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RESUMO 

GAVLAK, Z.J., PROPOSTA DE SISTEMA DE CUSTOS PARA FORMACAO DE 
PRECOS DE PRODUTOS E SERVICOS EM EMPRESA DE MONITORAMENTO 
HIDROMETEOROLOGICO E AMBIENTAL DO PARANA. Este trabalho teve como 
objetivo, estudar, analisar e avaliar os procedimentos adotados pela lnstituigao na 
composigao dos pregos dos seus servigos (produtos) com uma gama de atividades 
bern diversificadas. Procuraram-se respostas atraves de levantamento bibliografico 
nas questoes inerentes aos criterios a adotar, ao tratamento a ser dispensado ao 
custo de reposigao e de oportunidade na hora de imputa-los aos pregos, bern como 
a previsao da carga tributaria, a margem de Iueras ou sabras a se praticar e a 
avaliagao dos resultados. A pesquisa buscou fundamentos de relevancia te6rica 
para demonstrar a necessidade de adotarem-se procedimentos consistentes que 
permitam o levantamento e controle sistematicos dos custos da empresa. 
Proporcionar, agilidade e seguranga no processo decis6rio, no momenta de 
elaborarem-se os pregos, minimizando os riscos de perda de mercado ou de capitais 
em fungao de pregos incompatfveis com a realidade, superestimados ou 
subestimados. A avaliagao efetuada demonstrou que a administragao da lnstituigao 
possui conhecimentos a respeito da materia, adaptou a teoria a sua necessidade e 
vern apurando, acompanhando e avaliando os resultados, em verdadeira sintonia ao 
que dispoe a teoria de sistemas, no aspecto da retroalimentagao. Apresentaram-se 
respostas aos problemas de pesquisa, amparadas com a bibliografia consultada, 
recomendando-se que no calculo dos pregos de vendas de produtos e servigos 
devem ser previstos todos os custos, inclusive o de reposigao de ativos, mais 
conhecidos por depreciagoes, a margem de Iueras ou sabras e a carga tributaria. 
Procurar definir a natureza jurfdica da lnstituigao que influencia diretamente as 
questoes de ordem tributaria, como a imunidade e as isengoes, que sao de grande 
relevancia para a entidade. lmplementadas estas recomendagoes a titulo de 
propostas certamente o sistema de custos e formagao de pregos da lnstituigao sera 
otimizado, haja vista que os nfveis de outras informagoes e procedimentos sao muito 
bons. 
Palavras-chave: Custos, Sistemas, Sistemas de Custos, Formagao de pregos de 
produtos e servigos, monitoramento hidrometeorol6gico, SIMEPAR. 
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1. INTRODUCAO 

A competitividade cada vez maior entre as empresas demanda a 

necessidade de se dispor de informac;oes consistentes, seguras e em momenta 

certo para a tomada de decisoes. 

A combinac;ao de informac;oes confiaveis com medidas de desempenho 

eficazes permite aos gestores das empresas urn processo decis6rio rapido, com 

riscos minimizados e resultados previsfveis. 

Estas informac;oes estao diretamente ligadas aos sistemas de apurac;ao e 

gerenciamento dos custos das empresas, vista que, fazem parte de qualquer analise 

que tenha como objetivo final a revisao dos prec;os dos produtos, a composic;ao dos 

prec;os de lanc;amentos e a analise de produtividade e lucratividade. 

Diante da necessidade destas informac;oes na empresa, pelas razoes 

expostas, o presente estudo focara no seguinte problema de pesquisa: 

Como compor ou determinar os prec;os de produtos e servic;os em empresa 

de monitoramento hidrometeorol6gico e ambiental do Parana, com ampla 

diversificac;ao de atividades? Quais os criterios a adotar em relac;ao ao custo de 

reposic;ao dos ativos alocados na prestac;ao dos servic;os (depreciac;ao) e ao custo 

de oportunidade dos investimentos? De que forma deverao ser imputados aos 

prec;os? Como prever a carga tributaria? Que margem de Iueras ou sabras deve-se 

praticar? Como medir e avaliar os resultados? 

Procurar-se-a demonstrar a importancia de se levantar e controlar 

sistematicamente os custos da empresa. 

As garantias que este procedimento permite na agilidade e seguranc;a das 

decisoes, sem correr o risco de subestimar ou superestimar os prec;os. Com isso 
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nao comprometer os capitais da empresa com prejufzos ou a perda de mercado com 

pregos incompatfveis com a realidade. 

Esta pesquisa possui relevancia te6rica ao procurar contribuir para o 

entendimento sabre sistemas de custos com vistas a dar suporte ao processo de 

gestao empresarial. 

Pretende-se com este trabalho de pesquisa: 

Caracterizar a atual sistematica na obtengao dos custos e na formagao dos 

produtos e servigos; 

Avaliar os processos e procedimentos utilizados; e 

Sugerir e esclarecer os novas procedimentos para a mudanga da realidade. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Tomando-se por base os objetivos apresentados, procuraremos fundamentar 

atraves da revisao bibliografica, os aspectos chaves do presente estudo. 

2.1. TEORIA DE SISTEMAS 

0 bi61ogo alemao Ludwig von Bertalanffy, desenvolveu a partir dos anos 

quarenta a teoria geral de sistemas, ao procurar urn modelo cientffico explicative do 

comportamento de urn organismo vivo. Esta teoria foi publicada entre os anos 1950 

e 1968. 

Essa teoria interdisciplinar, denominada Teoria Geral dos Sistemas: 

Demonstra o isomorfismo das varias ciencias permitindo maior aproximac;ao entre as suas 
fronteiras e o preenchimento dos espac;os vazios (espac;os brancos) entre elas. Essa teoria e 
essencialmente totalizante: os sistemas nao podem ser plenamente compreendidos apenas pela 
analise separada e exclusiva de cada uma de suas partes. Ela se baseia na compreensao da 
dependencia recfproca de todas as disciplinas e da necessidade de sua integrac;ao. Assim, os 
diversos ramos do conhecimento - ate entao estranhos uns aos outros pela intensa 
especializac;ao e isolamento consequente- passaram a tratar os seus objetivos de estudo (sejam 
ffsicos, biol6gicos, psfquicos, sociais, qufmicos, etc) como sistemas. E inclusive a Administrac;ao. 
(CHIAVENATO, 1993, p.681). 

A Teoria Geral de Sistemas nao busca solucionar problemas ou tentar SOIUQ6es 

praticas, mas sim produzir teorias e formulaQ6es conceituais que possam criar 

condiQ6es de aplicaQ6es na realidade empfrica. Os pressupostos basicos da Teoria 

Geral de Sistemas sao: 

a) "Existe uma nftida tendencia para a integrac;ao nas varias ciencias naturais e sociais"; 
b) Essa integrac;ao parece orientar-se rumo a uma teoria de sistemas; 
c) Essa teoria dos sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos nao 
ffsicos do conhecimento cientffico, especialmente as ciencias sociais; 
d) Essa teoria dos sistemas, ao desenvolver princfpios unificadores que atravessam verticalmente 
os universos particulares das diversas ciencias envolvidas, aproxima-nos do objetivo da unidade 
da ciencia; 
e) "lsto pode nos levar a uma integrac;ao muito necessaria na educac;ao cientffica." 
(CHIAVENATO, 1993, p.749) 
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Bertallanfy era muito crftico a visao que se tern do mundo dividido em diferentes 

areas, como a Ffsica, Qufmica, Biologia, Psicologia, Sociologia e outras. Para ele 

estas divis6es sao arbitrarias, com fronteiras solidamente detinidas e espagos vazios 

(areas brancas) entre elas. No seu ponto de vista, a natureza nao esta dividida em 

nenhuma dessas partes. 

Segundo a sua teoria as propriedades dos sistemas nao podem ser descritas 

significativamente em termos de seus elementos separados. A compreensao dos 

sistemas somente ocorre quando estudamos os sistemas globalmente, envolvendo 

todas as interdependencias de suas partes. A agua e diferente do hidrogenio e do 

oxigenio. 0 bosque e diterente de cada uma das arvores. 

A Teoria Geral de Sistemas tundamenta-se em tres premissas basicas: 

a) Os sistemas existem dentro de sistemas. As moleculas existem dentro de celulas, as celulas 
dentro de tecidos, os tecidos dentro dos 6rgaos, os 6rgaos dentro dos organismos, os 
organismos dentro de coiOnias, as coiOnias dentro de culturas nutrientes, as culturas dentro de 
conjuntos maiores de cultura, e assim par diante. 
b) Os sistemas sao abertos. E uma decorrencia da premissa anterior. Gada sistema que se 
examine, exceto, o menor ou o maior, recebe e descarrega alga em relacao aos outros sistemas, 
geralmente aqueles que lhe sao contfguos. Os sistemas abertos sao caracterizados por um 
processo de intercAmbio infinito com seu ambiente, que sao os outros sistemas. Quando o 
intercAmbio cessa, o sistema se desintegra, isto e, perde suas fontes de energia. 
c) As funcoes de um sistema dependem de sua estrutura. Para os sistemas biol6gicos e 
mecAnicos, esta afirmacao e intuitiva. Os tecidos musculares, por exemplo, contraem-se porque 
sao constitufdos de uma estrutura celular que permite contracaes. (F.K.BERRIEN, 1968 citado 
por CHIAVENATO, 1993, p.749). 

0 que se pretende enfocar, nao e propriamente a Teoria Geral de Sistemas, 

mas as caracterfsticas e parametros que ela estabelece para todos os sistemas a 

nossa area de interesse. Neste sentido procurar-se-a entatizar a Teoria de Sistemas. 

As ciencias passaram a ser dominadas pelo conceito de sistema, mais 

notadamente a Administragao. Quando se tala em Astronomia, pensa-se em sistema 

solar; se o assunto e Fisiologia, pensa-se no sistema nervoso, no sistema 

circulat6rio, no sistema digestivo. A Sociologia tala em sistema social, a Economia 

em sistemas monetarios, a Ffsica em sistemas atomicos e assim por diante. 
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Na Administragao atualmente, a abordagem sistemica e tao comum que as 

vezes nem percebemos que estamos a utiliza-la a todo o momenta. 

Dada a sua capacidade de reproduzir-se e de apresentar uma estrutura 

autonoma a organizagao pode ser focada atraves de uma teoria de sistemas capaz 

de propiciar uma visualizagao de urn sistema de sistemas, tanto do ponto de vista 

individual como coletivo, ou seja, da organizagao como conjunto. A abordagem 

sistemica visa representar, de forma compreensiva e objetiva, cada organizagao. 

As teorias tradicionais da organiza<_;:ao t~m propendido a ver a organiza<_;:ao humana como um 
sistema fechado. Essa tend~ncia nos tem levado a desconsiderar os diferentes ambientes 
organizacionais e a natureza da depend~ncia organizacional quanta ao ambiente. Ela tambem 
nos levou a uma superconcentra<_;:ao nos princfpios de funcionamento organizacional interno, 
com a conseqOente falha em desenvolver e compreender os processos de retroa<_;:ao (feedback) 
que sao essenciais a sobreviv~ncia.(KATZ e KAHN, 1972, p.45 citado por CHIAVENATO, 1993, 
p.750). 

A teoria administrativa sofreu influencia da Teoria de Sistemas rapidamente 

pelas seguintes raz6es: 

a) porum lado em face da necessidade de uma sfntese e uma integra<_;:ao maior das teorias que a 
precederam, esfor<.{O tentado com consideravel sucesso pela aplica<_;:ao das ci~ncias do 
comportamento ao estudo da organiza<_;:ao desenvolvido pelos "behavioristas"; 
b) por outro lado, a Matematica, a Cibernetica, de um modo geral, e a tecnologia da informa<_;:ao, 
de um modo especial, vieram trazer imensas possibilidades de desenvolvimento e 
operacionaliza<_;:ao das ideias que convergiam para uma teoria de sistemas aplicada a 
Administra<_;:ao. (CHIAVENATO, 1993, p.751). 

A analise sistemica das organizag6es vivas permite revelar o "geral no 

particular", podendo mostrar as propriedades gerais das especies que sao capazes 

de se adaptar e sobreviver em seu ambiente tfpico. 

2.1 .1 . Conceito de Sistemas 

A palavra "sistema" tern muitos significados, dentre eles: urn conjunto de 

elementos interdependentes e interagentes e urn grupo de unidades combinadas 

que formam urn todo organizado e cujo resultado (output) e maior do que o resultado 
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que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Como 

exemplos tern o ser humano, que e um sistema composto de um numero de 6rgaos 

e membros, e somente quando estes funcionam de modo coordenado o homem e 

eficaz. Da mesma forma pode-se pensar que a organizagao e um sistema que 

consiste em um numero de partes integrantes. 

Segundo SCHODERBECK (1968) citado par CHIAVENATO (1993, p.752) 

sistema e um todo organizado ou complexo; um conjunto ou combinagao de coisas 

ou partes, formando um todo complexo ou unitario. 

Para CHIAVENATO (1993, p.752) o aspecto mais importante do conceito de 

sistema e a ideia de um conjunto de elementos interligados para formar um todo. 

Esse todo apresenta propriedades e caracterfsticas pr6prias que nao sao 

encontradas em nenhum dos elementos isolados. 

2.1.2. Caracterfsticas dos Sistemas 

Um sistema pode ser vista como um todo organizado ou complexo; uma 

combinagao de coisas ou partes, formando um todo complexo ou unitario. 

CHURCHMANN disse que um sistema e um conjunto de partes, coordenadas para 

realizar determinadas finalidades. 

0 objetivo do cientista da administragao e justamente detalhar 0 sistema total: 

seu ambiente, sua finalidade, a estrutura de seus integrantes e os recursos 

disponfveis para as agoes do sistema. As ideias basicas da Teoria de Sistemas 

aplicadas a administragao podem ser explicadas a partir dos seguintes aspectos: 

a) Homem social - Os papeis sao mais enfatizados do que as pessoas em si. 

Nas empresas, as pessoas se relacionam atraves de um conjunto de papeis, 
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variaveis distintas interferem nesses papeis. A interacao de todas elas 

(variaveis) e vital para a produtividade da empresa. 

b) Conflitos de papeis - As pessoas nao agem em funcao do que realmente 

sao e sim dos papeis que representam. Gada papel estabelece urn tipo de 

comportamento, transmite uma certa imagem, define o que uma pessoa 

deve ou nao fazer. De forma similar, n6s reagimos aos papeis que as outras 

pessoas assumem. Expectativas frustradas quanta aos papeis dos outros 

podem gerar conflitos na organizacao. 

c) lncentivos mistos - A empresa deve encontrar o melhor equilfbrio entre 

incentivos monetarios e nao monetarios. De posse disso o desempenho dos 

funcionarios ira melhorar. 

d) Equilfbrio integrado - Qualquer acao sabre uma unidade da empresa, 

atingira as demais unidades. A necessidade de adaptacao ou reacao obriga 

o sistema a responder de forma (mica a qualquer estfmulo externo. 

e) Estado estavel- A empresa procura manter uma rela<;ao constante na troca 

de energia com o ambiente. Estabilidade pode ser atingida a partir das 

condi<;6es iniciais e atraves de meios diferentes. A organizacao distingue-se 

dos outros sistemas sociais devido ao alto nfvel de planejamento. 

Considerando a Teoria Geral dos Sistemas de Ludvig von Bertalanffy, segundo 

a qual o sistema e urn conjunto de unidades reciprocamente relacionadas, decorrem 

dois conceitos: ode prop6sito (ou objetivo) eo de globalismo (ou totalidade). Esses 

dois conceitos retratam duas caracterfsticas basicas de urn sistema: 

a) Prop6sito ou objetivo - todo sistema tern urn ou alguns prop6sitos ou 

objetivos. As unidades ou elementos (ou objetos), bern como os 
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relacionamentos, definem urn arranjo que visa sempre a urn objetivo a 

alcangar. 

b) Globalismo ou totalidade - todo sistema tern uma natureza organica, pela 

qual uma agao que produza mudanga em uma das unidades do sistema, 

com muita probabilidade devera produzir mudangas em todas as outras 

unidades deste. Em outros termos, qualquer estimulagao em qualquer 

unidade do sistema afetara todas as demais unidades, devido ao 

relacionamento existente entre elas. 0 efeito total dessas mudangas ou 

alteragoes se apresentara como urn ajustamento de todo o sistema. 0 

sistema sempre reagira globalmente a qualquer estfmulo produzido em 

qualquer parte ou unidade. Ha uma relagao de "causa e efeito" entre as 

diferentes partes do sistema. Assim o sistema sofre mudangas e o 

ajustamento sistematico e continuo. 

Dentro destas caracterfsticas, a definigao de urn sistema depende do interesse 

da pessoa que pretenda analisa-lo. Tomando-se como exemplo uma organizagao, 

esta podera ser entendida como urn sistema ou subsistema ou ainda supersistema 

dependendo da analise que se queira fazer, ou seja: que o sistema tenha urn grau 

de autonomia maior do que o subsistema e menor do que o supersistema. E, 

portanto, uma questao de abordagem. Assim, urn departamento pode ser 

visualizado como urn sistema, composto de varios subsistemas (segoes ou setores) 

e integrado em urn supersistema (a empresa), como tambem pode ser visualizado 

como urn subsistema composto por outros subsistemas (segoes ou setores), 

pertencendo a urn sistema (a empresa) que esta integrado em urn supersistema (o 

mercado ou a comunidade). Tudo depende da forma da abordagem. 
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0 sistema total e aquele representado par todos os componentes e relac;oes 

necessaries a realizac;ao de urn objetivo, dado urn certo numero de restric;oes. 0 

objetivo do sistema total define a realidade para a qual foram ordenados todos os 

componentes e relac;oes do sistema, enquanto as restric;oes do sistema sao as 

limitac;oes introduzidas em sua operac;ao, que definem os limites (fronteiras) do 

sistema e possibilitam explicitar as condic;oes sob as quais ele deve operar. 

0 termo sistema e geralmente empregado no sentido de sistema total. Os 

componentes necessaries a operac;ao de urn sistema total sao chamados 

subsistemas, que, par sua vez, sao formados pela reuniao de novas subsistemas, 

mais detalhados. Assim, tanto a hierarquia dos sistemas como o numero dos 

subsistemas dependem da complexidade intrfnseca do sistema total. Os sistemas 

podem operar simultaneamente, em serie ou em paralelo. Nao ha sistemas fora de 

urn meio especffico (ambiente): os sistemas existem em urn meio e sao par ele 

condicionados. Meio (ambiente) e o conjunto de todos os objetivos que, dentro de 

urn limite especffico, possam ter alguma influencia sabre a operac;ao do sistema. Os 

limites (fronteiras) e a condic;ao ambiental dentro da qual o sistema deve operar. 

2.1.3. Tipos de Sistemas 

Existe uma grande variedade de sistemas e uma diversificada gama de 

tipologias para classifica-los, obedecendo-se determinadas caracterfsticas basicas. 

Quanta a sua constituic;ao, os sistemas podem ser classificados como ffsicos 

ou abstratos: 

a) Sistemas ffsicos ou concretos, quando compostos de bens ffsicos, tais como 

os equipamentos, maquinarias e outros objetos e coisas reais. Em sfntese, 
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quando compostos de "hardware". As suas descrig6es podem ser feitas em 

termos quantitativos de desempenho. 

b) Sistemas abstratos, quando compostos de conceitos, pianos, hip6teses e 

ideias. Nesta condigao, os slmbolos representam atributos e objetos, que 

muitas vezes s6 existem no pensamento das pessoas. Em slntese, quando 

compostos de "software". 

Na pratica os sistemas flsicos e os abstratos se complementam entre si. Por 

exemplo, as maquinas (sistemas flsicos) precisam de uma programagao (sistemas 

abstratos) para poderem entrar em funcionamento e desempenhar suas fungoes. 

Par outro lado os sistemas abstratos somente se realizam quando aplicados a algum 

sistema flsico, isto e, "hardware" e "software" se complementam. 

Outro exemplo e uma escola, com suas salas de aulas, carteiras, lousas. 

lluminagao, etc (sistema flsico) para desenvolver urn programa de educagao 

(sistema abstrato); ou urn centro de processamento de dados, onde o equipamento 

e circuitos processam programas de instrug6es ao computador. 

Quanta a sua natureza, os sistemas podem ser fechados ou abertos: 

a) Sistema fechados, aqueles que nao interagem com o meio ambiente que os 

circunda. Sao hermeticos a qualquer influencia ambiental. Desta maneira, os 

sistemas fechados nao recebem nenhuma influencia do meio ambiente e par 

outro lado tambem nao o influenciam. Nao recebem qualquer recurso 

externo e nada produzem que seja enviado para fora. Na acepgao exata do 

termo, sistemas fechados nao existem. Na realidade os diversos autores 

pesquisados tern dado o nome de sistemas fechados aqueles sistemas cujo 

comportamento e totalmente determinlstico e programado e cujo intercambio 

com o meio ambiente em termos de materia e energia e muito pequeno. 
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Este termo tambem e utilizado para OS sistemas completamente 

estruturados, onde os elementos e relagoes combinam-se de uma maneira 

peculiar e rfgida, produzindo uma safda invariavel. Sao os ditos sistemas 

mecanicos, como as maquinas e equipamentos. 

b) Sistemas abertos, aqueles sistemas que interagem com o meio ambiente, 

atraves de entradas e safdas. Os sistemas abertos trocam materia e energia, 

regularmente com o meio ambiente. Para sobrevivem reajustam-se 

constantemente as condigoes do meio, sendo assim eminentemente 

adaptativos. Mantem urn jogo recfproco com as forgas do ambiente e a 

qualidade de sua estrutura e otimizada quando o conjunto de elementos do 

sistema se organiza, aproximando-se de uma operagao adaptativa. A 

adaptatividade e urn continuo processo de aprendizagem e de auto-

organizagao. 

