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RESUMO 

Gonc;alves, Joelcio Leiria. A Controladoria como lnstrumento de Apoio ao 
Empreendedor nas Pequenas Empresas. A todo Empreendedor a tomada de 
decisoes exige imagina<;:ao e coragem antes de qualquer cria<;:ao, inova<;:ao ou 
mudan<;:a na gestao de pequenas empresas, pois envolve urn esfor<;:o no sentido de 
criar ou perder uma oportunidade de neg6cio. 0 presente estudo procura explorar o 
sentido de controle exercido pela controladoria, destacando seu relacionamento com 
a gestao, informa<;:ao e empreendedorismo. A preocupa<;:ao basica e garantir a 
continuidade nos neg6cios e qual sera a sua contribui<;:ao para atingir a eficiencia e 
eficacia empresarial. 0 sucesso das empresas depende da amplitude do 
conhecimento do esplrito empreendedor e de quais pianos serao tra<;:ados dentro 
das estrategicas empresariais, pois as mudan<;:as globais e novos conhecimentos 
em geral, exigem do empreendedor urn avan<;:o em suas ideias inovadoras, com 
intuito de garantir o alcance dos objetivos e metas empresariais. 0 desenvolvimento 
deste estudo objetiva o apoio ao empreendedor nos neg6cios e demonstrar que a 
controladoria e uma fonte de informa<;:6es uteis para 0 processo de gestao, tomada 
de decisao e, por conseguinte, controle. E necessaria que o empreendedor enterda 
a importancia de uma controladoria gerencial como instrumento de apoio, visando 
identificar, mensurar, suportar e analisar informa<;:oes sobre a situa<;:ao economica da 
empresa, possibilitando-o de aumentar a lucratividade e garantir sucesso 
empresarial sem perder a qualidade e satisfa<;:ao em seus neg6cios com os clientes. 

Palavras-chave: Controladoria; Empreendedorismo; lnforma<;:ao; Gerenciamento; 
Continuidade. 



ABSTRACT 

Gonc;alves, Joelcio Leiria. The Controlling as an Instrument for 
Entrepreneurship in Small Enterprises. Every Entrepreneur decision making 
requires imagination and courage prior to any creation, innovation or change in 
management of small businesses, because it involves an effort to create or lose an 
opportunity. This study explores the sense of control exercised by controlling, 
emphasizing its relationship with management, information and entrepreneurship. 
The primary concern is to ensure continuity in business and what is its contribution to 
achieving business effectiveness and efficiency. The success of enterprises depends 
on the extent of knowledge of entrepreneurship and what plans are outlined within 
the strategic business because global changes and new knowledge in general, 
require the entrepreneur breakthrough in innovative ideas, aiming to ensure the 
achievement of objectives and business goals. The development objective of this 
study support the entrepreneur in business and demonstrate that the comptroller is a 
source of useful information for process management, decision making and therefore 
control. It is necessary that the entrepreneur understands the importance of 
controlling management as an instrument of support to identify, measure, support 
and analyze information about the economic situation of the enterprise, enabling him 
to increase the profitability and ensure business success without losing the quality 
and satisfaction in their dealings with customers. 

Keywords: Controller, Entrepreneurship, Information, Management, Continuity. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente a globaliza<;ao encontra-se em fase de reflexoes sobre conceitos 

e estudos nos diversos campos do conhecimento humano, com intuito de melhorar o 

processo operacional e garantir continuidade nos neg6cios. 

Em urn pais que a cada dia aumenta a popula<;ao, e consequentemente o 

numero de pessoas que buscam o mercado a procura de urn emprego, torna-se 

extremamente importante abordar, conhecer e ter todas as informa<;6es possiveis 

quanto as alternativas que podem levar diversas pessoas a terem o seu proprio 

neg6cio. 

As rapidas transforma<;6es estao exigindo dos empreendedores novas ideias 

que trazem novos processes, novas rotinas, que exigem criar estrategicas para 

alcan<;ar seus objetivos. 

0 aSS!Jnto Controladoria, para as pequenas e medias empresas e urn grande 

desafio, pois envolve o desenvolvimento e informa<;6es que mudam o cenario da 

empresa de acordo com o seu crescimento e potencial. 

Para acompanhar estas mudan<;as, as empresas necessitam de uma boa 

gestao nos neg6cios e para o empreendedor, buscar as melhores tecnicas de 

controladorias para estabelecer os pianos estrategicos e procedimentos de controle 

administrative e contabil. Procurando atraves do sistema de informa<;ao, direcionar 

as atividades empresariais na concessao dos seus objetivos em conjunto com a 

harmonia entre os diversos segmentos da organiza<;ao. 

No decorrer do tema abordado, sera apresentada ao leitor a importancia que 

faz a Controladoria e qual sera sua contribui<;ao para o empreendedor nas tomadas 

de decisoes, desta forma mostrar a eficiencia e eficacia na Gestao de Neg6cios. 

E importante destacar, que o empreendedor na gestao dos neg6cios, cria a 

oportunidade de trazer novas ideias, mas vale lembrar que por tras das novas ideias 

que vern surgindo e revolucionando a sociedade, existem muito mais do que visao 

do futuro e talento individual. 0 empreendedor deve estar seguro dos varios 

elementos essenciais para o sucesso de empreendimentos inovadores, como 

analise, planejamento estrategico-operacional, capacidade de programar e esfor<;o 

administrative. 

0 trabalho foca conceitos relevantes aos objetivos deste estudo, expondo de 

maneira clara e objetiva os fundamentos basicos que norteiam a existencia da 
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controladoria, e quais os metodos e sistemas que indica quais as decisoes seguras 

que o empreendedor pode seguir para alcanc;ar seu objetivo de maneira eficaz. 

1.1 OBJETIVOS PROPOSTOS 

Quando uma pessoa decide iniciar urn neg6cio para realizar uma ideia ou 

projeto pessoal, sua criatividade, forc;as mental e ffsica crescem bastante em relac;ao 

as dificuldades apresentadas, enfrentando sem medo as mais adversas condic;oes 

de mercado. 

0 empreendedor nao deve apenas saber criar seu proprio empreendimento. 

Deve tambem saber gerir seu neg6cio para mante-lo e sustenta -lo em urn ciclo de 

vida prolongado e obter retornos significativos de seus investimentos. 

E importante enfatizar que o empreendedor precisa saber definir seu neg6cio, 

conhecer profundamente o cliente e suas necessidades. Definir a missao e a visao 

do futuro, formular objetivos e estabelecer estrategicas para alcanc;a-los, criar e 

consolidar sua equipe, lidar com os assuntos de produc;ao, marketing e financ;as, 

inovar e competir em urn contexto repleto de ameac;as e oportunidades. 

Diante do exposto, o presente trabalho, foi projetado para reconhecer, 

informar, compreender, avaliar a importancia da Controladoria, com intuito de apoiar 

o Empreendedor na gestao dos neg6cios nas pequenas empresas, em razao de 

que, comec;am a surgir novas desafios para serem vencidos na administrac;ao do 

neg6cio. A empresa comec;a a crescer, os controles e acompanhamentos 

administrativos se tornam fundamentais para o sustento do neg6cio. 

Destacando uma abordagem sabre a utilizac;ao da controladoria como 

ferramenta de gestao, visando apresentar aos empreendedores, as vantagens de se 

adotar a controladoria como auxilio na gestao dos recursos financeiros e urn melhor 

desempenho real. Com base nesta teoria, o presente trabalho pretende: 

- ldentificar qual e a contribuic;ao da Controladoria para o Empreendedor; 

- Demonstrar a utilizac;ao da Controladoria no processo de apoio a Gestao; 

- Destacar o perfil do empreendedor na visao empresarial. 

- Como assegurar a viabilidade e a competitividade do neg6cio em urn mundo 

em continua mudanc;a e transformac;ao. 
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1.2 CONSIDERA<;OES METODOLOGICAS 

A metodologia utilizada sera Monografia de Compilac.;:ao, que resulta na 

exposic.;:ao minuciosa do pensamento de varios autores, teoria descritiva levantada a 

partir da pesquisa bibliografica dos autores da Area de Controladoria, 

Empreendedorismo e Gestao Empresarial. E a organizac.;:ao 16gica e harmonica das 

varias opinioes, mesmo quando se apresentam antag6nicas, espera-se dessa forma 

contribuir para urn melhor entendimento dos conhecimentos explorados. 

Segundo ROESCH (1999, p. 19), "metodologia e o estudo da organizac.;:ao, 

dos caminhos a serem percorridos, para realizar uma pesquisa ou estudo ou para 

fazer ciencia". 

Define GIL (1995), pesquisa como sendo urn procedimento racional e 

sistemico que tern como objetivo proporcionar respostas aos problemas que sao 

propostos. 

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 orientac.;:oes sabre 

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

pesquisador. 

Na primeira etapa, e dado urn enfoque sabre Controladoria dentro da 

organizac.;:ao, sua func.;:ao, missao e processo, com a finalidade de obter uma 

resposta para o tema abordado: Controladoria como lnstrumento de Apoio ao 

Empreendedor nas Pequenas Empresas. 

A segunda etapa, procura mostrar o estudo sabre Empreendedorismo, com 

intenc.;:ao de identificar novas empreendedores e demonstrar a importancia de criar 

urn novo neg6cio e dar continuidade, demonstrando que a empresa veio para ficar. 

Na terceira etapa apresenta o embasamento quanta as empresas objeto do 

estudo, mostrando suas caracteristicas e limitac.;:oes. 

Na ultima etapa, sera dado urn posicionamento Academico no tema 

abordado, com a finalidade de obter urn resultado eficiente para contribuic.;:ao de 

novas neg6cios. 
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2 CONTROLADORIA 

A Controladoria e urn segmento da contabilidade e surgiu para ampliar e 

disseminar o entendimento do processo de gestao. Essa area identifica a razao de 

ser de uma organiza9ao e quais fatores estao contribuindo, ou nao, para a eficiencia 

e eficacia de suas opera96es, de forma que se assegure a continuidade do neg6cio 

pela gera9ao continua de resultados economicos favoraveis. Segundo Mosimann e 

Fisch (1999, p.88): 

( ... ) a controladoria consiste em urn corpo de doutrinas e conhecimentos relatives a gestao 
economica. Pode ser visualizada sob dais enfoques: 

A. como urn 6rgao administrative com missao, func;:6es e princfpios norteadores definidos no 
modelo de gestao do sistema empresa; e 
B. como uma area do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princfpios e 
metodos oriundos de outras ciencias. 

Entende-se que a controladoria, faz com que as atividades da empresa sejam 

medidas e avaliadas, e com os resultados acompanhar e comparar com o 

desempenho das outras empresas do ramo, para mostrar aos gestores como seu 

resultado poderia ser maior ~ na sequencia, apontar as devidas corre96es nas 

atividades. 

Na visao de CATELLI (1999, p. 370), "A controladoria nao pode ser vista 

como urn metoda, voltado ao como fazer. Para uma correta compreensao do todo, 

devemos cindi-la em dais vertices: o primeiro como ramo do conhecimento 

responsavel pelo estabelecimento de toda base conceitual, e o segundo como 6rgao 

administrative respondendo pela dissemina9ao do conhecimento, modelagem e 

implanta9ao de sistemas de informa9ao". Dessa maneira, ap6s se ter a parte 

conceitual, dissemina9ao do conhecimento dentro da empresa, inicia-se a 

implanta9ao com a utiliza9ao de sistemas de informa9ao, para melhorar os sistemas 

ja existentes minimizando os trabalhos e melhorando os resultados globais. 

A area de Controladoria, em primeiro momenta, efetua a coordena9ao do processo 

de planejamento das diversas areas e atividades, objetivando o melhor desempenho 

economico da empresa como urn todo. Em urn segundo momenta, facilita a a9ao 

dos gestores das diversas areas, mantendo urn sistema de informa9ao economico

financeiro que ap6ia todas as fases do processo decis6rio, de forma que os gestores 

aperfei9oem o resultado de cada evento. Finalmente, efetua o controle dos 
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desempenhos, no sentido de assegurar que o resultado economico global seja 

efetivamente atingido (GUERREIRO, 1999, p.94). 

De acordo com Oliveira (1998, p. 19): 

Pode-se entender controladoria como departamento responsavel pelo 
projeto, elaboragao, implementagao e manutengao do sistema integrado de 
informag6es operacionais, financeiras e contabeis de uma determinada 
entidade, com ou sem finalidades lucrativas. 

2.1 FUN<:;AO DA CONTROLADORIA 

A Controladoria esta presents em todos os setores da empresa planejando, 

analisando e cuidando para obter eficiencia das informa96es obtidas no processo 

empresarial. 

Kanits (1977) estabelece, a fun9ao basica do controlador consists em dirigir e 

na maioria das vezes implantar os sistemas de: 

a) lnforma9ao- compreende os sistemas contabeis e financeiros da empresa; 

b) Motiva9ao- que sao dados ligados aos efeitos dos sistemas de controls sobre 

o comportamento das pessoas; 

c) Coordena9ao - assessoria e proposta de solu96es que o Controlador presta a 
dire9ao da empresa; 

d) Avalia9ao - interpreta9ao e avalia9ao dos resultados; 

e) Planejamento - determina se os pianos sao consistentes e viaveis e se pode 

servir de base para avaliaQao posterior; e 

f) Acompanhamento - consists em acompanhar de perto a evolu9ao dos pianos 

tra9ados. 

Mossimann e Fisch (1999:116) "o 6rgao controladoria exerce a funqao de um 6rgao 

de /inha e de staff ao mesmo tempo, pois a ele compete: 

a) A busca da informa9ao, a respeito dos problemas de ordem economica; 

b) Propor solu96es aos gestores sobre os problemas de suas areas; 

c) Coordenar o processo de planejamento e controls, tendo em vista a gestao 

economica. 
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Assim, a controladoria, como 6rgao da estrutura empresarial, cabe 

Administrar o sistema de informac;oes economico-financeiro da empresa e coordenar 

os esforc;os dos gestores de cada area, no intuito de maximizar os resultados globais 

da empresa. 

Figueiredo e Caggiano (1997:27), afirmam, "o 6rgao administrative 

Controladoria sera garantir informar;oes adequadas ao processo decis6rio, 

colaborando com os gestores na busca da eficacia gerencial" 

Perez Junior (1997:36) define, "a funr;ao basica da Controladoria sera garantir 

a perfeita realizar;ao do processo de 'decisao, ar;ao, informar;ao e controle', 

acompanhando e controlando as atividades da empresa". 

2.2 MISSAO DA CONTROLADORIA 

A missao da controladoria pode ser resumida como integrac;ao das diversas 

areas viabilizando a implantac;ao de sistemas que propiciem a eficacia na gestao 

para aperfeic;oar os resultados e em consequencia, garantir a continuidade da 

empresa. 

Para Figueiredo e Caggiano (1997, p. 26), "A missao da Controladoria e zelar 

pela continuidade da empresa, assegurando a otimizac;ao do resultado global". 

Como toda empresa nasce com o objetivo de crescer e ganhar cada vez mais 

espac;o no mercado, a controladoria fica sendo responsavel por esta meta, 

assumindo a responsabilidade e ditando o ritmo para se chegar a esse objetivo. Tal 

estrategia deve estar contida na visao e missao da empresa em sua estrutura 

organizacional. 

A Controladoria, assim como todas as areas de responsabilidade de uma 

empresa, deve esforc;ar-se para garantir o cumprimento da missao e a continuidade 

da organizac;ao. Seu papel fundamental nesse sentido consiste em coordenar os 

esforc;os para conseguir urn resultado global sinergico, isto e, superior a soma dos 

resultados de cada area, conforme descreve Mosimann e Fisch (1999, p. 89). 

Toda missao determina onde cada empresa deve chegar ou busca pelo 

menos atingir tais objetivos para se chegar a algum Iugar, e diante disso, a 

controladoria tern a mesma missao, gerar informac;oes uteis e relevantes para a 

tomada de decisao. E ainda, cabe a missao da controladoria aperfeic;oar os 
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resultados economicos globais da empresa, garantindo sua continuidade com os 

esfor<;os de cada setor. 

lnforma Certo (1993:76), "missao organizacional e a proposta para qual, ou a 

razao pela qual, uma organizar;ao existe': Em geral, pode-se aplicar este conceito 

nas diversas areas da organiza<;ao. 

