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APRESENTAÇÃO
O livro “Educação Profissional e Tecnológica: Empreendedorismo e Desenvolvimento 

Científico”, publicado pela Editora Atena, reúne e articula, de forma interdisciplinar, 
dezesseis capítulos que contribuem para a divulgação científica na área de Educação 
Profissional e Tecnológica, por diversas matizes teórico-metodológicas. 

A primeira metade do livro traz contribuições em torno da grande área da Educação, 
com os quatro capítulos iniciais articulados pelas experiências formativas de Educação 
Profissional em diferentes IES.  Essa discussão carrega significativa relevância científica 
e social, uma vez que permite ao leitor a imersão nas práticas de Educação Profissional 
e Tecnológica, sob múltiplas referências e em diferentes espacialidades, possibilitando a 
ampliação e a reconstrução desse campo científico. 

Os capítulos que seguem refletem acerca de Modalidades de Ensino, Currículo, 
sociabilidades e experiências de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito da Educação 
Profissional e Tecnológica, que, não obstante, formulam, na diversidade das possibilidades 
investigativas, a ampliação dos olhares, leituras e compreensões. Os textos dialogam entre 
si ou se complementam, quando, por exemplo, na revelação das práticas docentes pode-se 
traçar pontos convergentes e/ou divergentes entre as realidades em estudo e, até mesmo, 
construir percepções mais densas e abrangentes.

Os textos finais desta produção trazem abordagens que ensejam reflexões sobre o 
trabalho, seus desafios e as consequências psicossociais no tocante ao desenvolvimento 
científico. Historicamente, a Educação Profissional e Tecnológica vem emergindo como um 
meio para a profissionalização do trabalho e um instrumento transformador de inclusão e 
empoderamento.

Portanto, a grandeza desta obra está nas confluências interdisciplinares que os 
textos veiculam, de modo que este livro agrega à grande área da Educação um material rico 
e diversificado, possibilitando a ampliação do debate acadêmico e conduzindo docentes, 
pesquisadores, estudantes, gestores educacionais e demais profissionais à reflexão sobre 
os diferentes temas que se desenvolvem no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. 
Finalmente, agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a 
construção dessa obra de excelência, e esperamos que este livro possa ser útil àqueles 
que desejam ampliar seus conhecimentos sobre os temas abordados.

Boa leitura!
 

Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho
Clayton Robson Moreira da Silva
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RESUMO: Uma das grandes problemáticas 
existentes e que inviabilizam as empresas 
há terem resultados mais eficazes é a falta 
da utilização da informação contábil na 
tomada de decisão, e essa falta de utilização 
se dá em grande parte pela insuficiência de 
entendimento o que afasta o interesse dos 
gestores no tocante as estratégias em suas 
atividades de gestão para que a empresa 
possa atingir um desempenho mais vantajoso. 
Assim, este projeto tem como proposta central 
a efetivação de uma discussão acerca dos 

possíveis resultados advindos da utilização 
da informação contábil em seu entendimento 
lógico gerando confiança e resultados mais 
eficientes. O objetivo desta pesquisa será 
analisar as relações existentes no tocante 
as práticas adotadas nas microempresas e a 
qualidade da informação contábil a nível de 
redução da assimetria informacional. Este 
projeto justifica-se pela sua importância no 
entendimento e utilização da informação 
contábil no processo de tomada de decisão. 
PALAVRAS-CHAVE: Consultoria; Assimetria 
da informação; Qualidade da informação.

THE IMPORTANCE OF ACCOUNTING 
CONSULTANCY AS A WAY OF 

REDUCING INFORMATION 
ASYMMETRY IN MICRO-

ENTERPRISES
ABSTRACT: One of the major problems that 
make it impossible for companies to have more 
effective results is the lack of use of accounting 
information in decision making, and this lack of 
use is largely due to the lack of understanding, 
which removes the interest of managers in 
touching the strategies in its management 
activities so that the company can achieve 
more advantageous performance. Thus, 
this project has as its central proposal the 
realization of a discussion about the possible 
results arising from the use of accounting 
information in its logical understanding 
generating confidence and more efficient 
results. The aim of this research will be to 
analyze the existing relationships regarding 
the practices adopted in micro companies 
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and the quality of accounting information in terms of reducing informational asymmetry. This 
project is justified by its importance in the understanding and use of accounting information in 
the decision making process.
KEYWORDS: Consulting; Information asymmetry; Quality information.