A conceituagao de sistema aberto tern aplicagao aos diversos niveis de 

abordagem: ao nivel do individuo, ao nfvel do grupo, ao nivel da organizagao e ao 

nivel da sociedade, indo de urn microssistema ate urn supra-sistema. Em urn nivel 

de maior amplitude, vai da celula ao universe. 

Figura 1 - Modele Generico de Sistema Aberto 

Ambiente 

Entradas 

Informa~oes 
Energia 
Recursos 
Materiais 

Transforma~5es 
ou 

processamento 

Saidas 

Informa~oes 
Energia 
Recursos 
Materiais 

~biente 

Fonte: CHIAVENATO, ldalberto. lntrodu~o a Teoria Geral de administra~ao. Sao Paulo: Makran 
Books, 1993 Pag 756 
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2.1 .4. Parametres dos Sistemas 

0 sistema e urn processo dinamico. Toda e qualquer coisa que esteja em 

movimento ou que mude de estado, em urn processo, pode ser considerado urn 

sistema. Porem, esta definigao e correta e ao mesmo tempo incompleta, haja vista 

que existem sistemas (telef6nico, de radiocomunicagao, etc) que carecem de 

movimento no sentido convencional. 

Diante destas consideragoes, uma definigao mais geral considera o sistema como 

urn con junto de elementos possuidor de uma serie de relagoes com seus atributos. 

Alem dos elementos (partes ou objetos), o sistema caracteriza-se pelas 

relagoes entre eles. As relagoes sao os lagos que ligam os elementos 

(objetos) entre si. 

0 sistema caracteriza-se por determinados parametres. Parametres sao 

constantes arbitrarias que caracterizam, por suas propriedades, o valor e a 

descrigao dimensional de urn sistema especffico ou de urn componente do sistema. 

Os parametres dos sistemas sao: 

a) Entrada, insumo ou impulse (input), constitui-se na forga de arranque ou de 

partida do sistema, fornecendo o material ou energia para a operagao do 

sistema. 

b) Processamento ou processador; ou transformador, eo fen6meno que produz 

mudangas. Constitui-se no mecanisme de conversao das entradas em safdas. 

A principal caracterfstica do processador e a agao promovida no sistema, na 

totalidade dos elementos empenhados na produgao de urn resultado. 

Geralmente o processador e representado pela "caixa negra", ou seja, nela 

entram os insumos e saem coisas diferentes, que sao os produtos. 
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c) Safda ou produto, ou resultado e a finalidade para a qual se reuniram 

elementos e relagoes do sistema. As safdas compreendem os resultados do 

sistema. Eles devem ser coerentes com o objetivo do sistema. Os resultados 

dos sistemas sao finais, enquanto os resultados dos subsistemas sao 

intermediaries. 

d) Retroagao, retroalimentagao, retroinformagao ou alimentagao de retorno e a 

fungao de sistema que visa comparar a safda com urn criteria ou padrao 

previamente estabelecido. A retroagao visa o controle, ou seja, o estado de 

urn sistema sujeito a urn monitor (monitorial). Portanto, monitor e urn termo 

que compreende uma fungao de guia, de diregao e de acompanhamento. A 

retroagao e urn subsistema planejado que visa manter ou aperfeigoar o 

desempenho do processo, fazendo com que seu resultado esteja sempre 

adequado ao padrao ou criteria escolhido. E possfvel afirmar a existencia de 

urn estado de controle, quando as operagoes dos sistemas sao mantidas 

mediante a corregao das diferengas entre a safda (resultados, produtos) e 

criterios (especificagoes previas, limites de seguranga e tolerancia). 

e) Ambiente (environment) eo meio externo em que o sistema esta envolvido. 0 

sistema aberto esta em constante interagao com o ambiente, quando, recebe 

entradas deste, processa-as e devolve-as novamente. Desta forma, o sistema 

e o ambiente encontram-se inter-relacionados e interdependentes. 0 sistema 

recebe influencias do ambiente atraves de entrada e efetua influencias sabre 

o ambiente atraves de safda. No entanto, toda vez que ocorrem estas 

influencias, a propria influencia do sistema sabre o ambiente retorna ao 

sistema atraves da retroagao. Para que o sistema seja viavel e sobreviva, ele 

deve possuir a capacidade de adaptar-se, mudar e responder as exigencias e 
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demandas do ambiente externo, atraves de uma constante interagao. 0 

ambiente e fonte de energia, materiais e energia para o sistema. Como o 

ambiente esta em constantes mudangas, o processo de adaptagao do 

sistema e urn processo dinamico e sensitive. Alerta-se, no entanto que, 

embora o ambiente possa ser urn recurso ao sistema, ele tambem pode ser 

uma ameaga a sua sobrevivencia. 

2.1.5. 0 Sistema Aberto 

0 sistema aberto mantem um intercambio de transa~oes com o ambiente e conserva-se 
constantemente no mesmo estado (auto-regula~ao), apesar da materia e energia que o integram 
se renovarem constantemente (equilfbrio dinamico ou homeostase). 0 organismo humano, par 
exemplo, nao pode ser considerado uma mera aglomera~ao de elementos separados, mas um 
sistema definido que possui integridade e organiza~ao. Assim, o sistema aberto, como o 
organismo, e influenciado pelo meio ambiente e influi sabre ele, alcan~ando um estado de 
equilfbrio dinamico nesse meio. 
0 modelo de sistema aberto e sempre um complexo de elementos em intera~ao e em 
intercambio contrnuo com o ambiente. Dentro desse novo posicionamento, a abordagem 
sistemica teve profundas repercussoes na Teoria Administrativa.(CHIAVENATO, 1993, p.759). 

Dentre as categorias de sistemas abertos, a mais importante sao os sistemas 

vivos. Existem muitas analogias de autores, entre a empresa e os organismos vivos, 

salientando que a empresa aumenta de tamanho pelo acrescimo de partes, ingere 

coisas e as processa em produtos e servigos. Nesse processo existe uma entrada, 

uma safda e urn processo intermediario necessaria a vida. A empresa, no entanto, 

reage ao seu ambiente reagindo e adaptando-se, como por exemplo: busca novas 

mercados e produtos, novas tecnicas, outra estrutura e mais investimentos, 

reproduzindo-se em subsidiarias e filiais. 

Existem diferen~as fundamentais entre os sistemas abertos (como os sistemas biol6gicos e 
sociais, a saber, a celula, a planta, o homem, a organiza~ao, a sociedade) e os sistemas 
fechados (como os sistemas ffsicos, a saber, as maquinas, o rel6gio, o termostato): 
a) o sistema aberto esta em constante intera~ao dual com o ambiente. Dual no sentido de que 
influencia e e par ele influenciado; atua pais, a um tempo, como variavel independente e como 
variavel dependente do ambiente. 0 sistema fechado nao interage como ambiente; 



15 

b) o sistema aberto tem capacidade de crescimento, mudanc;a, adaptac;ao ao ambiente e ate 
auto-reproduc;ao, naturalmente, sob certas condic;oes ambientais. 0 sistema fechado nao tem 
essa capacidade. Portanto, o estado atual e final ou futuro do sistema aberto nao e, necessaria 
nem rigidamente, condicionado par seu estado original ou inicial. lsso porque o sistema aberto 
tem reversibilidade. "Per contra", o estado atual e futuro ou final do sistema fechado sera sempre 
o seu estado original ou inicial; 
c) e contingencia do sistema aberto, competir com outros sistemas, o que nao ocorre com o 
sistema fechado. (NASCIMENTO, 1972, p.33 citado par CHIAVENATO, 1993, p.759). 

Assim como os organismos vivos, as empresas apresentam seis fungoes 

principais, com relagoes estreitas entre si e que podem ser estudadas 

individualmente, que sao: 

a) lngestao aquisigoes de materiais feitas pelas empresas para 

processamento. As empresas buscam capital (dinheiro), compram 

maquinas, alocam pessoas do meio ambiente para desempenharem outras 

fungoes, igualmente como os organismos vivos, ingerindo alimentos, agua e 

ar para suprirem outras fungoes e manterem sua fonte de energia; 

b) Processamento - Os seres do reino animal ingerem alimento que e 

processado pelo organismo transformando-o em energia para suprimento 

das celulas organicas. Nas empresas, a produgao equivale-se a esse ciclo 

animal. Os materiais sao processados, os refuges sao rejeitados, havendo 

certa relagao entre as entradas e safdas pela qual o excesso e equivalente a 

energia necessaria a sobrevivencia da empresa. A venda corresponde ao 

estagio final do processamento; 

c) Reagao ao ambiente - o animal para sobreviver deve reagir as mudangas 

ambientais, adaptando-se e ajustando-se. Ou foge, ou parte para o ataque, 

dependendo da situagao especffica. Com a empresa tambem isto ocorre, ou 

seja, ela tambem reage ao seu ambiente, buscando outros materiais, 
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empregados, consumidores e recursos financeiros. Estas alteragoes tanto 

podem ocorrer no produto, no processo ou na estrutura; 

d) Suprimento das partes - Assim como as varias partes do organismo sao 

supridas com materiais, como por exemplo o abastecimento de alimento das 

varias partes do corpo pelo sistema sangOineo os participantes da empresa 

tambem sao supridos. Estes suprimentos compreendem, dados de compras, 

produgao, vendas, contabilidade entre outros e sao recompensados atraves 

de salarios e beneffcios. Pode-se afirmar neste caso que o dinheiro e 

considerado o sangue da empresa; 

e) Regeneragao das partes - As partes do organismo vivo perdem sua 

eficiencia, adoecem ou morrem por diversas causas, e devem ser 

regeneradas ou recolocadas no sentido de sobreviverem no conjunto. Os 

recursos humanos da empresa tambem podem ficar doentes, podem 

aposentar-se, desligarem-se da empresa ou morrerem. As maquinas 

tambem podem tornar-se obsoletas ou quebrarem. Ambos, recursos 

humanos e maquinas, devem ser mantidos ou recolocados- daf as fungoes 

de pessoal e de manutengao; 

f) Organizagao - A organizagao das cinco fungoes descritas e uma fungao que 

requer urn sistema de comunicagoes para controle e tomada de decisoes. E 

o caso de animais que exigem cuidados na adaptagao. A organizagao 

necessita de urn sistema nervoso central, pois as varias fungoes de 

produgao, compras, vendas e manutengoes devem ser coordenadas. Para a 

administragao obter isto, tera que envolver-se com problemas de controle, 

tomadas de decisao, planejamento e reengenharia, no sentido de readaptar 

o ambiente. Num ambiente de constantes mudangas, a previsao, o 
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planejamento, a pesquisa e desenvolvimento sao aspectos necessaries para 

a administrac;ao assegurar o ajustamento. 

A seguir na figura 2 apresenta-se o sumario das principais diferenc;as entre 

sistemas vivos e organizados. 

Sistemas vivos (organismos) 

.Nascem, herdam seus tra~os estruturais. 

. Morrem, seu tempo de vida e limitado. 

.T~m um ciclo de vida pre-determinado. 

Sistemas organizados (organizacoes) 

.Sao organizados, adquirem sua estrutura em 
estagios . 

.Podem ser reorganizados, teoricamente t~m uma 
vida ilimitada, podem ser ressurgidos . 

.Nao t~m ciclo de vida definido . 

. Sao concretos - o sistema pode ser descrito .Sao abstratos - o sistema pode ser descrito em 
em termos ffsicos e qufmicos. termos psicol6gicos e sociol6gicos . 

. Sao completos - parasitismo e simbiose sao .Sao incompletos- dependem de coopera~ao com 
excepcionais. outras organiza~oes - suas partes componentes 

sao sempre intercambiaveis e geralmente 
distribufveis . 

. Doen~a e definida como um disturbio no .Problema e definido como um desvio nas normas 
processo vital. sociais. 

F1gura 2 - (RHENMAN, 1972, p.33 c1tado por CHIAVENATO, 1993, p.761). 

2.1.6. A Organizac;ao como urn Sistema Aberto 

0 conceito de sistema aberto se encaixa perfeitamente a uma organizac;ao 

empresarial. 

Uma empresa e urn sistema criado pelo homem e mantem uma dinamica interac;ao 

com o seu meio ambiente, sejam os clientes, os fornecedores, os concorrentes, as 

entidades sindicais, os 6rgaos governamentais e muitos outros agentes externos. 

Ela influi e e influenciada pelo meio ambiente. Pode-se dizer que e urn sistema 

integrado par diversas partes relacionadas entre si, trabalhando harmoniosamente 
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uma com as outras, cuja finalidade e atingir os objetivos da empresa como de seus 

componentes. 

A visao da organizagao como urn sistema aberto nao e nova. No final do seculo 

XIX ja havia essa afirmativa: 

Urn organismo social assemelha-se a urn organismo individual nos seguintes 

tragos essenciais: 

- no crescimento; 
- no fato de tornar mais complexo a medida que cresce; 
- no fato de que, tornando-se mais complexo, suas partes exigem uma crescente 
interdepend~ncia; 
- porque sua vida tem imensa extensao comparada com a vida de suas unidades componentes .... 
- porque em ambos os casas ha crescente integra<;ao acompanhada par crescente 
heterogeneidade. (SPENCER, 1904, p.56 citado par CHIAVENATO, 1993, p.762). 

2.2. SISTEMAS DE CUSTOS 

Nesta segao discorre-se sobre os sistemas de custos, sua importancia, seus 

princfpios, seus metodos e tendencias. 

Os Sistemas de Custos devem sempre levar em consideragao os seguintes 

aspectos: a qualidade do pessoal envolvido na sua alimentagao e no seu 

processamento; a necessidade de informagao ao usuario final; a adequagao e 

adaptagao as condigoes especfficas de cada empresa; a utilizagao de quantidades 

ffsicas associadas aos valores monetarios; e acima de tude, a relagao entre a sua 

utilidade ou a de cada informagao eo sacriffcio envolvido na sua obtengao. 

2.2.1 . lmportancia dos Sistemas de Custos 

Conforme estudo realizado e publicado RICCIO et al. (2000, p.6-15) explicitam 

que, primeiramente o custo era calculado por mera formalidade, para avaliagao dos 



19 

estoques e para a execucao de demonstratives contabeis, com o objetivo de calcular 

OS impastos. Atualmente e de extrema importancia no gerenciamento e formacao 

dos precos de produtos e services das organizacoes. Uma empresa lucrativa e 

aquela que sabe administrar os seus custos, uma vez que e o mercado que 

determina os precos dos produtos. 

Os sistemas de custos tern um importante papel dentro das empresas 

fornecendo informacoes sabre as movimentacoes de produtos, orientando seus 

administradores na busca de alternativas para a gestao economica de seus 

neg6cios. 

No momenta atual, mais do que nunca, a alta administracao das empresas 

precisa estar segura quanta aos caminhos a serem seguidos e nesse sentido, a 

contabilidade de custos com os sistemas integrados, devem suprir esses 

profissionais com informacoes que os orientem na tomada de decis5es. 

Os sistemas de custos possuem grande import~ncia na gera<_;:ao de informagaes para a tomada 
de decisoes dos gestores das diversas areas das empresas, entretanto e imprescindfvel tamar 
alguns cuidados, pais a ma informa<.;:ao e muitas vezes, pior do que nenhuma. Torna-se 
importante que sejam estudadas e vencidas as reagaes na implanta<_;:ao do sistema, 
conscientizando os usuarios da import~ncia de faz~-lo funcionar corretamente. (MARTINS, 1996, 
p.380-381). 

A realidade economica tornou necessaria para a maior parte das empresas operar com uma 
filosofia de enxugar e administrar o melhor possfvel seus recursos atraves do completo 
conhecimento de seus custos. Em praticamente todas as industrias os mercados tornaram-se 
globais, com concorrentes em escala mundial oferecendo bens e servi<_;:os de alta qualidade e de 
baixos custos, desta maneira os sistemas de custos passaram a ter import~ncia vital para a 
sobreviv~ncia das mesmas no mercado haja vista que anteriormente operavam sob 
regulamentagaes que lhes permitiam repassar todos os custos aos clientes o que nao ocorre 
atualmente. (Guia da ERNEST E YOUNG, 1993, p.17-18). 

Pode-se dizer que a empresa possui um born sistema de custos, se este 

consiga suprir a administracao das seguintes informacoes gerenciais: 

• ldentificar a origem e o destine de cada um dos gastos dos departamentos 

produtivos e nao produtivos da empresa; 



20 

• Se OS gastos sao realmente necessaries para 0 atendimento as 

necessidades de produgao. 

• Se os gastos estao dentro dos parametres previamente estabelecidos e/ou 

aceitaveis. 

• Constatar rapidamente os desvios ocorridos entre os gastos reais e as 

metas previamente definidas, com a identificagao dos motivos. 

• Subsfdios para a imediata corregao de possfveis desvios atraves das 

analises de custos efetuadas. 

2.2.2. A Evolugao dos Sistemas de Custos 

Os povos vem mantendo registros de seu patrimonio ha milhares de anos. No infcio, eram 
registros em blocos de pedra. Mais tarde foram sistemas de registros das transa<;aes comerciais 
nos mercados de troca. Com a revoluc;ao industrial, a economia de escala nas organizac;oes 
monoprodutoras, hierarquicas e administradas, as opera<;aes de transformac;ao passaram a 
ocorrer dentro das empresas e foram adotados registros mais elaborados. A meta dos sistemas 
"p6s revoluc;ao industrial" era identificar os diferentes custos dos produtos intermediarios e finais 
da empresa e fornecer uma referencia para medir a eficiencia do processo de transformac;ao. 
(JOHNSON e KAPLAN, 1993, p. 5-6) 

Os fabricantes do seculo XIX haviam praticamente ignorado a distribuigao dos 

gastos gerais (custos indiretos de fabricagao e despesas) aos produtos. Porem, no 

final do seculo, os estudos do norte-americana Frederick Taylor, para melhorar a 

eficiencia e utilizagao da mao-de-obra, foram convertidos em padroes para custos de 

mao-de-obra e de materia-prima, a eles eram agregados os demais custos e 

despesas e esses valores eram utilizados em decisoes de prego e para avaliagao da 

rentabilidade global das empresas. 

Ap6s o advento da Administrac;ao Cientffica, Alexander Hamilton Church sustentava que os 
gastos gerais representavam o custo de inumeraveis fatores de produc;ao, cada qual devendo ser 
separadamente imputado aos produtos, defendia a divisao da fabrica numa serie de "centros de 
produc;ao", atraves dos quais os gastos gerais poderiam ser carregados aos produtos. Ja nessa 
epoca, preocupava-se com a dificuldade na alocac;ao dos custos indiretos de fabricac;ao e das 
despesas, aos produtos, quando a produc;ao fosse diversificada. (JOHNSON e KAPLAN, 1993, 
p.B-9). 
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A contabilidade gerencial havia chegado a um desenvolvimento consideravel no final do seculo 
XIX. 
No infcio do seculo XX, entretanto, ocorreram muitas incorpora~es e as empresas tornaram-se 
organiza~oes de multiplas atividades, hierarquicamente estruturadas. Ap6s 1910, os sistemas de 
custeio projetados para identificar com precisao os custos das diversas linhas de produtos, como 
o sistema de Church, desapareceram. A tecnologia de processamento de informa~es existente 
encarecia o levantamento exato dos recursos usados na leitura de cada um dos diversos 
produtos, numa instala~ao fabril complexa. A partir daf, devido a inviabilidade tecnica da 
utiliza~ao dos sistemas de custeio existentes, as empresas passaram a utilizar-se apenas dos 
procedimentos de avalia~ao de custos para valora~ao de estoques da Contabilidade Financeira, 
que prevalecem mesmo ap6s a utiliza~ao maci~a de sistemas computacionais pelas empresas. 
(JOHNSON e KAPLAN, 1993, p.31). 

Nos anos 20 nao era possfvel saber a fra~ao do custo do produto final, que era representado por 
mao-de-obra, material e gastos gerais. A administra~ao era incapaz de gerar estimativas, mesmo 
razoaveis, dos custos variaveis ou fixos. 0 custeio variavel foi criado na decada de 1930, por 
contadores que pretendiam melhorar as informa~oes de custos para decisoes de curto prazo e 
era alicer~ado na apura~ao da contribui~ao marginal gerada de cada um dos produtos, atraves da 
seguinte opera~ao: Pre~ de venda menos custos e despesas variaveis. 
(JOHNSON e KAPLAN, 1993, p.133-134). 

