisoes adequadamente e com precisao. 

Para isto a empresa deve dispor de uma estrategica para que o objetivo possa ser 

atingido e o risco seja sempre menor. 

2.2.1 Pequenas empresas e sua importancia 

0 cenario do trabalho apresentado trata especificamente de empresas 

pequenas do comercio da cidade de Mafra. Para isso, define-se como pequenas 

empresas, aquelas cujo enquadramento esteja na Lei numero 9.317/96, de 5 de 

dezembro de 1996 [ LEI 96], que define micro empresas como sendo "a pessoa 

juridica que tenha auferido, no ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais)" e empresa de pequeno porte como a "pessoa 

juridica que tenha auferido, no ano calendario, receita bruta superior a R$ 
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120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e 

vinte mil reais)". 

Apesar de existirem criterios mais comuns para defini<;ao de pequena 

ernpresa envolvem alem do faturamento, o numero de empregados, o capital, as 

vendas, total dos ativos, volume de depositos, etc. Como por exemplo, na defini<;ao 

de Longenecker, Moore e Petty (1997, pag. 29), uma pequena empresa e aquela 

que tern menos de 1 00 empregados. 

Mesmo sendo consideradas pequenas, estas empresas possuem urn grau de 

importancia na economia. Longenecker, Morre e Petty (1997, pag. 34) definem que 

"os consumidores podem estar preferindo produtos personalizados a bens 

produzidos em massa". lsso revel a que pequenos empreendimentos possuem 

grandes chances de competitividade com as empresas grandes. 0 que as fortalece 

ainda mais. Pode-se dizer que as pequenas empresas tern condi<;oes de oferecer 

produtos e servi<;os de rnesma qualidade que as empresas grandes oferecem, e por 

possuirem mais flexibilidade que empresas grandes, conseguem atrair e conquistar 

mais clientes facilmente. 

Empresas pequenas possuem ainda, mais eficacia em pesquisas em 

desenvolvimento de novas produtos. Pois as grandes empresas preocupam-se em 

aprimorar produtos que ja existem, enquanto que empresas pequenas preocupam

se em inovar. 

Ah3m disso, as empresas pequenas servem de suporte para as grandes, 

fazendo com que possuam tambem sua contribui<;ao para o sucesso delas. 

Longenecker, Morre e Petty (1997, pag. 38) enumeram duas fun<;oes que pequenas 

empresas desempenham nas grandes: "fun<;ao de distribui<;ao- quando pequenas 

empresas ligam produtores e clientes; e fun<;ao de fornecimento - quando pequenas 

empresas atuam como fornecedores e subcontratantes para grandes empresas." 

Enfim, ha varias pesquisas e outras serao feitas ao Iongo do tempo e 

comprovarao a combina<;ao efetiva de pequenas e grandes empresas. Mas pode-se 

afirmar que a pequena empresa tern uma parcela de contribui<;ao de forma 

substancial ao bem-estar economico de toda e qualquer sociedade. 
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2.3 SEBRAE - Como classifica as Pequenas Empresas 

0 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e: 

"uma entidade privada sem fins lucrativos que tern como missao promover a 

competitividade eo desenvolvimento sustentavel dos empreendimentos de micro e 

pequeno porte". 

Este 6rgao desenvolve inumeros trabalhos visando ajudar a todos os 

empresarios de pequeno porte, desde orientagoes de como iniciar urn neg6cio ate a 

promogao de cursos para diversos empreendedores efetivar urn aperfeigoamento em 

seus campos de trabalho. 

Os micro e pequenos neg6cios tern uma atengao privilegiada do Sebrae. Pois 

entende-se que sao empresas importantes que atuam na geragao de emprego e 

renda no pais, sendo essencial para o crescimento e desenvolvirnento nacional. 

Neste sentido o SEBRAE serve como fonte de informagao para empresas desse 

porte, incentivando o esforyo empreendedor, e auxiliando o crescimento da taxa de 

sobrevivencia das empresas. 

Uma Pequena e Micro Empresa e classificada assim devido a sua receita 

bruta anual. Porem, o SEBRAE, utiliza outro criterio para fazer esta classificagao: 

numero de empregados. 

No Estatuto da Micro e Pequena Empresa, de 1999, o criterio utilizado na 

classificagao e o da receita bruta no ano, e os valores, atualizados pelo Decreto n° 

5.028/2004, de 31 de margo de 2004, sao: 

Para Microempresas a receita bruta anual deve ser igual ou inferior a R$ 

433.755,14 (quatrocentos e trinta e tres mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 

quatorze centavos) e para as Empresas de Pequeno Porte a receita bruta anual e 

superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois mil hoes, cento e 

trinta e tres mil, duzentos e vinte e dois reais). 

Porem, deve-se destacar que o regime de tributagao SIMPLES, usa urn 

parametro diferenciado para a classificagao das micro e pequenas empresas 

(Medida Provis6ria 275/05): 
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Para as Microempresas a receita bruta anual deve ser igual ou inferior a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e para as Empresas de Pequeno Porte 

a receita bruta anual deve ser superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dais milhoes e quatrocentos mil reais). 

0 Brasil classifica as micro e pequenas empresas de diversas formas, e 

utilizando varios conceitos, de acordo com a sua situac;ao economica e fiscal. 

0 Estado do Parana possui urn dos maiores limites de enquadramento, assim 

como os estados de Sao Paulo, Rio Grande do Sui, e Bahia. Estes, adotam R$ 

2.400.000,00 de receita bruta anual. 

Conforme citado acima, o Sebrae utiliza tambem o criteria de numero de 

funcionarios nas empresas, geralmente nas pesquisas que relacionam a existencia e 

os efeitos das micro e pequenas empresas na economia nacional. Este criteria 

funciona a partir do seguinte parametro: 

Sao consideradas Microempresas: 

Do setor industrial e de construc;ao, enquadram-se as que possuem ate 19 

empregados. 

E para empresas do setor de comercio e servic;os, ate 9 empregados. 

Sao consideradas Pequenas empresas: 

As que estao no setor industrial e de construyao: de 20 a 99 empregados. 

E para empresas do setor comercial e servic;os: de 1 0 a 49 empregados. 

2.4 ESTRUTURA DO CAPITAL 

Geralmente uma empresa busca sempre a estrutura de capital ideal. Estrutura 

de capital pode ser obtida a partir de varias maneiras: a empresa pode trabalhar 

muito com capital de terceiros, ou pouco; pode efetuar arrendamentos; emitir ac;oes 

no mercado; praticar urn autofinanciamento, entre outras tantas opera¢es 

existentes. 
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Conceitualmente, pode-se dizer que estrutura de capital e a forma com que a 

empresa compoe e utiliza os recursos financeiros que desenvolvem suas atividades. 

As fontes de financiamento de uma empresa podem ser o capital proprio e tambem 

as dividas propriamente ditas, sejam de curta ou Iongo prazo. 

Neste contexte, pode-se avaliar a estrutura de capital, como sendo um ramo 

financeiro que estuda as rela<;oes entre a composi<;ao dos recursos de 

financiamento e o valor da empresa, de forma que a empresa procure sempre 

aumentar esse valor com uma estrutura praticada. Ou ainda, na can3ncia desta 

estrutura ideal que valorize sua empresa, que procure formas de aumentar tal valor. 

Com isso, a empresa tera condi<;oes de atingir um equilibria na estrutura buscando 

sempre atingir a maximiza<;ao do seu valor. 

Em geral, uma empresa, vez ou outra se encontra numa situa<;ao em que 

precisa decidir quanta a capta<;ao de recursos de terceiros ou nao, avaliando os 

resultados que poderao ser obtidos a partir da decisao. Portanto, neste momenta, a 

empresa deve estudar e analisar todos os custos incorridos na opera<;ao, bern como, 

os resultados que serao propiciados. 

2.5 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 

Quando uma empresa encontra-se em uma situayao financeira desfavoravel, 

ela precisa alavancar sua estrutura financeira para gerar mais receitas e assim 

cumprir com suas obriga<;oes. Para isso ela procura uma institui<;ao de credito para 

solicitar um financiamento. 

Emprestimos e financiamentos sao destinados a: capital de giro ou aquisiyao 

de bens - maquinas ou equipamentos. Normalmente estes emprestimos sao 

formalizados atraves de contratos entre a entidade financeira e a empresa, contendo 

todas as informa<;oes basicas para sua consuma<;ao. 
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As informa<;oes constam em apresentar prazos, valores mensais, taxas de 

juros, taxas adicionais, libera<;ao das parcelas, aplica<;ao dos recursos, e formas de 

pagamento. 

Normalmente os investimentos a Iongo prazo sao utilizados para aquisi<;ao de 

bens que ficarao a disposi<;ao da empresa para seu uso e que seu retorno levan~ urn 

determinado tempo para ocorrer. Em casos de investimentos de capital de giro para 

seu funcionamento, os prazos sao menores, chamados de investimentos a curto 

prazo e que terao urn retorno em tempo menor. 