1 |  INTRODUÇÃO
A contabilidade desde seu surgimento é de fato a ciência social que estuda as 

variações que ocorrem no patrimônio das empresas, fornecendo informações de grande 
relevância para que os administradores tomem as decisões mais precisas. De acordo com 
Padoveze (2002), a Contabilidade representa-se em um sistema de informação, que auxilia 
as pessoas e empresas a avaliar, controlar e demonstrar a composição e as alterações no 
seu patrimônio. Para Iudícibus e Marion (2002), a Contabilidade auxilia de forma efetiva os 
administradores na tomada de decisões. 

Diante das informações e perspectivas, o tema proposto visa responder a seguinte 
pergunta: Qual a importância da consultoria contábil como forma de reduzir a assimetria da 
informação contábil nas microempresas?

Nesse contexto podemos perceber que a compreensão para a boa aplicabilidade 
dessas informações torna - se fundamental para as empresas, haja vista que os gestores 
precisão tomar decisões constantemente e que reflete de maneira imediata na situação 
patrimonial da empresa.

Por tanto esse artigo terá como objetivo central investigar sobre a compreensão e 
utilização eficiente da informação contábil na microempresa. Dessa forma, os objetivos 
específicos buscam analisar como está sendo utilização da informação contábil por 
parte dos gestores e identificar os problemas que inviabilizam a redução da assimetria 
informacional.

A contabilidade vem se modificando a cada dia em seu formato de prestação de 
serviços, com o advento da tecnologia que está a cada dia mais presente nas empresas 
e escritórios contábeis, possibilitando ao contador uma capacidade ampla de emitir 
informações que precisão ser compreendidas por seus clientes, basta ver um balanço 
social de uma empresa, ali certamente gera muitas dúvidas nos gestores das empresas. A 
informação é necessária na gestão, para organizar e planejar cuidadosamente o ambiente 
(CATELLI, 2001). Daí a justificativa desse artigo, analisar os problemas que causam a 
assimetria informacional frente às informações contábeis.

E com cenário econômico mundial em crise, as empresas necessitam de auxílio 
para conseguir se manter no mercado, e com isso a contabilidade é sem dúvidas essencial 
em qualquer entidade, suprindo necessidades dos gestores e para que essa informação 
seja compreendida é necessário um gerenciamento de ações identificadas na contabilidade 
gerencial e à consultoria contábil por parte do profissional contábil, onde esse tem plenos 
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conhecimentos que sanaram quaisquer dúvidas dos dados gerados e influenciando assim 
as opiniões sobre o gerenciamento da organização, direcionando o gestor a cumprir a 
missão da empresa, gerando relatórios que influenciaram em futuras tomada de decisões, 
já que para gestores trabalharem de forma mais produtiva, necessitam de constantes 
informações sobre seus negócios. 

2 |  INFORMAÇÃO CONTÁBIL NA MICROEMPRESA
As microempresas representam um papel importante na descentralização da 

riqueza como também na geração de empregos assim movimentando a economia, e como 
qualquer outra empresa necessita de um planejamento que atenda suas necessidades 
presentes e futuras.

Assim surgiu a necessidade da compreensão das informações contábeis como 
ferramenta principal na gestão e planejamento, com um controle eficiente das informações 
financeiras e econômicas da empresa.

As grandes mudanças no cenário econômico impuseram as empresas a ter um 
conhecimento mais aprofundado sobre suas informações financeiras, diante da evolução 
tecnológica e aumento da competitividade que tornaram o mercado mais dinâmico. Para 
Vieira (2010) a assimetria da informação causa um aumento nos custos, tirando recursos 
que poderiam ser para produção, diminuindo o capital e o bem-estar social.