COOPER e KAPLAN (1988, p.20-27), afirmam que os gastos (custos + 

despesas) fixos devem ser dilufdos com a contribuigao marginal do conjunto de 

produtos da empresa, uma tecnica difundida pelos academicos para decisoes sabre 

produtos. Ja os custos fixos de produgao sao alocados aos produtos assim que os 

custos totais de manufatura sao mensurados, em dais estagios: 

1 Q - Estagio: Os custos incorridos no perfodo sao atribufdos aos grupos ou centros de custos. Sao 
utilizadas varias bases de aloca~ao diferentes para distribuir os custos indiretos de fabrica~ao aos 
centros de custos auxiliares e produtivos. Posteriormente, os custos acumulados nos centro 
auxiliares sao alocados aos centros produtivos. 

2Q - Estagio Os custos sao alocados dos centros de custos produtivos para os produtos. A maioria 
das empresas utilizam horas de mao-de-obra direta nesta etapa de alocacao (Este procedimento 
nao e uma regra no metodo original - RKW (abreviatura de Reichskuratoruim fOr 
Wirtschaftlichtkeit, nome original do metodo quando foi criado no infcio do seculo, na Alemanha) 
ou Metodo das S~oes Homogeneas. Foi amplamente adotado pelas empresas, no infcio do 
seculo, quando o metodo foi desenvolvido, em fun~ao de bem representar o consumo dos custos 
indiretos pelos produtos naquela epoca. 

Ressalte-se que os sistemas de custeio "tradicionais" surgiram com o 

financiamento publico das empresas e com a necessidade de prover dados para os 

informes externos, sendo uma meta principal a valoragao de estoques. Foram 

concebidos num perfodo em que os custos diretos, correspondentes a mao-de-obra 

e materiais; representavam a maior parte dos custos das empresas e; havendo 
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pouca representatividade dos custos indiretos nos custos totais, a mao-de-obra 

direta, utilizada normalmente como criterios para distribui~ao dos custos indiretos 

aos produtos fabricados, representava bern o consumo desses recursos. A figura 2 

demonstra a sistematica de distribui~ao de custos dos sistemas tradicionais. 

No infcio deste seculo, a mao-de-obra direta representava a maior parte dos 

custos das empresas, mas a medida que o trabalho manual foi cedendo espa~o a 
automatiza~ao e com ela, maior controle, planejamento e gerenciamento da 

produ~ao, os custos de mao-de-obra direta diminufram e os custos indiretos de 

fabrica~ao aumentaram, mudando a estrutura de custos das empresas. A partir daf, 

a utiliza~ao da mao-de-obra direta como criteria para a aloca~ao de custos passou 

seguidamente a proporcionar conclusoes equivocadas sabre a lucratividade de 

produtos. 

KAPLAN e COOPER (1998, p.20-27), ressaltam que algumas empresas 

percebem que a utiliza~ao de mao-de-obra direta como criteria para aloca~ao dos 

custos indiretos poderia estar conduzindo a decisoes equivocadas, verificaram que 

algumas empresas estavam utilizando horas-maquina ao inves de mao-de-obra 

direta para alocar os custos no segundo estagio, enquanto outras usavam o valor 

dos materiais para fazer essas aloca~oes, porque acreditavam que tais criterios 

melhor representavam o consumo dos recursos pelos produtos. 
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No entanto, as tres bases de alocagao descritas sao baseadas em volume, ou 

seja, assumem que a variagao no consumo de custos indiretos pelos produtos seja 

diretamente proporcional a variagao da quantidade de mao-de-obra, materia-prima 

ou horas-maquina consumidas, o que nao e sempre verdade, porque o 
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comportamento de todos os custos nao e o mesmo, nem todos variam em proporgao 

direta ao volume produzido. 

De acordo com KAPLAN (1996, p.22-26), alguns custos indiretos variam em 

relagao a quantidade produzida, mas a maioria deles e decorrente da variabilidade e 

da complexidade dos processes produtivos e das caracterfsticas pr6prias de canais 

e clientes servidos. 

As safdas de um departamento de suporte (cujos custos sao considerados indiretos) incluem 
atividades como "setup", insp~es, manipulagao de material e armazenagem, que podem 
aumentar significativamente ate que a capacidade maxima do departamento seja atingida e 
outras pessoas sejam requisitadas, ou seja, esses departamentos nao tem seus custos 
associados puramente ao aumento da produgao, mas a diversidade e complexidade das 
atividades executadas. Aumentando o volume produzido, o montante de MOD e materiais ira 
aumentar, mas o total dos custos de suporte somente aumentara depois que toda a capacidade 
instalada na area de suporte tenha sido utilizada. (COOPER e KAPLAN, 1988, p.96-1 03) 

Os produtos de baixo volume geralmente criam maier demanda de transagoes 

do suporte por unidade manufaturada do que os produtos de alto volume e por isso 

deveriam receber maier parcela unitaria desses custos. Quando somente bases 

relativas a volume sao usadas para o segundo estagio de alocagao, produtos de alto 

volume recebem uma fragao excessivamente alta dos custos dos departamentos de 

suporte, subsidiando os produtos de baixo volume. 

Os gerentes constataram que produtos de alto volume estavam perdendo 

mercado para empresas menores, sem vantagens econ6micas ou tecnol6gicas, que 

conseguiam oferecer os produtos com pregos mais baixos e que nao pareciam estar 

perdendo dinheiro. Eles nao acreditavam nos numeros informados pelos sistemas 

de custeio utilizados, mas tambem nao se mostravam dispostos a adotar a 

abordagem do custeio variavel. Em sfntese, o cenario empresarial mudou bastante 

desde o infcio do seculo, a busca de maier competitividade levou as empresas a 

ampliarem sua linha de produtos e os custos indiretos aumentaram por causa da 

complexidade inserida nesses ambientes. As empresas hoje produzem varies itens 
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diferentes na mesma fabrica, com lotes de tamanhos variados, alguns precisando de 

muitos esforc;os de vendas e de marketing, e outros com clientes certos. A 

diversidade e a complexidade inseridas nas empresas demandam novas 

considerac;6es tambem sabre os sistemas de custos. 

Os sistemas de gerenciamento de custos conforme BRIMSOM (1996, p.40), 

nao levam automaticamente a empresa a melhoria, mas as informac;oes de custos 

auxiliam na identificac;ao do local onde os problemas potenciais serao localizados. 0 

que as pessoas fizerem com as informac;oes de custos e que determinara o sucesso 

no seu gerenciamento. 

2.2.3. Sistemas Tradicionais de Custeio 

A seguir serao apresentados os sistemas tradicionais de custeio: 

a) Custeio par absorc;ao 

Segundo MARTINS (1996, p.41- 42) o custeio par absorc;ao e o metoda de 

apropriac;ao de custos derivado da aplicac;ao dos princfpios de contabilidade 

geralmente aceitos. Explica que, e um metoda de apurac;ao de custos, cujo objetivo 

e apropriar todos os custos de produc;ao aos bens elaborados (fixos e variaveis) em 

cada fase da produc;ao, mas somente na produc;ao. 

A apurac;ao do custo pelo custeio par absorc;ao ocorre a partir da transferencia 

dos custos acumulados em centres de custos pertencentes a produc;ao, mas que 

desempenham papel auxiliar no contexte de industrializac;ao como, par exemplo: o 

almoxarifado, o planejamento e centrale de produc;ao, o centrale de qualidade, a 

administrac;ao de produc;ao, entre outros, fazendo com que a totalidade dos custos 

recaiam sabre o produto acabado. 
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Entende ainda que custo e absorvido quando for atribufdo a urn produto ou 

unidade de produgao, assim cada unidade ou produto recebera sua parcela no custo 

ate que o valor aplicado seja totalmente absorvido pelo custo dos produtos vendidos 

ou pelos estoques finais. Nao se trata de urn principia contabil propriamente dito, 

mas uma metodologia decorrente dele, que surgiu com a propria contabilidade de 

custos. E valida tanto para fins de Balango Patrimonial e Demonstragao de 

Resultados, como tambem, na maioria dos pafses, para Balango e Resultados 

Fiscais. 

0 custo deve ser departamentalizado para que seja possfvel realizar a absorc;ao. A 
departamentalizac;ao consiste em dividir a fabrica em segmentos, chamados de Departamentos 
que sao a unidade mfnima administrativa para a contabilidade de custos, representadas por 
homens ou maquinas que desenvolvem atividades homogeneas, aos quais sao debitados todos 
os custos de produc;ao neles incorridos. (MARTINS, 1996, p.?0-71) 

No entendimento de LEONE (1995, p.97), para melhor controle das operagoes 

e mais adequada determinagao dos custos dos produtos, a administragao 

departamentaliza as suas operagoes. Essa departamentalizagao faz com que os 

custos indiretos de fabricagao sejam classificados de acordo com os departamentos 

ou centros de custos. 

De acordo com MARTINS (1996, p.70-71), o departamento na maioria das 

vezes e urn centro de custos, ou seja, nele sao acumulados os custos indiretos para 

posterior alocagao aos produtos (departamentos de produgao) ou a outros 

departamentos (departamentos de servigos). 

b) Custeio variavel 

MARTINS (1996, p.216-218) cita que, os problemas ocasionados pela 

dificuldade trazida pela apropriagao dos custos fixos aos produtos e em fungao da 

grande utilidade do conhecimento do custo variavel e da margem de contribuigao, 

surgiu uma forma alternativa de custeamento, o custeamento variavel ou custeio 
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direto. Entende tambem que nao ha grande utilidade para fins gerenciais no usa de 

um valor em que existam custos fixes apropriados, sendo que existem tn3s grandes 

problemas que concorrem para isso: 

• pela propria natureza, os custos fixes existem independentemente da 

fabricagao de qualquer unidade, sao necessaries muito mais para que a 

industria possa operar, ter instalada sua capacidade de produgao, do 

que para fabricar uma unidade a mais de determinado produto; 

• par dizerem respeito a este ou aquele produto ou a esta ou aquela 

unidade, sao quase sempre distribufdos a base de criterios de rateio, 

que contem, em maier ou menor grau, arbitrariedade; e 

• valor do custo fixo par unidade depende ainda do volume de produgao, 

aumentando-se o volume tem-se um menor custo fixo par unidade, e 

vice-versa. 

Em decorrencia dessas dificuldades nasceu a forma de apropriagao de custos 

chamada custeio variavel, tambem conhecido par custeio direto, porque este metoda 

significa a apropriagao de todos os custos variaveis, sejam diretos ou indiretos, mas 

somente os variaveis. Assim o custeio variavel direto pode ser conceituado como a 

forma de apropriagao de custos onde s6 sao alocados aos produtos os custos 

variaveis, ficando os fixes separados e considerados como despesas do perfodo, 

indo diretamente para o resultado; para os estoques de produtos acabados e custo 

do produto vendido s6 irao, como conseqOencia, custos variaveis. 

Segundo LEONE (1995; p.360-361 ), o custeio variavel e basicamente um 

sistema em que os custos sao classificados do seguinte modo: 

• Custos fixes nao variam como volume de atividade; e 

• Custos variaveis variam diretamente com o volume da atividade. 
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Outra caracterfstica basica do sistema e aquela que diz respeito a maneira de 

se acumularem e se capitalizarem os custos. Segundo esse sistema, somente os 

custos variaveis de fabricagao serao contabilizados no custo dos produtos 

fabricados. Os custos variaveis de administragao e de vendas serao debitados 

diretamente ao custo dos produtos acabados e que vao ser vendidos. Os custos 

peri6dicos serao langados contra os resultados obtidos no perfodo. 

c) Custeio Padrao 

De acordo com ALLORA (1985, p.55-56), o "standard cost" teve ampla 

aceitagao, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, ele foi introduzido com 

atraso e, em geral, em grandes empresas. Porem, a situagao econ6mica instavel e a 

inflagao dos ultimos anos dificultaram muito a utilizagao desta modalidade de custeio 

em nosso pafs. 

MARTINS (1996, p.332-333) explicita que existem diversos entendimentos para 

custo padrao, muitas vezes e compreendido como sendo o custo ideal de fabricagao 

de urn determinado item. Seria entao, o valor conseguido com usa das melhores 

materias-primas e a utilizagao maxima de mao-de-obra e da capacidade produtiva, 

com paradas exclusivas para manuteng6es pre-programadas. Esta ideia de custo 

padrao nasceu da tentativa de se formular custos em laborat6rio que foi urn 

fracasso. A utilizagao deste tipo de custo ideal e extremamente restrito, ja que servia 

para comparag6es anuais. 

Existe urn outro conceito de custo padrao muito mais valido e pratico. Conforme 

MARTINS (1996, p.332-333), trata-se do custo padrao corrente, esse diz respeito ao 

valor que a empresa fixa como meta para o proximo perfodo para urn determinado 

produto ou servigo, mas com a diferenga de levar em consideragao as deficiencias 
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sabidamente existentes sabre qualidade de materiais, mao-de-obra, equipamentos e 

demais servigos. 

Os custos "padrao" sao custos calculados antes da realizagao da atividade. Sao estabelecidos 
pela adogao de metodos racionais que utilizam a projegao e experimentagao. 0 estabelecimento 
dos padroes vai sempre implicar uma cuidadosa selegao dos materiais a serem utilizados, do 
tempo e movimento, da capacidade das maquinas e outras instalagaes da fabrica. A diferenga 
existente entre o custo que foi e que deveria ser e chamada de variagao de custo, mesmo que 
essas variagaes sejam favoraveis, isto e, quando o custo real for menor que o custo padrao, o 
administrador deve analisa-las, pais qualquer desvio pode causar desorientagao e ilusao dos 
neg6cios da empresa. (LEONE, 1995, p.226-227) 

Segundo OLIVEIRA (2000, p.237-239), o custo padrao apresenta as seguintes 

vantagens para a organizagao: eliminac;ao de falhas nos processes produtivos; 

aprimoramento dos controles; instrumento de avaliagao e desempenho; contribuir 

para o aprimoramento dos procedimentos de apurac;ao do custo real e a rapidez na 

obtengao das informag6es. 

2.2.4. Custeio Baseado em Atividades (ABC - Activity Based Costing) 

A constatac;ao das necessidades de aprimoramento dos sistemas NAKAGAWA 

(1994, p.12-17), tradicionalmente utilizados na apuragao de custos em ambientes 

complexes de produgao e as facilidades na transformagao de dados em 

informag6es, trazidas pelo desenvolvimento computacional, fizeram aumentar a 

velocidade para o aprimoramento das tecnicas tradicionalmente utilizadas para 

custear seus produtos. 

0 custeio baseado em atividades foi desenvolvido para melhorar as 

informag6es sabre custos de produtos. A melhoria dos processes e a analise 

estrategica ficam facilitadas quando se reconhece a complexidade que cerca 

algumas operag6es na empresa, principalmente quando essa complexidade ocorre 

paralelamente a alta diversidade de operag6es e produtos. Nesses casas, uma 
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analise das atividades demandadas em cada caso e dos custos gerados leva as 

melhores decisoes. 

A seguir apresenta-se objetivamente o hist6rico e evolugao do sistema de 

custeio baseado em atividades: 

a) Origem do Custeio Baseado em Atividades 

Nos anos 80 havia uma "obsolescencia dos sistemas de contabilidade de custos e controle 
gerencial". A partir da necessidade de se controlar os custos indiretos e de aloca-los as 
atividades e que urn novo sistema de custeio emergiu, sendo denominado inicialmente de custeio 
de transagaes, ap6s foi conhecido como custeio estrategico e, finalmente, custeio baseado em 
atividades. (JOHNSON e KAPLAN, 1996, p.181). 

NAKAGAWA (1994, P.41), afirma que "segundo alguns autores, o ABC ja era 

conhecido e usado por contadores em 1800 e infcio de 1900". Diz tambem que 

"outros registros hist6ricos mostram que o ABC, era bastante conhecido e usado na 

decada de 60". 

Para DE ROCCHI (1994, p.11 ), existem quatro versoes para a origem do 

Custeamento Baseado em Atividades, a saber: 

• os trabalhos de Alexander Hamilton Church, desenvolvidos nas primeiras decadas deste 
seculo e que agora estao sendo descobertos pelos criadores e divulgadores do Sistema de 
Custeamento Baseado em Atividades; 

• o Platzkosten, criado par Konrad Mellerowicz na decada de 1950( ... ); 
• o metoda de custeamento apresentado par Georg J. Staubus em seu livro "Activity Costing 

and Input-Output Accounting em 1971; e, 
• o Transaction Basead Costing, proposto par Jeffrey G. Miller e Thomas E Vollmann em 

1985, e posteriormente divulgado par H. Thomas Johnson e RobertS Kaplan. 

Para De ROCCHI (1994, p.11 ), os estudos de Church nao foram aceitos na 

epoca porque suas propostas requeriam o armazenamento de muitos dados, 

necessitando, tambem, de uma analise complexa e intensiva destes e como os 

sistemas eram manuais tornava-se praticamente impossfvel. Relata tambem que 

nao foi dada muita atencao a obra de Mellerowicz, e que atualmente uma boa parte 

dos estudiosos fixa a origem do ABC na obra "Activity and Input-Output Accouting", 

proposta por Georg J. Staubus e publicadada em 1971, sendo que nao foi muito 
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divulgada em seu langamento. Tornou-se conhecida somente ap6s o surgimento das 

obras de Johnson & Kaplan. 

De acordo com MILLER e VOLLMANN apud ERNEST E YOUNG (1997, P.158-

159), dais pesquisadores da Boston University, forneceram urn conceito realmente 

inovador daquilo que posteriormente veio a ser o custeio baseado em atividades. 

Escreveram urn artigo em 1985, com o nome de "a fabrica oculta" (Harvard Business 

Review, set/out de 1985), onde a principal questao tratada pelos autores era: o que 

causa os custos indiretos? Neste artigo e citado que chegaram a urn entendimento 

a respeito das causas dos custos indiretos, que o problema dos custos indiretos esta 

na "fabrica oculta" onde se acumula o grosso dos custos indiretos de fabricac;ao, a 

verdadeira forga motriz provem de transag6es e nao de produtos ffsicos. 

MILLER e VOLLMANN (1985, p.142-150), advertem sabre o dramatico efeito 

dos custos indiretos (overhead) no Iuera e na competitividade das empresas. 0 

artigo publicado por eles iniciou a discussao que deu origem a metodologia do 

Custeio Baseado em Atividades (Activity-Based Costing), denominado inicialmente 

"Custeio Baseado em Transag6es" e logo em seguida designado "Custeio Baseado 

em Atividades" ou simplesmente ABC. Uma metodologia que mantem certa 

similaridade com os sistemas tradicionais no funcionamento, mas que difere e 

sobressai-se par reconhecer a complexidade e variabilidade dos processos 

produtivos contemporaneos. 

b) Evoluc;ao do ABC 

0 usa do ABC, na pratica, permitiu que ele fosse cada vez mais ampliado passando a incluir, por 
exemplo, a analise da rentabilidade de clientes, mercados e canais de distribui<;ao, como tambem 
gestao de atividades, identificando oportunidades de melhorias, quer no nfvel de projetos, quer no 
nfvel das opera<;(Oes. 
A medida que isso acontecia, percebeu-se que a primeira versao do ABC, desenvolvida para o 
custeio e "pricing" de produtos, nao conseguia atender adequadamente as outras necessidades 
do ABC. 
A primeira limita<;ao era a ausencia de informa<;(Oes diretas sobre as atividades nos centros de 
custos, porque elas apresentavam-se de forma agrupada. 
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A primeira versao do ABC, faltavam-lhe, por exemplo, condigaes de segregar do grupo de 
atividades aquelas que eram mais relevantes com o prop6sito de identificar seus atributos e seu 
desempenho. 
Como conseqO~ncia, desenvolveu-se uma segunda versao para o modelo conceitual do ABC, 
que se apresenta agora com duas dimensoes: 

• Visao econ6mica e de custeio - constitui a parte vertical do modelo e reflete basicamente 
as mesmas necessidades que ja vinham sendo atendidas pel a primeira versao do ABC; 

• Visao de aperfei9oamento do processo - constitui a parte horizontal do modelo e reflete 
basicamente todas as categorias de informagaes nao contempladas pela primeira versao 
do ABC, aquela relacionada com os eventos, que influenciam as atividades propriamente 
ditas e seus desempenhos. Se a primeira Versao do ABC teve uma aplica9ao quase 
exclusiva em empresas de manufatura, ja a segunda versao, dada sua configura9ao mais 
abrangente, vern encontrando larga aplica9ao tambem em empresas de servi9QS, como 
instituigaes financeiras, saude, hotelaria, turismo, universidades, etc. (OLIVEIRA, 2000, 
p.173-174). 

Para SHARMAN (1994, p.13-15), o objetivo inicial do ABC era melhorar as 

informag6es de custos, mas essa enfase mudou e ele passou a ser entendido como 

uma tecnica relacionada ao gerenciamento de atividades, processes e desempenho. 