Souza e Clemente (1995, p. 13) defendem que "as decisoes de capital sao 

simplesmente cruciais e podem tanto consolidar uma trajet6ria de expansao, quando 

oportunas e no tempo certo, quanto comprometer a propria sobrevivencia da 

empresa". 

Ou seja, sempre deve ser feito urn estudo profundo e bern calculado quando 

se tratar de capital, para diminuir ao maximo o risco existente em toda e qualquer 

opera<;ao financeira. 

Ao fazer urn empn3stimo, a empresa deve primeiramente avaliar se necessita 

realmente dele, em segundo analisar como pretende pagar mesmo que ocorram 

alguns problemas no meio e principalmente: o retorno. 

De nada adianta uma empresa solicitar urn capital de giro para quitar contas 

com terceiros se ao mesmo tempo esta gerando outra obriga<;ao em conjunto e 

ainda, pagando juros sobre esse capital. 

Quando se trata de investimento a Iongo prazo, analisar o tempo de 

sazonalidade e importante. Evidenciar fatores que podem interferir no pagamento 

pontual, prejudicando seu desempenho financeiro. 

Para que a empresa realmente decida fazer urn financiamento, o ideal e que 

se utilize todas as ferramentas gerenciais, financeiras, e administrativas de que 

possuir. Analisar cada controle interno para que seu problema inicial seja sanado a 

partir do financiamento e nao lhe traga mais outro problema. 
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2.5.1 Tipos de Financiamentos 

Para Longenecker, Moore e Petty (1997, pag. 243): 

"0 financiamento vern de duas fontes basicas: divida e patrimOnio 
liquido. A divida e o dinheiro emprestado e que precisa ser pago em alguma 
data futura predeterminada. 0 patrimOnio liquido por outro lado, represents 
o investimento dos proprietaries na empresa - dinheiro que eles colocaram 
pessoalmente no neg6cio sem qualquer data especifica de resgate." 

Assim, afirma-se que o empresario possui duas formas de conseguir 

alavancar sua situa9ao financeira: ou por meio de emprestimo e financiamento, ou 

reduzindo seu patrimonio liquido. Resta a ele entao, tomar a decisao que mais lhe 

convem, ou seja, a de menor custo e maior beneficia. 

Alem disso, precisa analisar se o seu crescimento ira manter o seu grau de 

liquidez, ou seja, a sua capacidade de cumprir com as obrigag5es financeiras. 

2.6 FONTES DE OBTEN<;AO DE RECURSOS 

0 acesso ao credito esta facilitado, e possivel conseguir capital de varias 

formas, porem, resta ao empresario avaliar onde conseguir este capital a urn custo 

baixo. 

Longenecker, Moore e Petty (1997, pags. 252 e 253) enumeram tres fontes 

de financiamento: "(1) economias pessoais, (2) amigos e parentes e (3) investidores 

privados na comunidade.". 

Economias Pessoais: esta forma de investimento de capital ajuda a 

conquistar a confian9a entre os investidores potenciais. Alem, seu custo com taxas 

de juros e data para quita~o esta descartado. Mas, nem sempre pode-se contar 

com isto, pois sabe-se que muitos empreendedores nao dispoem deste capital 

frequentemente. 

Amigos e parentes: possivelmente para muitos empreendedores esta 

capta9ao de recursos e a (mica forma de capitalizar a empresa, e pode inclusive ser 

a forma mais rapida e barata de se conseguir. Porem, a pessoa que fornece o 
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credito costuma ter ideia que tern o direito de interferir nas decis6es da empresa, 

podendo inclusive causar desafetos familiares. De qualquer maneira, o capital 

sempre devera ser sanado o mais breve possivel, caso esta seja a (mica fonte de 

captac;ao que o empresario encontrar. 

lnvestidores privados na comunidade: trata-se de grupo de particulares que 

investem em neg6cios alheios, incluem pessoas que tern experiencia em certo 

negocio, e tambem profissionais afluentes como advogados e medicos. Esse tipo de 

captac;ao e conhecida como capital informal, pois nao existe mercado formal onde 

esses individuos investem em empresas. 

Alem dos tres tipos de fontes de obtenc;ao de recursos, existem ainda os 

bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, bancos 

mistos, cooperativas de credito e tantas outras instituic;oes atuantes nesse setor 

financeiro. 

2.6.1 Bancos 

0 conceito de banco pode ser resumido como sendo urn comercio da moeda, 

ou empresa que faz a interrnediac;ao do credito. 

Assim como uma empresa mercantil tern o objetivo a compra e venda de 

produtos; a industria objetiva a transformac;ao de materia prima em produto; a 

empresa agricola o cultivo da terra, colheita e explorac;ao do solo; assim os bancos 

tambem objetivam o comercio de dinheiro. Quer sendo fornecedora de capitais, quer 

como depositaria de capitais de terceiros, ou meramente como intermediac;ao de 

credito em geral. 

Para Colli e Fontana (1.990, pag 15) "Os bancos sao empresas que possuem 

capitais pr6prios e de terceiros e empregam esses recursos em diversas especies de 

operac;6es peculiares ao comercio de dinheiro, como objetivo de obter lucro". 



21 

2.6.2 Bancos comerciais 

Sao instituic;oes financeiras publicas ou privadas que tern por objetivo fornecer 

recursos necessarios para financiar, a curto e a medio prazo, industria, comercio, 

empresas prestadoras de servic;os, pessoas fisicas e terceiros em geral. A captac;ao 

de depositos a vista, livremente movimentaveis, e uma das atividades do banco 

comercial, que tambem pode captar depositos a prazo. A constituiyao deve ser 

expressa como sociedade anonima e a denominac;ao social deve constar a 

expressao "Banco" {Resoluc;ao CMN 2.099, de 1994). 

0 objetivo consiste na relayao entre os que dispoem de capital e os que 

necessitam de capital, ou seja, receber e concentrar recursos para dividi-los por 

meio de operac;oes de credito. 

Exemplos de algumas operac;oes de bancos comerciais: desconto de titulos 

de credito, abertura de credito, operac;oes de cambio, cobranc;a de titulos, guarda de 

valores, recebimentos de depositos, recebimentos de tributos/impostos e contas em 

geral. 

2.6.3 Bancos Multiplos 

Sao instituic;oes financeiras privadas ou publicas que efetuam operac;oes 

ativas, passivas e acessorias das diversas instituic;Oes financeiras, utilizando as 

seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de credito 

imobiliario, de arrendarnento mercantil e de credito, financiamento e investimento. 

Estas operac;Oes estao sujeitas as mesmas normas legais e regulamentares 

aplicaveis as instituic;oes singulares correspondentes as suas carteiras. 

0 banco multiplo deve ser constituido no minimo com duas carteiras e uma 

delas devera ser obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado 
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sob a forma de sociedade anonima. As instituic;6es com carteira comercial podem 

captar depositos a vista. Na denominac;ao social deve ser acompanhada pela 

expressao "Banco" (Resoluc;ao CMN 2.099, de 1994). 

2.6.4 Bancos de lnvestimento 

Bancos de investimentos sao instituic;oes financeiras com amplo campo 

operacional, como: emprestimos a prazo minimo de urn ano para investimentos 

fixos; emprestimo para mais de urn ano de movimento e financiamento de produc;ao 

e embarque de bens destinados a exportac;ao, aquisic;ao de ac;oes, repasse de 

emprestimos captados no exterior, entre outras, e sao chamadas de operac;oes 

ativas. 

Quanto as operac;oes passivas, destacam-se operac;oes de: depositos com 

clausula de correc;ao monetaria, fundos de investimento administrados pelo banco, 

emissao de certificados de depositos de valores mobiliarios em garantia, colocac;ao 

ou distribuic;ao no mercado de capitais de titulos cambiarios e debentures com a 

coobrigac;ao do banco, e outros. 

A principal diferenc;a encontrada nos bancos de investimentos em relayao aos 

bancos comerciais, sao as operac;oes a Iongo prazo (6 a 24 meses). 

2.6.5 Sociedades de Credito, financiamento e investimento 

Sao instituic;oes que operam principalmente com capital de giro e credito ao 

consumidor ou usuario final. Sao operac;oes reservadas as financeiras que operam 

financiamentos ao consumidor, alegando que operac;oes de capital de giro a curto 

prazo estao reservadas a bancos comerciais e a Iongo prazo aos bancos de 
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investimento. Entao nao haveria possibilidade do mercado absorver o volume de 

financiamento colocado a disposiyao das empresas, marginalizando tambem as 

operac;6es de 150 dias a 12 meses, que nao interessam aos bancos comerciais e 

sao proibidas aos bancos de investimento. 

As Sociedades de Credito ao Micro empreendedor (SCM) regem-se pela Lei 

n.0 10.194, de 14.2.2001, possuem objeto social a concessao de financiamentos a 

autonomos e a microempresas, viabilizando os empreendimentos de natureza 

profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, equiparando-se as 

instituic;oes financeiras. Tern sua constituic;ao, organizac;ao e funcionamento 

disciplinados pelo Conselho Monetario Nacional e estao sujeitas a fiscalizac;ao do 

Banco Central do Brasil. 