Moscove e Skin, citado por Mosssimann e Fich (1990:90) afirmam, "( ... )tendo 

como missao primordial a gera<;ao de informa<;6es relevantes para a tomada de 

decisao no ambito da organiza<;ao". 

Almeida, Parisi e Pereira (1999:372) citam que "a missao da controladoria 

sera: assegurar a otimizar;ao do resultado econ6mico da organizar;ao". 

2.3 PROFISSIONAL DA CONTROLADORIA 

Em sua obra FIGUEIREDO E CAGGIANO (1997, p.29) destaca que: "0 

controller e o gestor encarregado do departamento de controladoria; seu papel e par 

meio do gerenciamento de urn eficiente sistema de informa<;ao, zelar pela 

continuidade da empresa, viabilizando as sinergias existentes, fazendo com que as 

atividades desenvolvidas conjuntamente alcancem resultados superiores aos que 

alcan<;am se trabalhassem independentemente". 

Na concep<;ao de PERES JUNIOR et. al (1997, p.84) o controller "E o 

principal executivo da contabilidade gerencial. A fun<;ao do controller nao e controlar, 

mas fornecer o assessoramento a administra<;ao para que ela cumpra essa fun<;ao". 

Considera-se o profissional de maior conhecimento da empresa, 

responsavel por integrar os departamentos e tambem de orienta-los quantos as 

expectativas esperadas e os seus respectivos resultados. 

Segundo MOSIMANN E FISCH (1999, p. 94) destacam que o controller deve 

possuir algumas caracterlsticas da controladoria para o desempenho de suas tarefas 

em seu cargo como: iniciativa, visao economica, comunica<;ao racional, slntese, 

visao para o futuro, oportunidade, persistencia, coopera<;ao, imparcialidade, 

persuasao, consciencia das limita<;6es, cultura geral, lideran<;a e etica. Todas essas 

caracterlstica mostra a real necessidade de urn profissional generalista para o born 

desempenho da fun<;ao de controller. 
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Conforme FIGUEIREDO e CAGGIANO (1997, p. 29): "0 controller tern como 

tarefa manter o executivo principal da companhia informado sobre os rumos que ela 

deve tomar, aonde pode ir e quais os caminhos que devem ser seguidos. Assim, 

conforme essa declaracao percebe-se a importancia deste profissional, responsavel 

por passar informacoes importantes aos gestores para que possam tomar as 

melhores decisoes, de forma que todos os departamentos e setores possam ter 

resultados superiores aos alcancados em perlodos diferentes e de forma separadas. 

A partir disso, podemos entender que o controller devera conhecer muito bern 

os principios contabeis, no entanto sua atuacao e muito mais ampla. Ele deve ter urn 

born conhecimento do ramo de atividade da empresa, assim como os problemas e 

vantagens que afetam o setor. Capacidade de se impor diante de interesses e 

conhecimento de manipulacao de dados para consolidar e simular combinacoes de 

informacoes tambem e requisitos fundamentais para este profissional. 

0 controller, portanto, passa a ater a tarefa de manter o executivo e a direcao 

da empresa informada sobre os rumos que ela deve tomar aonde ir e quais 

caminhos seguir. 

Assim como qualquer outro profissional, o controller tem como funcoes as 

seguintes, de acordo com MOSIMANN e FISCH (1999, p. 91): 

a) Fornecer a informacao basica para controle gerencial por meio da 

formulacao de politicas de contabilidade e de custos, procedimentos e 

padroes, preparacao de demonstracoes financeiras e manutencao dos 

livros contabeis, direcao da auditoria interna e controles de custos; 

b) Orear e controlar operacoes e resultados; 

c) Atividades especificas de controle de: 

- contas gerais, subtitulos e desdobramentos: delinear verificacoes sobre 

as financas da empresa e salvaguardar seus ativos; verificar faturas, 

contas a receber e a pagar, controle de pagamentos e recebimentos, folha 

de pagamento, beneficios adicionais dos empregados; registros de 

instalacoes e equipamentos; atividades da contabilidade de custos das 

varias funcoes administrativas; 

- estoques; 

- estatisticas; e 

-impastos. 
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d) Preparar e interpretar demonstrac;:oes financeiras e relat6rios contabeis 

regulares; 

e) Fazer auditoria interna; 

f) lnterpretar dados de controle. 

KANITZ apud FIGUEIREDO E CAGGIANO (1997, p. 29) afirma que: "os 

controladores foram inicialmente recrutados entre os individuos das areas de 

contabilidade e financ;:as das empresas, por possuirem, em func;:ao do cargo que 

ocupam, uma visao ampla da empresa que os habilita a enxergar as dificuldades 

como urn todo e propor soluc;:oes gerais. Alem disso, as informac;:oes que chegam ao 

controller sao predominantemente da natureza quantitativa, fisica, monetarias, ou 

am bas". 

0 controller faz parte da cupula administrativa e participa ativamente nos 

processes de planejamento e controle empresarial. Como responsavel pelo sistema 

de informac;:oes, esta em posic;:ao de exercer o controle por meio de relates e da 

interpretac;:ao dos dados necessaries a tomada de decisoes. Por intermedio do 

suprimento e interpretac;:ao de dados relevantes e oportunos, exercer influencia 

sobre as decisoes, desempenhando urn papel fundamental no direcionamento da 

empresa aos seus objetivos. 

0 controller propicia a alta direc;:ao, controles efetivos, rigidos, confiaveis e 

constantes informac;:oes precisas para a tomada de decisao. Com sua visao ampla 

influencia todos os departamentos dentro da empresa. 

HECKERT e WILSON (1963) estabelecem algumas caracteristicas principais 

de urn controller. iniciativa, visao economica, comunicac;:ao racional, sintese, visao 

para o futuro, oportunidade, persistencia, cooperac;:ao, imparcialidade, persuasao, 

consciencia das limitac;:oes, cultura geral, lideranc;:a e etica. 

2.4 PAPEL DA CONTROLADORIA E DO CONTROLLER NA EMPRESA 

A controladoria nas empresas e de suma importancia, e pode ser adaptada a 

todas as empresas. E uma ferramenta que atua principalmente no apoio a tomada 

de decisoes e por isso o controller deve ter conhecimento de toda empresa para 
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acompanhar se os resultados estao de acordo com objetivos e missao das 

empresas. 

0 papel fundamental da controladoria consiste em coordenar os esfon;os de 

todas as areas a ponto que consiga urn resultado global, pais ela influencia o 

processo decis6rio, atraves das informa<;oes de planejamento e controle. 

Segundo Junior et al (1997, p.37), o papel da controladoria "e assessorar a 

gestao da empresa, fornecendo mensura<;ao das alternativas economicas e, atraves 

da visao sistemica integrar informa<;oes e reporta-las para facilitar o processo 

decis6rio". 

0 Controller influencia a organiza<;ao, exercendo urn auxflio, ou seja, 

indicando urn rumo a ser seguido pelos gestores para que mantenham sua eficacia 

da empresa. Assim segundo Junior et al (1997, p.37): 

- No Planejamento estratt3gico, cabe ao Controller assessorar o principal executivo e os 
demais gestores na defini<;ao estrategica, fornecendo informa<;oes rapidas e confiaveis sobre 
a empresa; 
- No Planejamento operacional, cabe a ele desenvolver um modelo de planejamento baseado 
no sistema de informa<;ao atual, integrando-o para a otimiza<;ao das analises e; 
- No Controle, cabe ao Controller exercer a fun<;ao de perito ou de juiz, conforme o caso, 
assessorando de forma independente na conclusao dos numeros e das medi<;oes 
quantitativas e qualitativas( indices de qualidade). 

A figura do Controller esta inserida no processo de crescimento das 

organiza<;oes, sua tarefa primordial e a de informa<;ao para os gestores. 

Normalmente este profissional mantem em seu curricula forma<;oes como: 

Economia, Administra<;ao de Empresas, Ciencias Contabeis, Gestao em 

Controladoria, p6s-gradua<;oes, mestrados e doutorados. 

0 Controller e o responsavel par reunir, analisar, conferir e preparar registros 

financeiros e contabeis, controlando os diversos setores da empresa, como 

pagamentos, recebimentos, produ<;ao, parte comercial, e verificando a 

implementa<;ao de polltica economica na empresa. Atua como controlador, 

analisando e verificando se as informa<;oes da contabilidade, custos, or<;amentos 

estao de acordo com os sistemas gerais da contabilidade. Prepara e analisa 

relat6rios com a situa<;ao financeira da empresa, controla gastos especfficos para 

adequa<;ao ao or<;amento. 

As principais responsabilidades do controller sao: 

a) Coordena<;ao do Sistema de Planejamento e Controle (Sistema 

Or<;amentario); 
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b) Assessoria a Alta Direc;:ao na tomada de decis6es; 

c) Produc;:ao de Relat6rios Especiais para estudos e analises nao 

rotineira; 

d) Controle das Atividades (Analise dos desvios Orc;:ado X Realizado); 

e) Avaliac;:ao de Desempenho. 

Para Nakagawa (1993, p. 14) ... 0 Controller desempenha sua func;:ao de controle de 

maneira muito especial, isto e, ao organizar e reportar dados relevantes exerce uma 

forc;:a ou influencia que induz os gerentes a tomarem decis6es 16gicas e consistentes 

com a missao e objetivos da empresa. 

2.5 INFORMACAO NA EMPRESA 

A informac;:ao e o que existe de mais importante na administrac;:ao de uma 

empresa. Mas para uma boa informac;:ao e necessaria existir urn conjunto de 

caracteristicas para que esse instrumento de trabalho atenda as necessidades dos 

gestores, como agilidade e confiabilidade. Entender como os sistemas de 

informac;:ao sao fundamentais para uma empresa e colocar em pratica aquila que 

realmente precisa de urn sistema. 

Dentro deste cenario, a tecnologia da informac;:ao assume urn papel de suma 

importancia, ao permitir, de forma rapida e simples, a extrac;:ao, organizac;:ao, analise 

e circulac;:ao de informac;:6es necessarias a todos os niveis da empresa, em suporte 

aos objetivos estrategicos. 

2.5.1 A lmportancia daJnformac;:ao na empresa 

A informac;:ao nao se limita ao que e produzido na empresa. Tern de se levar 

em considerac;:ao outros fatores como exemplo o mercado, ou seja, a obtenc;:ao de 

dados, ou melhor, urn conjunto de dados que se transformam em uma informac;:ao. E 

uma informac;:ao certa e disponivel no tempo correto e determinante para os 

administradores tomarem decis6es mais acertadas, analisando tudo o que esta a 
volta da organizac;:ao para sua melhor obtenc;:ao de resultados, em que o poder de 
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decisao necessita de embasamento para que o ocorrido nao gere nenhum 

transtorno ap6s. 

2.5.2 Sistemas de lnformac;:ao 

Os sistemas de informac;:ao tern par objetivo gerar informac;:oes para a tomada 

de decis6es, os dados sao coletados, processados e transformados em uma 

informac;:ao. Sistemas de informac;:ao e uma serie de elementos ou componentes 

inter-relacionados que coletam, manipulam, armazenam, e divulgam de certa a 

forma os dados e informac;:oes e fornecem urn mecanismo de feedback. Assim a 

definic;:ao de sistemas de informac;:ao e segundo Padoveze, Clovis (2003, p.43) 

( ... ) um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados 
segundo uma sequencia 16gica para o processamento dos dados e tradu9ao em informa96es, 
para com o seu produto, permitir as organiza96es o cumprimento de seus objetivos principais 

Para se concretizar urn dado como informac;:ao, e necessaria verificar seu 

receptor. Pais uma variavel pode ser considerada uma informac;:ao par uma 

empresa, par ser importante, mas p::>de ser apenas urn dado para outra empresa. 

Alem disso, a informac;:ao deve atender a tres fatores conjuntos, segundo Mosimann 

e Fisch (1999, p.24): 

- Qual informa9a0 e necessaria? Quais informa96es SaO necessarias para 0 proceSSO 
decis6rio? 
- Temporaneidade - Em que tempo essas informa96es tern de ser fornecidas e; 
- Linguagem acessivel - Em que linguagens devem ser traduzidas. 

De nada valem relat6rios sofisticados se eles nao atendem a esses tres 

requisitos, empresas que geram informac;:6es que nao atendam a tais fatores 

poderao acumula-las sem utilidade e que s6 geram gastos. 

A necessidade dos sistemas de informac;:ao nas empresas surgiu devido ao 

grande e crescenta volume de informac;:oes que a organizac;:ao possui. Com o 

sistema de informac;:ao estruturado a apresentac;:ao das informac;:oes necessarias e 

tambem ja propiciando uma visao das decis6es, a empresa garante urn grande 

diferencial em relac;:ao aos concorrentes, e os gestores podem tamar decis6es mais 

rapidas e de fontes seguras. 
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Os sistemas de informa9ao podem ser classificados em dois grandes grupos 

que estao inter-relacionados: os sistemas de informa96es de apoio as opera96es e 

OS sistemas de apoio a gestao. 

2.5.3 Sistemas de lnforma96es de Apoio as Opera96es 

Sao sistemas processadores de transa96es, isto e, redes ce procedimentos 

rotineiros com a finalidade de processar transa96es recorrentes. Sao importantes, 

pois surgem da necessidade de planejamento das varias areas operacionais de uma 

organiza9ao com o prop6sito de desenvolver as opera96es fundamentais da 

organiza9ao. Segundo Padoveze, Clovis (2003, p.43), "pode-se dizer ate que sao 

criados automaticamente pelas necessidades de administra9ao operacional" 

0 objetivo deste sistema e auxiliar os departamentos e as atividades da 

organiza9ao, a desempenhar suas referidas fun96es. Exemplo de sistemas de 

informa96es sao os controles de estoques, planejamento e controle da produ9ao, de 

processo de produ9ao, de compras, de controle patrimonial, controle de recursos 

humanos, de carteira de pedidos, planejamento das vendas, e acompanhamento de 

neg6cios entre outros. Estes sistemas de apoio as opera96es podem ser 

subdivididos em duas categorias segundo Nakagawa (1993, p.63) 

( ... ) sistemas que processam dados ligados a transa96es individualizadas tais como 
compras, faturamento, contas a pagar, contas a receber, que envolvem decis6es menos 
complexas, mas importantes como a eficiencia e a produtividade. E, sistemas que processam 
dados de transa96es agregadas, tais como planejamento e controle da produ9ao, custos, 
contabilidade, envolvendo decis6es operacionais mais complexas que afetam a eficacia da 
empresa. 

2.5.4 Sistemas de Apoio a Gestao 

Sao sistemas que auxiliam os processos decis6rios, ou seja, preocupam-se 

basicamente com as informa96es necessarias para a gestao economico-financeira 

da empresa, tendo como base as informa96es de processo e quantitativas geradas 

pelos sistemas operacionais. Alguns destes sistemas sao: sistema de informa9ao 

contabil, de planejamento de caixa, planejamento de resultados, centros de lucros, 
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entre outros. Eles destinam-se a auxiliar o processo decis6rio dos gerentes, dao 

suporte as avaliac;oes e aumentam a eficacia do processo decis6rio. 

Para Nakagawa (1993, p.63) OS sistemas de apoio a gestao "( ... ) sao OS que 

processam dados para a tomada de decisoes e atividades de soluc;ao de problemas 

dos gerentes, portanto nao programaveis, tais como previsao de vendas, analises de 

custos, elaborac;ao de orc;amentos". 

2.5.5 lmportancia dos Sistemas de lnformac;oes Gerenciais para as Empresas 

0 sistema de informac;ao gerencial possibilita fazer urn acompanhamento das 

rotinas economico-financeiras, proporcionando urn panorama seguro da organizac;ao 

e uma melhor alocac;ao de investimentos, constituindo urn grande diferencial para a 

empresa. Garantindo, tambem, o gerenciamento das informac;oes para gerac;ao de 

relat6rios rapidos e precisos, tornando mais agil desta forma 0 processo de tomada 

de decisoes. 