Na segunda geragao reconheceu-se a existencia e importancia dos processes 

para a melhoria continua, e foram incorporadas a analise, alem dos custos 

produtivos, as despesas de vendas e administrativas. A mensuragao de 

desempenho passou a ser tao importante quanta o custo do produto. A identificagao 

dos processes inseriu urn grande grau de complexidade a obtengao das informag6es 

de custos, porque os processes nao raro atravessam a empresa, passando par 

varies departamentos, e as atividades deverao estar relacionadas a esses 

processes. 0 taco da segunda geragao e a melhoria continua e a avaliagao do 

desempenho, sendo o custo dos produtos urn subproduto do sistema. 

A terceira geragao enfatiza a unidade de neg6cios e sua relagao com outras 

unidades, internas e externas, a analise da cadeia de valor. Procura responder a 

pergunta: Como a unidade de neg6cios esta adicionando valor para urn produto ou 

servigo? A analise das atividades visa melhoria dos processes. Os direcionadores de 

custos sao usados nesta fase para melhorar a estrategia competitiva da empresa, 

atraves da analise da cadeia de valor. 
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Anunciam tambem a chegada de uma quarta geragao, a partir das 

necessidades de empresas globais, onde o sistema ABC proveria informagoes para 

a empresa como urn todo. 0 sistema faria uma abordagem macro, ao inves da micro 

abordagem das geragoes anteriores. 

Conforme COMPTON (1996, p.20-27), o ABC nao foi desenvolvido para 

substituir os sistemas tradicionais de custeio, cuja fungao basica e a avaliagao de 

estoques e geragao de relat6rios externos, mas para auxiliar no gerenciamento de 

custos e mel haria de desempenho. 

0 ABC permite que os outros objetos, alem dos produtos, sejam custeados. 

Pode-se assim, utilizar o conceito de atividades e de processes para apurar os 

custos de clientes, fornecedores, linhas de produtos, canais de distribuigao, entre 

outros. 

2.3. INTEGRAQAO E COORDENAQAO DE SISTEMAS DE CUSTOS 

A integragao e a coordenagao de urn sistema de custos consistem em torna-lo 

parte do sistema contabil. Dessa forma possibilita-se a identificagao dos custos 

extrafdos da contabilidade de custos, tanto na escrituragao comercial como nos 

registros auxiliares em que se calculam, se distribuem e se acumulam, em detalhes, 

os valores que irao compor o custo de produgao. 

2.3.1 . Objetivos e Requisites 

Os objetivos de urn sistema de custos integrado a contabilidade geral sao: o 

atendimento dos princfpios contabeis e da exigencia fiscal contida no art, 14, § 1 Q do 
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Decreta-lei n2 1 .598/77 e, tambem, servir de instrumento de controle e gestae das 

empresas. 

De acordo com os arts. 13 e 14 do Decreta-lei n2 1 .598/77 e Parecer Normative 

CST n2 06, de 26/01/79, entende-se par sistema de custos integrado e coordenado 

com a contabilidade financeira aquele que: 

a) e apoiado em valores originados da escritura~ao contabil, para a apura~ao 

dos custos com materias-primas, mao-de-obra e custos indiretos de 

fabrica~ao; 

b) permite a determina~ao contabil, ao final do mes, do valor dos estoques de 

materias-primas, materiais de embalagens e outros materiais auxiliares, 

produtos em elabora~ao e produtos acabados; e apoiado em livros 

auxiliares, fichas ou formularies continuos ou mapas de apropria~ao ou 

rateios, mantidos em boa guarda e de registros coincidentes com aqueles 

constantes da escritura~ao principal; 

c) permite avaliar os estoques existentes na data do encerramento do perfodo 

base de apropria~ao de resultados segundo os custos efetivamente 

incorridos. 

A legisla~ao tributaria exige que o contribuinte mantenha urn sistema de custos 

integrado e coordenado com a contabilidade. A nao existencia de urn sistema com 

tais requisites faculta ao fisco o arbitramento do valor dos estoques para efeito de 

apura~ao do Iuera tributavel, e, conseqOentemente, dos tributes diretos, como o 

impasto de renda e a contribui~ao social. 
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2.4. CONCEITUAQAO E CLASSIFICAQAO DE CUSTOS 

Nesta segao busca-se enfocar diversos aspectos relacionados a custos, 

apresentando-se conceitos basicos e classificag6es, alem de terminologias utilizadas 

por diferentes autores. 

2.4.1. Terminologia e Conceitos Aplicados a Custos 

DUTRA (1995, p.27), explica que: 

"o custo esta inserido na vida de todo indivfduo, desde o seu nascimento ou mesmo desde a sua 
vida intra-uterina ate a sua morte, uma vez que todos os bens necessaries ao seu consumo ou a 
sua utilizacao t~m custo. Se por um aspecto isto traz algumas facilidades para o seu perfeito 
entendimento, por outro pode ocasionar algumas dificuldades na sua inicia<;ao aos estudos de 
custos". 

Sob o ponto de vista economico, LIMA (1969, P.11-12), entende que custo e 

toda e qualquer aplicagao de recursos, sob diferentes formas e expressa em seu 

valor monetario, para a produgao e distribuigao de mercadorias (ou prestagao de 

servigos) ate o ponto em que se possa receber o prego convencionado. 

Segundo LEONE (1981, P.50), "custo e o consumo de um fator de produgao, 

medido em termos monetarios para a obtengao de um produto, de um servigo ou de 

uma atividade que podera ou nao gerar renda". 

Ao analisar estes conceitos percebe-se que o primeiro autor define custos sob 

a 6tica voltada a produgao e distribuigao (vendas). Os autores seguintes definem 

custos como gastos realizados com bens e servigos para gerar novas bens e 

servigos. Sao formados por tres elementos basicos, a materia-prima, a mao-de-obra 

direta e os custos indiretos de fabricagao. 
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De acordo com MARTINS (1996, p.24-27),"custo eo gasto relativo a produtos e 

servic;os utilizados na produc;ao de outros bens (produtos e servic;os). E formado par 

tres elementos basicos: a materia-prima, a mao-de-obra e os custos indiretos de 

fabricac;ao. 

Para uniformizar a nomenclatura utilizada ao Iongo do trabalho faz-se 

necessaria apresentar algumas definic;oes basicas sabre custos: 

a) Gasto e o sacriffcio econ6mico da empresa para a obtenc;ao de um produto ou servic;o 
qualquer. 
b) lnvestimento eo gasto ativado em func;ao da vida util ou de beneffcios atribufveis a futuros 
perfodos. 
c) Despesa e o gasto relativo a bens ou servic;os consumidos direta ou indiretamente para a 
obtenc;ao de receitas, podendo ou nao transitar pelo custo, isto e, no momento da venda dos 
produtos ou servic;os, todos os seus custos transformam-se em despesas. Outros gastos 
transformam-se automaticamente em despesas sem passar pelo custo: os gastos 
administrativos, financeiros e de vendas; e outros ainda, s6 que nao estao sujeitos a depreciac;ao. 
d) Desembolso e o pagamento resultante da aquisic;ao ,de um bem ou servic;o. Pode ocorrer 
antes, durante ou ap6s a entrada da utilidade comprada. E a safda de numerario da empresa em 
func;ao de alguma transac;ao efetivada. 
e) Perda eo gasto decorrente de bem ou servic;o consumido de forma anormal e involuntaria. Ha 
tambem as perdas de material "normais" dentro do processo produtivo, que constituem-se em 
custo, ja que sao valores sacrificados de maneira normal no processo produtivo, fazendo parte de 
um sacriffcio ja conhecido ate por antecipac;ao para a obtenc;ao da receita almejada. 
MARTINS (1996, p. 24-27, 51-56}: 

Ressalte-se que o objeto de custo, que ate entao estava apenas relacionados 

aos produtos ou servic;os, hoje estende-se a varios outros objetos de custeio na 

empresa, como par exemplo: clientes, fornecedores, canais de distribuic;oes, etc., 

alem dos produtos e servic;os. 

2.4.2. Diferenc;a entre Custos e Despesas 

Para a compreensao das contas de resultados, e necessaria conhecer a 

diferenc;a entre custos e despesas, que embora possam parecer semelhantes, 

possuem na realidade func;oes especfficas dentro do sistema contabil. 
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Para MARTINS (1996, p.25-26), os custos sao gastos relatives a bens e 

servigos utilizados na produgao de outros bens e servigos, ja as despesas sao bens 

ou servigos consumidos direta ou indiretamente para a obtengao de receitas. 

GALLORO e ASSOCIADOS (1992, p.17), entende que os custos estao 

relacionados com o processo de produgao de bens ou servigos. lnfluenciarao a 

apuragao do resultado somente par ocasiao da venda do produto, momenta em que 

serao baixados do estoque e langados contabilmente como custo do produto 

vendido, compondo desta forma a demonstragao do resultado. 

As despesas, par sua vez, conforme IUDICIBUS (1994, p.529), sao os gastos 

(pagos ou incorridos) que nao estao relacionados como processo de produgao. Par 

outro lado, sao necessarias para a manutengao da empresa e obtengao da receita e 

de seus resultados. As despesas podem ser classificadas em administrativas, de 

vendas e financeiras. 

Explica ainda que as despesas administrativas compreendem os gastos gerais 

com pessoal da administragao e todos os bens e servigos consumidos para a gestao 

da empresa. Ja as despesas de vendas representam o esforgo realizado pela 

empresa para promogao, disposigao, colocagao e distribuigao de seus bens e 

servigos, bern como os riscos assumidos pela venda. As despesas financeiras 

ocorrem, geralmente, devido a falta de recursos pr6prios para a manutengao da 

atividade operacional. Verifica-se que a principal diferenga entre custos e despesas 

esta relacionada a destinagao do recurso ou esforgo. Quando os recursos sao 

destinados a produgao, para a obtengao do produto, esses valores sao classificados 

como custos. Porem, se esses recursos forem consumidos na manutengao das 

atividades de apoio da empresa, ou seja, administragao, vendas e encargos 

financeiros, estes gastos serao caracterizados como despesa. 
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A correta compreensao desses termos, bern como a sua adequada utilizagao, 

permite a padronizagao dos dados contabeis, o que e importante para entender as 

informag6es disponibilizadas pelo sistema contabil. 

2.4.3. Classificagao dos Custos 

Os custos podem ser classificados de diversas formas. Urn modo usual e a 

classificagao dos custos em diretos e indiretos. 

De acordo com GALLORO E ASSOCIADOS (1992, p.18), os custos diretos sao 

aqueles perfeitamente identificaveis e mensuraveis de maneira objetiva em relagao 

ao produto. 

Com relagao aos custos indiretos, LAWRENCE e RUSWINCKEL (1975, p.3) 

ressaltam que sao de natureza mais generica, nao sendo possfvel identifica-los 

imediatamente como parte do custo de determinado produto, mas que sem os quais 

nao se poderia manufaturar o mesmo. 

MARTINS (1996, P.53), considera que os custos sao diretos em relagao a sua 

facilidade de identificagao e quantificagao ao produto. lndiretos quando esta 

identificagao e quantificagao nao sao possfveis. Entende tambem que " o rol dos 

custos indiretos inclui custos indiretos propriamente ditos e custos diretos (par 

natureza), mas que sao tratados como indiretos em fungao de sua irrelevancia ou da 

dificuldade de sua medigao, ou ate do interesse da empresa em ser mais ou menos 

rigorosa em suas informag6es". Outra classificagao dos custos e quanta a sua 

variabilidade em relagao ao volume de produgao, podendo ser classificados como 

variaveis ou fixos. 
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De acordo com HORNGREN (1986, p.253-256), os custos vari{weis 

acompanham o volume de produgao, vendas ou qualquer outra medida de atividade, 

aumentando e diminuindo na mesma proporgao. Ja os custos fixos sao aqueles que, 

independentemente do volume de produgao, permanecem inalterados. 

Essa classificagao dos custos em variaveis e fixos e de fundamental 

importancia para a contabilidade poder calcular entre outros aspectos, o ponto de 

equilibria de determinado produto. Esta informagao e relevante para que OS gestores 

possam identificar o ponto em que nao estao operando com Iuera e nem prejufzo na 

empresa. 

Outro aspecto de grande relevancia e a analise da margem de contribuigao que 

permite verificar se os produtos estao ou nao efetivamente contribuindo para a 

cobertura dos custos e despesas fixas das empresas. 

ldentificar quais os produtos que apresentam a melhor margem, tornando 

possfvel, agoes no sentido de incrementar as vendas destes produtos, bern como 

retirar de linha de produgao aqueles produtos com margens baixas ou ate negativas. 

As margens de contribuigao tambem podem ser usadas para avaliar 

alternativas que se sao criadas em relagao a redugao de pregos, a utilizagao de 

descontos e de campanhas para aumento do volume de vendas. 

0 conhecimento dos custos variaveis e fixos, bern como a margem de 

contribuigao e fundamental na decisao de como melhor utilizar determinados grupos 

de recursos, como maquinas ou insumos, buscando a maior lucratividade. Os pregos 

maximos sao estabelecidos pela demanda do consumidor, e os pregos mfnimos em 

curta prazo pelos custos variaveis de produzir e vender. Essa abordagem 

contributiva dos custos variaveis e fixos ajuda os gestores a entender a relagao entre 

custo, volume e pregos, melhorando as tomadas de decis6es. 
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2.5. CUSTOS POR SEGMENTO DE ATIVIDADE ECONOMICA 

Nesta segao procurar-se-a, diferenciar, caracterizar e demonstrar o 

comportamento dos custos nos tres segmentos de atividade econ6mica; 

2.5.1 . Custos na Industria 

0 custo industrial compreende todos os gastos relatives aos bens e servigos 

(recursos) consumidos na produgao de outros bens. Em outras palavras, sao todos 

os gastos incorridos no processo produtivo que sao classificados e contabilizados 

como custos. 

Estes gastos, no entanto, poderao ser classificados, dependendo de sua 

aplicagao em custos, despesas, perdas ou desperdfcios. 

A seguir apresenta-se exemplos de gastos utilizados no processo produtivo, 

tambem conhecidos como fatores de produgao: 

• materias primas consumidas; 

• materiais auxiliares; 

• materiais de embalagens; 

• mao-de-obra produtiva, ou dos departamentos ligados a produgao; 

• mao-de-obra dos departamentos nao produtivos ou auxiliares da 

produgao; 

• mao-de-obra da gerencia e supervisao da fabrica; 

• salaries e beneffcios da diretoria industrial; 

• custos gerais de fabricagao - depreciagao, energia eletrica, agua, etc. 
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• servigos de apoio a produgao - manutengao, almoxarifado, refeit6rio, 

ambulat6rio medico, equipamentos e sistemas de informatica para 

controle e gerenciamento da produgao, etc. 

• seguros contra acidentes pessoais e demais riscos envolvendo o 

pessoal da fabrica, etc. 

Em sfntese, pode-se dizer que os gastos apresentados anteriormente sao 

classificados e ordenados, na grande maioria das industrias, em tres grandes 

grupos: materiais, mao-de-obra e custos gerais de produgao. 

Alem dos gastos mencionados, todas as empresas possuem outros gastos para 

a realizagao de receitas, que sao as despesas. Resumidamente, as despesas sao 

gastos incorridos nas areas administrativa, financeira e comercial, ou seja, fora da 

fabrica, com o objetivo de gerar receitas ou manter a atividade geradora de receitas. 

2.5.2. Custos no Comercio 

Os custos em empresas de atividade comercial tern uma conotagao diferente da 

Industrial. A empresa comercial, recebe urn produto (mercadoria) como seu valor ja 

definido, que e fruto de apropriagao de varies custos e despesas que ocorreram na 

empresa industrial, mais os tributes e a sua margem de Iuera. No entanto, a 

empresa comercial, ao comercializado deve incluir, todos os gastos incorridos, 

sejam direta ou indiretamente ligados ao produto(s), ou a(s) mercadoria(s). 

0 princfpio basico a ser considerado e que a empresa comercial deve estar 

apta a recuperar todos os gastos efetuados (custos ou despesas), par meio da 

venda de seus produtos, mercadorias ou servigos. 
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2.5.3. Custos nos Servigos Prestados 

E. cada vez mais significative o crescimento das atividades empresariais 

relacionadas com a prestagao dos servic;os. 

Existe unanimidade entre os consultores em reconhecer que, estamos vivendo 

a era da prestac;ao dos servic;os. 

Esta migrac;ao para o setor de servigos pode ser justificada pelos seguintes 

motives: 

• crescente automatizac;ao e informatizac;ao dos processos industriais, com a crescente 
diminuic;ao da participac;ao da mao-de-obra no setro de transformac;ao, fazendo com que os 
trabalhadores migrem para as atividades relacionadas com a prestac;ao de servic;os; 

• pressao dos sindicatos para melhoria do ambiente de trabalho, com o conseqOente 
acrescimo dos investimentos em rob6tica para eliminac;ao de trabalhos do ser humano em 
atividades insalubres e de alto risco; 

• terceirizac;ao de inumeras atividades "secundarias" das organiza<.{Oes - seja porque nao 
agregavam valor as atividades principais, seja porque eram atividades complexas e 
incompatfveis com a meta da empresa; 

• incessante procura par melhor qualidade de vida par boa parte da populac;ao, principalmente 
nos pafses mais desenvolvidos, o que pressiona e motiva os investimentos em atividades de 
servic;os ligadas ao lazer, ao turismo, a cultura, aos esportes, etc.; 

• crescente globalizac;ao dos mercados financeiros e de capitais, o que motiva os 
investimentos em atividades de servic;os ligadas ao lazer, ao turismo, a cultura, aos esportes, 
etc.; 

• crescente globalizac;ao dos mercados financeiros e de capitais, o que motiva complexos e 
caros investimentos em estruturas nas areas de informatica, escrit6rios de consultorias 
financeiras, jurfdicas, auditores e contadores especializados em fusoes e aquisic;oes de 
empresas, etc. (OLIVEIRA, 2000, p.153) 

1 ) Aspectos gerenciais das atividades de prestac;ao de servic;os 

E. muito comum, na atividade de prestac;ao de servic;os os custos nao serem 

apurados par criterios adequados. lsso proporciona serias dificuldades para os 

administradores na hora de tamar as decisoes sabre qual servic;o e mais rentavel; ou 

quais os custos que estao lhes escapando ao controle. 

Nesta atividade, destacam-se os seguintes aspectos: 
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1 .1) Existemcia de acervo bibliografico escasso nas areas de Administragao e 

Contabilidade de Custos. 0 acervo existente, quase que na sua totalidade 

enfocam a apuragao e a analise de custos nas empresas industriais. 

1.2) Se nas industrias brasileiras ja sao poucas as organizagoes que dispoem de 

urn born sistema de custos coordenado e integrado com a contabilidade, nas 

prestadoras de servigos a realidade e bern pior. Sao raros os casas de 

prestadoras de servigos que contam com urn adequado sistema para controle 

e apuragao de seus custos. 

1 .3) Diferengas irrelevantes nos aspectos conceituais de custos aplicados as 

prestadoras de servigos em relagao as empresas industriais. A maioria dos 

conceitos e valida para OS dais tipos de empresas.Nas prestadoras de 

servigos igualmente, existem os custos fixos e variaveis, diretos e indiretos. 

Tomando-se como exemplo uma empresa de consultoria administrativa e 

financeira, os custos fixes sao representados pelo aluguel ou depreciagao da 

sede administrativa e demais custos administrativos, enquanto os custos 

variaveis sao as horas trabalhadas pelos consultores em cada uma das 

consultorias prestadas.Assim, as horas trabalhadas e debitadas em cada 

Ordem de Servigo ou Projeto em andamento representam os custos diretos, 

que sao identificaveis e mensuraveis, pelo consultor e em cada servigo de 

consultoria executado.No entanto, se existirem outros servigos, como por 

exemplo, digitagao que presta servigos para todos os consultores e cujos 

custos nao sejam segregados por ordem de servigos, af tem-se o caso de 

custos indiretos que terao que ser apropriados as diversas ordens de servigos 

executadas, atraves da utilizagao de urn criteria de rateio.A tftulo de exemplo 
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de custos indiretos, pode-se citar a depreciagao do predio e equipamentos da 

administragao. 

1.4) Todo o ferramental da contabilidade gerencial, tais como, orgamentos, custo

padrao, custeio direto, custeio por atividade, apuragao das margens de 

contribuigao, analise do ponto de equilfbrio, fator limitative da produgao de 

servigos e outros, pode ser implantado nas empresas prestadoras de 

servigos. 