As sociedades de credito ao micro empreendedor possuem limites que devem 

ser respeitados para sua operacionalizayao: 

I -de capital realizado e de patrimonio liquido minimos de R$ 100.000,00 (cern mil 

reais); 

II - de endividamento de, no maximo, cinco vezes o respectivo patrimonio liquido, 

somado as obrigac;oes do passivo circulante, as co-obrigac;oes por cessao de 

creditos e por prestayao de garantias e descontadas as aplicac;oes em titulos 

publicos federais; e 

Ill - de diversificac;ao de risco de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no maximo, por 

cliente, em suas operac;oes de credito e de prestac;ao de garantias. 

Algumas destas instituic;oes atuam como entidades nacionais e estrangeiras 

voltadas para ac;oes de fomento e de desenvolvimento, incluidas as Organizac;oes 

da Sociedade Civil de Interesse Publico constituidas na forma da Lei n.0 9.790, de 

23.3.1999. 

2.6.6 Sociedades de Cnidito lmobiliario 

As sociedades de credito imobiliario sao instituic;oes financeiras criadas pela 

Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, atuam no financiamento habitacional. As 
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opera«;aes passivas dessas institui«;oes sao os depositos de poupan«;a, a emissao 

de letras e cedulas hipotecarias e depositos interfinanceiros. E suas opera¢es 

ativas sao: financiarnento para constru«;ao de habita¢es, abertura de credito para 

compra ou constru«;ao de casa propria, financiamento de capital de giro a empresas 

incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de constru«;ao (Resolu«;ao 

CMN 2.735, de 2000). 

2.6. 7 Cooperativas de Credito 

Atuam em setores primarios da economia ou sao formadas entre os 

funcionarios das empresas. No setor primario, permitem uma melhor 

comercializa«;ao dos produtos rurais e criando facilidades para o escoamento das 

safras agricolas para os consumidores. lnternamente, nas empresas, as 

cooperativas possibilitam credito aos funcionarios, os quais contribuem mensalmente 

para a sobrevivencia e crescimento da mesma. Todas as opera«;aes facultadas as 

cooperativas sao exclusivas aos cooperados. 

Cooperativa de credito e uma institui«;ao financeira formada por uma 

sociedade de pessoas, com forma juridica propria, de natureza civil, sem fins 

lucrativos e nao sujeita a falencia. Assim, quando urn grupo de pessoas constitui 

uma cooperativa de credito, o objetivo e propiciar credito e prestar servi«;os de modo 

mais simples e vantajoso para seus associados (por exemplo: emprestar dinheiro 

com juros bern menores e com menos exigencias do que os bancos). 

2.6.8 Bancos de Desenvolvimento 

Sao institui«;oes que financiam, geralmente operando com uma taxa de juros 

mais baixa que a do mercado, projetos que tern como finalidade a promo«;ao do 
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desenvolvimento economico de uma regiao. 

0 Banco Central do Brasil, conforme a Resolugao CMN 394, de 1976, define 

os bancos de desenvolvimento como instituig6es financeiras controladas pelos 

governos estaduais que devem proporcionar suprimento oportuno e adequado dos 

recursos necessaries ao financiamento, a media e a Iongo prazos, de programas e 

projetos que visam desenvolver economicamente determinada regiao. 

As operagoes ativas sao emprestimos e financiamentos, destinados ao setor 

privado. E as operagoes passivas sao depositos a prazo, emprestimos externos, 

emissao ou endosso de cedulas hipotecarias, emissao de cedulas pignoraticias de 

debentures e de Titulos de Desenvolvimento Economico. 

Os bancos de desenvolvimento devem ser constituidos sob a forma de 

sociedade anonima, com sede na capital do Estado que detiver seu controle 

acionario, devendo adotar, obrigatoria e privativamente, em sua denominagao social, 

a expressao "Banco de Desenvolvimento", seguida do nome do Estado em que 

tenha sede. 

Ressalta-se que o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico 

e Social - nao se trata de urn banco de desenvolvimento, pois e uma empresa 

publica federal que promove o desenvolvimento repassando os seus recursos a 

outros bancos que por sua vez oferecem esses recursos a seus clientes com taxas e 

condigaes especiais. Ou seja, apoia empreendimentos que visam o desenvolvimento 

nacional. 

0 BNDES foi criado pela Lei n° 1.628 de 20 de junho de 1952, como uma 

autarquia federal. Posteriormente foi enquadrado, pela Lei n° 5.662, de 21 de junho 

de 1971, como uma empresa publica federal, com personalidade juridica de direito 

privado e patrimonio proprio. 

0 BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extrema Sui - e uma 

instituigao financeira publica de fomento criada pelos tres estados do sui do Brasil: 

Rio Grande do Sui, Santa Catarina e Parana, em 15 de junho de 1961. Organizado 

como autarquia interestadual, o Banco conta com autonomia administrativa e 

personalidade juridica proprias. Como autarquia, com capital partilhado igualmente 

entre os Estados-Membros, seu acervo integra o patrimonio desses Estados, que 

sao subsidiariamente responsaveis por suas obrigag()es. 
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A area em que atua e a Regiao Sui do Brasil e, portanto, possui agemcias em 

Porto Alegre (RS}, onde se encontra sua sede, Florian6polis (SC) e Curitiba (PR). 

Cada agencia e responsavel pela conduyao dos neg6cios no respectivo Estado. 0 

BRDE funciona como instrumento governamental para a promoyao do 

desenvolvimento da Regiao. 

2.6.9 Bancos no Municipio de Mafra 

A Rede bancaria do municipio de Mafra e formada da seguinte maneira: 

- Uma agencia do Banco do Brasil, 

- Uma agencia da Caixa Economica Federal, 

- Uma agencia do BESC - Banco do Estado de Santa Catarina, 

- Uma agencia do HSBC, 

- Uma agencia do IT AU, e 

- Uma agencia do Bradesco. 

Juntamente com a rede bancaria, atuam diversas cooperativas de credito, 

sociedades de credito, financiamento e investimento (financeiras}, bern como 

companhias seguradoras. 

Existem duas agencias de cooperativa de credito do sistema SICOOB. E 

varias institui¢es financeiras como agencias de credito pessoal como Losango, 

BMG, Ativa, Mastercred, BV Financeira, entre outras. 

Ha, ainda, uma instituic;ao que atua no terceiro setor, uma OSCIP de credito -

Organizayao da Sociedade Civil de Interesse Publico - Banco Planorte. Esta 

instituic;ao e regida pela Lei n.0 10.194, de 14.2.2001, e tern por objeto social 

exclusivo a concessao de financiamentos a pessoas fisicas e a microempresas, com 

vistas a viabilizac;ao de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou 

industrial, de pequeno porte, equiparando-se as instituic;oes financeiras para OS 

efeitos da legislac;ao em vigor. 



27 

3 METODOLOGIA 

Fase I 

De acordo com Gil ( 1991, 48) pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de 

material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos. 

Portanto, havera a elaborac;ao de pesquisa bibliografica neste projeto para coleta de 

informac;oes sabre o tema proposto. 

Fase II 

Esta pesquisa sera aplicativa porque pode gerar conhecimentos para a 

aplicac;ao pratica dirigidos a solu«;ao de problemas especificos do tema pesquisado. 

E tambem explicativa porque procura identificar quais os fatores que levaram 

a empresa a fazer um emprestimo equal o resultado que foi obtido. Conforme Gil 

(1991, 46) essas pesquisas tem como preocupar;ao central os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrencia dos fenomenos. 

Qualiquantitativa porque pretende descobrir se o emprestimo contraido pela 

empresa solucionou seu problema, ap6s a analise dos dados coletados. 

E explorat6ria, pois serao captadas informac;oes de empresas que passaram 

pela experiencia pratica em relac;ao ao problema apresentado. Para Gil (1991, 45) 

essas pesquisas tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuir;oes ( ... ) de modo que possibilite a considerar;ao dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Havera levantamento, pesquisa de campo. Gil diz que (1991, 56) pesquisas 

deste tipo caracterizam-se pela interrogar;ao direta das pessoas cujo comportamento 

se deseja conhecer. 

Universo: empresas de Mafra- SC. 

Amostra: Obter relac;ao do sindicato do comercio de Canoinhas. 

Posteriormente sera feita uma escolha aleat6ria. 
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Fase Ill 

Serao levantados dados atraves de pesquisa de campo. 

E sera feita analise dos dados coletados na pesquisa no que diz respeito a 

captacao de recursos de terceiros pelas empresas comerciais de Mafra/SC. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Este capitulo visa apresentar os dados obtidos na pesquisa de campo 

realizada na cidade de Mafra/SC, onde participaram da coleta de informac;oes as 

empresas do comercio da referida cidade. 

Conforme a lista de associados da camara de Dirigentes lojistas, a cidade de 

Mafra possui atualmente 269 empresas associadas. Para analise de dados e coleta 

de informac;oes foram sorteadas 40 empresas desta listagem, as quais relacionadas 

no anexo B. Lembrando ainda, que nesta lista de 269, estao incluidas tambem 

empresas da cidade vizinha Rio Negro/PR e que foram excluidas da pesquisa. 