2.5.6 Sistema de lnformac;ao Gerencial- Para pequena empresa 

Urn sistema de lnformac;ao Gerencial - SIG - deve primar por urn conjunto 

16gico de atos e fatos, que atendam a uma finalidade maior, o produto e a 

disponibilizac;ao da informac;ao para seus usuarios, gestores, proprietarios. 

Segundo Junior et al (1997, p.31), SIG "eo processo de transformac;ao de 

dados em informac;oes que sao utilizadas na estrutura decis6ria da empresa, bern 

como proporcionam a sustentac;ao administrativa para otimizar os resultados 

esperados". 

0 SIG da suporte as func;oes de planejamento, controle e organizac;ao de 

uma empresa, fornecendo informac;oes seguras e em tempo habil para tomada de 

decisao. Este sistema e representado pelo conjunto de subsistemas, visualizados de 

forma integrada capaz de gerar informac;oes necessarias ao processo decis6rio, 

atraves desta integrac;ao entre padroes e orc;amentos, que sao os que brnecem os 

resultados previstos dentro de urn determinado nivel de atividade, e a contabilidade 

fornece os resultados que foram alcanc;ados. 
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Para visualizar de forma mais clara o que significa sistema de informac;ao 

gerencial, e necessaria saber o conceito de dado, informac;ao e gerencial. 

Assim: 

- Dado: e urn elemento que sozinho nao traz compreensao para 

determinada situac;ao; 

- lnformac;ao: e o conhecimento obtido atraves dos dados 

trabalhados. 

- Gerencial: e o processo administrativo voltado para a obtenc;ao de 

resultados. 

DADO TRABALHADO .c...>----> GERA INFORMACAO 

Uma organizac;ao nao pode abrir mao de dais tipos de informac;6es: urn 

destinado as atividades operacionais; 0 outro, destinado a gestao dos neg6cios. 

Na opiniao de Padoveze (2003, p. 43), urn sistema de informac;6es deve ser 

classificado para fornecer informac;6es consideradas de "apoio as operac;6es", 

assim como informac;6es de "apoio a gestao". Em uma pequena empresa os 

processos, fluxos, devem ser estabelecidos de maneira facil para que as 

atividades sejam coordenadas visando atingir objetivos determinados para cada 

situac;ao ou fato. 

A Controladoria usa os sistemas de informac;6es gerenciais, para auxiliar os 

gestores de areas tais como, comercial, industrial, recursos humanos e financeiros,. 

nos processos de tomada de decis6es, atraves de informac;6es obtidas dos sistemas 

operacionais como, contabilidade, contas a receber, contas a pagar, compras, 

tesouraria, produc;ao, vendas, entre outros. 

Os sistemas de lnformac;6es Gerenciais voltados para as pequenas empresas 

devem ser desenvolvidos buscando simplicidade, a objetividade e a rapidez de ac;ao. 

Normatizar as atividades requer urn grau de paciencia muito grande, alem do que 

pode ser uma tarefa que cause fadiga, pais em algumas situac;6es impera a 

burocracia de maneira desmedida. Na implementac;ao do sistema e normas, tudo 
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deve ser repensado para que nao ocorram transtornos na execw;ao de tarefas, 

vindo a dificultar a produc;ao de informac;oes tao necessarias ao processo decis6rio. 

A empresa deve elaborar urn sistema de informac;oes que auxilie na tomada 

de decisao, independentemente do tamanho ou de seu porte. 

Para uma grande estrutura o sistema de informac;oes gerenciais deve passar 

por uma complexidade maior que certamente nao ocorrera a uma pequena 

organizac;ao. Mas qualquer que seja a estrutura de uma empresa ha que se pensar 

em urn sistema de informac;oes gerenciais que supra as necessidades de neg6cios. 

Tal sistema podera ser idealizado pelo personal controller, e ainda que executado 

por urn (mico proprietario deva conter as informac;oes inerentes ao planejamento de 

compras, pianos de marketing, elaborac;ao de sistemas financeiros, controls de 

estoques, avaliac;ao de resultado, demais controles, elaborados de forma 

simplificada e que auxiliem na tomada de decisao. 

Pelo menos uma vez por mes o personal controller podera reunir-se com o 

empresario empreendedor para analisar as informac;oes desse sistema e propor 

correc;oes para periodos futuros. 
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3 EMPREENDEDORISMO 

Empreendedorismo tern sido definido como uma maneira diferenciada de 

alocac;ao de recursos e otimizac;ao de processes organizacionais, sempre de forma 

criativa, visando a diminuic;ao de custos e melhoria de resultados. Percebe-se ainda 

que o termo seja constantemente relacionado a criac;ao de novas neg6cios, 

geralmente micro e pequenas empresas. Por tras destes neg6cios estao indivfduos 

diferenciados, conhecidos por empreendedores. 

A pessoa que assume o risco de comec;ar uma empresa e um empreendedor. 

Empreendedor e uma palavra que vern do latim impredere, que significa 'tJecidir 

realizar tarefa diffcil e laboriosa" (Dicionario Houaiss da lingua portuguesa, 2001), 

"colocar em execuc;ao" (Dicionario Aurelio, 1 975). 

Tern o mesmo significado da palavra francesa entrepreneur, que deu origem a 
inglesa intrepreneurship. Esta ultima e utilizada para designar o comportamento do 

empreendedor. 

Existe uma area de grande abrangemcia no que se refere ao tema 

empreendedorismo. Segundo Dolabela (1999), as atividades do empreendedorismo 

compreendem a disseminac;ao da cultura empreendedora nos sistemas formais de 

ensino; a disseminac;ao da cultura empreendedora e o apoio a ac;ao empreendedora 

entre desempregados, minorias e exclufdos; enfrentamento de adversidades das 

sociedades desfavorecidas atraves do empreendedorismo comunitario; 

sensibilizac;ao da sociedade para a questao empreendedora e para a importancia da 

pequena empresa; a gerac;ao do auto-emprego; a criac;ao de empresas; a 

identificac;ao, criac;ao, busca e aproveitamento de oportunidades para empresas em 

geral; o financiamento de organizac;6es emergentes e das que estao em risco de 

fechamento; o intra-empreendedorismo; o desenvolvimento local; as polfticas 

publicas relacionadas com o apoio e o suporte de empresas; e a criac;ao de redes de 

relac;6es com todas as forc;as sociais e com universidades em especial. 0 autor, em 

suas pesquisas, constatou tambem que o empreendedorismo e um fen6meno 

cultural, ou seja, e fruto dos habitos, praticas e valores das pessoas. 

Existem varias circunstancias que dao origem a un empreendimento e ao 

surgimento do empreendedor, que podem ou nao se relacionar aos trac;os de 

personalidade. 
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• 0 empreendedor nato 

Esta figura e a personaliza<;ao integral do empreendedor que, normalmente, 

desde cedo, por motivos proprios ou influencias familiares, demonstra tra<;os de 

personalidade comuns do empreendedor. 0 desenvolvimento de tal voca<;ao tern 

forte rela<;ao com o tipo de autoridade familiar e o ambiente motivacional familiar, 

tais como escala de valores e percep<;ao de negocios; 

• 0 herdeiro 

Pode ou nao possuir as caracterfsticas do empreendedor. Se empreendedor 

por afinidade e voca<;ao, da continuidade ao empreendimento em que se encontra 

desde cedo em treinamento, o que e muito comum. Nao tendo caracterfsticas 

empreendedoras, por imposi<;ao, desde cedo, pode vir a ser urn problema para a 

continuidade da empresa; 

• 0 funcionario da empresa 

Podendo possuir caracterfsticas de empreendedor, sente ao Iongo de carreira 

urn desequilfbrio e falta de reconhecimento entre suas contribui<;oes e recompensas, 

ou entao falta de interesse em suas ideias ou interferemcia da burocracia da 

empresa. Frustrando em suas necessidades de realiza<;ao pessoal, em algum 

momenta de sua carreira decide partir para urn negocio proprio; 

• Excelentes tecnicos 

Com caracterfsticas de empreendedor, dispoe do conhecimento know-how 

sabre algum produto ou servi<;o e, possuidor de experiencia no ramo, decide iniciar 

urn negocio proprio; 

• Vendedores 

Usualmente, entusiasmados pela dinamica de suas fun<;oes quotidianas, 

como conhecem o mercado e tern experiencia do ramo, iniciam negocio proprio em 

industrias, comercio ou servi<;os; 

• Op<;ao ao desemprego 

Uma modalidade de empreendimento arriscada que, por questoes 

circunstanciais, finda por ser adotada; pode ter dois desdobramentos: 

1. Com caracterfsticas empreendedoras, ha possibilidade de sucesso; 

2. Sem caracterfsticas empreendedoras, tern chance de sucesso, 

dependendo de como a oportunidade e encarada. 
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Se a op9ao for aguardar outra possibilidade de emprego, diminui ou elimina 

qualquer chance de sucesso do empreendimento. 

• Desenvolvimento paralelo 

0 funcionario, como alternativa futura, tendo caracteristicas empreendedoras, 

estrutura-se entre amigos ou familiares e desenvolve urn neg6cio derivado de 

sua experiencia ou nao, ou associa-se a outro ramo de atividade como s6cio 

capitalista. 

• Aposentadoria 

Com experiencia adquirida, e devido a idade precoce com que o mercado 

marginaliza as pessoas, inicia urn neg6cio proprio, usualmente em comercio ou 

servi9os, se nao e oriundo da area de vendas ou produ9ao. 

Na abordagem economica, Schumpeter (1982) entende por empreendedor 

alguem que faz novas combina96es de elementos, introduzindo novos processos ou 

produtos, identificando mercados, criando novos tipos de organiza96es. Para o 

autor, o empreendedor e o motor da economia. Ele descreveu a evolu9ao dos 

estagios tecnol6gicos e a permanente muta9ao industrial como uma for9a de 

destrui9ao criativa, que promove urn permanente estado de inova9ao, mudan9a, 

substitui9ao de produtos e cria9ao de novos habitos de consumo. Assim, cada nova 

tecnologia destr6i, ou pelo menos interfere, diminuindo o valor de velhas tecnologias. 

Urn novo produto ocupa o espa9o do velho produto e novas estruturas de 

produ9ao destroem antigas estruturas. 0 progresso, na visao de Shumpeter (1982) e 

conseqOencia deste processo destruidor e criativo, que acontece de forma 

antagonica: por urn lado promove as empresas inovadoras, que respondem as 

novas solicita96es do mercado e orienta os agentes economicos para as novas 

tecnologias e novas preferencias dos clientes; por outro lado, fecha as empresas 

sem versatilidade para acompanhar as mudan9as e causa desemprego. Ao mesmo 

tempo em que cria novas oportunidades de trabalho e possibilita a cria9ao de novos 

neg6cios, a destrui9ao criativa promove o desemprego nas empresas com menor 

capacidade de adapta9ao. 

Schum peter ( 1982) credita a destrui9ao criativa o crescimento economico de 

urn pais. Este desenvolvimento economico fundamenta-se, no entendimento do 

autor, em tres fatores principais: as inova96es tecnol6gicas; o credito bancario; e o 

empresario inovador. Para o autor, o empresario inovador e capaz de empreender 

urn novo neg6cio, ainda que nao seja o dono do capital. Esta capacidade esta 
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relacionada as caracteristicas do individuo, aos seus valores e modo de pensar e 

agir. 

Dessa maneira, a partir destas caracteristicas, a definic;ao de Schumpeter 

(1982) para empreendedor e 0 individuo que e capaz de aproveitar as chances das 

mudanc;as tecnol6gicas e introduzir processes inovadores nos mercados. Segundo o 

autor, o empreendedor tern urn espirito livre, aventureiro, capaz de gerar inovac;oes 

tecnol6gicas, capaz de criar novas mercados, superar a concorremcia e ser bern 

sucedido nos neg6cios, assumindo os riscos do empreendimento. Suas verdadeiras 

motivac;oes estao no sonho, no desejo de conquistar, na alegria de criar, no 

entusiasmo para provar que e superior aos outros. E assim o empreendedor se torna 

o agente transform a dar da economia, o motor do crescimento. 

A figura do empreendedor e dominante e toda a hist6ria do progresso da 

humanidade. As Grandes Navegac;oes, a Revoluc;ao Mercantil e a Revoluc;ao 

Industrial sao apenas alguns dos eventos promovidos pelo empreendedorismo, 

envolvimento a tomada de riscos na identificac;ao e no aproveitamento de 

oportunidades. 

Ser empresario ou ter uma empresa e diferente de ser empreendedor. 0 

empresario representa o lado formal do neg6cio, enquanto o empreendedor 

representa o lado criativo e ao mesmo tempo pratico, essencial para o nascimento, 

crescimento e sobrevivencia de urn neg6cio. Todo empresario deve ser 

continuamente empreendedor. 

3.1 EMPREENDEDORISMO E PROSPERIDADE 

Muitas pessoas mais pr6speras do mundo comec;aram a vida como pequenos 

empreendedores, virtualmente do zero. Pessoas como Henry Ford e Bill Gates foram 

alem da criac;ao de anpresas. Eles transformaram a tecnologia, o modo de fazer 

neg6cios e a propria sociedade. Nao apenas se tornaram pr6speros, mas tambem 

trouxeram a prosperidade para muitos outros. Essas pessoas sao muito visiveis, 

mas o mundo dos neg6cios e feito das grandes corporac;oes e de uma enorme 

quantidade de pequenos empreendedores. Os empreendedores, sejam eles 

acionistas de grandes corporac;oes, sejam proprietaries de pequenos neg6cios, 
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pagam impastos, salarios, juros, alugueis e suprimento, gerando e distribuindo 

riqueza e aumentado o padrao de vida e a qua/idade de vida. 

• 0 padrao de vida refere-se a quantidade de bens e servic;:os que as pessoas 

podem comprar com o dinheiro de que dispoem. 

• Qualidade de vida eo bem-estar geral da sociedade, medido em termos de 

liberdade polltica, educac;:ao, saude, seguranc;:a ou ausencia de violencia, 

limpeza e protec;:ao do ambiente, lazer e outros fatores que contribuem para o 

conforto e a satisfac;:ao das pessoas. 

Quanta mais riqueza as empresas criam, mais aumentam o padrao e a 

qualidade de vida. Nao surpreende que as sociedades com padrao e qualidade de 

vida mais altos do mundo sejam aquelas em que o empreendedorismo e mais ativo. 

Para Dolabela (1999), a empresa e uma forma de materializac;:ao dos sonhos. 

E a projec;:ao da imagem interior do indivfduo, do "fntimo", do "ser total". Sob este 

prisma, segundo o autor, o empreendedorismo e vista tambem como urn campo 

intensamente relacionado com o processo de entendimento e construc;:ao da 

liberdade humana. Todos consideram que o estudo do comportamento do 

empreendedor e fonte de novas formas para a compreensao do ser humano em seu 

processo de criac;:ao de riquezas e de realizac;:ao pessoal (p. 46). 

Na apresentac;:ao a obra de Fernando Dolabela, 0 Segredo de Lufza (1999), 

Luis Jacques Filion ressalta que o term a empreendedorismo tern conotac;:ao pratica, 

mas tambem implica atitudes e ideias. Significa fazer as coisas novas, ou 

desenvolver maneiras diferentes de fazer as coisas. Para o autor, a preparac;:ao para 

a pratica empreendedora, que pode ser aplicada a qualquer campo da atividade 

humana, envolve tanto o desenvolvimento da autoconsciencia quanta o do 

knowhow. 