1.5) A implantagao da contabilidade divisional e viavel em varios tipos de 

empresas, entre as quais citamos: 

• urn grande escrit6rio de contabilidade pode ter ser resultados apurados 

distintamente em tres divisoes: contabil, fiscal e departamento de pessoal; 

• uma transportadora, por sua vez, pode ser gerenciada e controlada em 

duas divisoes, tais como frota propria e de terceiros; 

• uma empresa produtora de filmes, vfdeos e audiovisuais para publicidade 

pode ser dividida, para efeitos da contabilidade gerencial, em dois 

principais departamentos produtivos, que sao: vfdeo e audiovisual; 

• uma empresa imobiliaria podera avaliar o seu desempenho, atraves da 

contabilidade gerencial, apurando os resultados em atividades de venda e 

locagoes; 

• urn escrit6rio de arquitetura pode ser controlado pelos dois tipos de 

servigos prestados: projetos e design; 

• uma universidade pode ter seus "resultados divisionais" segregados pela 

especializagao ou cursos oferecidos, tais como departamentos ou curso 

de: administragao, contabilidade, economia, engenharia, direito e assim 

por diante. 
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1.6) A maioria das prestadoras de servigos trabalha sob o regime de encomenda, 

portanto recomenda-se a utilizac;ao de ordens de servigo para controle e 

apurac;ao dos resultados (receitas menos custos e despesas). 

1 . 7) Existem tambem as empresas prestadoras de servigos com a caracteristica 

de produgao continua ou por processo, que e o caso dos supermercados, 

escolas, clubes e outras; 

1 .8) Diferentemente das empresas industriais, a maioria das prestadoras de 

servigos nao mantem estoques de materias-primas e produtos acabados. 

Ocorrem casas de servigos em andamento, como por exemplo, nas 

construtoras e empresas de consultoria, que devem ser contabilizados no 

ativo realiza.vel a Iongo prazo, dependendo do tempo necessaria para a 

conclusao e faturamento final aos clientes. 

1.9) Outra diferenc;a significativa que existe entre empresas prestadoras de 

servigos e empresas industriais e o investimento em instalac;oes e 

equipamentos produtivos. Nas prestadoras de servigos estes itens sao menos 

relevantes e muitas vezes ate insignificantes. No entanto, genericamente 

falando, o custo mais representative nas atividades de prestac;ao de servigos 

e o da mao-de-obra, quase sempre especializada. Pode-se destacar como 

excec;oes a atividade de transportes, nas modalidades, aereo, ferroviario, 

maritima e terrestre, que necessitam de altos investimentos em aeronaves, 

locomotivas, embarcac;oes, caminhoes, alem de instalac;oes para infra

estrutura logistica e de apoio; e para manutenc;ao, para poderem prestar seus 

servigos. Estes investimentos proporcionam elevados custos fixos, com a 

depreciac;ao e a manutenc;ao desses ativos.As construtoras de obras 

pesadas, tais como: barragens, estradas, ferrovias, estadios de futebol etc, 
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tambem investem maci9amente em maquinas, equipamentos e vefculos, 

apresentando consequentemente, altos custos fixos com a deprecia9ao e a 

manuten9ao de bens. 

2) A relevancia da mao-de-obra em empresas prestadoras de servi9os 

Na maioria das prestadoras de servi9os, a mao-de-obra especializada e urn dos 

fatores mais representatives dos custos de produ9ao. Em face disto, a empresa 

deve manter urn adequado sistema operacional para o apontamento das horas de 

mao-de-obra gastas pelos diversos especialistas e tecnicos envolvidos em cada urn 

dos trabalhos em andamento em determinada data, para o adequado controle, 

apropria9ao, apura9ao e analise dos custos. 

A empresa ao adotar urn sistema de apontamentos de horas, esse se revela uti I 

para o controle e analise das horas nao produtivas no perfodo. Ou seja, ficara 

demonstrada, a ociosidade, que representa as horas nao trabalhadas pelos tecnicos, 

que ficaram a disposi9ao da empresa para a aloca9ao em qualquer servi9o de sua 

especialidade, ou outras atividades, como treinamento, reciclagem e outras. 

2.6. FORMACAO DE PREQOS 

A forma9ao e determina9ao de pre9os de venda e tarefa extremamente 

importante na empresa moderna. Constituem-se em uma das pe9as fundamentais 

do planejamento empresarial, principalmente em economias com frequentes 

muta96es, como a brasileira, obrigando os empresarios e dirigentes das empresas a 

uma constante analise e revisao dos pre9os praticados. 
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No ambiente comercial altamente competitive dos tempos atuais, o pre90 de venda de urn 
produto esta mais relacionado com fatores externos a empresa do que propriamente a seus 
custos. 
Mesmo empresas acostumadas a calcular minuciosamente os custos de produ<;ao tiveram de 
rever seus conceitos na hora de enfrentar urn mercado competitive e com moeda estavel. 
Pode-se dizer que, no Brasil, a partir de 1994, os consumidores com99aram a rejeitar os produtos 
que consideravam semelhantes a outros, mas com pre90 de venda superior. Sem duvida, foi o 
infcio de uma nova situa<;ao, em que o pre<;o vern do mercado e nao mais da fabrica. 
Entretanto, o pre90 obtido a partir do custo e uma refer~ncia valiosa para comparar com o pre<;o 
de mercado e determinar a conveni~ncia ou nao de vender o produto pelo pre90 que o mercado 
estiver disposto a pagar. 
Com essa compara<;ao, e possfvel, inclusive, tomar a decisao previa quanta a futura produ<;ao ou 
nao de determinado produto, a partir da apura<;ao de urn custo estimado, antes do infcio da 
produ<;ao. 
Conhecendo detalhadamente seus custos eo mercado, as alternativas para o empresario podem 
ser outras, tais como: aumentar as quantidades vendidas; ter uma nova linha de produtos; 
oferecer presta<;ao de servi<;os diferenciada, agregando valor para cobrar mais etc. (OLIVEIRA, 
2000, p. 220-221 ). 

Para VICECONTI (1998, p.181) a fixagao dos pregos dos produtos fabricados 

pela empresa e uma tarefa bastante complexa, na qual deverao ser considerados 

varios fatores, entre outros: caracterfsticas da demanda do produto; existencia ou 

nao de concorrentes; previsibilidade do comportamento dos concorrentes e 

existencia ou nao de acordo com os concorrentes. 

A tarefa de determinar pre9(>s de venda e influenciada por inumeros fatores, OS quais 
destacamos: 
• A capacidade e a disponibilidade do consumidor - 0 poder de compra e o momenta que o 

cliente deseja ou pode pagar. Nas vendas a prazo devem ser considerados os encargos 
financeiros, de tal forma que o retorno proporcionado pela venda do produto, descontados 
esses encargos, seja o mesmo obtido nas vendas a vista. 

• A qualidade/tecnologia do produto em rela<;ao as necessidades do mercado consumidor - 0 
produto certo para o mercado certo. A empresa tern de definir claramente qual e o seu 
mercado de atua<;ao. 

• A exist~ncia de produtos substitutes a pre90s mais vantajosos - Pre<;os artificialmente altos 
incentivam o surgimento ou a amplia<;ao da concorr~ncia. 

• A demanda esperada do produto - Ou o quanta se espera vender do produto. A demanda e 
quase sempre influenciada pelo pre90. Produtos superfluos ou secundarios sofrem grande 
influ~ncia dos pre90s - pr99os altos provocam redu<;ao no volume de vendas. Produtos 
inelasticos isto e, pouco influenciados pelo pre90 - baixa-se ou aumenta-se o pr99o e o 
consumo nao oscila. 

• Os nfveis de produ<;ao e/ou vendas que se pretendem ou que se podem operar - E 
preponderante a importancia do volume (de produ<;ao/vendas) na fixa<;ao dos pre90s de 
venda. 

• 0 mercado de atua<;ao do produto - Quanta mais pulverizado for o mercado concorrente, 
menor a capacidade de imposi<;ao de pre90s. 

• 0 controle de pre<;os impastos pelos 6rgaos governamentais. 
• Os custos e despesas de fabricar, administrar e comercializar o produto- Devemos conhecer 

muito bern nossos custos e despesas, diferenciando aqueles referentes aos produtos 
daqueles da estrutura da empresa. 
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• Os ganhos e perdas de gerir o produto - Capital aplicado em giro, desde a aquisi9ao dos 
insumos ate o recebimento da venda efetuada, e o custo de oportunidade (ou lucro 
desejado). 

As diversas variaveis que interagem na determina9ao e na analise dos pr99os de venda de um 
produto tornam essa tarefa complexa, exigindo por parte da empresa a defini9ao de uma eficiente 
polftica de fixa9ao de pre9os, que tenha por objetivo a continuidade operacional ao Iongo tempo. 
0 grande objetivo e o de se encontrar o pre90 que melhor utilize o potencial e os recursos da 
empresa. 
Pode-se afirmar que a determina9ao dos pre90s esta mais ligada as imposi9oes do mercado
grau de aceita9ao/elasticidade do produto- do que a seu custo. Entretanto, os custos sao fatores 
preponderantes na forma9ao e analise dos pr99os de venda. Afirma-se tambem que se o 
mercado nao paga o pr990 estipulado, e porque existe o mesmo produto ou similar a pre9os mais 
vantajosos. Portanto, seu concorrente pode estar trabalhando a custos melhores. 
De forma geral, os custos determinados segundo as modernas tecnicas de custeio, possibilitam, 
a luz do mercado, a avalia9ao dos efeitos sobre os lucros das alternativas de pre9Qs a serem 
praticadas, permitindo a empresa decidir sobre a continuidade, ou descontinuidade, ou ainda a 
modifica9ao de produtos. Em outras palavras, o pre90 se faz ou se analisa a partir de custos. 
Dentro deste enfoque, entendemos que as empresas devem estruturar-se de forma a 
desenvolver um sistema integrado de informa96es gerenciais, que possibilite aos administradores 
a tomada de decisoes e a defini9ao de uma eficiente polftica de fixa9ao de pre90s de venda. 
Uma das principais fontes de informa9oes gerenciais e a contabilidade, em particular a 
Contabilidade de Custos, quando estruturada de forma dinamica, suprindo a empresa, em tempo 
habil, dos dados necessaries a uma eficiente gestao de pre90s. 
Como subsfdio a fixa9ao dos pre9os de venda e correspondente analise dos pre9os praticados, 
deve a Contabilidade de Custos apoiar-se em tecnicas que levem em considera9ao o emprego do 
custeio direto como metodo de custeamento de produtos e da utiliza9ao do conceito de custo de 
reposi9ao a valor presente na avalia9ao dos pr99os. Num contexte mais amplo, deve a 
Contabilidade gerar informa96es que propiciem a determina9ao e o controle por produto ou linha 
de produtos do capital investido (em giro e em imobilizado) na gestao do neg6cio, propiciando a 
medi9ao da influencia do empate de capital na forma9ao dos pre9os de venda dos produtos 
fabricados. (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST ADO DE SAO PAULO, 1995 
p.53-54). 

2.6.1. De Produtos e Mercadorias 

Na determinagao do prego de venda, o custo de fabricagao dos produtos e uma 

variavel importantfssima, vista que, a empresa nao pode vender seu produto par urn 

prego abaixo do custo. 

Existem varios metodos para se determinar o prego de venda, considerando-se 

os conceitos de custos. 

Entre os metodos existentes, VICECONTI (1998, p.181) cita quatro: com base 

no custo plena ( custo par absorgao); com base no custo de transformagao; com 

base no custo marginal (variavel) e com base no rendimento sabre o capital 

empregado. 
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Os pregos de venda com base "no custo por absor~ao" (pleno), consideram 

os pregos de venda iguais ao custo total da produgao (pelo custeio por absorgao) 

mais urn "delta" percentual para cobertura das despesas operacionais e proporcionar 

uma margem de lucro. 

Neste caso, considerando que determinada empresa fabrique urn produto "A", 

que apresenta os seguintes custos unitarios de fabricagao: 

1) Material Direto R$-200,00 
2) Mao-de-obra direta R$-120,00 
3) Custos indiretos de fabricacao R$-150,00 
4) CUSTO UNITARIO TOTAL R$-470,00 

Os custos indiretos de fabricagao foram estimados com base no volume normal 

de produgao e venda da empresa e rateados para o produto "A" com base em 

criterios consistentes e adequados. 

Pela experiencia da empresa com base em dados hist6ricos as despesas 

operacionais representam aproximadamente cerca de 30% dos custos e a margem 

desejada de lucros, antes da tributagao e de 35% sobre o somat6rio de custos e 

despesas. 

DETERMINAQAO DO PREQO DE VENDA DE "A" R$ 
Custo Unitario Total 470,00 
(+) Despesas Operacionais (30% dos custos) 141,00 
(=) Custo + Despesa Operacional 611,00 
(+) Margem de Luera (35% de Custos+ Despesas) 213,85 
(=) Preco de Venda 824,85 

Considerando o exemplo anterior, se fosse utilizado o metodo de origem alema 

"RKW" (Reichskuratorium wirtschaftlichkeit) a fixagao do prego seria feita com base 

na alocagao nao somente dos custos, mas tambem das despesas aos produtos, 

com adigao posterior da margem de lucro desejada. 
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Nesta condic;ao, as despesas operacionais, em vez de serem estimadas em 

30% dos custos, seriam rateadas aos produtos de forma semelhante aos 

procedimentos utilizados para apropriar os custos indiretos de fabricac;ao. Obter-se-

ia, entao, o total de custos e despesas par produto, valor ao qual se agregaria a 

margem de Iuera desejada. 

Houve muita utilizac;ao deste metoda no Brasil na epoca em que existia o CIP 

(Conselho lnterministerial de Prec;os), 6rgao que controlava os prec;os das empresas 

nas decadas de 60 e 70. 

A vantagem desse metoda e que, dado qualquer aumento de urn item de custo 

ou despesa, e possfvel calcular o efeito do mesmo no prec;o do produto. 

0 calculo dos prec;os com base "no custo de transforma~ao" afirmam os 

proponentes deste metoda que, como os produtos que tern maior custo de 

transformac;ao representam urn esforc;o produtivo mais intenso da empresa, logo a 

margem de Iuera deve ser calculada sabre o custo de transformac;ao e nao sabre o 

custo plena. 

Supondo que, no exemplo anterior, alem do produto "A", a empresa fabrique o 

produto "8", com a seguinte composic;ao de custo: 

1) Material Direto R$-120,00 
2) Mao-de-obra direta R$-140,00 
3) Custos indiretos de fabricac;ao R$-187,50 
4) GUSTO UNITARIO TOTAL R$-447,50 

Utilizando-se do criteria do custo plena para a fixac;ao de seu prec;o de venda: 

Gusto Unitario Total 447,50 
(+) Despesas Operacionais (30% dos custos) 134,25 
(=)Gusto+ Despesa Operacional 581,75 
(+) Margem de Lucro (35% de Custos+ Despesas) 203,61 
(=) Prec;o de Venda 785,36 
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Comparando-se as estruturas percentuais dos pregos de ambos os produtos 

"A" e "8", tem-se: 

I TENS PRODUTOA PRODUTO B 
R$ %PV R$ %PV 

Material Direto 200,00 24,25 120,00 15,28 
MOD + GIF (transform.) 270,00 32,73 327,50 41,70 
Gusto de Producao 470,00 56,98 447,50 56,98 
Despesas Qperacionais 141,00 17,09 134,25 17,09 
Gusto Producao e venda 611,00 74,07 581,75 74,07 
MarQem de Iuera 213,85 25,92 203,61 25,92 
Preco de venda 824,85 100,00 785,36 100,00 

Observa-se que ambos os produtos apresentam identica margem de Iuera ou 

Iuera sabre venda de 25,92%. No entanto, o produto "8" foi mais diffcil de ser 

produzido pela empresa do que o produto "A", vista que seu custo de transformagao 

(327,50) e maior do que de (270,00) de "A". Considerando que a margem de Iueras 

de ambos e igual (25,92%), mas o tempo de produgao de "A" e menor, isto poderia 

levar a empresa a concentrar seus esforgos neste produto em detrimento de "8". 

Para se corrigir esta distorgao, basta que se calcule a margem de Iuera sabre o 

Custo de Transformagao (MOD+ CIF). Par exemplo, no produto "A", esta margem 

representa 70,20 % do Custo de Transformagao (213,85 e igual a 70,20% de R$-

270,00). Para que o produto "8" apresente a mesma margem em relagao ao 

respective Custo de Transformagao, esta devera ser 70,20% de R$ 327,50, ou seja, 

R$ 229,90 e seu prego de venda passara a ser: 

(=)Gusto de Producao e Venda R$ 581,75 
(+) Margem de Luera (70,20% do Gusto de Transformacao) R$ 229,90 
{=) Preco de Venda R$ 811,65 

0 calculo do custo "com base no variavel" a margem de Iuera e calculada 

sabre a soma dos custos com as despesas variaveis e nao sabre a soma do total de 

custos com o total das despesas, como ocorre com o custo plena. 
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As vantagens da fixagao dos pregos com base no custeio variavel, decorrem 

dos impedimentos de que aumentos de produgao que nao correspondam a aumento 

de vendas distorgam o resultado. E um metoda muito mais flexfvel que o baseado no 

Custeio por Absorgao, uma vez que permite aceitar pedidos de cliente mesmo que 

os pregos propostos de compra sejam inferiores ao custo unitario de produgao. E 

necessaria apenas que o prego seja superior a soma dos custos e despesas 

variaveis por unidade para que a margem de contribuigao unitaria seja positiva e 

passe a amortizar os custos e despesas fixas e a dar Iuera para a empresa. 

Vantagens deste metoda: a empresa pode facilmente obter gastos variaveis par unidade do 
produto; nao e necessaria efetuar qualquer tipo de rateio, evitando com isso trabalho burocratico 
e as distor~es que os rateios podem trazer; com base nos gastos variaveis, calcula-se 
rapidamente o pr~o normal de venda que assegura a meta do Iuera lfquido projetado sabre 
vendas e conhecendo o prego normal e os gastos variaveis, podem-se analisar pregos especiais 
para situa~oes tambem especiais, como promo~ao para desova de estoque e venda para o 
mercado externo. (OLIVEIRA, 2000, p.224). 

Para melhor compreensao, considere o exemplo a seguir: 

CVu (Custo Varil~vel Unitario} 
DVu (Despesas Variaveis Unitarias) 
m (Taxa de Mark-up} 

0 prego de venda sera: 

PV = (1 + m) (CVu + DVu) 

PV = (1 + 0,4) (300,00 + 180,00) 

PV = (1 ,4) (480,00) 

PV = 672,00 e a Margem de Contribuigao Unitaria (MCu) ser 

Preco de Venda (PV) 
( - ) Custos Variaveis Unitarios (CVu) 
( -) Despesas Variaveis Unitarias lDVul 
( =} Margem de Contribuicao Unitaria 

R$ 300,00 
R$180,00 
40% 

R$ 672,00 
R$ 300,00 
R$180,00 
R$192,00 

Ou seja, 40% (taxa de mark-up) do total de custos e despesas variaveis por 

unidade (40% X R$ 480,00 = R$ 192,00). lsto significa que, cada unidade vendida 

por R$ 672,00 traz R$ 192,00 para que a empresa amortize custos fixos e gere 

Iuera. 
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Caso a empresa fabrique somente este produto e os seus custos e despesas 

fixas correspondam mensalmente a R$ 250.000,00, ela devera entao, vender no 

mfnimo, 1 .302 unidades, conforme demonstrado abaixo, para que haja cobertura 

total dos custos e despesas fixas. A cada acrescimo de unidade produzida e vendida 

acima de 1.302 unidades (ponto de equilfbrio) havera mais R$ 192,00 no lucro total 

da empresa. 

PE = (CUSTOS FIXOS + DESPESAS FIXAS) I MARGEM DE CONTRIBUICAO 

UNIT ARIA 

PE = 250.000,00 I 192,00 

PE = 1.302 unidades 

E finalmente "com base no rendimento sobre o capital empregado"- este 

metodo como base o Gusto Pleno, no qual, ao inves de se fixar uma margem de 

lucro sobre vendas, esta margem e determinada como porcentagem do capital 

empregado pela empresa. 

Assim vejamos, se uma determinada empresa possui os seguintes dados: 

Gusto Total de Producao e Vendas R$ 1.500.000,00 
Capital lnvestido R$ 7.500.000,00 
MarQem de Lucros Desejada sl o lnvestimento (35%) R$ 2.625.000,00 
Producao e Vendas Estimadas, em unidades 2.000 

0 pre~o de venda sera a soma do Gusto Total de Produ~ao e Vendas com a 

Margem de Lucro, dividido pelo numero de unidades: 

Pre~o de Venda =(R$ 1.500.000,00 + R$ 2.625.000,00) I 2.000 

Pre~o de Venda= R$ 2.062,50 
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Supondo que a empresa tenha produzido e vendido todas as unidades (2.000) pelo 

prego de R$ 2.062,50, a Demonstragao de Resultado, ficaria assim: 

Vendas (2.000 X R$ 2.062,50) 4.125.000,00 
(-)Gusto de Producao e Vendas 1.500.000,00 
( = ) Lucre Lfquido 2.625.000,00 

2.6.2. De Servigos 

A formagao de prego nas atividades de prestagao de servigos e urn grande 

dilema para muitos profissionais liberais e empresarios em geral. 

Quanto cobrar pelo servigo oferecido? Se cobrar mais, corre-se o risco de ficar sem 

o cliente e nao realizar a venda. Se cobrar menos, com valor muito abaixo do 

mercado, gera desconfianga sobre a credibilidade e a qualidade do servigo que sera 

prestado. Entao, como resolver este problema, estabelecendo urn prego compatfvel 

como servigo a ser executado e como mercado? 