A informação contábil além de auxiliar na gestão da empresa, mostrar como 
economizar e distribuir os recursos, evitando o desperdício e maior lucratividade, uma vez 
que a o gestor tem total entendimento de como, onde e quando investir na empresa. Para 
Moscove (2002) e Paiva, Nascimento (2009) A informação contábil é o caminho que o 
contador geral, gerencial ou o controller tem para o uso efetivo da contabilidade dento das 
organizações, aproveitando o máximo que a informação contábil pode proporcionar em sua 
plenitude.

A falta de comunicação entre gestor e contador ou informações incompletas, são 
propícias a facilita a incidência de fraudes. Para Rodrigues (2014) esse tipo de informação é 
caracterizado por falta de conhecimento ou que não tem clareza. Nesse caso a informação 
incompleta não deve ser usada, pois a utilização da mesma pode gerar complicações para 
empresa, tais como a falta de documentos importantes ou documentos fora do prazo, falta 
de transparência cumprindo apenas em parte as suas obrigações entre outras. 

De fato, a avaliação e utilização de informação é necessária para um bom 
funcionamento da microempresa, com a obtenção de dados nas empresas o contador 
consegue gerar informações relevantes para a mesma, sendo de grande importância para 
o processo de tomada de decisões, obtendo eficácia na execução de uma boa gestão.
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3 |  CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
A contabilidade tem como ponto fundamental a compreensão acerca das 

transformações ocorridos no patrimônio sendo esse o objeto de estudo sobre a  ciência 
contábil. De acordo com Neves e Viceconti (2000, p. 1):

A contabilidade é a ciência que desenvolveu uma metodologia própria com a 
finalidade de controlar o patrimônio das aziendas, apurar o rédito (resultado) 
das atividades das aziendas e prestar informações às pessoas que tenham 
interesse na avaliação da situação patrimonial do desempenho dessas 
entidades.

Segundo Gonçalves e Baptista (2004) o patrimônio é o objeto de estudo da 
contabilidade, onde é realizado através de métodos desenvolvidos especialmente para 
esse fim. De acordo com Sá (2002) a ciência contábil estuda as variações patrimoniais, 
observando seu comportamento, tanto com sua eficácia financeira como social. E nesse 
contexto a contabilidade gerencial é vista como uma forma eficaz de atender em grande 
escala vários clientes, sempre sanando problemas em tempo hábil. Segundo Coronado 
(2006) a contabilidade gerencial tem a finalidade de organizar e aprimorar o desempenho 
econômico-financeiro, com objetivo de gerar riqueza para a empresa. 

As inovações tecnológicas trazem em seus aspectos intangíveis à possibilidade 
de disponibilizar as informações de forma mais rápida e precisa. O que possibilita o 
profissional contábil a fornecer informações aos seus clientes mediante as conclusões 
feitas e materializadas em relatórios. 

A contabilidade gerencial, utiliza-se de ferramentas para planejamento e controle do 
patrimônio da empresa, entre elas estão o orçamento, fluxo de caixa, técnicas e análises 
das demonstrações contábeis e planejamento, onde o planejamento pode ser tributário e 
estratégico. O planejamento tributário é o estudo de meios e medidas para uma redução da 
carga tributária e planejamento estratégico é um plano a ser seguido pela empresa visando 
determinado objetivo.

Infelizmente, os gestores das empresas não aplicam as informações contábeis no 
seu processo gerencial como ferramenta na tomada de decisões, já que a contabilidade 
como ferramenta de gestão é desconhecida por administradores sendo a mesma utilizada 
apenas para cumprir obrigações fiscais e legais com a finalidade de evitar possíveis multas 
e restrições.
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4 |  ASSIMETRIA INFORMACIONAL
Assimetria da informação também conhecida como assimetria informacional, é a 

disparidade de informação existente entre as partes, quando uma das partes detém a maior 
quantidade informações em relação a outra ou não é repassada de forma que compreensível. 
Para Santos et al. (2007, p. 459) assimetria informacional é “como a diferença existente em 
uma relação contratual entre o agente e o principal, em função de uma parte possuir mais 
informação do que a outra, ou seja, há informação oculta.”

A tecnologia vem se tornando mais presente nas empresas, de forma que os 
administradores necessitam ser inovadores para atender o mercado que está cada vez mais 
exigente, e para isso a consultoria contábil se torna presente para atender as necessidades 
dos gestores identificando e analisando problemas para buscar possíveis soluções.