Dolabela (1999, p. 52) revela que os economistas associam os 

empreendedores a inovac;:ao e o seu papel fundamental no desenvolvimento 

economico, os comportamentalistas atribuem aos empreendedores as 

caracterfsticas de criatividade, persistencia, internalidade - capacidade de influenciar 

e controlar comportamentos de outras pessoas -, os engenheiros de produc;:ao veem 

nos empreendedores bans distribuidores e coordenadores de recursos, e os 

financistas definem o empreendedor como alguem capaz de calcular riscos. 
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3.2 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Diversos estudos sobre a perspectiva comportamento do empreendedor 

mostram trac;os que se manifestam e se combinam de diferentes maneiras e em 

diferentes graus de intensidade, em diferentes pessoas. Esses trac;os de 

comportamento, alguns dos quais examinados a seguir, integram as competencias 

que todo o empreendedor deve desenvolver, como demonstrado na figura 1 a 

seguir. 

Figura 1 - Principais trac;os de comportamento do empreendedor. 

Capacidade de 
I mplementac;ao 

-------
Senso de 
I ndependencia 

Criatividade 

EMPREENDEDOR 

Perseveranc;a 

Disposic;ao para 
assumir riscos 

Otimismo 

Fonte: Maximiano, Cesar Amaru. Administragao para empreendedores: fundamentos da gestao de 
novos neg6cios, (2006, p. 4). 

Criatividade e Capacidade de lmplementac;ao: 

0 empreendedor, em essencia, e a pessoa que tern a capacidade de idealizar 

e realizar coisas novas. Outras pessoas ao contrario, podem ser apenas criativas ou 

apenas implementadoras, sem habilidade de combinar esses dois trac;os basicos de 

comportamento. McClelland, urn famoso psic61ogo organizacional, descobriu em 

suas pesquisas uma correlac;ao positiva entre a necessidade de realizac;ao e a 

atividade empreendedora. Os empreendedores apresentam elevada necessidade de 

realizac;ao em relac;ao as pessoas da populac;ao geral. A mesma caracterfstica foi 

encontrada em executivos que alcanc;am sucesso nas organizac;6es e corporac;6es. 
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0 impulso para realiza<;ao reflete-se nas pessoas ambiciosas que iniciam novas 

empresas e orientam o seu crescimento. Em muitos casos, o impulso empreendedor 

torna-se evidente desde cedo, ate mesmo na infancia. 

Disposi<;ao para assumir riscos: 

0 empreendedor assume variados riscos ao iniciar seu proprio negocio: riscos 

financeiros decorrentes do investimento do proprio dinheiro e do abandono de 

empregos seguros e de carreiras definidas; riscos familiares ao envolver a familia no 

negocio; riscos psicologicos pela possibilidade de fracassar em negocios arriscados. 

McClelland verificou que as pessoas com alta necessidade realiza<;ao tambem em 

moderadas propensoes para assumir riscos. lsso significa que elas preferem 

situa<;oes arriscadas ate o ponto em que podem exercer determinado controle 

pessoal sobre o resultado, em contraste com situa<;oes de jogo em que o resultado 

depende apenas de sorte. A preferencia pelo risco moderado reflete a alta confian<;a 

do empreendedor. 

Perseveran<;a e otimismo: 

0 empreendedor tern urn compromisso com sua prosperidade. Ele sabe que a 

sobrevivencia depende da persistencia de seu esfor<;o para enfrentar riscos e 

dificuldades. Depoimentos de empreendedores bem-sucedidos sempre ressaltam a 

necessidade de trabalho duro e continuado para fazer a empresa dar certo. lsso 

significa, as vezes, fazer sacriflcios pessoais e despender esfor<;os extras, colaborar 

com os subordinados e ate mesmo assumir o Iugar deles para determinar tarefas. 

Os empreendedores tambem sao otimistas e tern a visao do sucesso, ao inves de 

imaginar e temer os possfveis fracassos. Ao enfrentar obstaculos, eles os fazem 

decididamente, buscando resolver problemas e alcan<;ar resultados positivos. 

Quando alcan<;am a prosperidade, as pessoas empreendedoras estao sendo 

recompensadas por seu esfor<;o. 

Senso de independencia: 

Empreendedores sao pessoas que preferem depender de sua propria 

capacidade de enfrentar incertezas do que trabalhar para outros. Gostam de buscar 

autonomia, de manter seus pontos de vista mesmo diante da op<;ao ou de resultados 
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desanimadores e de expressar confian<;a em sua capacidade de completar tarefas 

diflceis e de enfrentar desafios. 

3.3 ATITUDES EMPREENDEDORAS 

Apesar do crescimento das micro e pequenas empresas no Brasil, muitos 

empreendedores nao sobrevivem aos desafios de tocar urn empreendimento. Os 

motivos que levam milhares de empresas a fechar as portas antes de completarem 2 

anos de vida vao desde a falta de planejamento e as diferen<;as de opiniao entre o 

s6cios ate erros operacionais, como contratar pessoas erradas, administrar mal a 

equipe ou escolher o ponto comercial errado. 

Mas tao importante quanta saber par que tantas tentativas de empreender 

fracassam e entender quais os fatores que levam ao sucesso. 

Segundo Dornelas (2007), em seu livro considera Os 10 Mandamentos para 

o sucesso de urn empreendedor, inspirado em hist6rias reais de homens e mulheres 

que conquistaram seu Iugar no mercado. 0 primeiro passo e a vontade de ser dono 

do proprio neg6cio, mas, alem disso, algumas caracterfsticas pessoais fazem a 

diferen<;a. Os dez mandamentos dos empresarios bem-sucedidos resumem as 

qualidades importantes e comuns a grande parte deles. 

1° Assumir riscos 

Este e a primeira e uma das maiores qualidades do verdadeiro 

empreendedor. Arriscar conscientemente e ter coragem de enfrentar desafios, de 

tentar urn novo empreendimento, de buscar, par si s6, os melhores caminhos, e ter 

autodetermina<;ao. Os riscos fazem parte de qualquer atividade e e preciso saber 

lidar com eles. 

2° ldentificar oportunidade 

Ficar atento e perceber, no momenta certo, as oportunidades que o mercado 

oferece e reunir as condi<;oes propfcias para a realiza<;ao de urn born neg6cio e 

outra marca importante do empresario bem-sucedido. Ele e urn indivfduo curiosa e 

atento as informa<;oes, pais sabe que suas chances melhoram quando seu 

conhecimento aumenta. 
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3° Conhecimento 

Quanto maior for o domfnio de urn empresario sobre o ramo de neg6cios, 

maior e a sua chance de exito. Esse conhecimento pode vir de experiencia pratica, 

de informagoes obtidas em publicagoes especializadas, em centros de ensino ou 

mesmo de "dicas" de pessoas que montaram empreendimentos semelhantes. 

4° Organizagao 

Ter capacidade de utilizar recursos humanos, materiais - financeiros e 

tecnol6gicos - deforma racional. Resumindo: ter senso de organizagao. E born nao 

esquecer que, na maioria das vezes, a desorganizagao- principalmente no infcio do 

empreendimento - compromete seu funcionamento e desempenho. 

5° Tomar decisoes 

0 sucesso de urn empreendimento, muitas vezes, estar relacionado com a 

capacidade de decidir corretamente. Tomar decisoes acertadas e urn processo que 

exige o levantamento de informagoes, analise da situagao, avaliagao das 

alternativas e escolha da solugao mais adequada. 0 verdadeiro empreendedor e 

capaz de tomar decisoes corretas, na hora certa. 

6° Lideranga 

Liderar e saber definir objetivos, orientar tarefa, combinar metodos, estimular 

as pessoas no rumo das metas tragadas e favorecer relagoes equilibradas dentro da 

equipe de trabalho, em torno do empreendimento. Dentro e fora da empresa, o 

homem de neg6cios faz contatos, sejam com clientes, fornecedores, empregados. 

Assim, a lideranga tern de ser uma qualidade sempre presente. 

7° Dinamismo 

Urn empreendedor de sucesso nunca se acomoda, para nao perder a 

capacidade de fazer com que simples ideias se concretizem em neg6cios efetivos. 

Manter-se sempre dinamico e cultivar inconformismo diante da rotina e urn de seus 

lemas preferidos. 

8° lndependencia 

Determinar seus pr6prios passos, abrir seus pr6prios caminhos, ser seu 

proprio patrao, enfim, buscar a independencia e meta importante na busca do 

sucesso. 0 empreendedor deve ser livre, evitando protecionismos que, mais tarde, 

possam se tornar obstaculos aos neg6cios. S6 assim surge a forga necessaria para 

fazer valer seus direitos de cidadao-empresario. 
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go Otimismo 

Esta e uma caracterlstica das pessoas que enxergam o sucesso, em vez de 

imaginar o fracasso. Capaz de enfrentar obstaculos, o empresario de sucesso sabe 

olha r alem e acima das dificuldades. 

10° Tina Empresarial 

0 que as pessoas acreditam ser urn "sexto sentido" intuigao, faro empresarial, 

tlpico de gente bem-sucedida dos negocios e, na maioria das vezes, a soma de 

todas as qualidades descritas aqui. Se o empreendedor reune a maior parte dessas 

caracterlsticas tera grande chance de ter exito. Quem quer se estabelecer por conta 

propria no mercado brasileiro e, principalmente, algar voos mais altos na conquista 

do mercado externo, deve saber que clientes, fornecedores e mesmo concorrentes 

so respeitam os que mostram a altura do desafio. 

3.4 CARACTERiSTICAS DO ESPiRITO EMPREENDEDOR 

0 empreendedor e a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pais 

e dotado de sensibilidade para os negocios, tina financeiro e capacidade de 

identificar oportunidades. Com esse arsenal, transforma ideia sem realidade, para 

beneficia proprio e para o beneficia da comunidade. Por ter criatividade em urn alto 

nivel de energia, o empreendedor demonstra imaginagao e perseveranga aspectos 

que combinadas, adequadamente o habilitam a transformar uma ideia simples e mal 

estruturada em alga concreto e bern sucedida no mercado. 

Joseph A. Schumpeter amplia o conceito dizendo que "o empreendedor e a 

pessoa que destroi a ordem economica existe gragas a introdugao no mercado de 

novas produtos/servigos, pela criagao de novas formas de gestao ou pela 

exploragao de novas recursos, materiais e tecnologias". Para e1e, o empreendedor e 

a essencia evolugao no mundo, tomando obsoletas as antigas maneiras de fazer 

negocios. 

Segundo Dolabela (1991, p. 70-71) 

0 indivfduo portador das condic;:oes para empreender sabera aprender o 
que for necessaria para criar, desenvolver e realizar sua visao. No 
empreendedorismo, o ser mais importante do que o saber: este sera 
conseqi.iencia das caracterfsticas pessoais que determinam a metodologia 
de aprendizagem do candidato a empreendedor. 
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Baseado em Mori (2000, p. 39), o quadro abaixo explicita as principais 

caracteristicas e comportamentos, dos empreendedores de sucesso: 

Quadro 1 - Principais caracteristicas do empreendedor. 

CARACTERISTICAS ESPECI FICA<;AO 

NECESSIDADES Aprovac;ao 
lndependencia 
Desenvolvimento Pessoal 
Seguranc;a 
Auto-realizac;ao 
Vinculos 
Carre risco calculado 

CONHECIMENTO Aspectos tecnicos relacionados com o neg6cio 
Experiencia na area comercial 
Escolaridade 
Experiencia em empresas 
Formac;ao complementar 
Vivencia em situacoes novas 

HABILIDADES ldentificac;ao de novas habilidades 
Valorizac;ao de oportunidades e pensamento criativo 
Comunicac;ao persuasiva 
Negociac;ao 
Aquisic;ao de informac;oes 
Alcanc;ar metas 
Motivacao e decisao 

VALORES Existenciais 
Esteticos 
lntelectuais 
Morais 
Religiosos 
Qualidade 

Fonte: Mon ( apud URIARTE, 2000). 

3.4.1 Necessidades 

0 empreendedor possui necessidades que influenciam seu comportamento. 

As necessidades citadas sao as mais comuns entre os empreendedores de sucesso. 

No entanto, existem outras que variam de acordo com os aspectos da personalidade 

dos individuos e podem vir a ajudar ou nao seu empreendimento. 
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Biley e Westhead (apud URIARTE, 2000, p. 40) elaboram uma descri<;:ao das 

principais razoes que levam urn empreendedor a iniciar uma nova empresa. Sao 

elas: 

a) Aprova<;:ao: 

Geralmente o empreendedor deseja conq uistar uma alta posi<;:ao na 

sociedade, ser respeitado pelos amigos, aumentar o status e o prestfgio da familia, 

conquistar alga e ser reconhecido por isto. No caso, ser reconhecido como 

empresario de sucesso. Resumindo, precisa ter aprova<;:ao por seus 

comportamentos. 0 empreendedor ve a empresa como urn instrumento que vai lhe 

permitir mostrar aos outros que e capaz de levar uma ideia adiante, obter sucesso e, 

consequentemente, ganhar respeito; 

b) lndependencia: 

0 empreendedor necessita de consideravel liberdade para: impor seu proprio 

enfoque no trabalho, obter grande flexibilidade em sua vida profissional e familiar, 

controlar seu proprio tempo, confrontar-se com problemas e oportunidades de 

analisar e fazer crescer uma nova firma, crer que e o momenta de sua vida. 

Geralmente, esta necessidade e uma das primeiras a serem frustradas, pais os 

sonhados horarios flexlveis normalmente se transformam em horas extras para dar 

conta de toda a carga de trabalho; 

c) Desenvolvimento pessoal: 

Algumas das necessidades do empreendedor para o seu desenvolvimento 

sao: ser inovador e estar a frente do desenvolvimento tecnologico do negocio, 

transformar uma ideia em produto, aprender continuamente e aproveitar 

oportunidades emergentes. Muitas pessoas criam seus proprios negocios porque 

apresentam uma grande necessidade de se desenvolver, nao encontrando suporte 

suficiente em seus trabalhos. A empresa e urn otimo Iugar para desenvolver novas 

habilidades e conhecimentos. Toda vivencia enriquecera o seu acervo e tera urn 

efeito decisivo em sua propria vida fora da empresa; 

d) Seguran<;:a: 

Necessidade de auto-preserva<;:ao. A empresa pode ser vista como urn meio 

para o empreendedor sentir-se seguro em rela<;:ao a uma serie de fatores, como 

desemprego, estabilidade, entre outros. Porem, esta e · outra necessidade 

geralmente frustrada, pais o empreendedor tern de enfrentar uma serie de 
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circunstancias que o mundo competitivo lhe imp5e, inclusive o risco de fracasso, que 

e bastante elevado; 

e) Auto-realizagao: 

E a necessidade que as pessoas tern de maximizar seu proprio potencial. 0 

empreendedor visualiza a empresa como um local onde suas capacidades podem 

ser utilizadas e aperfeigoadas e, em conseqOencia, obter a realizagao pessoal. Da 

mesma forma que na necessidade de aprovagao, a empresa e um instrumento para 

que o empreendedor ponha a prova suas capacidades intelectuais e, ate mesmo 

ffsicas; 

f) Vfnculos: 

Para o empreendedor, nao e necessaria deixar a empresa onde trabalha, 

para vivenciar as emog5es, riscos e gratificag5es de uma ideia transformada em 

realidade; 

g) Correr risco calculado 

Antes de colocar uma ideia em pratica o empreendedor precisa analisar 

minuciosamente as chances de lucro ou prejufzo. Correr risco e necessaria para 

fazer a empresa crescer, considerar as possibilidades de erro e levantar solug5es 

para haja o mfnimo de imprevistos; 

3.4.2 Conhecimentos 

Para que o empreendedor opere em uma empresa com o sucesso desejado, 

ele deve possuir alguns conhecimentos basicos que sao diferenciados em cada 

etapa em que a empresa encontra-se. Apesar desta diferenciagao, e possfvel fazer 

uma descrigao dos conhecimentos gerais necessarios para o empreendedor gerar 

seu neg6cio. Sao eles: 

a) Aspectos tecnicos relacionados ao neg6cio: 