Nao se deve oferecer qualquer valor ao servigo a ser prestado, porque ele tern urn 

custo e existem varios metodos recomendados para saber de quanto sao estes 

custos e entao estabelecer quanto cobrar. 

Primeiramente dever-se-a calcular o quanto se gastara para realizar o servigo, 

ou seja; qual o custo total? Estes deverao englobar os custos com pessoal (salaries 

mais encargos sociais e beneffcios) e os custos fixos. Conhecido o custo total o 

proximo passo e estabelecer a taxa de lucros desejada e incluir a carga tributaria. 

Com isso tem-se o prego a ser cobrado pelo servigo executado ou a executar. 

Vale destacar que os custos fixos sao a garantia do born funcionamento do 

neg6cio. Estes custos sao os mais esquecidos na hora de formar o prego e os que 
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causam mais prejufzos se nao forem computados. Devem sim ser cobrados dos 

clientes. Destacam-se: aluguel de sala, condominia, agua, luz, telefone, combustfvel, 

gastos com deslocamentos ate o cliente, manuten<;ao de equipamentos, 

treinamentos e outros. 

Em rela<;ao ao Iuera, a margem a ser aplicada devera ser suficiente para 

garantir a saude financeira da empresa, mantendo-a sempre com urn born caixa. 

lsso previne emergencias mercadol6gicas e agrega valor ao neg6cio, se interessar 

vende-lo urn dia. 

2.7. INFRA-ESTRUTURA PARA PRESTAQAO DOS SERVIQOS 

Os servi<;os prestados pela empresa em analise, estao distribufdos em diversas 

atividades na area meteorol6gica, hidrol6gica e ambiental. 

Estas atividades classificam-se em atividades operacionais, compreendo, desde 

a instala<;ao e manuten<;ao dos equipamentos dispostos em diversas localidades do 

Estado e de outras unidades da federa<;ao ate a disponibiliza<;ao da informa<;ao para 

o cliente (usuario); e atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Para bern executar estas atividades a empresa disp6e da seguinte estrutura: 

2. 7.1 . De Pessoal 

A presta<;ao de servi<;os na area de atuacao da empresa em analise requer uma 

capacita<;ao tecnica e cientffica elevada dos seus colabores. 

A sua equipe tecnica de profissionais e composta de meteorologistas, 

pesquisadores, pessoal de suporte nas areas: administrativa, informatica e infra-
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estrutura; bolsistas, atraves de convenio com a UFPR e estagiarios nas diversas 

areas, conforme demonstrado no anexo I. 

0 nfvel de formagao do pessoal da lnstituigao e assim composta: 

a) Funcionarios: 44% com mestrado: 13% com especializagao; 34% com 

graduagao e 9% com nfvel tecnico. 

b) Colaboradores em geral, alem dos funcionarios, bolsistas e estagiarios: 

14% com doutorado; 29% com mestrado; 6% com especializagao; 34% 

com graduagao; 12% com graduagao incompleta e 5% com n1vel tecnico. 

2.7.2. De Equipamentos 

A partir da instituigao do Sistema Meteorol6gico do Parana- SIMEPAR, em 17 

de margo de 1993, foi instalado toda a infra-estrutura de equipamentos, necessaria 

para a prestagao de servigos nas areas de monitoramento e previsao 

hidrometeorol6gica, composta dos seguintes sistemas: 

1) Sistema de Radar Meteorol6gico; 

0 sistema de Radar Meteorol6gico foi concebido como uma rede mfnima 

de tres radares meteorol6gicos Doppler, sendo que somente urn esta em operagao. 

Os dados de refletividade, vento radial e largura espectral do Radar Meteorol6gico 

Doppler do SIMEPAR sao utilizados com os seguintes objetivos: 

Monitoramento da precipitagao e de eventos de tempo severo (chuvas intensas, 

ventos fortes, granizo, descargas eletricas atmosfericas); 
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Figura 4 - Radar Meteorol6gico do SIMEPAR: Torre, Radome, Antena e Sala de Controle - Teixeira 

Soares- PR 

• Estimativa da intensidade da chuva com grande resolugao temporal e 

espacial; 

• Previsao do tempo a curto prazo ( 0 a 2 horas) usando observagao dos 

radares meteorol6gicos, juntamente com informagoes da rede telemetrica de 

superffcie, perfiladores verticais de temperatura e vento, imagens de satelite, 

sistema de detecgao de descargas atmosfericas, e modelos numericos de 

previsao do tempo. 

0 Radar Meteorol6gico Doppler do SIMEPAR banda S esta em operagao de 

monitoramento e vigilancia ambiental desde outubro de 1998, sendo o primeiro do 

estado do Parana. As medigoes do Radar sao realizadas numa area de ate 480 km 

de raio, cobrindo a area do estado do Parana, Santa Catarina, parte do centro-sui de 

Sao Paulo e norte do Rio Grande do Sui. Os dados do Radar do SIMEPAR sao 

obtidos em tempo real (a cada 10 minutes) para monitoramento e previsao de tempo 



58 

e armazenados para serem utilizados em pesquisa e desenvolvimento de produtos 

meteorol6gicos. 

2) Sistema de Recep9ao e Processamento de lmagens de Satelites; 

0 Sistema de Recep9ao e Processamento de lmagens de Satelites e 

responsavel pela recep9ao em tempo real de dados de alta resolu9ao dos satelite 

das series GOES e NOAA, bern como pelo armazenamento/arquivamento, 

processamento , visualiza9ao de dados e gera9ao do produtos de satelite. As 

informa96es geradas pelo sistema sao utilizadas pelo meteorologistas do SIMEPAR, 

na elabora9ao de previsao do tempo, bern como alimenta9ao do modelo de 

previsao numerica de tempo de mesoescala. 0 sistema tambem e utilizado para 

subsidiar atividades de pesquisa em meteorologia e outras ciencias afins, a serem 

desenvolvidas pelo SIMEPAR ou em parcerias. 

Funcionalmente, o sistema e constitufdo pelos seguintes subsistemas: 

Subsistema de recep9ao e ingestao de dados e subsistema de processamento, 

visualiza9ao e armazenamento/ arquivamento de dados. 

Figura 5 - Sistema de Recepgao e 

Processamento de lmagens de Satelites 

Os seguintes produtos advindos do processamento das imagens de satelite 

foram incorporados ao sistema: 
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a) Produtos GOES: detecgao de nevoeiro, extragao de vento e detecgao 

de queimada; 

b) Produtos NOAA: TOVS ITTP, Indices vegetativos, temperatura da 

superffcie do mar, temperatura do solo e detecgao de queimadas. 

3) Sistema de Detecgao e Localizagao de Descargas Atmosfericas; 

0 Sistema de Detecgao e Localizagao de Descargas Atmosfericas gera 

produtos destinados a aplicagoes na previsao de tempo, na analise e manutengao 

de sistemas eletricos de transmissao de distribuigao, e na emissao de laudos de 

analise de eventos severos, para seguradoras e empresas de engenharia. 

Os resultados obtidos pelo sistema sao distribufdos a unidade de visualizagao, 

localizadas no Centro do Monitoramento e Previsao do Tempo do SIMEPAR, no 

Centro de Operag6es Eletricas e regionais de transmissao e distribuigao da COPEL. 

Os produtos de visualizagao gerados pela interface do usuario do sistema sao: 

a) localizagao de descargas atmosfericas nuvem-terra contendo dados de 

localizagao (latitude- longitude), temporais (data/hora de ocorrencia de 

precisao da ordem de microsegundos)e de caracterlsticas de descarga 

(valor estimando do tipo da corrente de retorno e polaridade); 

b) localizagao de descargas atmosfericas inter-nuvens contendo dados de 

localizagao e temporais; 

c) numero de componentes se a descarga for de natureza multipla. 

4) Rede Telemetrica de Superffcie; 

A Rede Telemetrica Hidrometeorol6gica de Superffcie do SIMEPAR e 

constitufda par estag6es automaticas, que coletam informag6es sabre meteorologia 

e hidrologia ao Iongo do estado do Parana. A rede compreende atualmente 38 

estag6es meteorol6gicas e 37 estag6es hidrol6gicas. 
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As esta96es hidrol6gicas medem precipita9ao e nfvel de aguas. As esta96es 

meteorol6gicas proporcionam todos os parametres meteorol6gicos usuais, incluindo: 

temperatura do ar; velocidade e dire9ao do vente; pressao barometrica; radia9ao 

solar global; umidade relativa e precipita9ao. 

Figura 6 - Esta9oes Meteorol6gicas 

Os dados das esta96es sao recebidos, processados pela Esta9ao Central e 

disponibilizados para integra9ao ao Banco de Dados do SIMEPAR e posteriormente 

dissemi nados. 

5) Sistema Computayao Cientffica; 

Urn dos componentes do sistema de monitoramento e previsao de tempo 

consiste no ambiente de processamento de alto desempenho para pesquisa e 

desenvolvimento em previsao numerica de tempo em mesoescala e outra 

aplica96es em ciencias atmosfericas e ambientais. Este sistema foi concebido 
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prevendo-se a utilizagao de processamento paralelo, em conformidade com a 

natureza dos principais aplicativos a serem utilizados. 

0 SIMEPAR atualmente utiliza dois modelos numericos de mesoescala: o 

Regional Atmospheric Modeling System (RAMS), instalado em fase pre-operacional 

e Advanced Regional Prediction System (ARPS), instalado e sendo utilizado em 

projetos de pesquisa. 

6) Sistema de Armazenamento lntegrado de Dados. 

Os diversos sistemas de coleta de dados operados pelo SIMEPAR sao fontes 

de grande volume de informag6es, utilizados tanto em tempo real, para o 

monitoramento hidrometeorol6gico e previsao de curto prazo quanto p6s - facto, 

para atividades como previsao de prazos mais Iongo, analise de fenomenos 

ocorridos, projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc. 

0 sistema de armazenamento integrado de dados foi concebido para ser unico 

deposito de dados meteorol6gicos, hidrol6gicos e ambientais do SIMEPAR, robusto 

e suficiente para garantir a integridade dos mesmos, e capaz de proporcionar ao 

usuario (inclusive outros sistemas), facilidade e eficiencia na recuperagao dos 

dados. 

Alem de suportar o banco de dados, o sistema e capaz de executar c6pias de 

arquivos (backups) dos computadores da rede do SIMEPAR e de fazer a gestae 

hierarquica (migragao de arquivos entre mfdias fixas e flexfveis) de dados usando 

uma biblioteca automatizada de fitas magneticas. Complementado a concepgao 

funcional proposta para o SIMEPAR, tambem foi instalado suporte computacional 

apropriado para o desenvolvimento de software. 

No anexo II demonstra-se a localizagao dos sistemas que comp6em a infra

estrutura da entidade. 
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2.8. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIQOS NESTA AREA DE ATUAQAO 

A concentragao de empresas neste segmento de atuagao e pequeno. lsto 

justifica-se pela necessidade de grandes investimentos em equipamentos, 

tecnologia e pessoal altamente qualificado. Aliado a estes fatores ha que se 

considerar que o volume de demanda nao e suficiente para gerar uma rentabilidade 

que viabilize esses investimentos a nivel de neg6cios. 

Outro aspecto a destacar e que as empresas existentes, operam em 

segmentos distintos ou seja, nao agregam uma gama de atividades tao diversificada 

como o SIMEPAR. 0 SIMEPAR atua no processo todo, ou seja, capta o dado 

atraves da sua rede telemetrica, radar meteorol6gico, satelite, sistema de detecgao 

de descargas atmosfericas, transforma-os em informagao e faz a sua 

disponibilizagao de forma remota aos seus clientes e a sociedade. 

Com excegao do Estado de Sao Paulo e do Rio Grande do Sui, os demais 

Estados do Brasil, possuem seus centres de previsao e clima, mas nao comparaveis 

ao "Status" que o SIMEPAR atingiu, sendo considerado referencia nesta area. 

2.8.1.No Brasil 

Pode-se citar as seguintes lnstituigoes atuantes na area de meteorologia: 

a) INPE - Institute Nacional de Pesquisas Espaciais, atraves do CPTEC -

Centro de Previsao de Tempo e Cima - SP: 

b) IN MET- Institute Nacional de Meteorologia- DF; 

c) EPAGRI/CIRAM- SC; 



d) MG TEMPO, parceira da PUCMG e CEMIG: 

e) IPMET da UNESP de Bauru- SP; 

f) FUNCEME- CE; 

g) INFRAERO 

h) Climatologia Urbana, empresa privada- RS 

i) Climatempo, empresa privada - SP 

j) SOMAR, empresa privada - SP 

Na area de Hidrologia e Hidrometria, tem-se: 

a) IPH da FURGS - RS; 

b) FCTH da USP- SP; 

c) COPPE- UFRJ 

d) Politecnica da USP- SP. 

2.8.2. No Estado do Parana 
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Na area de meteorologia no Parana, alem do SIMEPAR, nao existem outras 

empresas. 

Na area de hidrologia e hidrometeorologia, tem-se o CEHPAR - Centro de 

Estudos de Hidrologia do Parana, do Institute de Tecnologia para o desenvolvimento 

- LACTEC. 

2.8.3. Principais caracterfsticas das Entidades 

A principal caracterfstica destas Entidades e a sua natureza publica, voltadas a 

pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, nas area citadas. 
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2.8.4. Das Responsabilidades das lnformagoes 

As instituigoes que captam os dados atraves das suas redes de equipamentos 

distribufdas em diversos locais e os mantem em seus bancos de dados, devem ter 

muito cuidado com a qualidade deste dado, o qual deve ser controlado com muita 

atengao. Ocorrendo algum problema de ordem tecnica com os equipamentos estes 

devem ser verificados e se constatados algum tipo de problema, devem ser 

consertados e calibrados imediatamente. 

Esta preocupagao fundamenta-se no sentido de que a qualidade da informagao 

tera efeito imediato nos resultados dos servigos prestados, das pesquisas e estudos 

realizadas. 
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3. METODOLOGIA 

Diante das duvidas existentes na lnstituigao em compor os pregos dos seus 

produtos e servigos e no estabelecimento da sua polftica de pregos, a metodologia 

utilizada para a execugao dos trabalhos consistiu em: 

a) caracterizar a Entidade, atraves de estudo de caso, fazendo urn 

levantamento hist6rico, conhecendo-a nos seus ambientes: interno e externo. 

Compreender a importancia da atividade desenvolvida para seus clientes e 

para a sociedade de urn modo geral. 

b) diagnosticar a atual sistematica na obtengao dos custos e na formagao dos 

pregos dos produtos e servigos, atraves de levantamentos, analises e 

avaliag6es de documentos, informag6es e procedimentos utilizados na 

obtengao dos custos para a formagao de pregos, tais como: formulas, 

demonstratives e outros relat6rios. 

Estudar como os custos sao obtidos e organizados e quais as tecnicas 

utilizadas. 

Posteriormente ao diagn6stico realizado e com a utilizagao da bibliografia 

levantada respaldar as sugest6es e recomendag6es para o Institute Tecnol6gico 

SIMEPAR com os conhecimentos te6ricos sabre sistemas, sistemas de custos, 

conceituagao e classificagao de custos, para que a lnstituigao estudada consiga 

uma solugao para as incertezas existentes no calculo e na determinagao da polftica 

de pregos. 
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4. ESTUDO DE CASO SIMEPAR SOBRE AS DIFICULDADES PARA 

DETERMINAR PRECOS DOS PRODUTOS E SERVICOS 

4.1 .CARACTERIZACAO DA ENTIDADE 

4.1.1. Breve Hist6rico 

0 Institute Tecnol6gico SIMEPAR, entidade de direito privado e interesse 

publico, unidade complementar do Servigo Social Autonomo Parana Tecnologia, 

vinculado a Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 

Parana, vern suceder o Sistema Meteorol6gico do Parana, o qual foi institufdo 

atraves do Decreta Estadual n.Q 2152, de 17 de margo de 1993, na forma de urn 

convenio entre o Institute Agronomico do Parana - IAPAR e a Companhia 

Paranaense de Energia - COPEL. 

As atividades do Sistema Meteorol6gico do Parana foram transferidas para o lnstituto 
Tecnol6gico SIMEPAR, empreendimento tecnol6gico que tem por finalidade consolidar 
uma infra-estrutura ffsica e humana para o provimento de informagaes (dados e previsoes} 
de natureza meteorol6gica, hidrol6gica e ambiental bem como conceber, desenvolver e 
executar atividades ligadas a pesquisa cientffica e tecnol6gica e forma~ao e capacita~ao 
de pessoal, tendo em vista a promo~ao da competitividade empresarial e o 
desenvolvimento s6cio-economico e tecnol6gico do Parana e do Pars.( DECRETO 
ESTADUAL NQ 2047 de 25/05/2000}. 

4.1 .2. Estrutura Organizacional 

Comp6em a estrutura organizacional do SIMEPAR urn Conselho de Gestae, 

uma Diretoria Executiva, 3 (tres) Coordenadorias Tecnicas (Monitoramento e 

Previsao, lnfra-estrutura, lntegragao Tecnol6gica), uma Coordenadoria de 

Administragao e uma Coordenadoria de Informatica. 0 SIMEPAR tambem participa 
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do Laborat6rio de Estudos em Monitoramento e Modelagem Ambiental (LEMMA) 

atraves de urn convenio mantido entre o SIMEPAR, a Universidade Federal do 

Parana (UFPR) e o Institute Agronomico do Parana (IAPAR). Desta forma, 

organiza seu processo buscando implementar sistemas e desenvolver solug6es 

tecnol6gicas nas areas de Meteorologia, Hidrologia e Meio Ambiente, apoiando-se 

no trinomio Ciencia, Tecnologia e lnovagao. 

4.1 .3. Atividades e Responsabilidades 

A Coordenadoria de Monitoramento e Previsao e responsavel pela execugao 

das atividades de monitoramento e previsao de tempo, elaboragao de laudos 

meteorol6gicos e fornecimento de dados hidrometeorol6gicos, bern como pela 

disseminagao dos mesmos. 

A Coordenadoria de lnfra-estrutura e responsavel pela , operagao, supervisao 

e manutengao da infra-estrutura de equipamentos e Laborat6rio de Padr6es do 

SIMEPAR, e de servigos para outras entidades. a-estrutura e responsavel pelas 

atividades de projeto, aquisigao, instalagao 

A Coordenadoria de lntegragao Tecnol6gica e responsavel par coordenar e 

executar atividades de consultoria e supervisao tecnica, desenvolvimento de 

projetos e integragao tecnol6gica nas areas de meteorologia, climatologia, hidrologia 

e recursos hfdricos, bern como de prospecgao tecnol6gica nas areas de atuagao do 

SIMEPAR. 

A Coordenadoria de Administragao e responsavel pela coordenagao e 

execugao de atividades de natureza administrativa, financeira, contabil e servigos 

gerais. 
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A Coordenadoria de Informatica e responsavel pelas atividades de suporte e 

administrac;ao do sistema computacional do SIMEPAR, e pelo desenvolvimento de 

sistemas de disseminac;ao e de visualizac;ao cientffica. 

0 Laborat6rio de Estudos em Monitoramento tern o objetivo de coordenar e 

executar as atividades de pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. 

4.1 .4. Localizac;ao 

0 SIMEPAR esta localizado no Centro Politecnico da Universidade Federal do 

Parana, em Curitiba, capital do Estado do Parana. 

Institute Tecnol6gico SIMEPAR 

Centro Politecnico da UFPR - Jardim das Americas 

Caixa Postal191 00, CEP 81531-990- Curitiba- PR- Brasil 

Tel.: (41) 3320-2000 Fax: (41) 3366-2122 

4.2. AREA DE ATUAQAO E OPERAQAO 

Na concepc;ao original o SIMEPAR foi constitufdo com a finalidade de dotar a 

comunidade paranaense de urn eficiente sistema de coleta, processamento e 

divulgac;ao de dados e informac;oes hidrometeorol6gicas e climaticas, bern como de 

coleta e processamento de dados e informac;oes ambientais. 
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Com a experiencia adquirida na execUI;ao de suas atividades, com a 

tecnologia desenvolvida e considerando a necessidade de buscar a sua auto

sustentabilidade o SIMEPAR expandiu suas atividades para outras regi6es do pafs. 

Destaca-se neste sentido que grande parte dos seus servic;os sao prestados 

remotamente, ou seja o cliente recebe "on line" as informac;oes. 

4.3. MERCADO 

A demanda por servic;os dos SIMEPAR provem de empresas de varios 

setores, os quais detacam-se: Eletrico, Agrfcola, Industrial, Governo, Construc;ao 

Civil, Seguros, lnstituic;6es de Ensino e Pesquisa e de outros servic;os. 