Os questionarios foram distribuidos no periodo de 07/04/2008 a 25/04/2008. 

As questoes tratavam da caracterizac;ao da empresa, formas de pagamentos de 

compras e recebimentos de vendas, e questoes sabre captac;ao de recursos. 

A seguir apresenta-se a analise dos dados obtidos na coleta de informac;oes 

para o desenvolvimento da pesquisa em pauta. 



4.1 ANALISE DOS DADOS 

Tabela 1- Concessao de Cn9dito na Venda a Prazo 
Concessio de Credito na Venda a Prazo 

Possui politica de credito definida 
Vende somente para clientes conhecidos 
Nao vende a prazo 
Outros 

Total 

Fonte: a autora, 2008 

30 

Quantidade % 

33 83% 
4 10% 
2 5% 
1 3% 

40 100% 

Quanto a concessao de credito, a pesquisa revelou que 83% delas possuem 

uma politica de credito definida nas vendas a prazo. E 10%, 4 empresas, vendem a 

prazo somente para clientes conhecidos, por seguranya na hora de receber. Apenas 

5% nao fazem vendas a prazo. E 3% responderam que utilizam outro metodo na 

concessao de credito. 

Pode-se notar que a maioria possui uma politica de credito definida, isto se 

deve ao fato de que as empresas que fizeram parte da pesquisa sao associadas ao 

Serviyo de Proteyao ao Credito/CDL. Ou seja, ao efetuar uma venda os 

comerciantes consultam o cadastro do cliente para que os riscos de inadimplencia 

sejam evitados. Alem da consulta, provavelmente haja um cadastre a partir de uma 

ficha ou algo neste sentido. Enfim, o comercio nao vende deliberadamente a prazo 

sem tomar algumas precauyOes. 
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Tabela 2 - Realizacao das Compras 
Realiza~ao das Compras Quantidade % 

100% a vista 
3 8% 

100% a prazo 
5 13% 

50% a vista 
7 18% 

mais de 50% a prazo 
14 35% 

menos de 50% a prazo 
11 28% 

Total 40 100% 

Fonte: a autora, 2008 

As compras sao realizadas, por 35% dos entrevistados, no plano de mais de 

50% a prazo. 18% delas disseram que compram 50% a vista. 28% responderam 

efetuar as compras geralmente a vista, ou seja, menos de 50% a prazo. Apenas 8% 

compram 100% a vista, e apenas 13% das empresas, efetuam compras 100% a 

prazo. 

Pode-se verificar que a maioria das empresas faz compras a prazo, o que se 

torna uma boa maneira de comercializayao, pois o empresario pode vender a vista, 

receber no ato, e ter mais prazo para pagamento de suas compras, dando uma 

"folga" no seu caixa para eventuais despesas. Podendo desta maneira, girar mais 

seu capital obtendo entao um ganho mais vantajoso. 

Tabela 3- Periodo de Controle de Caixa 
Periodo do Controle de Caixa 

Efetuado Diariamente 

Efetuado Semanalmente 

Efetuado Mensalmente 

Nao existe controle 
Total 

Fonte: a autora, 2008 

Quantidade 

30 

5 

3 

2 

40 

% 

75% 

13% 

8% 

5% 

100% 
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Oas 40 empresas comerciais entrevistadas, 75% responderam fazer o 

controle de caixa diariamente. Somente 5% diz nao fazer esse controle, e 13% o faz 

semanalmente. 8% das empresas disseram faze-lo mensalmente. 

Resultado significative, pois o caixa deve ser a conta mais controlada a fim 

de proporcionar ao seu usuario a informa«;ao de quando e quanto dinheiro faltara 

para saneamento de dividas da propria empresa e auxiliar na tomada de decisoes 

acertadas. Esse controle de caixa nao regular nao e conveniente para as empresas, 

pois com isso, elas nem percebem quando estao perdendo dinheiro, deixando de ter 

lucro ou desperdic;ando oportunidades de neg6cios. 

Tabela 4- Responsavel pelo Controle de Caixa 
Responsavel pro Controle de Caixa 

0 socio/proprietario 

Gerente Administrative 

Ha urn responsavel apenas pelo caixa 

Qualguer funcionario 
Total 

Fonte: a autora, 2008 

Quantidade 

24 

6 

10 

0 

40 

o/o 

60% 

15% 

25% 

0% 

100% 

Mais da metade das empresas entrevistadas, 60% delas, disseram que o 

proprio socio da empresa e a pessoa responsavel pelo controle do caixa. 25% das 

empresas tern uma pessoa apenas lidando no caixa, isso faz com que erros ou furos 

sejam evitados ao Iongo de urn dia. E 15% dos empresarios possuem uma pessoa 

na fun«;ao de gerente administrative que possui a tarefa de controlar o caixa. 

Trata-se de uma das caracteristicas que trac;a o perfil do empresario do 

comercio da cidade de Mafra. 0 socio nao delega esta fun«;ao a qualquer funcionario 

da empresa, o proprio dono da empresa se dedica a desempenhar esta fun«;ao. 



Tabela 5 - Elabora2ao dos Registros de Caixa 
Elabora~io dos Registros de Caixa 

Manualmente 

Sistema lnformatizado 
Total 

Fonte: a autora, 2008 

Quantidade 

19 

21 

40 

% 

47,5% 

52,5% 

100% 

33 

52,5% das empresas que participaram da pesquisa possuem urn sistema 

informatizado para elaborar os registros de caixa. Porem, deve-se ressaltar que 

quase metade delas utiliza urn controle manual (caderno, ficha, agenda, blocos) 

como forma de controle do caixa. 

Apesar de complicado, o controle do caixa manual ainda e utilizado, porem ha 

urn risco ainda maior para a saude financeira das empresas, pois e muito mais facil 

de encontrar erros ou fraudes. Enquanto que o sistema informatizado possui uma 

seguranca adicional e urn indice quase que zero quanto a erros. 

Tabela 6- Financiamento Realizado em Conta: 
Financiamento Realizado em Conta Quanti dade o/o 

Pessoa Juridica Proprio 20 50% 

Pessoa Fisica Proprio 1 2,5% 

Em nome de terceiros 0 0% 

Nao fez financiamento 19 47,5% 

Total 40 100% 

Fonte: a autora, 2008 

Das 40 empresas pesquisadas 47,5% nao fizeram financiamento. Das 21 

empresas que fizeram, 20 utilizaram a conta de Pessoa Juridica para efetuar a 
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operac;ao e apenas 2,5% (1 empresa) utilizou a conta pessoa Fisica para fazer 

financiamento. 

lsto mostra que a maioria das empresas do comercio de Mafra esta seguindo 

o Principia Contabil da Entidade: onde o capital dos s6cios nao se confunde como 

capital da empresa. 

Tabela 7- Tipo de lnstitui9ao que fez financiamento 
Tipo de lnstitui~o que Fez Financiamento 

Banco Comercial 
Banco de lnvestimento 
Cooperativa 
Banco de Desenvolvimento 
Outro 
Nao fez financiamento 

Total 

Fonte: a autora, 2008 

Quantidade % 

15 37,5% 
1 2,5% 
3 7,5% 
0 0% 
2 5% 
19 47,5% 
40 100% 

Dentre as empresas que fizeram financiamento, 21 empresas, pode-se 

constatar na pesquisa que 37,5% delas efetuaram a captac;ao de recursos em Banco 

Comercial. 7,5% Em cooperativa, 5% em outro tipo de instituiyao e 2,5% em Banco 

de lnvestimento. 

Os bancos comerciais sao tradicionalmente utilizados pelos empresarios da 

cidade de Mafra, por isso, nao e estranho que 37,5% das empresas utilizam alem de 

contas bancarias tambem os servic;os que estas instituic;oes proporcionam. 

Quanta as cooperativas, que se apresentam em segundo Iugar quanta a 

captac;ao de recursos, pode-se dizer que sao instituic;oes que vern ganhando cada 

vez mais espac;o no setor financeiro nacional, por se tratar de uma instituic;ao onde 

todos ganham, atrai diversos clientes. 

"outros" refere-se a instituic;Oes financeiras que nao se enquadram em bancos 

como as OSCIP'S Crediticias, ou ainda, podem tambem ser parentes, amigos e 

outras formas de financiamentos. 



Tabela 8- Aplicayao do Financiamento 
Aplicac;ao do Financiamento 

Capital de Giro/Compra de Estoque 
Pagar Contas da Empresa 
Melhoria na Sala Empresarial 
Compra de Equiparnentos/Maquinas 
Nunca Precisou de Emprestimo 

Total 

Fonte: a autora, 2008 

Quantidade 

13 
3 
3 
2 
19 
40 
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% 

32,5% 
7,5% 
7,5% 
5% 

47,5% 
100% 

Das 21 empresas que utilizaram a captayao de recursos de terceiros, 32,5% 

aplicaram o recurso para o capital de giro da empresa e aquisiyao de mercadorias 

para revenda. 5% aplicaram em compra de maquinas e equipamentos para a propria 

empresa. 7,5% investiram na melhoria da sala empresarial; e 7,5% utilizaram o 

emprestimo para pagamento de contas da empresa. Outros 47,5% nunca 

precisaram de emprestimo. 