E imprescindfvel que o empreendedor tenha conhecimentos a respeito do 

produto que oferece ou pretende oferecer, e do processo de produgao. Em um 

primeiro momento, ele tern de atuar diretamente na empresa. Para que ela ocupe 

um Iugar consideravel no mercado, o empreendedor precisa utilizar seus 

conhecimentos. Dentre aes, projetos do produto, qualidade, modo de fabricagao, 

controle do processo. Se o empreendedor nao tiver conhecimento dos aspectos 
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tecnicos, deve desenvolver rapidamente ou buscar urn s6cio ou tecnico que os 

possua; 

b) Experiencia na area comercial: 

Atualmente, as empresas tern dado aten9ao especial ao cliente. As fun96es 

da area comercial dizem respeito diretamente a este novo enfoque empresarial, que 

consiste no atendimento das necessidades da clientela. Entre as fun96es da area 

comercial, pode-se incluir: distribui9ao do produto, publicidade de marketing, 

pesquisa de mercado e defini9ao de novas produtos; 

c) Escolaridade: 

E urn fator extremamente importante, pais se refere aos conhecimentos 

adquiridos no sistema formal de ensino. 0 empreendedor deve possuir urn nivel 

mfnimo de escolaridade, que lhe possibilite lidar de modo satisfat6rio com as 

pessoas. Claro que educa9ao nunca e demais, mas acima de certo nivel, o 

empreendedor deve usar de born sensa e nao se considerar dono absoluto da 

verdade. Deve saber ate onde pode ir, quando parar e pedir ajuda; 

d) Experiencias em empresas: 

E fator diferenciador. Enquanto alguns tipos de conhecimento podem ser 

transmitidos por outros, a experiencia nao. Para o empreendedor, trabalhos 

anteriores em empresas possibilitam urn born entendimento previa de alguns setores 

ou fun96es de sua futura empresa; 

e) Forma9ao complementar: 

A forma9ao complementar relaciona-se com a aquisi9ao de conhecimentos 

novas ou com a atualiza9ao dos que ja possui, a partir de urn interesse particular ou 

de uma necessidade gerada pelo proprio neg6cio. Ha conhecimentos que 

aparentemente nao tern nenhuma rela9ao com a vida da empresa, mas podem ter 

uma participa9ao decisiva no exito empresarial. 

f) Vivencia de situa96es novas: 

As mudan9as que ocorrem na vida de urn individuo nem sempre sao faceis de 

ser assimiladas. Entretanto, contribuem naturalmente para que ele passe a vivenciar 

as situa96es novas com mais facilidade. Esta experiencia permite ao empreendedor 

enfrentar as mudan9as ou fatores inesperados com menos inseguran9a e mais 

consciencia da realidade. Portanto, quanta mais situa96es novas forem enfrentadas, 

melhor. A vida da empresa e enfrentar cotidianamente novas problemas que exigem 
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novas soluc;oes. A experiencia com situac;oes novas facilita a superac;ao de 

problemas, comec;ando pela atitude frente a eles. 

3.4.3 Habilidades 

0 sucesso de uma empresa tambem depende das habilidades do 

empreendedor, que correspondem as facilidades para utilizar suas capacidades 

ffsicas e intelectuais. Sao inumeras as habilidades necessarias para a operac;ao de 

uma empresa de pequeno porte, tais como: 

a) ldentificac;ao de novas oportunidades: 

Esta habilidade relaciona-se com a capacidade de ver o que os outros nao 

veem e de visualizar o ausente. E a facilidade para identificar novas oportunidades 

de produtos e servic;os. Depende fortemente da criatividade e da capacidade de 

pensar inovadoramente. 0 empreendedor de sucesso esta sempre farejando novas 

oportunidades de neg6cio, descobrindo nichos de mercado e enxergando o seu 

meio como urn grande armazem de possibilidade de neg6cio. As vezes adquire 

coisas de que nao necessita somente pelo fato de ser urn born neg6cio no momenta 

e de haver a possibilidade de repassa-lo mais tarde pelo dobro do valor; 

b) Valorizac;ao de oportunidades e pensamento criativo: 

Para ser bern sucedido, o empreendedor tern de pensar criativamente, como 

ja mencionado anteriormente, e fazer uma valorizac;ao das oportunidades que 

surgem. A avaliac;ao critica e essencial para distinguir uma oportunidade real de uma 

falsa. As iniciativas inovadoras sao escassas porque o desenvolvimento da 

criatividade e da critica nao esta amplamente incorporado no sistema educativo. Nao 

basta enxergar o que os outros nao enxergam. E necessaria atribuir valor aquilo que 

se apresenta como uma oportunidade. Por exemplo: e uma boa oportunidade a 

compra daquele apartamento? Por que? De quanto sera o meu lucro daqui a seis 

meses?; 

c) Comunicac;ao persuasiva: 

Os empreendedores normalmente comec;am com nada mais que uma ideia 

em sua cabec;a. Para transformar essa ideia em realidade, devem convencer outras 

pessoas a associar-se ao novo neg6cio por meio de uma comunicac;ao convincente; 

convencer amigos, parentes e desconhecidos para que invistam ou emprestem 



44 

dinheiro para a nova empresa; convencer fornecedores a oferecer credito e, 

finalmente, convencer clientes a pagarem com seu dinheiro urn novo produto ou 

servigo proveniente de uma firma desconhecida; 

d) Negociagao: 

A habilidade de negociar, com algumas das demais, adquire-se pela 

experiencia. Esta intimamente relacionada a aspectos culturais. A partir do momento 

em que alguem decide abrir uma nova empresa, os neg6cios devem comegar a 

materializar-se. As vendas e as compras podem ser simples ou complexas, porem, 

em qualquer caso, esta habilidade sera inevitavelmente necessaria. E o 

empreendedor deve ser seguro e convincente quando se trata dela; 

e) Aquisigao de informagoes: 

Em urn ambiente instavel e competitive, a posse de informag6es sobre 

mercados, processes gerenciais e avangos tecnol6gicos pode permitir a empresa 

uma posigao competitiva, o empreendedor deve ter habilidades especificas que lhe 

permitam adquirir as informag6es. 

f) Resolugao de problemas: 

Gada novo neg6cio gera urn conjunto unico de problemas, desafios e crises. 

E impossivel ensinar aos empreendedores como responder a grande quantidade de 

problemas que enfrentam na etapa inicial e durante o crescimento de sua nova 

empresa. Uns terao a tendencia de melhorar o que ja existe (adaptadores) e outros, 

a tendencia de revolucionar o implantado e gerar solug6es mais radicais 

(i novadoras); 

g) Atingir metas: 

0 empreendedor e leal a suas metas, mas realista quanto as maneiras de 

atingi-las. Alem disso, ele executa qualquer tarefa necessaria para fazer seu projeto 

funcionar, a despeito da definigao de seu cargo; 

h) Motivagao e decisao: 

0 empreendedor quer liberdade e acesso aos recursos da corporagao. E 
orientado para metas e auto-motivado, mas tambem reage as recompensas e ao 

reconhecimento. 0 empreendedor gosta de fazer os outros concordarem com sua 

visao. E alguem mais paciente e disposto a compromissos que o empreendedor, 

mas ainda em executor. 
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3.4.4 Valores 

Os valores caracterizam a visao de mundo dos indivfduos. Percebe-se 

facilmente sua rela<;:ao com o comportamento, pois influenciam as diversas etapas 

do processo comportamental do ser humano. Sao de vital importancia na etapa de 

decisao, pois o criteria para tomada de decisao sera fundamento nos valores do 

indivfduo, valores estes adquiridos desde o nascimento, passados de pai para filho, 

e alterados aos poucos com a viv€mcia. A alternativa a ser escolhida devera 

obedecer aos valores vigentes na epoca. 

a) Existenciais: 

Referem-se a vida, sob todos os aspectos, dimensoes e nfveis: saude, 

alimenta<;:ao, lazer. lncluem tambem trabalho, salario, economia, produ<;:ao, 

circula<;:ao e varias outras formas de investimento lucrativo. Os valores existenciais, 

por serem os mais abrangentes, constituem-se em urn dos principais referenciais na 

constitui<;:ao da visao de mundo das pessoas; 

b) Esteti cos: 

Sao os valores ligados a sensibilidade do indivfduo, desde os sensoriais, 

adequados aos cinco sentidos, ate a arte mais requintada e suas multiplas formas 

de expressao de sentimentos. 0 empreendedor deve despertar e cultivar o senso 

estetico a partir de seu ambiente familiar, do espa<;:o geogratico, da natureza e da 

sua propria empresa. Na empresa, os valores esteticos do empreendedor tambem 

se fazem notar. A ordem, a limpeza, o ambiente de trabalho, a organiza<;:ao e o 

proprio vestir sao consequencias destes valores; 

c) lntelectuais: 

A vida de uma empresa demanda, como outras atividades humanas, o 

exercfcio das capacidades intelectuais. Os valores intelectuais do empreendedor 

ajudarao, entre coisas, a imprimir o ritmo da inova<;:ao tecnologica da empresa, a 

definir o papel da criatividade na empresa e a postura em rela<;:ao a algumas normas 

da sociedade, como a prote<;:ao do meio ambiente; 

d) Morais: 

Referem-se a doutrina, princfpios e normas, padroes orientadores do 

procedimento humano. lnclui-se nesta categoria os valores que surgem se 

desenvolvem e refletem no seio da coletividade humana, como comunidade. Estes 
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valores eticos do empreendedor configurarao seu comportamento em relayao a 
sociedade; 

e) Religiosos: 

0 conceito que os povos tern a respeito de Deus, em geral, estabelece 

normas e rituais sob formas variadas. Quando existe algum tipo de fanatismo, na 

maioria das vezes, atrapalha seu empreendimento. 

f) Qualidade: 

A qualidade e urn diferencial em qualquer tipo de neg6cio. Cumprir prazos e 

garantir a confianya do consumidor. Mas e precise estar sempre melhorando para 

superar as expectativas. 

3.5 TIPOS DE EMPREENDEDOR 

De acordo com Young (apud URIARTE, 2000, p. 25) os tipos de 

empreendedor mais citados na literatura, sao os seguintes: 

• Empreendedor artesao: o individuo que e essencialmente urn tecnico e 

escolhe instalar urn neg6cio independente para praticar o seu oficio. 

• Empreendedor tecnol6gico: o individuo associado ao desenvolvimento ou 

comercializayao de urn novo produto ou processo inovador e que monta uma 

empresa para introduzir essas melhorias tecnol6gicas e obter lucro. 

• Empreendedor oportunista: o individuo que enfoca o crescimento e o ato de 

criar uma nova atividade economica e que monta, compra e faz crescer 

empresas, em resposta a uma oportunidade observada. 

• Empreendedor "estilo de vida": o individuo autonomo ou que comeya urn 

neg6cio por causa da liberdade, independemcia elou outros beneficios para 

seu estilo de vida, que seu empreendimento tornam possiveis. Vale salientar 

que os capitalistas de risco e especuladores (investidores) e gerentes 

contratados sao excluidos da classificayao de empreendedor. De fora 

tambem os individuos como os vendedores, apesar de poderem demonstrar 

caracteristicas de empreendedor em seu trabalho. 

Todavia, nem todo empreendedor busca urn novo objetivo ou meta na sua 

vida. Existem pessoas que entram em neg6cios para escapar de algum fator 
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ambiental. Kniht identificou varios fatores ambientais que encorajam ou impulsionam 

as pessoas a iniciar novos negocios e rotulou tais empreendedores de refugiados. 

Para ele, existem varios tipos de refugiados, a saber: 

1. Refugiado estrangeiro: sao pessoas que escapam das restric;6es 

poHticas, religiosas ou economicas de seus pafses de origem 

atravessando as fronteiras nacionais. Em geral, encontram 

discriminac;6es ou desvantagens - de cultura, lfngua, entre outras - ao 

buscar emprego assalariado em outros pafses e, entao, iniciam urn 

novo negocio. 

2. Refugiado corporative: sao aqueles que fogem do ambiente burocratico 

das grandes e medias empresas iniciando negocios por conta propria. 

Muitas pessoas, ao vivenciar na corporac;ao ambiente desagradavel de 

trabalho, processo decisorio centralizado, realocac;6es impostas e ate 

atmosfera indesejavel, encontram uma alternativa atraente ao buscar 

urn novo negocio. 

3. Refugiado dos pais: sao pessoas que abandonam a familia para 

mostrar aos pais que podem fazer as coisas de maneira independents, 

ou seja, sozinhas. 

4. Refugiado do lar: sao aqueles que comec;am o proprio negocio apos o 

crescimento dos filhos ou quando se sentem livres das 

responsabilidades de casa. 

5. Refugiada feminista: mulheres que sentem discriminac;6es ou 

restric;6es em uma empresa e preferem iniciar urn negocio que possam 

dirigir independentemente dos outros. 

6. Refugiado social: sao os alheios a cultura que prevalece na empresa, 

que buscam uma atividade como empreendedores. 

7. Refugiado educacional: sao pessoas que se sentem cansadas dos 

cursos academicos e decidem iniciar urn novo negocio. 

Alem disso, Smith considera que os empreendedores apresentam enorme 

variac;ao em seus estilos de fazer negocios. Em resumo, sugere urn continuum em 

que dois padr6es basicos estao nas extremidades: empreendedores artesao e 

empreendedores oportunistas. 
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1. Empreendedor artesao: e uma pessoa que inicia urn negocio basicamente 

com habilidades tecnicas e urn pequeno conhecimento da gestao de 

negocios. Sua forma<;:ao limita-se ao treinamento tecnico e, com isso, tern 

experiencia tecnica no trabalho, mas nao disp6e de capacidade para se 

comunicar bern, avaliar o mercado, tomar decis6es e gerir o negocio. Sua 

abordagem quanto ao processo decisorio se caracteriza por: ter uma 

orienta<;:ao de tempo de curto prazo, com pouco planejamento para o futuro 

crescimento para o futuro crescimento ou mudan<;:a; ser paternalista, ou seja, 

dirige o negocio da forma como dirigia sua propria familia; relutar em delegar 

autoridade, e centralizador; usar uma ou duas fontes de capital para abrir sua 

empresa; definir a estrategia de marketing em termos de pre<;:o tradicional, da 

qualidade e da reputa<;:ao da empresa; esfor<;:ar-se nas vendas basicamente 

por motivos pessoais. 

2. Empreendedor oportunista: e aquele que tern educa<;:ao tecnica suplementada 

por estudo de assuntos mais amplos, como administra<;:ao, economia, 

legisla<;:ao ou Hnguas. Procura sempre estudar e aprender. Caracteriza-se 

por: evitar o paternalismo na condu<;:ao da equipe; delegar autoridade as 

pessoas necessarias para o crescimento; empregar estrategias de marketing 

e esfor<;:os de vendas mais variados; obter capitaliza<;:ao original de duas 

fontes de recursos; planejar o crescimento futuro do negocio; utilizar sistemas 

de registro e controle, or<;:amento apropriado, oferta precisa e pesquisa 

sistematica de mercado. 

Os estilos empreendedores constituem dois extremes de abordagem gerencial. Em 

urn polo, esta o artesao, que da sas a imagina<;:ao e conhece o produto. No outro, 

esta o administrador experiente e com boa instru<;:ao, que utiliza procedimentos 

gerenciais sistematicos, aproximando-se de uma abordagem cientifica na gestao do 

negocio. 

3.6 VANTAGENS E DESVANTAGENS DE SER EMPREENDEDOR 

Ha inumeras vantagens concretas em criar e operar urn negocio proprio. 0 

empresario nao tern chefe e depende de suas proprias decis6es. Pode inovar e 
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experimentar novas ideias em seu neg6cio, estimulado por sua criatividade ou pela 

sua concorremcia. Tern perspectivas de ganhos financeiros consideraveis, se 

alcan<;:ar exito, o que lhe trara o reconhecimento da comunidade. No entanto, 

aspectos desfavoraveis a que convem considerar como conviver com as 

instabilidades das eventuais mudan<;:as no ambiente externo. 

3.6.1 Vantagens 

Ter a liberdade de enfrentar uma situa<;:ao diflcil e testar as pr6prias 

competencias, esperando uma recompensa que nao depende de outros, sao 

algumas vantagens do espfrito empreendedor. 