 Com a grande concorrência, as empresas necessitam de inovações para obter lucro 
e diminuir seus custos, para isso a adoção de melhorias é constante, e essa intensa busca 
por melhorias acarreta na necessidade de um maior controle e de um planejamento efetivo, 
para isso a comunicação entre gesto e contador, deve ser clara em momento tempestivo e 
completa, para atingir resultados mais satisfatórios.

E nesse momento que a assimetria da informação acontece, pois muitos gestores 
não possuem conhecimento para entender de forma completa ou não assimila de forma 
clara o que o contador quis passar, e nessa hora que a contabilidade como consultoria entra 
para reduzir a assimetria, pois ele vai adentrar ainda mais no assunto, dando um suporte 
a mais para o gestor, de forma que o gestor compreenda a importância do entendimento 
de seus relatórios contábeis e como eles influenciam no cenário econômico, financeiro e 
social da empresa.

Com isso para que o gestor tenha uma real avaliação da situação da empresa, se 
faz necessário o apoio de um consultor, em um ambiente que as informações contábeis 
dentro das microempresas é um fato determinante na tomada de decisões, que pode definir 
seu sucesso no mundo dos negócios.

No ambiente competitivo a concorrência pode por vezes sair na frente quando se 
utilizam de informações privilegiadas, onde quem tem informações confiáveis e integras 
pode toma decisões quem venham a alavancar os negócios da empresa. “A existência 
de assimetria da informação permite que, em uma determinada transação, a parte que 
detenha maior grau de informação extraia maiores benefícios que a outra” ( KLANN et al. 
2009, p. 8).



 
Educação Profissional e Tecnológica: Empreendedorismo e Desenvolvimento Científico Capítulo 14 160

5 |  QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL
Dados econômicos são coletados e posteriormente mensurados monetariamente, 

para serem registrados em síntese em formato de relatórios, auxiliando nas tomadas de 
decisões. Para Iudícibus e Marion (2002), a Contabilidade colabora de forma efetiva na 
tomada de decisão da administração.

A tomada de decisão deve ser feita de forma precisa por parte dos gestores, 
tendo havido um completo entendimento acerca das demonstrações contábeis ou demais 
informações provenientes do sistema de informações. Daí a necessidade de uma abordagem 
mais gerencial por parte do contador em consonância com a necessidade do cliente. Perez 
Jr., Oliveira e Costa (2005) fala que a prestação de serviços abrange elementos intangíveis 
diferente da produção de um determinado produto físico ou tangível.

Além disso, a consultoria contábil possibilita procurar conhecimentos novos e 
inovadores, sendo assim, um meio de ganhar vantagens competitivas diante de seus 
concorrentes. O profissional que atua na área de consultoria é chamado de consultor 
contábil. Hoog (2005) diz que o consultor contábil apresentar em seu relatório de formar 
clara informações, ideias, opiniões e formas diferentes de interpretar uma situação, baseado 
em seus conhecimentos e informações coletadas na empresa, orientando na escolha da 
melhor alternativa para seu empreendimento. 

Para que um sistema de informações seja útil e relevante para a empresa, não 
necessita que o mesmo atenda às necessidades do contador e sim do usuário. Padoveze 
(2010, p. 51) fala que:

O sistema de informação gerencial exige planejamento para produção 
dos relatórios, para atender plenamente aos usuários. É necessário saber 
o conhecimento contábil de todos os usuários, e construir relatórios com 
enfoques diferentes para diferentes níveis de usuários. Dessa forma será 
possível efetuar o controle posterior.

É nesse aspecto que a forma gerencial de prestar serviços contábeis deve ser mais 
amplamente praticada por profissionais contadores. Segundo Coronado (2006, p. 23) a 
finalidade da contabilidade gerencial é “coordenar a otimização do desempenho econômico 
visando ao crescimento da riqueza da empresa”.

É evidente que a contabilidade gerencial é uma grande aliada das MPEs que são 
em maioria agentes na geração de emprego e renda em atividades diversas e inovadoras e 
apresenta grande importância na economia, não somente no Brasil, mas em todo o mundo,  
Segundo Baty (1994), empresas de pequeno porte são essenciais para a evolução da 
sociedade, pois as mesmas auxiliam na evolução dos setores econômico, político e social.