Apresenta-se a seguir por setores alguns clientes da instituic;ao: 

Setor Agricola 

• Colari- Cooperativa de Laticfnios de Mandaguari 

• Copagril - Cooperativa Agrfcola Mista Rondon Ltda 

• Cotrefal - Cooperativa Agropecuaria Tres Fronteiras Ltda 

• FAEP- Federac;ao da Agricultura do Estado do Parana 

• FAPA- Fund. Agraria de Pesquisa Agropecuaria 

Setor Eletrico 

• AES Sui - Distribuidora Gaucha de Energia S.A 

• AES Tiete SA 



• COPEL Distribuic;ao SA 

• COPEL Gerac;ao SA 

• COPEL Transmissao SA 

• Duke Energy International- Gerac;ao Paranapanema 

• ELEKTRO Eletricidade e Servic;os S/A 

• Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo 

• Grupo Rede 

• ltaipu Binacional 

• LIGHT Servic;os de Eletricidade S/A 

Governo 

• Defesa Civil do Estado do Parana 

• FINATEC - Fundac;ao de Empreendimentos Cientfficos e Tecnol6gicos 

• lAP- lnstituto Ambiental do Parana 

• IAPAR- Institute Agronomico do Parana 

• SUDERHSA- Superintendencia de Desenvolvimento de Recursos 

Hfdricos e Saneamento Ambiental 

• Superintendencia de Recursos Hfdricos da Bahia 

Constru~ao Civil 

• lrmaos Tha S/ A 

• ltajuf Eng. de Obras Ltda. 

• Pavibras Pavimentac;ao e Obras Ltda. 

• Voltoragui Engenharia Ltda. 
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Servi~os 

• Brasilsat Ltda 

• ECOVIA Caminhos do Mar 

• Galvao Administradora de Bens Ltda. 

• Reuters- Servigos Economicos Ltda. 

• SANEPAR - Companhia de Saneamento do Parana 

Seguros 

• AGF Brasil Seguros 

• Ativa Perfcias e Avaliagoes Ltda. 

• Consenso Servigos Tecnicos Seg. Ltda. 

• Exacta Vistorias S/C Ltda. 

• Insurance Consult. Espec. Seguros 

• Preserve Reg. de Sinistros Ltda. 

• Risco Regulagoes de Sinistros Ltda. 

lnstitui~oes de Ensino e Pesquisa 

• lnstituto de Tecnologia para o Desenvolvimento LACTEC 

• FCTH- Fundagao Centro Tecnol6gico de Hidraulica 

Setor Industrial 

• Cimento Rio Branco 

• Petrobras- Petr61eo Brasileiro S/A 
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4.4. PRODUTOS E SERVIQOS OFERTADOS 

0 SIMEPAR gera produtos nas areas de ciencias atmosfericas, hidrol6gicas e 

ambientais. Alem dos produtos decorrentes das atividades operacionais, 

denominados produtos operacionais, que sao gerados continuamente, existem os 

produtos decorrentes de demanda especfficas e aquelas associados a projetos de 

pesquisa e atividades de consultoria, denominados projetos de P&D e de integragao 

tecnol6gica. 

Os produtos operacionais, rotineiramente fornecidos pelo SIMEPAR sao: 

1) Monitoramento hidrometeorol6gico; 

2) Previsao meteorol6gica, com vigilancia meteorol6gica, curta e media prazo 

(horizonte de 6 horas, 24 horas e 5 dias, respectivamente); 

3) Previsao climatica; 

4) Dados hist6ricos; 

5) Os seguintes programas de pesquisa e desenvolvimento estao disponfveis: 

6) lmpacto de variaveis meteorol6gicas no desenvolvimento de lin has e redes; 

7) Climatologia; 

8) Hidrometeorologia e otimizagao de energetica; 

9) lmpactos ambientais; 

1 0) Previsao numerica de tempo em escala regional. 

Estes produtos estao detalhados no anexo Ill, que consta de material utilizado 

para divulgagao junto a clientes o qual e composto de texto explicative juntamente 

com ilustragoes para melhor compreensao dos mesmos. 
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4.5. CONTRATACAO DOS SERVICOS 

As contratacoes de services especfficos par empresas privadas a negociacao e 

normal, ou seja, a contratante especifica sua necessidade e a contratada elabora 

uma proposta e a negociacao prossegue. Assim que cheguem a urn acordo o 

compromisso e firmado atraves de contrato comercial de prestacao de services. 

Para usuaries individuais ou mesmo empresas, a solicitacao de laudos, com 

base em dados hist6ricos, ocorre via telefone, fax ou e-mail, sendo que existe uma 

tabela de precos, com precos simb61icos. 

Para empresas com participacao do governo nas tres esferas, a contratacao e 

efetuada obedecendo-se a Lei de Licitacoes 8.666/93. Nesta situacao a contratada, 

tern de participar do processo licitat6rio para prestar os services. 

Nos casas de pesquisa & desenvolvimento geralmente ocorre atraves de 

convenio com outras instituicoes, onde sao estabelecidas as condicoes das partes, 

inclusive a participacao nos recursos financeiros para a sua execucao. 

4.5.1 . Exigencia de Licitacoes 

Como ja foi mencionado anteriormente em algumas contratacoes ha a 

necessidade de participacao em processo licitat6rio. Porem dentro do Estado, pela 

conotacao da empresa, Service Social Autonomo, nao remunerar seus dirigentes, 

aplicar seus resultados na propria atividade, estar voltada a pesquisa cientffica, 

prestar service de carater exclusive, e possfvel defetuar-se algumas contratacoes 

com Dispensa ou lnexigibilidade de licitacao, pelas empresas que estao sujeitas a 

estes procedimentos. 
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4.5.2. Caracterizacao Especlfica dos Servigos 

Os servigos prestados nesta area tem como caracterlstica principal o 

fornecimento de informag6es para diversos segmentos de usuarios. 

A agricultura e a Defesa Civil estao sempre vigilantes as informagoes recebidas, 

sendo-lhes possfvel tamar medidas preventivas. No caso da Defesa Civil a 

possibilidade de melhor programar suas ag6es preventivas e de assistencia nas 

ocorrencias de eventos severos da natureza. Para a agricultura proporcionar 

melhores condig6es de planejamento em relagao as atividades agrlcolas. Como por 

exemplo, a melhor hora de aplicar um defensive agricola, de plantar e ate mesmo 

quando colher, face a disponibilidade de informagoes climaticas seguras. 

Para as empresas de energia a emissao de alertas a respeito de condigoes 

climaticas, atraves de monitoramento hidrometeorol6gico, permitindo-lhes adotar 

medidas de prevengao e melhor programar a geragao e distribuigao de energia. 

Disponibilizagao de previsoes de tempo para a mfdia de forma nao onerosa, 

em beneficia da populagao. 

4.6. SISTEMAS DE CUSTOS UTILIZADOS PELA EMPRESA 

A empresa utiliza o Sistema Contabil Cordilheira, que foi desenvolvido para 

atendimento das suas necessidades. 

0 Sistema desenvolvido levou em consideragao a departamentalizagao 

existente a epoca, definida como coordenadorias, que sao as seguintes: Diretoria, 

Administragao, Monitoramento e Previsao, lnfra-estrutura, LEMMA, Nucleo de 

Informatica e lntegragao Tecnol6gica. As coordenadorias, Diretoria, Administragao 
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e Nucleo de Informatica sao atividades meio ou seja nao geram receitas 

diretamente para a lnstituigao, mas auxiliam as coordenadorias fins 

(Monitoramento e Previsao, lnfra-estrutura, lntegragao Tecnol6gica e LEMMA) na 

execugao de suas atividades, que sao as geradoras diretas de receitas. 

As coordenadorias "fins" mencionadas anteriormente, para fins de apropriagao 

dos custos diretos, receberam as subdivis6es a seguir apresentadas: 

Monitoramento e Previsao em: Geral (Area) e Projetos; lnfra-estrutura em: 

Geral (Area), Projetos e os sub-sistemas (Telemetria, Radar, Descargas 

Atmosfericas e Hidrometria); lntegragao Tecnol6gica em: Geral (Area) e Projetos e 

finalmente LEMMA em: Geral e Projetos. 

Para apropriagao dos custos sao adotados os seguintes procedimentos: os 

custos que sao perfeitamente identificaveis, como por exemplo, salarios, encargos 

sociais e despesas de viagens, sao classificados como diretos e apropriados nos 

respectivos projetos, sub-sistemas ou para a area de cada coordenadoria. Com 

este procedimento a informagao gerada na contabilidade compreende o total de 

custos diretos apropriados em cada projeto, em cada sub-sistema e na area como 

urn todo. 

Os custos e despesas indiretas sao apropriados globalmente em uma conta 

denominada Despesas Gerais e nao e efetuado qualquer rateio para as 

coordenadorias. 

Para "fins" gerenciais a empresa utiliza urn sistema paralelo ao contabil para 

fornecimento de informag6es mais detalhadas que subsidiam a tomada de 

decis6es nos aspectos interno e externo da lnstituigao. 

Este sistema se abastece de informag6es da contabilidade, efetua o rateio dos 

custos e despesas indiretas e os apropria aos diversos projetos em suas 
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respectivas areas. Este acompanhamento e mensal. Nas planilhas de cada projeto, 

alem da movimentagao e apuragao mensal dos resultados, sao demonstrados os 

valores acumulados desde a origem do projeto ate a sua conclusao. Estes 

procedimentos tern sido de grande importancia para a instituigao pais vern dando 

respaldo para a mesma nas suas tomadas de decis6es, como par exemplo, na 

hora de efetuarem-se as renovag6es dos contratos e nas novas contratag6es. 

Oferecem subsfdios tambem para os coordenadores das areas tecnicas, quando 

do planejamento de suas atividades para o proximo exercfcio. 

Demais informag6es a respeito deste sistema extra-contabil, ou melhor 

dizendo sistema de informag6es gerenciais, estao demonstrados em exemplos de 

formularies e planilhas juntamente com o relata da funcionaria responsavel pelas 

apropriag6es dos custos e despesas aos projetos e suas areas; e apurag6es dos 

seus respectivos resultados, no anexo IV. 

Com este nfvel de informag6es a administragao do SIMEPAR constituiu uma 

base hist6rica em seu banco de dados. Faz-se muito usa dela no gerenciamento 

do dia a dia da lnstituigao. 

Na formagao dos pregos de venda dos servigos, adota-se o seguinte 

procedimento : 

a) Primeiramente e efetuada uma estimativa dos custos diretos, necessaries 

para a execugao do projeto ou contrato, como e definido pela administragao. 

Estes custos comp6e-se basicamente de mao-de-obra mais os encargos 

sociais e beneffcios, despesas de viagens (passagens, hospedagens, 

alimentagao, deslocamentos) dos profissionais responsaveis pela execugao 

dos mesmos; e outros materiais diretos mensuraveis. 
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b) Como a empresa orga e acompanha o desempenho de cada contrato, ela 

possui alguns parametres que nessas ocasioes lhe e muito util, como por 

exemplo, os percentuais de outros itens que deverao compor o prego: 

custos indiretos (incluso o custo de reposigao e demais despesas 

administrativas), tributes e um percentual para composigao das reservas, 

visto que a instituigao nao visa lucros. 

c) De posse dessas informagoes e calculado o prego do servigo a vista, que 

geralmente e divide em parcelas mensais, durante a duragao do contrato. 

Procede-se entao ao calculo das parcelas mensais, onde e adicionado urn 

pequeno custo financeiro. 

d) Acertada a contratagao e feito um acompanhamento mensal do contrato ate 

o seu encerramento, onde a empresa sabera se efetuou uma boa ou rna 

contratagao. Pela experiencia da empresa e grande o grau de acertos o que 

tern possibilitado a formagao de boas reservas que garantern um certo 

conforto na gestae da lnstituigao. 

4.7. DIFICULDADES NA COMPOSIQAO E NA DEFINIQAO DA POLfTICA DE 

PRE COS 

Constata-se que a administragao do Institute Tecnol6gico SIMEPAR possui 

6timos instrumentos de gestae e funcionarios com nfveis de conhecimentos rnuitos 

bons, atuando nesta area. 

Os custos sao classificados, apropriados e organizados em conformidade 

com a literatura existente sobre o assunto e apresentada na fundarnentagao 

te6rica. 
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lsto permite que sejam facilmente apurados os resultados obtidos pela instituigao, 

par contratos ou projetos, par area e no geral, com utilizagao de criterios 

consistentes de rateio dos custos indiretos, permitindo a administrac;ao avaliar a 

performance da instituigao como urn todo ou parcialmente. 

No entanto, na formac;ao dos prec;os de vendas de produtos (informac;oes e 

pesquisas) e servigos (monitoramento) e na formagao da polftica de prec;os, 

existem algumas duvidas, motivadas pelos problemas a seguir elencados e que 

deverao ser solucionados: 

a) indefinigao da natureza jurfdica - atualmente pode-se definir a instituigao 

como hfbrida, ou seja, privada e publica. Privada no sentido de atuar e disputar o 

mercado, prestando servigos na sua area de atuac;ao para diversas outras 

entidades publicas e privadas mediante uma remunerac;ao pre-estabelecida e 

formalizada atraves de convenios e em contratos mercantis de prestac;ao de 

servigos. Publica, par ter sua estrutura formada com recursos publicos e prestar 

servigos de interesse publico (informac;oes meteorol6gicas) para dissiminac;ao a 

populagao atraves de 6rgaos do governo e empresas de comunicac;oes, de forma 

gratuita. 

Para que possa cumprir essa missao publica, tern que buscar os recursos que 

necessita junto ao mercado, competindo com outras empresas e instituigoes, 

prestando servigos e cobrando par estes. Nao possui garantia de recursos 

consignados em orgamentos governamentais. 

Esta situac;ao apresentada cria urn embarac;o para a administrac;ao em relagao ao 

tratamento a ser dispensado aos impastos. Deve-se preve-los na formac;ao dos 

pregos? A instituigao e detentora de imunidade tributaria? Pode beneficiar-se de 

algumas isenc;oes tributarias? 
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b) para a prestagao de servigos a determinados clientes existe a 

necessidade de investimentos adicionais em equipamentos e ajustes na sua infra

estrutura. 

Que tratamento deve ser dado a estes na hora de formar os pregos dos servigos 

ou dos produtos? 

Deve-se considera-los como se fossem custos diretos ou trata-los como ativos, 

necessaries para a prestagao dos servigos e na formacao do prego apropria-los 

como custo de reposigao, atribuindo apenas uma taxa de depreciagao em fungao 

do tempo de prestagao do servigo? 

c) que margem de "Iueras" e ou "sabras" deve-se praticar? Este quesito e 

muito importante porque se for adotada uma margem muito alta podera inbiabilizar

se a prestagao do servigo par parte da contratante e se for muito baixa podera 

comprometer-se os capitais da contratada. 
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5. CONSIDERACOES FINAlS 

A execugao deste trabalho proporcionou a oportunidade de rever varios 

conceitos e tecnicas de custos, de extrema relevancia na aplicabilidade do dia a 

dia das empresas. 

Com a pesquisa bibliografica efetuada acerca de sistemas de custos na 

atividade servigos podemos afirmar que poucas informag6es existem a este 

respeito. No entanto, diante da conceituagao existente sabre sistemas de custos, 

principalmente na atividade industrial, torna-se posslvel, adapta-la ou aplica-la a 

empresa de qualquer atividade e porte. 

Pode-se citar como exemplo a propria lnstituigao analisada, que apesar da 

sua particularidade conseguiu desenvolver urn sistema de custos com criterios de 

apropriagao bern consistentes, fornecendo informag6es seguras para avaliagao da 

sua performance, por area e no geral. Estas informag6es constituem-se em urn 

verdadeiro banco de dados auxiliando a administragao nas tomadas de decis6es. 

Porem, estas informag6es se referem ao que ja ocorreu e refletem o passado 

da lnstituigao. 

Para que a lnstituigao continue a existir e mantenha-se saudavel no mercado e 

imprescindlvel que na formacao dos pregos dos seus produtos e servigos estejam 

contemplados todos os custos, sejam eles diretos, indiretos, fixos e variaveis, os 

tributes e a margem de Iueras que compreende a rentabilidade do neg6cio. 

Neste sentido faz-se necessaria que a lnstituigao ao compor seus pregos e a definir 

a sua polltica de pregos, tenha resolvido todas as suas duvidas, notadamente no 

que diz respeito a questao tributaria. 
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Recomenda-se primeiramente solucionar a questao da natureza jurfdica da 

lnstituigao. Este aspecto e muito importante por que em fungao dele definir-se-a a 

questao tributaria da entidade. Dependendo da natureza jurfdica a imunidade 

tributaria ou outras isengoes poderao ser concedidas, pois tern que se considerar a 

instituigao inserida no ambito municipal, estadual e federal. 

Enquanto perdurar esta situagao os impastos devem ser previstos na formagao dos 

pregos. Se nao forem recolhidos, devem-se constituir reservas, para que se 

realmente forem devidos a instituigao tenha condigoes de recolhe-los. Caso 

contrario poder-se-a inviabilizar a continuidade da instituigao que tern prestado 

relevantes servigos as empresas e a comunidade em geral. 

Os pregos dos servigos e produtos devem canter uma parcela que represente 

a depreciagao sofrida com os ativos alocados para a prestagao dos servigos, 

tambem conhecidos como custo de reposigao, independentemente da situagao 

jurfdica e fiscal da instituigao. Esta parcela tern como fundamento a empresa 

constituir fundos ou reservas para oportunamente renovar seus equipamentos e 

outros ativos. A forma de apropriar estes valores devem ser considerados em fungao 

da vida util do berne do tempo que ele foi utilizado para prestar o servigo. 

Outra maneira de prever estes custos na formagao dos pregos e utilizar-se 

de taxas estabelecidas pelo regulamento do impasto de renda. Para o calculo dos 

pregos nao recomenda-se a utilizagao destas taxas. 0 hist6rico da instituigao revela 

que a vida util dos seus equipamentos superam a vida util atribufda pela legislagao 

fiscal, portanto taxas menores, certamente geram pregos menores e tornam a 

empresa competitiva no mercado. Todavia, para fins contabeis e fiscais recomenda

se a utilizagao das taxas estabelecidas pela legislagao do impasto de renda,que 

torna a obrigagao tributaria menor e portanto menos desembolsos para a empresa. 
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Outro aspecto a destacar refere-se as aquisig6es de alguns ativos e bens 

muito especfficos necessaries para a execugao de servigos de determinado contrato 

ou projeto ou os ajustes efetuados na infra-estrutura operacional. No caso de ativos 

de pequeno valor e muito especfficos para cumprir determinado contrato ou projeto 

recomenda-se que sejam considerados integralmente, como custos diretos na 

formagao do prego do produto ou servigo. Se forem de valores maiores e que 

incorporem a infra-estrutura operacional da entidade, deve-se adotar o mesmo 

procedimento do custo de reposigao (depreciagao) anteriormente comentado. 

0 questionamento a respeito do custo de oportunidade, que na realidade, 

trata-se de uma analise de investimento, onde avaliam-se varias situag6es, e que 

conduzem a empresa a investir ou nao na propria atividade, em fungao de outras 

oportunidades existentes no mercado, ate mesmo as aplicag6es no mercado 

financeiro. Entende-se no caso especffico da instituigao em analise que esta 

questao nao esta em discussao. A lnstituigao tern uma missao maior, cujo objetivo e 

a pesquisa cientffica, proporcionando oportunidades para a comunidade academica 

em geral. Portanto o seu resultado em tese deve ser reinvestido na propria 

atividade. 

A instituigao nao visa Iueras, no entanto, na formagao dos pregos deve-se 

considerar uma margem a tftulo de superavit daquele projeto de pesquisa ou 

contrato de prestagao de servigo. Este resultado tern par finalidade a constituigao 

de fundos e reservas, visando garantir as atividades operacionais da instituigao em 

perfodos de baixa demanda, considerando a necessidade de manterem-se os 

servigos de interesse publico disponibilizados aos seus usuaries de forma nao 

onerosa. Deve-se estabelecer uma margem mfnima e que pode oscilar em fungao 

da complexidade e risco de cada projeto ou contrato. 
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A diversificac;ao de atividades da instituic;ao nao constitui-se em urn grande 

problema ao efetuarem-se os calculos dos prec;os. Os prec;os devem ser calculados 

por projetos ou por contratos, contemplando uma serie de atividades. Os itens de 

custos com maior relevancia (pessoal e materiais diretos) representam em torno de 

oitenta por cento dos custos totais da instituic;ao. A facilidade de quantificar estes 

recursos ao calcular-se os prec;os dos projetos ou contratos e que sao os mais 

relevantes, proporciona urn born nfvel de seguranc;a no prec;o obtido. Os demais 

custos, tributos e margem decorrem em func;ao destes itens mais representatives 

ora mencionados, pois devem ser apresentados atraves de percentuais na formula 

de calculo do prec;o. 

Nao recomenda-se o calculo de custos a nfveis micros de informac;ao pois 

demandam muito tempo e o resultado e praticamente inocuo. 

Apresenta-se a seguir a titulo de contribuicao, uma formula para calcular 

prec;os de vendas que pode ser aplicada para toda e qualquer empresa, 

independentemente de porte ou tamanho, inclusive para a lnstituic;ao estudada. 