• Autonomia 

lndependencia e liberdade para tamar decis6es sao provavelmente as 

maiores vantagens do empreendedor. A satisfa<;:ao de ser chefe de si mesmo e a 

melhor sensa<;:ao que algumas pessoas pod em experimentar. 

• Desafio 

Para muitos empreendedores, o desafio de iniciar urn neg6cio e fonte de 

entusiasmo. A oportunidade de desenvolver uma ideia em urn neg6cio 

recompensador produz urn grande sentimento de realiza<;:ao. Alem disso, o 

empreendedor sabe que o sucesso depende principalmente de sua iniciativa, e que 

o sucesso ou o fracasso, em grande parte eo fruto de seu nfvel de esfor<;:o. 

• Controle financeiro 

0 controle sobre o neg6cio e, consequentemente, sobre seus rendimentos e 

outra vantagem importante do empreendedor. Ele nao corre o risco de ser demitido 

de uma hora para outra e ver sua situa<;:ao financeira desestruturada. 

3.6.2 Desvantagens 

Se o auto-emprego parece facil, a alta demissao pode ser ainda mais. De 

fato, o empreendedorismo e uma das carreiras mais diflceis que alguem pode 

escolher. 
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• Sacriflcio pessoal 

Urn empreendedor, no inicio do processo de criac;ao de uma empresa, 

normalmente trabalha longas horas e, com freqOencia, sete dias por semana. Quase 

nao a tempo para a familia, diversao e reflexao pessoal. 0 empreendimento muitas 

vezes consome a vida do empreendedor. lsso freqOentemente resulta no prejuizo 

das relac;oes familiares e em alto nivel de tensao. 0 empreendedor deve perguntar

se o quanta esta disposto a sacrificar para tornar seu empreendimento urn sucesso. 

• Sobrecarga de responsabilidades 

0 empreendedor tern uma carga de trabalho e responsabilidades diferente da 

dos empregados assalariados. Nas empresas os empregados tern companheiros 

que ocupam o mesmo cargo, entretanto sabe que esta "sozinho no topo". Nao ha 

ninguem no empreendimento que tenha como ele apostado todas as fichas. 

• Pequena Margem de erro 

Muitas decisoes tomadas por empreendedores revelam-se incorretas e nao 

lucrativas, prejudicando os resultados do neg6cio. No entanto, as grandes empresas 

sobrevivem porque tern recursos financeiros que podem compensar as perdas. Em 

neg6cios pequenos o u emergentes, uma decisao errada pode resultar em falencia. 
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4 PANORAMA MUNDIAL DO EMPREENDEDORISMO EM 2008 

0 Brasil ocupou a 13a posigao no ranking mundial de empreendedorismo 

realizado pelo Global Entrepreneurship Monitor em 2008. 

A Taxa de Empreendedores em Estagio lnicial (TEA) brasileira foi de 12,02 o 

que significa que de cada 1 00 brasileiros 12 realizavam alguma atividade 

empreendedora ate o momenta da pesquisa. Essa taxa esta relativamente proxima 

da media historica brasileira, que e de 12, 72. Pela primeira vez desde que a 

pesquisa foi iniciada no Brasil, o pafs ficou fora do grupo dos dez pafses com 

maiores taxas de empreendedorismo. A mudanga se deve principalmente a 
alteragao no conjunto de pafses participantes da pesquisa GEM 2008 e nao significa 

necessariamente uma piora relativa do Brasil. Pafses como Bolfvia, Angola, 

Macedonia e Egito realizaram a pesquisa GEM pela primeira vez neste ano e 

ocuparam pos1goes entre os dez pafses com as maiores taxas de 

empreendedorismo. A TEA apresentada pelo Brasil em 2008 ficou proxima das 

taxas obtidas por Uruguai (11 ,90) e Chile (13,08). Os pafses da America Latina e 

Caribe foram os mais empreendedores na rodada da Pesquisa GEM em 2008. A 

Bolfvia ficou em primeiro Iugar, com uma TEA de 29,82, o que significa que urn em 

cada tres bolivianos desempenhou alguma atividade empreendedora. 0 Peru 

ocupou o segundo Iugar no ranking, com uma TEA de 25,57, ou seja, urn em quatro 

peruanas realizou atividades empreendedoras. 

No outro extrema do ranking, pode-se observar que os ultimos lugares foram 

ocupados por pafses desenvolvidos, como a Belgica em ultimo Iugar, precedida por 

Russia e Alemanha. 

As informagoes sabre os cinco pafses com a maior TEA e os cinco ultimos 

pafses encontra-se na tabela 1. A diferenga na TEA entre o primeiro e o ultimo do 

ranking da pesquisa GEM 2008 foi de cerca de dez vezes, o que demonstra uma 

grande heterogeneidade nas condigoes empreendedoras no mundo. 

Outra comparagao possfvel e quanta ao numero de empreendedores 

estimado para cada pafs (tabela 2). A posigao dos pafses no topo e na base do 

ranking se altera. A india e o pais com a maior populagao de indivfduos 

desempenhando alguma atividade empreendedora. Nesse aspecto, o Brasil ocupa o 

terceiro Iugar, atras apenas de india e Estados Unidos. A pesquisa mostra que para 

cada empreendedor na Islandia (pafs com a menor estimativa de empreendedores) 
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existem 4.224 empreendedores na India e 813 empreendedores no Brasil. Os 

Estados Unidos sao 0 unico pais desenvolvido que figura entre OS cinco primeiros no 

quesito numero de e mpreendedores, com mais de 20 mil hoes de pessoas em 

atividades empreendedoras. 

Tabela 1 - Paises com maiores e menores taxas de empreendedorismo 

PAlSES 

Maiorcs Taxas 

Bolivia 

P~;'nt 

Colfitnhia 

Angola 

Republica Dorninicana 

Mcclia do Gru po 

1\'lenores Taxas 

Dinamarca 

Romenia 

Alcmanha 

Russia 

Belgica 

Media do Gru po 

FONTE: Pesquisa GEM 2008. 

TEA 2008 

29.82 

25.57 

24.52 

22.7 .1 

20.35 

24.59 

4.04 

3,9;;) 

3.77 

3.63 

I 

Tabela 2- Estimativa da popula~ao empreendedora 

PAfSES 

1\laiores Estimati\·as 

fndia 

Estados Unidos 

Brasil 

!Vlexit:o 

Cnll)Tnhia 

TotaJ do Grupo 

Mcnorcs E;;;thnativas 

lrlanua 

Dinamarca 

Lcr6nia 

Eshwenia 

Islandia 

Total do G ru})O 

FONTE: Pesquisa GEM 2008. 

TEA 2008 
(t}j 

11 ,5 

1.0.8 

12,() 

I 3.1 

24.5 

14.4 

76 

6,5 

6.4 

10.1 

POS l c; ,.\ 0 
(4J pafs~~! 

5 

39 

40 

41 

42 

43 

POS I (~')\0 

{ <U pa.i-.(;·s) 

l) 

l (l 

13 

11 

3 

3') 

30 

17 

ESTJ\'lATIVA DE 
EMPREENDEDORES 

1.192.000 

·4.358.000 

6.571.000 

1.3-t~ .OOO 

1.01::!.000 

2.8<>5.000 

1.18 .000 

583.000 

1.9:10.000 

.~ .2Qt-l .OOO 

167 .000 

1.227.200 

ESTiiV1ATIVA DE 

E.\·lf>REE::\DEDORES 

76.045.000 

20.546.000 

14.644.000 

8.411.000 

6.57 1.000 

126.218.000 

I 66.000 

13S.OOO 

( 6.000 

86.000 

IR .OOO 

504.000 
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Para contextualizar a atividade empreendedora brasileira em ambito 

internacional, a equipe GEM Brasil optou por utilizar o G20 como recorte analitico 

deste ano. 

0 G-20 congrega importantes paises industrializados e emergentes de todas 

as regi6es do mundo. Juntos, os paises membros representam por volta de 90°/o do 

produto interno bruto mundial, 80% do comercio internacional (incluindo o comercio 

interno da UE), assim como dais ten;os da popula<;ao do mundo. 0 peso econ6mico 

do G-20 e a grande popula<;ao que represerta dao-lhe elevado grau de legitimidade 

e influencia na condu<;ao da economia e do sistema financeiro globais. 0 grupo 

representa 81 ,24°/o do total de pessoas empreendendo no mundo. A tabela 3 traz as 

informa<;6es sabre os membros do G-20 que participaram da Pesquisa GEM 2008. 

Tabela 3 - Paises do G-20 participantes da pesquisa GEM 

PAfSES 

Argentina 

Mexico 

~ ~~:mdl 
1 2~nc . 
fndiu 

·Estadns Unid os 

Corcia 

Grccin 

Africa do sul 

T urqu iH 

Reino Unido 

Fran<;a 

Ita lia 

AJemanha 

Russia 

Pafses G -20 
Paises (:JENl 

TEA 2008 
( <)i· ) 

16.54 

13,09 

12,02 . 

11,49 

10.76 

9,99 

9.86 

7 ~ 76 

5~96 

5~9 1 

5,64 

5.42 

4.62 

3~ 77 

3.49 

8.42 
10.48 

FONTE: Pesquisa GEM 2008. 

POSIC~~ /\0 
( 43 pa lses) 

7 

l1. 

13 

15 

16 

18 

19 

23 

33 

34 

35 

36 

38 

41 

42 

ESTiw1ATIVA DE 

EM PREEN.DEDORES 

4.006.000 

8.412.000 

14.644.000 

76.045.000 

20.546.000 

3.286.000 

67 3.000 

2.006.000 

2.705.000 

2.274.000 

2.221.000 

4.267.000 

1.703.000 

1.950.000 

3.298.000 
148.03(>.000 
1.86.202.000 

Dentre os integrantes do G20, nao participaram da pesquisa GEM 2008 os 

seguintes palses: Australia, Canada, China, Indonesia, Arabia Saudita e Uniao 
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Europeia (que tecnicamente nao e urn pais, mas tern assento no G-20). A ausencia 

da China na pesquisa deste ano e relevante, pois pela estimativa do ano passado a 

sua participac;ao representa mais da metade do total de empreendedores do mundo 

(GEM 2007, p. 29). 

Os paises representados pelo G-20 apresentam uma caracteristica que 

tambem e encontrada no conjunto total de paises GEM. Os paises considerados 

mais desenvolvidos obtiveram taxas de empreendedorismo mais baixas que os 

paises do grupo com desenvolvimento relativamente menor. Os Estados Unidos sao 

a excec;ao a essa regra, pois e desenvolvido, mas apresenta taxas de 

empreendedorismo semelhantes as dos paises de estagio de desenvolvimento 

intermediario, como o Brasil. 0 G-20 apresenta uma TEA media de 8,42, enquanto a 

media geral da pesquisa GEM e de 10,48. A TEA relativamente menor desse grupo 

de paises precisa ser considerada em conjunto com o numero estimado de 

empreendedores, que nesse caso representa quase 150 milh6es de 

empreendedores, ou, como dito anteriormente, mais de 80% do total de 

empreendedores. 

A Argentina e o pais com a maior TEA entre os integrantes do G-20, com uma 

taxa de 16,54. Em seguida, vern o Mexico, com 13,09. 0 Brasil e o terceiro pais mais 

empreendedor do G20 se considerada a TEA. No que se refere a estimativa de 

empreendedores desse grupo, os tres paises com maior numero de pessoas 

desempenhando alguma atividade empreendedora sao India, com 76 milh6es de 

pessoas, Estados Unidos, com 20 milh6es, e Brasil, com 14,6 milh6es de pessoas 

em atividades empreendedoras. A Russia e o pais com a menor TEA entre todos os 

membros do G-20. No que se refere ao numero de pessoas em atividades 

empreendedoras, a Grecia e a que apresenta o menor valor, sendo o unico pais do 

G-20 com menos de 1 milhao de empreendedores. Entreta nto, ela ocupa a 7a 

posic;ao em taxa de empreendedores. 

4.1 EVOLU<;AO DAATIVIDADE EMPREENDEDORA NO BRASIL 

0 Brasil, segundo a pesquisa GEM 2008, continua com uma TEA superior a 

media dos paises observados, que foi de 10,48%. A TEA media brasileira de 2001 a 

2008 e de 12,72% contra urn a TEA media dos demais paises GEM de apenas 
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7,25%. lsso refor<;a que o Brasil e urn pafs de alta capacidade empreendedora e que 

na media entre 2001 e 2008 0 brasileiro e 75,58%> mais empreendedor que OS 

outros, conforme figura 2 a baixo. 

Figura 2 - Evolu~ao da TEA Brasileira em compara~ao com a media dos paises participantes 
do GEM 2001 a 2008. 
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FONTE: Pesauisa GEM 2001 a 2008. 

4.2 EMPREENDIMENTOS NASCENTES E NOVOS 

Considerando a evolu<;ao da taxa de empreendedorismo nascente em rela<;ao 

a taxa de empreendedores rovos (figura 3), no perfodo de 2001 a 2008, observou

se uma inversao na propor<;ao entre os empreendedores nascentes com rela<;ao aos 

empreendedores novas, conforme a figura 4. Em 2001, tfnhamos 65o/o de 

empreendedores nascentes para 35°/o novas, e em 2008 ha 24% de 

empreendedores nascentes para 76°/o de empreendedores novas. Nesse sentido, a 

atividade empreendedora demonstra urn aumento do tempo de dura<;ao que auxilia 

significativamente o conjunto da economia tanto do ponto de vista da atividade 

quanta o da renda. 
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Figura 3 - Evolu~ao dos empreenderes iniciais, empreendedores nascentes e empreendedores 
novos do Brasil de 2001 a 2008. 
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Figura 4- Evolu~ao das propor~oes dos empreendedores nascentes e novos do Brasil de 2001 
a 2oo8. 
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4.3 DESCONTINUIDADE DOS EMPREENDIMENTOS 

Urn importante elemento para se analisar a dinamica empreendedora de urn 

pals e a taxa de descontinuidade dos empreendimentos. Essa taxa e expressa pelo 

percentual da popula<;ao adulta que responde afirmativamente o seguinte 

questionamento: "Nos ultimos 12 meses, voce vendeu, encerrou, deixou algum 

neg6cio do qual era proprietario?" Em 2008, verificou-se uma redu<;ao significativa 

na taxa de pessoas que descontinuaram sua participa<;ao em algum 

empreendimento, quando comparada com o valor obtido em L007, passando de 

6,5% naquele ano para 3,5°/o em 2008. E importante destacar ainda que em quase 

40%) dos casas em que o empreendedor encerra uma atividade empreendedora o 

empreendimento continua ativo ap6s a salda do empreendedor, nao se 

configurando, portanto, a mortalidade desse empreendimento. 

Com rela<;ao aos motivos que levam o indivlduo a descontinuar urn 

empreendimento (tabela 4), aparecem de forma destacada os problemas de ordem 

financeira relacionados ao empreendimento (baixa lucratividade e pouca obten<;ao 

de recursos), embora em 2008 tenha havido uma diminui<;ao na incidencia do motivo 

"lucratividade", de aproximadamente 40o/o em 2007 para menos de 25o/o em 2008. 

Tabela 4- Motive do encerramento do neg6cio no Brasil 2007 a 2008. 

Mot.ivo do do ncgocio 
Po.rcentagcrn do ·rota I .._, 

enccrnuncnto 
2008 2007 

Razoes pessoa is 34.9 15.7 

Difku ldades na obten<;ao de recursos Jinanceiros 25.2 26.0 

0 neg6cio nao era lucrativo 24.2 39.4 

Outro traba lho ou oportunidade de neg6cio 13.7 53 

Incidente 2.0 3, 1 

Uma oportunidade d e vender o neg6cio 0,9 

A. salda planejada com antecedencja .. 8,7 

Aposcntadoria ,.,.,_ ... 0,9 

Total 100,0 .100,0 

FONTE: Pesquisa GEM 2007 e 2008. 