 
Educação Profissional e Tecnológica: Empreendedorismo e Desenvolvimento Científico Capítulo 14 161

6 |  CONSULTORIA CONTÁBIL UMA FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DA 
ASSIMETRIA INFORMACIONAL

O consultor contábil é o profissional que presta serviço de apoio aos gestores com 
objetivo de facilitar o entendimento, de forma que os oriente na tomada de decisões e 
diminuía a disparidade de informações, ou seja, o objetivo básico é utilizar a consultoria 
contábil como ferramenta para prover e transformar dados em informações úteis, para 
que administradores possam conseguir melhorias e avanços nos resultados da empresa. 
Para Iudícibus (2004) a contabilidade tem como principal objetivo proporcionar informações 
econômicas, fiscais e sociais importantes para cada tipo de usuário, de formar que o mesmo 
consiga utiliza-las na tomada decisões.

Para Rosa e Olinquevitch (2005), o profissional contábil necessita se beneficiar 
das novas oportunidades e encarar as ameaças que surgiram diante da evolução da 
contabilidade. Pois com o advento da consultoria contábil, surgiu a possibilita do uso da 
criatividade por parte do profissional, para cada empresa será uma assessória diferenciada 
de acordo com suas peculiaridades, onde o profissional contábil pode se reinventa e mudar 
a concepção de que contabilidade é mais do que só a parte fiscal e pessoal da empresa.

Para Raza (2008), o maior problemas das pequenas empresas é a falta de 
informações uteis para seu empreendimento. A consultoria contábil vem para auxilia 
na redução da assimetria da informação analisando relatórios contábeis e provendo 
informações tempestivas para os gestores, formulando uma nova visão para o mesmo, 
e mostrando a relevância da informação, onde o profissional contábil sai dos bastidores 
e começa a desempenha uma nova função, pois amplia sua forma de atuação trazendo 
oportunidades sustentáveis para as microempresas, auxiliando na resolução de problemas 
e apresentando alternativas melhores para obtenção de melhores resultados.

A contabilidade gerencial proporcionou o profissional contábil a explorar novos 
campos de atuação, mudando a concepção de que contador é apenas para preencher 
guias de impostos, possibilitando que em dias atuais aproveite as novas oportunidades da 
profissão, para oferecer serviços mais confiáveis, deixando a empresa mais transparente 
para o gestor, de forma que o gestor consiga tomar decisões em tempo mais hábil e de 
forma mais segura. A consultoria contábil não tem idade mínima ou máxima para atuação, 
mas necessita de domínio na área contábil, e quanto mais experiencia o consultor deter, 
mais requisitado será.

7 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo abordou o tema a importância da consultoria contábil como forma 

de redução da assimetria da informação, por tanto, diante dessas informações entendemos 
que as empresas devem buscar uma melhoria continua que as auxiliem, pois pior que a 
falta de informação, são informações que distorcem a realidade da empresa, fazendo com 
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que o empresário não consiga usufruir de todo o potencial do seu empreendimento e até 
mesmo causar a falência da empresa.

A Consultoria Contábil serve de apoio aos gestores ou proprietários de empresas, 
no auxílio nas tomadas de decisões precisas, com a elaboração de um planejamento com 
informações relevantes e tempestivas, diminuindo a assimetria e possíveis erros.

Ao contrário do que alguns empresários pensam, a contabilidade é uma grande 
aliada, pois ela não se utilizar apenas para gerar e calcular impostos e obrigações 
acessórias, com a evolução nos passar dos anos a contabilidade vem atuando e ganhando 
destaque na parte gerencial e estratégica das empresas, gerando resultados satisfatórios, 
com relatórios precisos e com informações relevantes, demostrando a evolução da empresa 
e como a mesma está em relação aos seus concorrentes. 

O profissional contábil que exerce a função de contador gerencial para a micro e 
pequena empesa deve estimular o empresário a ter essa transparência de informações, 
para uma melhor gestão e aproveitamento dos recursos, organizando seu orçamento, 
levando em considerações sua real situação. 
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