Tabela 9: Valor Medio de Captayao 
Valor Medio de Captac;ao 

Menos de R$1.000,00 
De R$ 1.001 ,00 a R$ 3.000,00 
De R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 
De R$ 5.001 ,00 a R$ 10.000,00 
Mais de R$ 10.000,00 

Total 

Fonte: a autora, 2008 

Quantidade 

1 
2 
4 
3 

11 
21 

% 

4,8% 
9,5% 
19,0% 
14,3% 
52,4% 
100% 

0 valor de captayao de recursos de terceiros utilizados pelas empresas do 

comercio de Mafra/SC e de mais de R$ 10.000,00, cerca de 52,4%- mais da metade 

delas - fizeram financiamentos em valores acima de R$ 10.000,00. 19% delas 
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captaram de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Apenas 4,8% - uma empresa - emprestou 

menos de mil reais. 

Tabela 10: Dificuldade ao Fazer Financiamento 
Dificuldade ao Fazer Financiamento 

Documentac;ao Exigida 
Terceiros como Avalistas 
Voce Pessoa Ffsica como avalista 
Bens em Garantia - Alienayao 
Tempo de liberac;ao 
Outro - Sem Dificuldades 

Total 

Fonte: a autora, 2008. 

Quantidade % 

3 14,3% 
9 42,9% 
1 4,8% 
2 9,5% 
2 9,5% 
4 19% 

21 100% 

Ao efetuar uma operac;ao financeira, envolvendo a captac;ao de recursos de 

terceiros, as empresas comerciais pesquisadas foram quase que unanimes em 

decidir qual a maior dificuldade encontrada: terceiros como avalistas. 42,9% 

disseram que esta e a maior dificuldade ao efetuar a operac;ao. 

4, das 21 empresas que fizeram financiamentos, disseram nao encontrar 

nenhuma dificuldade. 

9,5% acusam o tempo de liberayao como dificuldade, e outros 9,5% apontam 

alienac;ao/bens em garantia como dificuldade. E 14,3% dizem que a documentac;ao 

exigida e a razao que torna mais dificil a operayao. 

Tabela 11: lmpacto no Resultado da Aplicac;ao 
lmpacto do Resultado da Aplica~ao 

Melhorou o desempenho 
Nao mudou o quadro 
Piorou o desempenho 
Precisou fazer outro emprestimo 
Mudou por pouco tempo 
Nunca fez emprestimo 

Total 

Fonte: a autora, 2008. 

Quantidade 

14 
2 
1 
0 
4 
19 
40 

% 

35% 
5% 

2,5% 
0% 
10% 

47,5% 
100% 
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Das 21 empresas que ja fizeram financiamento 35% delas disseram ter 

melhorado a situayao financeira com a capta~ao de recursos. 1 0% delas alegaram 

ter mudado o quadro financeiro por pouco tempo. 5% responderam que nao mudou 

e apenas 2,5% acham que a captayao de recursos de terceiros piorou a situa~ao da 

empresa. 

Como foi enfatizado anteriormente, 47,5% das empresas entrevistadas, nunca 

utilizaram financiamento. Dentro dos 52,5%, 14 empresas informaram que o 

desempenho da empresa melhorou com o financiamento, isto se deve ao tipo de 

aplicayao realizada pela empresa, pois as que utilizaram para melhoria da sala, ou 

seja, urn investimento fixo, observou o retorno propiciado pelo recurso que captou. 

Porem, 2,5% afirmam que o quadro financeiro piorou, tal fato pode ser explicado 

pela rna aplica~ao do recurso, pagamento de dividas. As demais empresas, 

responderam que o quadro financeiro nao mudou ou ainda, mudou por pouco tempo, 

este fato e explicado pela aplica~ao em capital de giro. 

Tabela 12: AplicayBo de Recursos- Empresas que ja fizeram Financiamento 
Aplica~ao de Recursos de T erceiros 
Das 21 que ja fizeram financiamento 

Sanar dividas da empresa 
Melhorar estrutura fisica 
Suprir falta de dinheiro 
lnvestir em maquinario, equipamentos 
Nao faria financiamento 
Outro: giro e pagamento de impastos 

Total 
Fonte: a autora, 2008. 

Quantidade 

1 
3 
2 
2 
10 
3 

21 

% 
4,8% 
14,3% 
9,5% 
9,5% 

47,6% 
14,3% 

100% 

Ao questionar ao empresario, se futurarnente necessitasse, ou tivesse 

interesse em adquirir urn financiamento, qual aplica~ao faria para a sua empresa, a 

pesquisa teve as seguintes respostas: 
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Quase 50% das empresas que ja fizeram, 47,6% nao fariam outro 

financiamento. 

14,3% aplicariam o recurso em construc;ao/ampliac;ao da sala empresarial. E 

outros 14,3% utilizariam o dinheiro para pagamentos de impastos e capital de giro. 

9,5% lnvestiriam o capital em maquinas e equipamentos e tambem 9,5% 

usariam o recurso a fim de suprir a falta de dinheiro. 

Apenas uma delas aplicaria o dinheiro do financiamento para sanar dividas da 

empresa. 

Analisando este questionamento, pode-se perceber que a maioria dos 

empresarios estuda cuidadosamente a aplicac;ao de recursos, investindo em capital 

fixo. E apenas 1 empresa aplicaria de forma menos cautelosa, utilizando o recurso 

para sanar dividas ja existentes, sem analisar que ao efetuar uma operac;ao de 

financiamento estao gerando mais dividas para a entidade. 

Tabela 13: Aplicac;ao de Recursos- Empresas que nunca fizeram Financiamento 
Aplicac;io de Recursos de T erceiros 

Das 19 que nunca fizeram financiamento 

Sanar dividas da empresa 
Melhorar estrutura fisica 
Suprir falta de dinheiro 
lnvestir em maquinario, equipamentos 
Nao faria financiamento 
Outro: giro e pagamento de impastos 

Total 
Fonte: a autora, 2008. 

Quantidade 

0 
3 
0 
0 
16 
0 
19 

% 
0% 

15,8% 
0% 
0% 

84,2% 
0% 

100% 

A mesma pergunta foi feita para os empresarios que nunca precisaram de 

financiamento, e a resposta quase que unanime foi que nao fariam financiamento. 

84,2% dos empresarios disseram nao ter interesse em utilizar capital de terceiros. 

Apenas 3 empresas que nunca fizeram, responderam que aplicariam o 

recurso a fim de melhorar a estrutura fisica da empresa, construc;ao. 

Urn dos motivos que faz com que os empresarios que nunca precisaram de 

recursos de terceiros responder que nao fariam, talvez seja a questao do 
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conservadorismo. Muitos empresarios resistem a quebrar paradigmas, fazendo com 

que determinadas opera¢es sejam, na visao do empresario conservador, uma 

situac;ao de risco para a saude financeira da empresa. 

Tabela 14: Tempo de Atividade 
Tempo de Atividade Quantidade % 

Inferior a 1 ano 
0 0% 

De 1 a 2 anos 
5 12,5% 

De 3 a 5 anos 
5 12,5% 

De 6 a 10 anos 
9 22,5% 

Mais de 1 0 a nos 
21 52,5% 

Total 40 100% 

Fonte: a autora, 2008. 

Nota-se que, 52,5% dos entrevistados tern mais de 10 anos de atividade no 

ramo em que atuam. E que, 12,5% delas, estao no ramo de comercio de 1 a 2 anos, 

e outros 12,5% de 3 a 5 anos. Portanto, pode-se avaliar que as empresas sorteadas 

para a pesquisa possuem tempo consideravel de atuac;ao no mercado de comercio 

da cidade de Mafra. A maioria esta ha pelo menos 6 anos no cornercio. 

Tabela 15: Faixa Etaria do Entrevistado 
Ida de Quanti dade % 

Inferior a 30 anos 10 25,0% 

Entre 31 e 40 anos 15 37,5% 

Entre 41 e 50 anos 10 25,0% 

Maisde 50 5 12,5% 

Total 40 100% 

Fonte: a autora, 2008. 
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Quanto a idade dos entrevistados, pode-se notar que a maioria possui entre 

31 e 40 anos, totalizando 37,5%. E apenas 12,5% possui mais de 50 anos. 10 

pessoas que responderam o questionario tern menos de 30 anos, e outras 10 

possuem em 41 a 50 anos. 

Tabela 16: Grau de Escolaridade 
Grau de Escolaridade 

Ensino Fundamental lncompleto 
Ensino Fundamental Completo 
Ensino Medio Incomplete 
Ensino Medio Completo 
Ensino Superior Incomplete 
Ensino Superior Completo 

Total 

Fonte: a autora, 2008. 