Em 2008, e interessante notar o aumento na incidencia do motive "outre 

Trabalho", alcan<;ando quase 14o/o das men<;6es. Esse fato corrobora os dados 
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oficiais que apontaram urn born desempenho na gera<;ao de postos de trabalhos 

formais no Brasil no perlodo em questao. 

4.4 DEFINI<;.AO DO EMPREEDEDORISMO ADOTADA PELO GEM 

Empreendedorismo e urn fen6meno complexo que abrange uma variedade de 

contextos. Os diversos conceitos utilizados na literatura sabre o tema refletem essa 

complexidade. Alinhado aos seus objetivos, o GEM adota uma visao ampla do 

empreendedorismo e toea o papel exercido pelos indivlduos no processo 

empreendedor. Resumindo o conceito de Empreendedorismo segundo o GEM: 

"Qualquer tentativa de cria<;ao de urn novo neg6cio ou novo empreendimento, como 

por exemplo, uma atividade aut6noma, uma nova empresa ou a expansao de urn 

Empreendimento existente por urn indivlduo, grupos de indivlduos ou por empresas 

ja estabelecidas." 
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5 FOCALIZANDO 0 NOVO N EGOCIO 

Muitas empresas sao iniciadas quando empreendedores desenvolvem ideias 

para novas produtos ou servigos. Nao apenas os produtos de alto conteudo 

tecnol6gico tern potencial para o sucesso. Na verdade, com frequencia chegam ao 

mercado produtos e servigos, triviais ou criativos com tecnologia de domfnio publico 

ou sem nenhuma sofisticagao tecnol6gica, mas que nem por isso deixam de ser 

competitivos. 

Abrir uma media ou pequena empresa nao significa somente empreender urn 

novo neg6cio, gerar empregos ou fazer girar urn enorme cfrculo da economia 

nacional, e idealizar novas ideias em oportunidades de neg6cio. 

A pequena e media empresa consegue satisfazer a necessidade de 

especializagao com a busca da fragmentagao de atividades capazes de integrar 

adequadamente tecnologia, qualidade e competitividade. As medias e pequenas 

empresas estao irradiando vitalidade por todas as partes do mundo. Boa parte da 

oferta de empregos nos pafses desenvolvidos provem das empresas de pequeno 

porte, ao passo que as grandes empresas estao gradativas e continuamente 

reduzindo seu quadro de pessoal. 

5.1 0 QUE E UMA EMPRESA 

Nosso cotidiano e feito de transagoes com empresas. Dependemos delas 

para comprar, pagar, comer, viajar, nos divertir, vender, alugar, cuidar de nossa 

saude, descansar etc. As empresas que produzem, vendem, informam e prestam os 

mais variados servigos e facilidades procuram atender as necessidades humanas. 

Segundo MAXIMIANO (2007, p. 7) 

Uma empresa e uma iniciativa que tern o objetivo de fornecer produtos e 
servigos para atender as necessidades de pessoas, ou de mercados, e com 
isso obter lucro. Para obter lucro e atender o compromisso com sua 
prosperidade, o empreendedor precisa adquirir recursos, estruturar um 
sistema de operagoes e assumir um compromisso com a satisfagao do 
cliente. 
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Segundo ensinamentos de PIERRE LAUZEL apud MOS IMANN e FISCH 

(1999, p. 17), "Empresa e urn agrupamento hierarquizado que poe em a<;ao, meios 

intelectuais, fisicos e financeiros, para extrair, transformar, transportar e distribuir 

riquezas ou produzir servi<;os, de acordo com os objetivos definidos por uma dire<;ao 

individual ou colegiada, fazendo intervir em diversos graus, motiva<;ao de beneficia e 

de utilidade social". 

Conceitualmente para FIGUEIREDO E CAGGIANO (1997, p. 24) "A empresa 

e uma unidade produtora que visa criar riquezas, transacionalmente em dois 

mercados, urn fornecedor, outro consumidor". 

Retomando os conceitos de MOSIMANN E FISCH (1999, p. 17), "Empresa 

toda entidade ou organiza<;ao que transforma insumos em produtos ou servi<;os, 

para atender as necessidades da sociedade. Essa organiza<;ao pode ser de fins 

lucrativos, filantr6picos ou sociais, nao sendo relevante sua constitui<;ao. Toda 

empresa exerce uma atividade economica, que se caracteriza por eventos 

economicos como consumo, troca ou produ<;ao de recursos escassos". 

Define Chiavenato (2006, p. 40), "Uma empresa e o conjunto de pessoas que 

trabalham juntas no sentido de alcan<;ar objetivos por meio da gestao de recursos 

humanos, materiais e financeiros" Os objetivos das empresas podem ser 

desdobrados em diretos ou indiretos. 

• Objetivos diretos - sao geralmente a produ<;ao ou a venda de mercadorias ou 

a presta<;ao de servi<;os. Para funcionar, a empresa requer recursos humanos 

(pessoas), recursos materiais (maquinas e equipamentos, m6veis e 

utensilios) e recursos financeiros (capital ou dinheiro). A empresa tambem 

persegue objetivos indiretos: almeja ganhar mais do que gasta para produzir 

ou vender suas mercadorias ou prestar servi<;os. 

• Objetivos lndiretos - o atendimento das necessidades da comunidade em que 

esta localizada, isto e, o atendimento das necessidades do cliente ou 

consumidor. Ao produzir ou vender mercadorias ou prestar servi<;os, a 

empresa supre necessidades da comunidade. Ainda indiretamente, a 

empresa tern varias finalidades sociais: cria<;ao de oportunidades de 

emprego, dissemina<;ao da atividade economica, distribui<;ao dos ganhos (via 

pagamento de salarios), pagamento a fornecedores de servi<;os, pagamentos 
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de impastos, preservac;ao do meio ambiente, responsabilidade social e ajuda 

comunitaria, qualidade de vida das pessoas etc. 

Figura 5 - Os objetivos das empresas 

• Produc;ao ou comercializac;ao 
de bens; 

DIRETOS 
~ • Prestac;ao de servic;os; 

I • Atividades comunitarias 

Objetivos 
empresariais • Lucro; 

~ 
• Satisfac;ao de necessidades 

lndiretos dos clientes; 
r----- • Finalidades sociais; 

• Responsabilidade social e 
comunitaria 

Fonte: Chiavenato, ldalberto. Dando Asas ao Espirito Empreendedor (2006, p. 41 ). 

5.2 TIPOS DE EMPRESA 

As empresas existem para produzir algo e prestar algum servic;o a sociedade. 

Na realidade, as empresas sao organizac;6es destinadas a produc;ao de alguma 

coisa. Existem varios tipos de empresa, de acordo com seu ramo de atividade, elas 

podem ser produtoras de bens ou prestadoras de servic;os. 

0 Departament off Commerce (Departamento de Comercio dos Estados 

Unidos), identificou oito setores mais importantes das pequenas empresas, listados 

a seguir. 

1. Comercio atacadista: empresas atacadistas de medicamentos, comercio 

atacadista de alimentos, materiais de escrit6rio, materiais de construc;ao etc.; 

2. Constru~ao: contratantes de edificac;6es, engenharia de construc;ao, servic;os 

de manutenc;ao de ediflcios etc.; 

3. Comercio varejista: lojas em geral, restaurante, pizzarias, postos de gasolina 

etc.; 
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4. Servic;os: agencias de viagem, sal6es de beleza, barbearias, entregas 

rapidas etc.; 

5. Financ;as, seguros e imobiliarias: agencias de seguro, empresas corretoras 

de im6veis etc.; 

6. Minerac;ao: empresas de areia e cascalho, minas etc.; 

7. Transporte e utilidades publicas: empresas de taxi, esta96es locais de 

radio e TV etc.; 

8. Manufatura: padarias, oficina de autom6veis, oficinas de bicicleta e motes 

etc. 

Em virtude do ramo e atividade as empresas podem ser classificadas em 

industriais, comerciais e prestadoras de servi9os. 

5.2.1 Empresas industriais 

Sao as que produzem bens de consume ou bens de produ9ao mediante a 

transformaQao de materias primas em mercadorias ou produtos acabados. As 

empresas industriais que produzem bens de consume oferecem seus produtos aos 

consumidores finais, enquanto aquelas que produzem bens de produQao sao 

geralmente fornecedoras de outras empresas industriais ou comerciais. As 

empresas abrangem desde os pequenos artesanatos ate as grandes fabricas. 

A atividade industrial faz parte do setor secundario, sendo que representa o 

setor da economia que transforma produtos produzidos pelo setor primario em 

produtos de consume, ou mesmo em maquinas industriais. Nas sociedades com 

maior nivel de desenvolvimento o setor industrial apresenta percentuais relevantes. 

0 termo industria tambem e utilizado, genericamente, para qualquer grupo de 

empresas que compartilham urn metoda comum de gerar dividendos, embora nao 

sejam necessariamente do segundo setor, tais como a industria do entretenimento, 

industria bancaria ou mesmo a agroindustria. 

Os tipos de industria sao classificados da seguinte forma: Industria de bens 

de produ9ao ou de base: toda industria que trabalha com materia-prima bruta 

transformando-a em materia-prima para outras industrias. Industria de bens 

intermediaries ou de bens de capital (tipo de industria de base): transforma materia

prima bruta em outro tipo de materia-prima e sao aquelas que produzem maquinas 
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para outras industrias. Industria de bens de consumo: E aquela que produz 

produtos, voltado ao grande mercado consumidor (populagao em geral). Duraveis: 

Responsavel por produtos de longa durabilidade media. Nao duraveis: Sao aquelas 

que produzem produtos cuja durabilidade nao e tao aproveitada. 

Quadro 2 - Exemplos de bens produzidos por empresas industriais. 

Bens de Consumo Bens de Produgao 

• Autom6veis, motos; • Materias-primas qufmicas e 
• Produtos farmaceuticos plasticas; 

• Bebidas e refrigerantes; • Componentes eletricos e 
• Moda, roupas vestuario; eletronicos; 

• Calgados, couro, mobiliario • Maquinas e equipamentos 

• Produtos alimentrcios; industriais; 

• Produtos de higiene • Maquinas operatrizes; 

• Material escolar, livros, revistas • Prensas hidraulicas; 
• Ferramentas; 

• Semi-acabados em geral . . 
Fonte: Ch1avenato, ldalberto. Dando Asas ao Espmto Empreendedor (2006, p. 44). 

5.2.2 Empresas comerciais 

No contexte economico as empresas comerciais fazem parte do setor 

terciario, caracterizando-se pela comercializagao de produtos em geral, e o 

oferecimento de servigos comerciais, pessoais ou comunitarios, a terceiros. 

Basicamente o setor terciario e o setor que recebe as materias do setor 

secundario e os distribui para o consumidor. Atualmente o setor terciario encontra-se 

extremamente diversificado. As sociedades mais antigas ja conheciam algumas 

atividades, porem, com a intensa industrializagao que nos ultimos dois seculos vem 

ocorrendo praticamente no mundo inteiro, o setor terciario diversificou-se, tornando

se mais complexo. Esse e o setor da economia que mais vem crescendo nas ultimas 

decadas. 

0 setor terciario da economia, envolve a comercializagao de produtos em 

geral, e o oferecimento de servigos comerciais, pessoais ou comunitarios, a 

terceiros. 0 comercio baseia-se na troca voluntaria de produtos. 
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0 comercio pode estar relacionado a economia formal, legalmente 

estabelecido, com firma registrada, dentro da lei e pagando impastos, ou pode ainda 

estar relacionado a economia informal, que sao as atividades a margem da 

formalidade, sem firma registrada, sem emitir notas fiscais, sem pagar impasto. 

Sao empresas que vendem mercadorias ou produtos acabados diretamente 

ao consumidor (comercio varejista) ou aquelas que compram do produtor para 

vender ao varejista (comercio atacadista). 

Quadro 3- Exemplos de empresas comerciais (varejistas e atacadistas) 

Comercio Varejista Comercio Atacadista 

• Supermercados e hipermercados; • Atacado de produtos alimentfcios; 
• Lojas em geral; • Atacados de roupas e vestuario; 
• Ac;ougues e casas de carnes; • Atacado de materiais de 
• Restaurantes e fast-foods; construc;ao; 

• Livrarias; • Distribuidoras de revistas. 

• Postos de gasolina 

. . 
Fonte: Ch1avenato, ldalberto. Dando Asas ao Espmto Empreendedor (2006, p. 44). 

5.2.3 Empresas prestadoras de servic;os 

Juntamente como o setor de comercio o setor de servic;os integra o setor 

terciario. No que tange a economia, esse setor representa uma das maiores 

mudanc;as verificadas ro seculo XX. Em linhas gerais e o setor que mais gera 

empregos em diversos paises. Em linhas gerais e o setor que mais gera empregos 

em diversos paises e o que gera mais renda nacional. 

Sao componentes desse setor o comercio, o turismo, os servic;os financeiros, 

juridicos, de informatica, comunicac;ao, engenharia, auditoria, consultoria, 

propaganda e publicidade, seguro, corretagem, transportee arrnazenagem. Desses 

componentes, sao essas empresas que oferecem trabalhos especializados, como 

transporte, educac;ao, saude, comunicac;ao, lazer, servic;os de manutenc;ao etc. Nao 

produzem mercadorias, mas atividades profissionalizadas. 
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Quadro 4- Exemplos de empresas prestadoras de servic;os. 

Empresas prestadoras de servic;os 

• Bancos e financeiras; • Contabilistas e auditores, consultores; 
• Escolas e universidades; • Professores, instrutores, educadores; 
• Hospitais e clfnicas medicas • Medicos, dentistas, psic61ogos, 
• Laborat6rios medicos; soci61ogos; 
• Advocacia e consultoria • Mecanicos, eletricistas, encanadores; 

legal; estilo e decorac;ao; 
• Comunicac;oes (radio e • Promoc;ao e propaganda; 

televisao); • Seguradoras em geral; 
• Agencias de propaganda; • Pastas de gasolina e lubrificac;ao; 
• Transportes em geral; • Consultoria em recrutamento; 
• Consultoria tributaria, • Treinamento e desenvolvimento 
• CorretaQem de im6veis; profissional. 

Fonte: Chiavenato, ldalberto. Dando Asas ao Espirito Empreendedor (2006, p. 44 e 45). 

5.3 CLASSIFICAvAO DAS EMPRESAS PELO PORTE 

As empresas podem ser segmentadas de acordo com diferentes criterios 

como numero de empregados, volume de vendas, o valor dos ativos o valor de 

depositos etc. 

• Microempresas 

• Pequenas Empresas 

• Empresas de media porte 

• Empresas de grande porte 

Ha alguns anos, o Governo Federal vern dando apoio aos empreendimentos 

de micro e pequeno porte. Par meio da Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999, instituiu 

o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que dispoe sabre o 

tratamento jurfdico diferenciado, favorecido e simplificado nos campos 

administrative, tributario, previdenciario, trabalhista, creditfcio e desenvolvimento 

empresarial. 
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5.3.1 Microempresas 

As micro e pequenas empresas sao urn dos principais pilares de sustenta9ao 

da economia brasileira, quer pela sua enorme capacidade geradora de empregos, 

quer pelo infindavel numero de estabelecimentos desconcentrados geograficamente. 

De acordo com o criteria operacional do sistema SEBRAE (Servi9o Brasileiro 

de Apoio as Micro e Pequenas Empresas), foram considerados como MPEs os 

estabelecimentos com ate 49 empregados no comercio e servi9os e com ate 99 

empregados na industria. 

Em termos estatisticos, esse segmento empresarial representa 25% do 

Produto lnterno Bruto (PIB), gera 14 milh6es de empregos, ou seja, 60% do 

emprego formal, e constitui 99% dos 6 milh6es de estabelecimentos formais 

existentes, respondendo ainda por 99,8% das empresas que sao criadas a cada 

ano, segundo dados SEBRAE. 

De acordo com o Artigo 1° do Decreto n° 5.028, de 31 de marvo de 2004, a 

microempresa pode ser definida como a pessoa jurfdica e a firma mercantil 

individual que tiveram receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14. No texto 

original da lei e, esse valor era diferente, mas mesmo texto ja esta prevista a 

atualizavao desses valores de acordo com o IGP-DI acumulado ou por urn fndice 

oficial que venha a substituf-lo. 