Quantidade 

0 
2 
2 
16 
6 
14 
40 

% 

0% 
5% 
5% 

40% 
15,0% 
35% 
100% 

Em rela~ao ao grau de escolaridade dos proprietaries das empresas 

comerciais, destaca-se que 40% deles possuem ensino medio completo, 

contribuindo para que o resultado de suas finan~as torne-se mais positivo. Apenas 2 

dos 40 entrevistados, tern o ensino fundamental completo; e 2 tern o ensino medio 

incomplete. E nenhum dos entrevistados possuem escolaridade menor que o ensino 

fundamental. 

Vale destacar tambem que 35%, 14 pessoas, possuem nivel superior, o que 

indica que influencia diretamente na tomada de credito em instituiy<>es financeiras, 

pois, este fato e de suma importancia no gerenciamento de uma empresa. 



Tabela 17: Tipo de Conta Bancaria 
Tipo de Conta Bancaria 

Pessoa fisica 

Pessoa Juridica 

Pessoa Fisica e Juridica 

Nao possui conta em banco 

Total 
Fonte: a autora, 2008. 
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Quantidade o/o 

11 27,5% 

5 12,5% 

23 57,5% 

1 2,5% 

40 100% 

Quanto ao tipo de conta bancaria, contatou-se que mais da metade 

delas, 57,5% das empresas, possuem conta em banco em Pessoa Fisica e Juridica, 

podendo concluir que a maioria delas separa o patrimonio da empresa com o 

patrimonio pessoal, levando em considera<;ao a utiliza<;ao de controles financeiros 

empresariais. Apenas 2,5% dos empresarios nao possuem conta em banco; e 27,5% 

tern apenas Conta Pessoa Fisica e 12,5% somente Conta Pessoa Juridica. 

Tabela 18: Faturamento Mensal 
Faturamento Mensal Quantidade o/o 

Ate R$ 10.000,00 5 12,5% 

Entre R$ 10.001 ,00 a R$ 20.000,00 8 20% 

Entre R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00 9 22,5% 

Mais de R$ 30.000,00 18 45% 

Total 40 100% 

Fonte: a autora, 2008. 

Com rela<;ao ao faturamento das empresas entrevistadas, destaca-se que 

45% delas tern urn faturamento mensal de mais de R$ 30.000,00. Enquanto que 

12,5% faturam ate R$ 10.000,00 mensais. Faturamento de R$ 10.000,01 a R$ 
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20.000,00 e de R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00, correspondem a 20% e 22,5% 

respectivamente. 

Conclui-se entao que a maioria tern urn faturamento considerado alto, vista 

que atuam no ramo de comercio, de uma cidade considerada pequena. 



43 

4.2 CORRELACAO DE DADOS- ANALISE 

Tabela 19: Temeo de Atividade X Emerestimo 
Melhorar 

Tempo de Pagamento estrutura 
Atividade Giro de Contas fisica Eguipamentos Nao fez 

Inferior a 1 ano 0 0 0 0 0 

1 a 2 anos 3 0 0 0 2 

3 a 5 anos 1 1 2 0 1 

6 a 10 anos 2 1 1 0 5 

Mais de 1 0 anos 7 1 0 2 11 

Total 13 3 3 2 19 

Fonte: a autora, 2008. 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, nenhuma empresa 

entrevistada possui menos de urn ano de atividade. 

2 empresas com tempo de atividade entre 1 a 2 anos, nunca fizeram 

emprestimos. 

Dentre as empresas com tempo de atividade entre 3 a 5 anos, observou-se 

que 1 delas aplicou em capital de giro; 1 para pagamento de contas; nenhuma 

aplicou em equipamentos e 1 nao fez emprestimo. 

As 9 empresas com tempo entre 6 a 1 0 anos, 5 delas nunca fizeram 

emprestimo. 2 aplicaram em capital de giro, 1 utilizou o emprestimo para melhorar a 

estrutura fisica da empresa e nenhuma aplicou em equipamentos. 

Das 21 empresas que tern mais de 10 anos de atividade, 7 aplicaram o 

recurso em capital de giro; 1 para pagamento de contas, 2 para investir em 

equipamentos e 11 nao fizeram emprestimos. 

E possivel perceber que as empresas que fizeram emprestimo, possuem em 

sua maioria, mais de 10 a nos de atividade e geralmente aplicam os recursos de 

terceiros em capital de giro. Apenas 2 delas investiram o capital em equipamentos 
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ou investimentos fixos, tal investimento tornaria financiamentos mais rentaveis, 

porem, cabe ressaltar que empresas com mais tempo de atividade, ja possuem 

maquinas e equipamentos, sendo mais precaria a parte que trata do capital de giro. 

Melhorar 
Pagamento estrutura 

Escolaridade Giro de Contas fisica Equipamentos Nio fez 
Fundamental 
Incomplete 0 0 0 0 0 
Fundamental 
completo 0 2 0 0 0 
Medio Incomplete 0 0 1 0 1 
Medio Completo 4 0 2 1 9 
Superior Incomplete 2 0 0 0 4 
Su~erior Completo 7 1 0 1 5 

Total 13 3 3 2 19 
Tabela 20: Escolaridade X Emprestimo 
Fonte: a autora, 2008. 

Quanto ao grau de escolaridade, pode-se verificar que: 

Dos 21 proprietaries de empresas que ja fizeram algum financiamento, 

nenhum deles tern o ensino fundamental incomplete. 

Ja os 2 que possuem ensino fundamental completo aplicaram o dinheiro em 

capital de giro. 

Quanto aos que possuem ensino medio incompleto, 1 aplicou na melhora da 

estrutura fisica da empresa e 1 nao fez emprestimo. 

Referente aos que tern ensino medio completo, 4 aplicaram em capital de 

giro; nenhuma utilizou para pagamento de contas; 2 investiram na estrutura fisica da 

empresa e 1 em equipamentos. 9 empresarios nunca fizeram emprestimo. 

Dos que possuem ensino superior incomplete, 2 utilizaram para giro; e 4 

empresarios nao fizeram emprestimo. 

E, finalmente, dos que possuem ensino superior completo, 7 aplicaram em 

capital de giro, 1 em pagamentos de contas, 1 investiu em equipamentos e 5 nao 

fizeram emprestimo. 
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Nota-se aqui, que a maioria dos empresarios que fazem financiamento tern 

urn grau de escolaridade no minima de ensino media. Nao quer dizer que os que 

possuem mais estudo, sao os que menos fazem financiamento. Ao contrario, a 

escolaridade baixa ou alta, nao influencia na tomada de credito. Pois, compreende

se que muitas experiencias sao adquiridas na pratica e nao apenas em salas de 

aula. 

Tabeta 21: ldade X Emerestimo 
Melhorar 

Pagamento estrutura Nio 
Ida de Giro de Contas fisica Equipamentos fez 

Menos de 30 anos 5 0 2 0 3 

Entre 31 e 40 anos 5 2 0 0 8 

Entre 41 e 50 anos 2 0 0 1 7 

Mais de 50 anos 1 1 1 1 1 

Total 13 3 3 2 19 
Fonte: a autora, 2008. 

Com relac;ao a analise realizada para verificar a idade do entrevistado e a 

aplicac;ao do emprestimo, constatou-se que: 

Dos 1 0 empresarios que possuem menos de 30 anos, 5 aplicaram em capital 

de giro; nenhum para pagamento de contas; 2 para melhorar a estrutura fisica da 

empresa; nenhum usou na aquisic;ao de equipamentos e 3 nao fizeram emprestimos. 

Entre 31 e 40 anos, 5, dos 15 empresarios, responderam que aplicaram em 

capital de giro; 2 em pagamentos de contas e 8 nao fizeram emprestimo. 

Quanta aos 10 que possuem entre 41 e 50 anos, 2 aplicaram em capital de 

giro, 1 em equiparnentos e 7 nao fizeram emprestimo. 

E dos 5 que possuem mais de 50 anos de idade, 1 deles aplicou em capital 

de giro; 1 em pagamentos de contas, 1 para melhora da estrutura fisica, 1 em 

equipamentos e 1 nao fez. 

Concluindo, a maioria dos empresarios que fazem emprestimos possui idade 

ate 40 anos. Ou seja, os mais jovens ousam mais, investem mais, arriscam mais. 
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Enquanto que os mais velhos aparentam mais seu perfil conservador. Visto que dos 

10 que possuem de 41 a 50 anos, 7 deles nao fizeram financiarnento. 

Tabela 22: Emen3stimo X Reflexo Financeiro 
Nao Fez Por pouco 

Emprestimo Melhorou mudou Piorou novamente Tempo 

Giro 
7 1 1 0 4 

Pagamento de Contas 
2 1 0 0 0 

Melhorar estrutura 

fisica 3 0 0 0 0 

Egui~amentos 
2 0 0 0 0 

Total 14 2 1 0 4 

Fonte: a autora, 2008. 

Dos 40 entrevistados, 21 deles realizaram emprestimos para alavancar 

alguma area da sua empresa. Dentre os 21, 14 disseram que o emprestimo 

melhorou a situaCfaO financeira da empresa. Dentre estes 14, 50% informou que o 

recurso captado foi para giro. 

3 responderam que o emprestimo melhorou a situaCfao e a aplicaCfao foi na 

melhora da estrutura fisica da sala empresarial. E, 2 fizeram aplica~o em maquinas 

e equipamentos, e responderam que o emprestimo melhorou a situaCfaO da empresa. 

Interessante ressaltar que 2 empresarios utilizaram para pagamento de 

contas, e afirmaram que o emprestimo melhorou a situaCfaO mesmo assim. 

Entretanto, 2 entrevistados responderam que o quadro financeiro nao mudou, 

a aplicaCfao foi no capital de giro da empresa e em pagamento de contas. 

1 empresa disse que o emprestimo fez com que a situaCfao da empresa 

piorasse, a aplica~o dessa empresa foi em capital de giro. Provavelmente, houve 

algum erro em sua gestao, ou rna aplicaCfao do recurso. 

4 disseram que a situaCfao da empresa com a tomada de credito, mudou por 

pouco tempo, estas aplicaram o recurso em capital de giro. 

Nenhuma empresa respondeu que precisou fazer urn novo emprestimo. 
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Portanto, a conclusao a que se chega e a de que a maioria dos empresarios 

que fazem capta<;ao de recursos de terceiros, diz que a operayao melhora a situa<;ao 

financeira da empresa, mesmo que esteja pagando juros a instituiyao de onde 

captou o dinheiro. 

Tabela 23: Reflexo Financeiro X Hieotese de Financiamento 
Aplica~ao- Nao Fez PorPouco 

Hipotese Melhorou mudou Piorou novamente Tempo 

Sanar dividas 0 0 0 0 1 
Melhorar Estrutura 
Fisica 3 0 0 0 0 
Suprir falta de 
dinheiro 1 0 0 0 1 
Equipamentos 2 0 0 0 0 
Nao faria 5 2 1 0 2 
Outro: airo/im~ostos 3 0 0 0 0 

Total 14 2 1 0 4 

Fonte: a autora 

Analisando ainda, as 21 empresas entrevistadas que realizaram capta<;ao de 

recursos de terceiros, questionou-se a hip6tese de se realizar urn novo 

financiamento, qual seria a aplica<;ao do capital. Visto que ja possuem uma 

experiencia de tomada de cn9dito em instituiyaes financeiras. Descobriu-se que: 

Das 14 empresas que entendem que o emprestimo melhorou financeiramente 

a empresa, nenhuma delas faria capta<;ao de recursos para sanar dividas, 3 

utilizariam novamente para melhorar a estrutura fisica da sala empresarial; 1 para 

suprir a falta de dinheiro; 2 para aquisi<;ao de equipamentos e 3 usariam o recurso 

para capital de giro e pagamento de impastos. 5 delas nao fariam financiamento, 

mesmo que em urn outro momenta, o capital tenha melhorado a situa<;ao. 

Quanto as 2 empresas que responderam que o emprestimo nao mudou a 

situayao da empresa, responderam que nao fariam mais financiamento. 

1 que respondeu que piorou, nao faria financiamento. 

Das 4 empresas que responderam que o financiamento mudou por pouco 

tempo, 2 delas nao fariam novamente, 1 utilizaria para suprir a falta de dinheiro e 

outra para pagamento de dividas. 
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Portanto, dos 21 empresarios que ja efetuaram tomadas de credito para 

investir em suas empresas, 10 deles nao fariam mais financiamento. Mesmo que 14 

deles afirmem que o emprestimo tenha melhorado a situa~ao da empresa. 

Melhorar Suprir 
Faturamento Sanar estrutura Falta de Maquinas e Nao Pagar 

Mensa I Dividas fisica Dinheiro Equipamentos fa ria lmpostos/Giro 
Ate R$ 

10.000,00 1 1 0 0 3 0 
Entre R$ 

10.001,00 a 

R$ 20.000,00 0 2 0 0 6 0 
Entre R$ 

20.001,00 a 

R$ 30.000,00 0 0 1 0 7 1 
Maisde R$ 

30.000,00 0 3 1 2 10 2 
Total 1 6 2 2 26 3 

Tabela 24: Faturamento Mensal X Aplica~ao de Recursos (hip6tese) 
Fonte: a autora, 2008. 

Ainda com a finalidade de tra~ar o perfil dos empresarios que fazem parte da 

COL de Mafra/SC, faz-se a compara~ao do faturamento mensa! de cada empresa 

com a suposta aplica~ao de recursos de terceiros, caso estes empresarios tivessem 

o interesse em efetuar tal opera~o. Para descobrir se o faturamento tern algo em 

comum com a suposta aplica~ao de recurso, chegamos as seguintes respostas: 

Das 5 empresas que faturam ate R$ 10.000,00, 3 delas nao fariam 

financiamento. 1 aplicaria o capital em saneamento de dlvidas e 1 melhoraria a 

estrutura fisica da empresa. 

Entre as 8 que faturam de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00, 6 nao fariam 

financiamento e apenas 1 aplicaria na estrutura fisica da empresa. 
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Com rela~o as 9 que possuem faturamento entre R$ 20.001,00 ate R$ 

30.000,00, a maioria nao faria financiamento- ou seja, 7 delas. Apenas 1 iria usar o 

recurso para suprir falta de dinheiro e outra para quitar impasto ou para capital de 

giro. 

Finalrnente, para concluir, 18 empresas possuem o faturarnento maior que R$ 

30.000,00 - destas 18, 10 delas nao fariam financiamento. 3 iriam aplicar em 

estrutura fisica, 1 para suprir falta de dinheiro, 2 em maquinas e equipamentos e 2 

em pagamento de impastos e capital de giro. 

Portanto, a maioria fatura mais que R$ 30.000,00 e dentre elas, quase que 

50% fazem financiamento para aplica~es em suas empresas. 

Tabela 25: Faturamento X Numero de Tomadores de Credito 

Faturamento 

Ate R$ 10.000,00 
Entre R$ 10.001,00 a R$ 
20.000,00 
Entre R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00 

Mais de R$ 30.000,00 
Total 

Fonte: a autora, 2008. 

Fizeram Nio Fizeram 
Financiamento Financiamento 

3 2 

2 6 

5 4 

11 7 

21 19 

Este grafico demonstra quanta ao faturamento, as empresas que fazem 

financiamentos e as empresas que nao fazem. 

Nota-se que as empresas que faturam entre R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00-

de 8, 6 delas nao fazem financiamento. Enquanto que das 18 empresas que 

possuem financiamento maior que R$ 30.000,00, 11 delas ja fizeram algum tipo de 

financiamento para sua empresa. 

Conclui-se entao, que quanta rnaior o faturarnento, mais capital de terceiros e 

utilizado. 
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5CONCLUS0E~RECOMENDAC0ES 

5.1 CONCLUSAO 

Esta pesquisa teve por objetivo estudar de forma explorat6ria como e a 

utilizac;ao de credito pelas micro e pequenas empresas comerciais de Mafra/SC. 

A decisao do tema surgiu em analisar quais os resultados que empresas do 

comercio da cidade de Mafra, conseguem obter ao captar recursos de terceiros. 

Estudar se vale a pena ou nao operar com estes recursos de instituic;Oes financeiras. 

E como as empresas avaliam a utilizac;ao ou nao destes recursos de terceiros e de 

que forma podem influenciar em suas empresas. 

Fazendo uma analise do resultado da pesquisa aplicada, podemos trac;ar o 

perfil dos entrevistados a partir das respostas obtidas quanto a caracterizac;ao da 

empresa. Diante das respostas, pode-se observar que: 

- A maioria, 52,5% dos entrevistados possui mais de 10 anos de atividade; 

- A faixa etaria predominante esta entre 31 a 40 anos; 

- Quanto ao grau de escolaridade, mais de 50% possui pelo menos o Ensino 

medio completo, ressaltando-se que 35% possui Ensino Superior Complete; 

- Referente a conta bancaria, 57,5% tern na Pessoa Fisica e Juridica; e 

- Quanto ao faturamento medio mensa!, 45% dos pesquisados possuem mais 

de R$ 30.000,00. 

lnicialmente buscou-se na teoria o conceito de empreendedor e empresa, 

financ;as e contas mais utilizadas e consideradas importantes na pequena empresa, 

e tambem, tipos de instituic;oes que oferecem financiamento a empresas. 

Posteriormente com a coleta de dados de 40 empresas comerciais da cidade 

de Mafra, onde foram identificados diversos fatores que envolvem o tema proposto, 

como: dificuldades ao se fazer financiamentos, aplicac;C>es possiveis, resultados 

obtidos, alguns controles, entre outras informac;oes. 
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Quanto a verifica~ao dos resultados que as empresas que utilizaram 

empn3stimos obtiveram, a pesquisa indica que dependendo da sua aplica~o pode

se obter resultados positivos. Das 40 empresas analisadas, 32,5% delas aplicou em 

capital de giro (estoques) e 12,5% em capital fixo (equipamentos, melhoria da sala 

empresarial, maquinas). Portanto, estas empresas responderam que o quadro 

financeiro melhorou em consequ€mcia desta aplica~ao do recurso captado. 