5.3.2 Empresas de pequeno porte 

Ainda de acordo com o decreto ja citado, empresa de pequeno porte e a 

pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que, nao enquadradas como 

microempresas tiveram receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 e igual ou 

inferior a R$ 2.133.222,00. 

5.3.3 Empresa de medio porte 

0 BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) 

classifica como empresa de medio porte aquela cuja receita operacional bruta anual 
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e superior a 10,5 milh6es de reais e inferior a 60 milh6es de reais. Ja o SEBRAE 

classifica como empresa de media porte as industrias que empregam entre 100 e 

499 empregados e as empresas comerciais e prestadora de servi<;o que empregam 

50 e 99 empregados. 

5.3.4 Empresas de grande porte 

0 BNDES classifica como empresa de grande porte aquela cuja receita 

operacional bruta anual e superior a 60 milh6es de reais. Ja o SEBRAE classifica 

como empresa de grande porte as industrias que empregam acima de 499 

funcionarios e as empresas comerciais e prestadoras de ffirvi<;o que empregam 

acima de 99 funcionarios. 

As diferen<;as nas classifica<;6es devem-se ao fato de que as micro e 

pequenas empresas sao definidas em lei e as empresa de media e grande porte sao 

classificadas de acordo com criterios de outros 6rgaos, como o BNDES e o 

SEBRAE. 0 BNDES classifica as empresas de acordo com uma visao financeira 

e creditrcia, dando mais enfase a renda bruta auferida em determinado perfodo. Ja o 

SEBRAE faz a classifica<;ao de ponto de vista do tamanho focalizando a quantidade 

de empregos gerados e a evolu<;ao da empresa. 

5.4 MORTALIDADE DAS EMPRESAS 

Com base nos dados da Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (Jucesp), 

entre 1990 e 2008 foram abertas no estado de Sao Paulo 2.603.233 empresas. Em 

media, foram abertas 137.012 empresas a cada ano. Nesses 18 anos, par outro 

lado, foram fechadas 1.650.953 empresas ate o quinto ano no mercado, o que 

representa uma media anual de fechamento de 86.892 empresas de urn a cinco 

a nos. 

Cada novo estudo produzido pelo SEBRAE em Sao Paulo refor<;a que nao e 

possfvel atribuir a urn unico fator a causa da mortalidade das empresas. Em geral, o 

encerramento das empresas e causado por uma sucessao de problemas ou falhas. 

Seis foram os principais conjuntos de fatores identificados: ausencia de 
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comportamento empreendedor, ausemcia de urn planejamento previa adequado, 

deficiemcias no processo de gestao empresarial, insuficiemcia de polfticas publicas 

de apoio aos pequenos neg6cios, dificuldades decorrentes da conjuntura economica 

e impacto dos problemas pessoais sabre o neg6cio. 

5.4.1 Planejamento 

Ao Iongo dos anos, foi constatada uma melhora relativa nos fatores que 

influenciam nas chances de sobrevivencias das empresas. Os proprietaries de 

empresas constituidas em 2007 levaram, em media, nove meses planejando SJas 

atividades, ante sete meses em 2000. Da mesma forma, tambem houve uma 

melhora na gestao basica das empresas: em 2000, 72% dos empresarios 

monitoravam constantemente a evoluvao das receitas e despesas (fluxo de caixa), 

indice que subiu para 77% em 2007. Em 2007, 95% dos empresarios tinham o 

habito de aperfeivoar produtos e servi9os as necessidades dos clientes, sabre 79% 

em 2000. 0 ambiente para a realizavao de neg6cios tambem evoluiu favoravelmente 

no periodo. Alem da manutenvao do controle da inflavao e do crescimento da 

economia no periodo, o indicador de obtenvao de emprestimos para abrir uma 

empresa subiu de 6% em 2000 para 14% em 2007. 

5.4.2 Dificuldades 

A pesquisa apresenta, tambem, a opiniao dos empresarios sabre as principais 

dificuldades enfrentadas no primeiro ana de atividade da empresa: falta de clientes 

(citada par 29% dos empresarios) e falta de capital (21 %). A burocracia e os 

impastos foram citados par 7% dos entrevistados e 5% apontaram a concorrencia 

como a maior dificuldade. 
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5.4.3 Financiamento 

A principal fonte de financiamento utilizada pelos empreendedores para 

montar a empresa, entre 2003 e 2007, foi a soma dos recursos pr6prios, seja 

pessoal ou familiar, com 83%. Como cada empreendedor entrevistado poderia ter 

citado mais de uma fonte, emprestimos em bancos (12%); negociat;:ao de prazos 

com fornecedores (12%); cartao de credito ou cheque pre-datado (7%); emprestimo 

com amigos (6%) e outras fontes (4%) tambem foram relatadas. 

Para o consultor do SEBRAE em Sao Paulo, Pedro Joao Goncalves, alguns 

fatores relacionados a sobrevivemcia das empresas em seus primeiros anos no 

mercado estao ligados ao ambiente onde a empresa atua. Ele cita como exemplos a 

conjuntura economica e a legislat;:ao. No entanto, ponderam, outros fatores estao 

ligados a propria at;:ao do empreendedor. "No ambito do empreendedor, ele deve se 

preparar para atuar num mercado altamente competitivo, planejando como ira atuar, 

antes de abrir o empreendimento. Deve identificar o publico-alvo, quem serao seus 

concorrentes e fornecedores. Ap6s a abertura da empresa, o empresario nao pode 

descuidar da gestao basica, como o controle do fluxo de receitas e despesas e o 

acompanhamento das mudancas dos habitos dos consumidores. ltens basicos como 

financas e marketing devem sempre ser observados para o sucesso da atividade 

empresarial", recomenda o consultor. 
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6 CONTROLADORIA COMO APOIO AO EMPREENDEDOR 

Torna-se necessaria destacar as principais atividades do controller nas 

diversas fases que envolvem a passagem de gestao tradicional para urn ambiente 

onde impera a filosofia do controle total de qualidade. 

Os diversos autores, segundo suas referemcias, principios e valores buscam 

explicar a func;ao Controladoria atribuindo a ela conceitos, missao, func;oes e 

processes. 

Embutindo nestes elementos encontra-se o conjunto de ideias que permitira 

entender a Controladoria de uma forma objetiva e a partir daf identificar qual sua 

contribuic;ao para os empreendedores. 

lnumeros autores que foram pesquisados praticamente pensam da mesma 

forma, ou seja, a empresa necessita tomar decisoes sobre seus neg6cios, e para 

que isso acontec;a de uma maneira eficaz, torna-se importante ter urn born Sistema 

de lnformac;ao Gerencial- SIG. 

Visando facilitar a vida administrativa de urn empreendedor, o registro e 

captac;ao de dados se darao por meio de controles auxiliares, a saber: 

a) Plano de Contas - e atraves do Plano de Contas que serao realizados os 

registros das contas patrimoniais de resultado, nos principais controles auxiliares; 

b) Controle de Caixa - e por meio deste relat6rio que serao registradas as 

operac;oes da pequena empresa quanto aos fatos patrimoniais, receitas e despesas, 

para pagamento de dfvidas, recebimento de vendas a vista o recebimento de 

clientes; 

c) Controle do Banco Conta Movimento - este controle registra todas as 

movimentac;oes feitas na conta bancaria referentes a entradas e safdas de recursos. 

Praticamente, funciona de forma idemtica a movimentac;ao de caixa, porem as 

transac;oes sao executadas pela conta bancaria; 

d) Controle de Aplicac;ao Financeira - caso a empresa realize operac;oes 

financeiras de curto ou Iongo prazo, devera ser feita a escriturac;ao deste fato 

visando acompanhar a movimentac;ao deste investimento; 

e) Controle de Contas a Receber -tern por finalidade o registro da clientela 

em razao das vendas realizadas a prazo, assim como sua baixa quando do 

pagamento efetuado pelo devedor; 
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f) Controle Permanente dos Estoques - tern por finalidade o registro das 

entradas, baixas dos estoques, custo medio dos prec;os unitarios, rnovimentac;ao dos 

estoques; 

g) Controle lmobilizado - tern por finalidade o registro dos bens adquiridos 

para compor o ativo imobilizado da empresa, assim como o acompanhamento do 

valor da depreciac;ao imputada a cada tipo de bern; 

h) Controle de Fornecedores - visa controlar os compromissos assumidos 

com fornecedores em decorrencia da aquisic;ao de mercadorias a prazo, assim como 

a baixa em razao dos pagamentos efetuados pela empresa; 

i) Controle de Contas a Pagar - visa controlar os compromissos assumidos 

com fornecedores de outros bens e servic;os que nao sejam mercadorias, tais como: 

fornecedores de energia eletrica, materiais de escrit6rio, imobilizado etc.; 

j) Controle de Gastos Provisionados - tern por finalidade registrar todos os 

gastos que sejam pagos em perlodos seguintes, que sejam provisionados 

(estimados) no final de cada mes; 

k) Controle de Receitas - tern por finalidade o registro das receitas oriundas 

das atividades principais (vendas de mercadorias e/ou prestac;ao de servic;os), assim 

como registro de receitas acess6rias (alugueis e creditos financeiros); 

i) Controle de Despesas- Tern por finalidade o registro de despesas variaveis 

e fixas que serao extraldas dos Controles de Caixa e Bancos assim como do 

Controle de Gastos Provisionados. 

Nada impede que outros relat6rios gerenciais sejam elaborados com base no 

sistema de informac;6es, tais como; demorstrac;ao de tucros ou prejulzos 

acumulados, demorstrac;ao do fluxo de caixa, demonstrac;ao de origem e aplicac;ao 

de recursos etc. 

0 setor de Controladoria sera responsavel pela elaborac;ao do Balanc;o 

Patrimonial e a Demonstrac;ao do Resultado, compilados de forma gerencial. Esta 

tarefa pode ficar a cargo do personal controller ou por alguem indicado por ele, com 

a anuencia do empreendedor da pequena organizac;ao, pois estara envolvida com 

informac;6es estrategicas da organizac;ao, merecendo todo o cuidado. 

E importante que o controller defina quais necessidades da produc;ao, muitas 

vezes basta uma adequada reestruturac;ao do layout, nao muito oneroso, para 

resoluc;ao de qualquer entrave produtivo. Sem essa racionalizac;ao, a empresa pode 

estar simplesmente automatizando a ineficiencia. 
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6.1 CONTRIBUICAO PARA 0 EMPREENDEDOR 

A contribuic;ao da Controladoria para o empreendedor e disponibilizar a 

informac;ao para certificar-se que o desempenho real esta dentro dos padr6es 

planejados, e em caso negative, identificar os pontos que requerem correc;ao. 

Qualquer que seja o empreendimento, pequeno ou grande tern a necessidade 

de conhecer o conjunto das operac;6es, por meio de relat6rios contabeis. Aqueles 

que mais atendem as necessidades da pequena empresa sao a Demonstrac;ao de 

Resultado do Exerclcio, Balanc;o Patrimonial e Demonstrac;ao de Fluxo de Caixa. 

As medias e pequenas empresas, fazem pouco ou quase nenhum usos dos 

instrumentos contabil-financeiros, talvez por falta de informac;ao do beneffcio que 

proporciona uma analise de demonstrac;6es que reflita a realidade das operac;6es e 

da performance da empresa e ate a ocorrencia, para o estabelecimento de 

estrategias, com vistas a maximizac;ao de resultados. 

Com o objetivo de conduzir a organizac;ao para sua "meta", os gestores 

precisam conhecer se as atividades economicas estao ocorrendo de acordo com o 

planejado, revelando a necessidade de urn tipo especlfico de informac;ao: a 

informac;ao sobre o desempenho. 

Por desempenho entende-se a realizac;ao de uma atividade de acordo com os 

pianos, os orc;amentos mostram expectativas definidas, que sao o melhor gabarito 

para o julgamento do d esempenho. 

Portanto, ao proceder a comparac;ao entre o resultado economico previsto e o 

realizado, contido no orc;amento, a Controladoria fornece uma massa analftica de 

dados que quando organizados em urn sistema de informac;6es, constituem-se as 

bases informativas para a avaliac;ao de desempenho. 

A controladoria deve ser vista pelo empreendedor como uma ferramenta de 

gestao, para que possa projetar os resultados da empresa a partir de metas, e como 

resultado assegurar a viabilidade e a competitividade do neg6cio em urn mundo em 

continua mudanc;a e transformac;ao. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

A realizac;ao da presente monografia procurou ressaltar a importancia da 

Controladoria e as vantagens que esta ferramenta proporciona aos empreendedores 

que desejam fazer do seu neg6cio, uma evoluc;ao continua atraves da eficiencia e 

eficacia em seus objetivos propostos. 

A Controladoria, assim como todas as areas de responsabilidade de uma 

empresa, deve esforc;ar-se para garantir o cumprimento da missao e a continuidade 

da organizac;ao. Seu papel fundamental nesse sentido consiste em coordenar os 

esforc;os para conseguir um resultado global sinergico, isto e, superior a soma dos 

resultados de cad a area, conforme foi observado. 

0 empreendedor que decide fazer um neg6cio precisa de algumas 

ferramentas basicas para poder dar seu primeiro passo no mercado de trabalho. A 

definic;ao do neg6cio, a missao e a visao do futuro, pode estabelecer estrategicas 

para criar e consolidar o neg6cio. 

Diante do exposto, a Controladoria aqui abordada, apresenta inumeras 

formas de controle que o empreendedor pode buscar para garantir a melhor 

alternativa, para aplicac;ao e adequac;ao em seu neg6cio. A utilizac;ao de controles 

que possam gerar da melhor forma as informac;6es precisas, que poderao ser 

utilizadas como referenda e principio de mudanc;a de acordo com o seu 

crescimento. 

Foi possfvel identificar atraves da opiniao de diversos autores que a 
Controladoria busca informac;oes uteis que atendam as necessidades especfficas 

da empresa, para apoiar a garantir o controle, atraves do sistema de informac;6es 

que enfoca a gestao da eficiencia e eficacia nos processes da empresa. 

0 controller deve conhecer muito bern os principios contabeis, no entanto 

sua atuac;ao e muito mais ampla , deve projetar e avaliar a melhor estrategia de 

crescimento e superac;ao das metas da empresa. Ele deve ter um born 

conhecimento do ramo de atividade da empresa, assim como os problemas e 

vantagens que afetam o setor. Capacidade de se impor diante de interesses e 

conhecimento de manipulac;ao de dados para consolidar e simular combinac;6es de 

informac;6es tambem e requisitos fundamentais para este profissio~~l. 0 papel do 

controller e contribuir com a gestao e a tomada de decis6es nas organizac;6es. Alem 
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da responsabilidade pela escolha, desenvolvimento e implementac;ao da tecnologia 

de informac;ao que a empresa utilizara para extrair as informac;oes. 

A Controladoria nao e uma ferramenta direcionada somente as grandes 

organizac;oes. Ela pode ser adaptada em qualquer tamanho e estrutura de uma 

empresa, mas para garantir que esta ferramenta possa agregar mais valor ao 

neg6cio e necessaria que o empreendedor conhec;a bern os fatores externos e seus 

interesses bern como o real potencial da empresa. 0 empreendedor tambem precisa 

planejar executar e controlar deve ter conhecimento na area de administrac;ao para 

que possa efetuar as analises financeiras, estrutural e economica palos dados 

extraldos do balanc;o, analisar o orc;amento, custo, o capital de giro, entre outros. 

E importante enfatizar que o empreendedor utilizara os beneflcios 

proporcionados pela controladoria para apoiar a assegurar a viabilidade e a 

competitividade do neg6cio. 

Enfim, pode se afirmar que todo o neg6cio quando bern administrado pelo 

empreendedor, supera as suas expectativas, destacando a qualidade, inovac;ao e 

satisfac;ao dos clientes, garantindo com eficiencia e eficacia o sucesso e 

conti nuidade do neg6cio. 
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