Porem, 2,5% responderam que o quadro financeiro empresarial piorou ou 

melhorou, mas, por pouco tempo (10%), sao as empresas que utilizaram o recurso 

de terceiros para sanar dividas ja contraidas, ou fizeram rna aplica~o no seu capital 

de giro. 

Quanto ao controle de caixa, 75% das empresas o fazem geralmente 

diariamente, e na sua maioria sao os pr6prios s6cios que o fazem. Raras exce~oes 

(2) nao realizam controle financeiro. Sabe-se que o controle do caixa e uma 

ferramenta que disponibiliza as informa~oes referentes a entradas e saidas de 

dinheiro de uma empresa e que servem de apoio para tomar decisoos com a falta de 

dinheiro ou com a sua sobra a fim de investir apropriadamente. Por isso, a existencia 

deste controle nas empresas pesquisadas e digna de destaque. 

Quanto aos motivos que levaram a solicitar urn financiamento, observou-se 

que grande parte delas aplicou em capital de giro. Provavelmente sua deficiencia no 

giro, provem de algum investimento fixo na empresa. 

Quanto ao tipo de opera~ao observou-se que apenas tres, das 21 que ja 

fizeram financiamento, utilizaram recursos de terceiros para sanar dividas. Resultado 

considerado aceitavel, pois, mostra que a maioria das empresas analisa que, 

fazendo um emprestimo para quitar outras dividas somente gera mais dividas, sem 

proporcionar retorno algum a entidade. 

Analisados os dados obtidos na pesquisa, pode-se afirmar que o reflexo no 

quadro financeiro das empresas obteve melhora. Pois, 35% das empresas que 

captaram recursos de terceiros melhoraram sua atividade. Revelando ser uma 

alternativa viavel para a institui~ao, desde que feita com base em seus controles 

financeiros. 
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Portanto, verificou-se que as empresas comerciais de Mafra, estudam e 

controlam as atividades da empresa, e investem onde realmente acreditam que 

gerara retorno positivo para sua entidade. 

5.2 RECOMENDA<;OES 

Com a realizac;ao desta pesquisa pode-se observar algumas questoes ainda a 

serem exploradas, como por exemplo: 

-qual o motivo de 50% destas empresas entrevistadas, nao adquirirem 

recursos de terceiros, bern como nao cogitar esta hip6tese; poderia ser pelo 

perfil pessoal do empresario? Poderia entao, ser analisado o perfil do 

empresario. 

- reaplicar a pesquisa em outros setores da economia, como industria e 

prestac;ao de servic;o; a tim de verificar suas diferenc;as e semelhanc;as; 

Tais recomendac;oes sao sugestoes da autora partindo das percepc;oes 

obtidas no envolvimento com a presente pesquisa. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO A: QUESTIONARIO 
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QUESTIONARIO 

Prezado Empresario: 
Este questionario esta relacionado com a Monografia para conclusao do Curso de 

P6s Graduac;ao em Contabilidade e Financ;as, e tern por objetivo coletar dados sobre os 
controles financeiros que as empresas de comercio da cidade de Mafra utilizam, bern como, 
avaliar seus resultados; enfatizando a captac;ao de recursos financeiros e seus reflexes 
dentro da organizac;ao. 

Agradec;o desde ja a sua colaborac;ao 
Leticia Eliza Dec-
Academica do Curso de P6s Graduac;ao em Contabilidade e Financ;as 
UFPR - Curitiba/PR 
Mafra - abril de 2008. 

01) Quanta a concessao de credito na venda a prazo: 
( ) a empresa possui uma polftica de credito definida- seguindo urn padrao 
( ) a empresa vende somente para clientes conhecidos 
( ) nao vende a prazo 

( ) outros --------

02) As compras sao realizadas: 
( ) 1 00% a vista ( ) 1 00% a prazo ( ) 50% a vista 
( ) mais de 50% a prazo ( ) menos de 50% a prazo 

03) 0 Controle de caixa (fluxo de caixa): 
( ) e efetuado diariamente 
( ) e efetuado semanalmente 
( ) e efetuado mensalmente 
( ) nao existe controle de caixa 

04) Quem eo responsavel pelo controle de caixa: 
( ) o socio (proprietario) 
( ) gerente administrative- financeiro 
( ) ha urn responsavel apenas pelo caixa 
( ) qualquer funcionario 

05) Os registros do caixa sao elaborados: 
( ) manualmente (caderno, agenda, livro-caixa) 
( ) por sistema informatizado 

06) Quando utilizado financiamento, foi realizado: 
( ) conta pessoa juridica proprio 
( ) conta pessoa fisica proprio 
( ) em nome de terceiros 
( ) nao fez 

07) Em que tipo de instituicao bancaria realizou a operacao? 
( ) Banco Com ercial 
( ) Banco de lnvestimento 
( ) Cooperativa 
( ) Banco de Desenvolvimento 
( ) Outro 



08) Quanta a captayao de recursos em instituiyoes bancarias: 
( ) realizou para capital de giro - compra de estoque 
( ) realizou para pagar contas da em presa 
( ) realizou para melhoria da sala empresarial 
( ) realizou para compra de maquinas, equipamentos, verculo 
( ) nunca precisou de emprestimo. 

09) Qual valor media de financiamento ja efetuado pela empresa? 
( ) menos de R$ 1.000,00 
( ) de R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00 
( ) de R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 
( ) de R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 
( ) mais de R$ 10.000,00 

1 0) Qual dificuldade encontrada ao fazer a operayao de captayao de recursos de terceiros? 
( ) Documentayao exigida 
( ) terceiros como avalista 
( ) voce- Pessoa Flsica- como avalista 
( ) bens em garantia - alienayao 
( ) tempo de liberayao- processo demorado 
( ) outro 

11) No caso de ja ter utilizado financiamento: 
( ) o emprestimo melhorou o desempenho financeiro da empresa. 
( ) o emprestimo nao mudou seu quadro financeiro- manteve-se estavel 
( ) o emprestimo piorou o desempenho financeiro da empresa. 
( ) a empresa precisou fazer novo emprestimo. 
( ) mudou por pouco tempo. 

12) Voce faria um novo financiamento para a sua empresa a fim de: 
( ) Sanar dlvidas da empresa ( ) Melhorar a estrutura fisica 
( ) Suprir a falta de dinheiro ( ) lnvestir em maquinario, equipamentos 
( ) Nao faria financiamento ( ) Outro:. _________ _ 

13) Tempo de atividade da empresa: 
( ) inferior a 1 ano ( ) 1 a 2 anos ( ) 3 a 5 anos 
( ) 6 a 10 anos ( ) mais de 10 anos 

14) Faixa de idade do entrevistado: 
( ) inferior a 30 anos ( ) entre 31 e 40 anos 
( ) entre 41 e 50 anos ( ) mais de 50 anos 

15) Nlvel de escolaridade: 
( ) Ensino fundamental incomplete 
( ) Ensino Media incomplete 

( ) Ensino fundamental completo 
( ) Ensino Media completo 

( ) Ensino Superior incomplete 
( ) Ensino Superior completo 

16) Referente a Conta bancaria: 
( ) Possui conta bancaria Pessoa Flsica 
( ) Possui conta bancaria Pessoa Jurldica 
( ) Possui conta bancaria Pessoa Flsica e Jurldica 
( ) Nao possui conta em banco. 

17) Faturamento mensal: 
( ) ate R$ 10.000,00 ( ) Entre R$10.001,00 a R$ 20.000,00 
( ) Entre R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00 ( ) mais de R$ 30.000,00 
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ANEXO 8: LIST A DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 
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EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 

- Lojas Susin 
- Eletrobox Materiais Eletricos 
- ABS Pneus e Acess6rios 
- Kilauana M6veis 
- Rilex Calc;ados 
- Ac;ougue Machado 
- M6veis Louri 
- Agricol Materiais de Construc;ao 
- Agro Comercial Afubra 
- Foto Flash Studio Fotogn3fico 
- Casa do Computador 
- Loja Born Prec;o 
- Telpar Celulares 
-Blue Jeans 
- Bispo Joalheiro 
- Auto Posto Cidade 
- 6tica Santa Cecilia 
- Casa dos Parafusos 
- Marusha Presentes 
- Caramelada Moda lnfantil 
- Arco iris M6veis 
- F armacia Sao Jose 
- Loja Sallai 
- Star Colchoes 
-lmpacto Modas 
- Elaine Materiais de Construc;ao 
- Wany Modas 
- La Mode Confecc;oes 
- Humenhuk Sport 
- Planeta Esporte 
- T orrefelle Flores 
- Divisa Informatica 
- Pano pra Manga 
- Relojoaria Scheide 
- Farmacia Santa Catarina 
- Pedroso Materiais de Construc;ao 
- Agricar 
- Teel Papelaria 
- Artesanato de Gesso Perola 
- Auto Posto Planalto 