Formula: 

PV =custos diretos I 1 - (cvv +custos e despesas indiretas + lucros ou sobras) 

onde: 

PV = prec;o de venda a vista; 

custos diretos = salarios, encargos e beneffcios sociais, materiais diretos, viagens, 

diarias e outros custos mensuraveis; todos determinados em valores (R$) 
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1 = corresponde ao todo ( con stante); 

cvv = custos variaveis de venda, estabelecidos em percentuais na formula 

(comissoes e tributos); 

Iueras ou sabras, estabelecidos em percentuais na formula. 

Torna-se oportuno destacar que devido a diversidade de atividades, a 

adogao da departamentalizagao, atraves de coordenadorias, com definigao clara 

das atividades e responsabilidades de cada colaborador em relagao aos contratos 

em execugao e cuja identificagao e apropriagao dos custos diretos neles sao 

efetuados e 0 procedimento adequado. lgualmente correto e a apropriagao a area 

de determinados custos, quando nao e possfvel sua identificagao para determinado 

projeto, e seu rateio posterior aos varios outros projetos, fazendo com que cada um 

absorva parte daquele custo. 

Diante das consideragoes efetuadas recomenda-se para a otimizagao da 

sistematica de calculo dos pregos de venda dos produtos e servigos da instituigao 

a adogao dos novas procedimentos, face as dificuldades constatadas. 
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7. ANEXOS 



7.1. EQUIPE TECNICA DE PROFISSINAIS DO SIMEPAR 
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7.2. LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DO SIMEPAR 
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7.3. PRODUTOS OU SERVICOS PREST ADOS PELO SIMEPAR COM 
MAIOR DETALHAMENTO 



PRODUTOS OPERACIONAIS 

MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO 

Consiste na disponibiliza<tao de informa<t5es meteorol6gicas e hidrol6gicas coletadas e 
processadas pelo SIMEP AR, em tempo real. Tais informa<t5es sao geradas a partir de dados coletados 
por uma rede hidrometeorol6gica telemetrica composta por, 35 esta<t5es meteorol6gicas, 34 esta<t5es 
hidrol6gicas, sistema de detec<tao e localiza<tao de descargas atmosfericas com 6 sensores no estado 
do Parana, e urn radar meteorol6gico doppler banda S . 

lr Sisl.. 0.. LO:. Dcnc:. ~rn • 
... E~Iduara~ic:OI 

E~llic:lraiQgic:OI 
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(Figural - Infra-Estrutura de Monitoramento Hidrometeol6gico) 

As esta<t5es meteorol6gicas monitoram 
todos os parfunetros meteorol6gicos usuais, 
incluindo: temperatura do ar, velocidade e dir~ao 
do vento; pressao barometrica; radia<tao solar 
global; umidade relativa e precipita<tao. Os dados 
coletados em regime horatio e reportado em 
periodo de 3 horas. 

As Esta<t5es hidrol6gicas, por sua vez, 
medem nfvel, de rios e reservat6rios, e 
precipita<tao, sendo a coleta efetuada a cada 15 
minutos, e a transmissao dos dados a cada 4 
horas. 

0 radar meteorol6gico do SIMEPAR e do 
tipo doppler, banda S, e localiza-se no municipio 
de Teixeira Soarez (em 25° 30' 19"S e 50° 
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Figura 2- Mapa de Radia<tao Solar 

21 '40"), na regiao central do estado do Parana. 
Seu raio de alcance no modo quantitativa e de 
480Km, o que abrange totalmente os estados do 
Parana e Santa Catarina e, parcialmente, os 
estados de Sao Paulo e Rio Grande do Sul. 



Figura 3 - Imagem do Radar 
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Quanta ao sistema de deteccrao e localizacrao de descargas atmosfericas, o SIMEP AR tern 
firmado com FURNAS e CEMMIG urn Convenio de Cooperacrao Tecnica que tomou possfvel a 
integracrao dos sistemas operados por estas empresas. Com isto, cada uma das partes passa a Ter 
informacroes das demais, estendendo sua area de monitoramento e melhorando tanto a eficiencia na 
deteccrao quanta a acuracia da informacrao de localizacrao. 

Todas as informacroes coletadas pelo seus sistemas de monitoramento sao recebidas, 
processadas e armazenadas no Centro Operacional do SIMEP AR. 

DADOS HISTORICOS 
Consiste na disponibilizacrao de senes hist6ricas de dados meteorol6gicos e hidrol6gicos 

coletados e processados pelo SIMEP AR. 
A tabela 1 apresenta exemplo de dados da rede de estacroes hidrometeorol6gicas, enquanto a 

figura apresenta mapa de descargas atmosfericas com a tabela de descargas individuais com 
informacroes de data e local de ocorrencia. 

TABELAl 

DataeHora 

31/01/2000 08:00:00 

31/01/2000 09:00:00 

31/01/2000 10:00:00 

31/01/2000 11 :00:00 

31/01/2000 12:00:00 

31/01/2000 13:00:00 

31/01/2000 18:00:00 

Curitiba 

Curitiba 

Curitiba 

Curitiba 

Curitiba 

Curitiba 

Dado 
Suspeito 

l):tdl) l ' l )Ill 

pn,,l\ -.·I -.Til ' 

Dado born 

Dado born 

Dado born 

Dado born 

Dado born 

Dado born 

Dado born 



Figura 4 - Mapa de descargas atm.osfericas 

Data e Hora(GMT) Latitude Longitude Intensidade 

07/0411998 01 :45:24 -24.8026 -53.4507 -29.90 

07/04/1998 01:45:25 -24.7563 -53.4229 20.40 

07/04/1998 01:45:29 -24.6878 -53.4685 -23.40 

07/0411998 01:45:30 -24.7693 -53.4334 21.90 

07/04/1998 01:45:35 -24.7172 -53.4664 -36.80 

07/04/1998 01:45:35 -24.7164 -53.4582 -21.50 

07/04/1998 01:45:36 -24.7721 -53.3921 30.90 

07/0411998 01:45:46 -24.7788 -53.4204 -48.30 

07/0411998 01:45:46 -24.7573 -53.4327 -21.90 

07/04/1998 01 :45:46 -24.7568 -53.4321 -38.60 

07/0411998 01:45:46 -24.7556 -53.4220 -25.20 

07/0411998 01:45:47 -24.7554 -53.4314 -27.90 

07/04/1998 01:45:51 -24.7393 -53.4105 25.10 

07/04/1998 01:45:52 -24.9155 -53.4228 27.60 

07/04/1998 01:45:52 -24.9002 -53.3396 -55.10 

PREVISAO METEOROLOOICA 
A previsao Meteorol6gica consiste, na realidade, de 3 produtos que se diferenciam pelo seu 

horizonte de previsao e pelos eventos que podem ser previstos, quais sejam: 
A Vigilancia Meteorol6gica, cujo o horizonte de previsao e de ate 6 horas, consiste no 

monitoramento (Vigilancia) das condi<;oes de tempo geralmente associadas a forma<;ao e dissipa<;ao 
de tempestades e fenomenos associados (precipita<;ao intensa, descargas atm.osfericas, rajadas de 
ventos, e quedas brusca da temperatura), bern como a previsao do deslocamento das mesmas, durante 
o curta intervalo de tempo de atua<;ao. Entre os produtos da Vigilancia Meteorol6gica estao os alertas 
de eventos severos e a previsao de precipita<;ao a curtfssimo (0 a 2 horas) e o curta (3 a 6 horas) 
prazos. 

• A Previsao a Curto Prazo, para urn 
periodo de 24 horas, esta associada a 
evolu<;ao temporal dos sistemas de 
tempo que apresentam urn periodo de 
atua<;ao sabre uma determinada area, 
maior que as tempestades, tais como 

frentes frias, areas de instabilidade e 
massas de ar frio. As previsoes a curta 
prazo incluem informa<;5es de 
temperatura media, minima e maxima 
dimas, sensibilidade termica, cobertura 
de nuvens, nebulosidade, vento e 
visibilidade. 



Figura 5 - Previsao de Curto prazo 

• A previsao de medio prazo, para ate 5 
dias, indicam a tendencia das condi~oes 
do tempo associada ao deslocamento dos 
sistemas de tempo (sistemas frontais, 
massa dear frio) numa determinada area, 
para periodos maiores que urn dia. 

Figura 6 - Previsao de Medio Prazo 

PREVISAO CLIMA TICA 

Estabeleceu-se urn procedimento operacional para a gera~ao da Previsao Climatica para o Sul 
do Brasil e o Parana. 0 procedimento integra as informa~oes de previsao climaticas de escala regional 
(>1000 Km) com os dados observacionais de chuva e temperatura do Parana e Sul do Brasil. 0 
objetivo final e o de oferecer ao usuano: 1 )previsao climatica de chuva e temperatura com horizonte 
de 3 a 6 meses e 2) informa~oes estatfsticas e probabilfsticas locais que permitam ao usuano tomar 
decisoes 6timas em urn ambiente de incerteza. 

A previsao climatica e disseminada atraves de dois boletins: 1) Previsao climatica trimestral 
para o Sul do Brasil em consenso com as entidades que efetuam previsao de tempo e clima para Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, com periodicidade trimestral, e 2) Previsao climatica trimestral para o 
estado do Parana, com periodicidade mensal. As previsoes climaticas sao disseminadas 
automaticamente ( via correio eletronico) para os usuanos cadastrados e esta disponfvel para aces so 
do Internet em www.simepar.br. 

A previsao climatica par ao Sul e o Parana requer a analise das previsoes climaticas 
experimentais de centros nacionais (INPE/CPTEC) e intemacionais, desenvolvimento de produtos 
estatfsticos locais e urn sistema operacional para o monitoramento e verifica~ao das previsoes. 



Monitoramento Regional 
0 processo operacional assimila o 

monitoramento de chuvas e temperaturas 
no Parana e regiao Sul para descrever as 
condic;oes atuais do clima. A figura ilustra 
o deficit de chuva entre julho/1999 e 
fevereiro/2000, indicando o percentual da 
chuva media para 0 periodo. 

Monitoramento Global 

Figura 7 - Mapa de Precipitac;ao Ocorrida 
Pon:entagem e PNcl~o Ocorrld.a ("%.) 

Julho J 99 - Fe~relro 2000 

Acompanha-se os padroes climaticos de grande escala, tais com El nifio I La nifia, que afetam o 
clima regional e produzem-se analogias com periodos do hist6rico. 

Previsao Climaticas 
As previsoes climaticas de chuvas proveniente de modelos dinfunicos e estatfsticos sao 

expressas como probabilidades de que a precipitac;ao regional sazonal fique em uma das tres 
categorias: 1) Abaixo do normal, 2) normal e 3) acima do normal. As estac;oes pluviometricas com 
series maiores do que 30 anos fornecem os valores de precipitac;ao mensal correspondentes as tres 
categorias da previsao climatica e as sequencia esperadas de epis6dios chuvosos para cada mes. 

0 processo operacional assimila as previsoes climaticas regionais em tempo real e produz 
previsoes quantitativas locais fundamentadas nas estatfsticas climatol6gicas da rede pluviometrica do 
Parana. 

As previsoes climaticas sao apresentadas para duas regioes: (1) uma regiao maior que inclui a 
parte da America do Sul adjacente ao Parana e (2) a regiao do Parana. 

A Figura 8 ilustra o mapa de previsao 225-r------------------, 
climatica de chuva para o trecho sudeste da 235 

America do Sul durante o periodo Janeiro- '-4~ 

Fevereiro-Marc;o/2002. Probabilidade de que a m 

chuva durante o trimestre janeiro-fevereiro- :1.65 

marc;o/2002 esteja nas categorias: acima-do- m 

normal (quadricula superior), normal :us~ 
(quadricula central) e abaixo-do-normal 2.1l~ 
( quadricula inferior). 

Figura 8 

Figura 9 - Previsao climatica de chuva para o Parana durante o periodo Fevereiro- Marc;o-Abril/2000 



Os nUm.eros dentro das quadriculas indicam as 
probabilidades de chuva em cada uma das tres 
categorias. A soma das probabilidades para as tres 
categorias de chuva e 100%. A classe de chuva que 
apresentar maior probabilidade e aquela que deve 
dominar o trimestre da previsao climatica. Por 
exemplo, no trecho leste do Parana, ha 40% de 
chance de que a chuva seja acima-do-normal, 50% 
normal e 10% abaixo-do-normal, ou seja, ha 90% 
de chance de que a chuva varie entre normal a 
acima-do-normal (40% +50%), e somente 10% de 
chance de que a chuva seja abaixo-do-normal. 

PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOL VIMENTO 

IMP ACTO DE VARIA VEIS METEOROLOOICAS NO DESENVOLVIMENTO DE LINHAS E 
REDES 

Este programa tern por objetivo explorar a amplia~ao de dados hidrometeorol6gico, nas etapas de 
planejamento, projeto, manuten~ao e distribui~ao de energia eletrica. Destacamos os seguintes 
produtos especfficos: 

Correla~ao entre informa~oes meteorol6gicas armazenadas no banco de dados do SIMEPAR e o 
desempenho de linhas de distribui~ao e alimentadores para a determin~ao de taxas de falhas de 
equipamentos em condi~oes meteorol6gicas normais e adversas: 
Analise estatistica de parametros de descargas atmosfericas e estudos de correla~ao entre 
desligamento de linhas de transmissao e rede de distribui~ao e descargas atmosfericas; 
Analise da influencia da orografia e geografia na incidencia de descargas atmosfericas; 
Elabora~ao de mapas de correla~ao entre eventos de linha de transmissao e redes de distribui~ao e 
ocorrencia de descargas atmosfericas; 
Previsao de deslocamento de tempestades com atividade eletrica pronunciadas em rela~ao as 
linhas de transmissao e redes de distribui~ao. 

Figura 10 - Analise estatfstica 
de parametros de descargas atmosfericas -
estimada do valor de pico da corrente de 
retorno 

Analise est.!t:1stlea de p111r~I'Tictros de dcsul"!las atmosferlcas -
EstiM!Itiva do v.alor de piCXJ da corrente de remrno 

0 I» -~ 

Determina~ao de mapas de variaveis meteorol6gicas (intensidade e dire~ao predominante dos 
ventos, temperatura, radia~ao solar, etc.), com base em dados das est~oes de superlfcie e 
processamento de modelos e processamento dos modelos numericos de previsao de mesoescala. 



Figura 11 - densidade media de descargas atmosfericas no estado do Parana 
Oensidade de Descarga• Atma.t~ft ric.a& no £&tado do Parana 

TotaL 1996-20001 

Figura 12 - Analise estatistica regional - Densidade Media Anual de Descargas 
Atmosfericas sobre a regiao da LD Marialva - Mandaguari (34, 5 kv) 
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CLIMATOLOGIA 

0 programa de P&D em climatologia abrange: 1) caracteriza~ao do clima da regiao Sul do 
Brasil e do Parana, 2)rico de ocorrencia de eventos extremos, 3) Estudos diagn6sticos da associa~ao 
entre anomalias de chuvas e defluvios com ciclos de El Niiio e padroes de circula~ao de grandes 
escalas, 4) Desenvolvimento de mode los estatisticos de previsao climatica, 5) Diagn6sticos de 
padr5es climaticos associados com inunda~oes e estiagens, e 6) estudos dos impactos das mudan~as 
climaticas globais sobre o clima regional. 

0 prop6sito dos estudos climaticos e o de integrar a previsao climatica de grande escala com as 
caracteristica estatisticas da variabilidade de chuvas e defluvios. Os usuanos dos estudos climaticos 
sao os usuanos "especializados", tais como: companhias que operam reservat6rios, sistemas 
hidrovianos, sistemas rodovianos, empreiteiras de barragens e estradas, e agencias supervisoras de 
contratos de constru~ao de obras. Os usuanos especializados devem empregar rotinas de 
planejamento, e tomada de decisao em ambientes de incerteza; de forma eu informa~oes 

climatol6gicas de carater probabilfstico possam reduzir as incertezas do processo de tomada de 
decisao. 

As area que se beneficiam dos estudos climatol6gicos sao: Gera~ao eletrica (programa~ao 
hidroenergetica de curto e medio prazos), engenharia (supervisao e programa~ao da constru~ao de 
obras), opera~ao de sistemas que dependem da variabilidade do ciclo hidrol6gico. 
Destacamos alguns estudos e produtos especfficos da area de climatologia: 



Estudos Climatol6gicos 

A Figura 13 ilustra a variabilidade espacial da chuva na Regiao Sul do Brasil e no Parana para o 
mes de Maio. 0 conhecimento do padrao climatol6gico, ou media hist6rica, e necessaria para se 
estabelecer urn referencial que caracterize as varia<;5es da chuva monitorada . 

CJimotologia de Preeipitacao 

Figura 13 Figura 14 

Diagn6stico da Associa~ao entre o El Nino, Chuvas e V azoes 
A Figura 15 mostra as probabilidades de que a defluvios em bacias. Determina-se a fase e 
chuva no trimestre janeiro-fevereiro-mar<;o seja intensidade da resposta dos defluvios da bacia 
acima do normal (painel esquerdo) e abaixo do associados ao ciclo do El Nifio. A Figura 16 
normal (painel direito) em anos de El Nifio. Ha ilustra a rela<;ao de vazoes acima-do-normal, na 
50% de chance de que a chuva na regiao Sul do bacia do rio Igua<;u, em Novembro-Dezembro 
Brasil seja acima do normal, e 20% de chance com El Nifio (painel esquerdo ), e vazoes abaixo 
que seja abaixo do normal em periodos de El do normal com La Nifia (painel direito). 
Nifio. As associa<;5es entre o regime de chuvas e 
padroes climaticos de grande escala sao 
detalhados para a estimativa de anomalias de 

Figura 16 
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Impactos de Mudan~as Climaticas Sobre o Cicio Hidrol6gico 

Geralmente se expressa a variabilidade e os efeitos da mudan<;a climatica sabre o regime de chuvas. 
Contudo, o principal parametro para o sistema hidroeletrico e a quantifica<;ao das anomalias de 
defluvio. Os estudos dos impactos de mudan<;as climaticas sabre o ciclo hidrol6gico estimam as 
rela<;5es entre mudan<;as no regime de chuvas sabre as mudan<;as de defluvio. A Figura 17 ilustra a 
rela<;ao entre as anomalias de defluvios mensais e as anomalias de precipita<;ao para a bacia do Rio 
Igua<;u. 



Figura 17 
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A Figura 18 ilustra as "tendencias" de redu~ao da evapotranspira~ao (linha vermelha) e aumento da 
razao defluvio/chuva (linha azul) para uma sub-bacia do Rio Igua~u. 
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HIDROMETEOROLOGIA E OPERA<;AO HIDROENERGETICA 

0 programa de P&D em hidrometeorologia e opera~ao hidroenergetica desenvolve sistemas de 
previsao hidrometeorol6gica que integram monitoramento com sensores multiplos (radar e esta~5es 
telemetricas ), previsao numerica de tempo e modelagem hidrol6gica para subsidiar a opera~ao de 
reservat6rios. 

Os princfpios fundamentais para o desenvolvimento do sistema de previsao hidrometeorol6gica 
sao:1) Divisao de sub-bacias: com caracteristicas hidrol6gicas homogeneas, de acordo como relevo e 
disponibilidade de esta~5es hidrometricas. 2) Cria~ao da base de dados disponfveis para modelagem 
sao coletados, consistidos e arquivados em uma base de dados para calibra~ao. 3)0rganiza~ao da 
estrutura do modelo: a modelagem chuva-vazao-propaga~ao a aplicada para cada sub-bacia e para os 
segmentos que conectam as sub-bacias. 4) Estimativas dos parametros: tanto metodos manuais quanto 
automaticos subsidiam a calibr~ao dos parametros do modelo. 5) Verifica~ao do sistema de previsao: 
verificam-se como os resultados de simula~ao de uso do modelo se comparam com as observa~oes e 
determinam-se indices de acerto. 

Previsio hidrometeorol6gica 
A previsao hidrometeorol6gica atende os requisitos para otimiza~ao hidroenergetica de curto, 

medio e longo prazos. 
0 sistema de previsao hidrometeorol6gico esta fundamentado na modelagem semi-distributiva 

chuva - vazao - propaga~ao, com o uso de telemetria, monitoramento de chuva estimada por radar 
meteorol6gico em tempo real, e previsao de chuva com modelo de previsao numerica de tempo, para 
produzir as previsoes das afluencias naturais aso reservat6rios com horizontes variando de horas a 
meses. Tao importante quanto a previsao hidrol6gica determinfstica, o sistema tambem fomece uma 
estimativa da incerteza associada a previsao. 0 equilfbrio entre a eficiencia da gera~ao e os riscos 
associados principalmente ao controle de cheias e dependente da estimativa das incertezas do 
procedimento de previsao. 
0 modelo hidrol6gico esta fundamentado na versao diferencial do Modelo de Sacramento que 



denominamos de "Sacramento Modificado". 0 sistema de mode lag em da bacia e representado de 
forma semi-distribufda, usando uma representac;ao concentrada da transformac;ao chuva-vazao na 
escala da sub-bacia, e urn modelo hidrodinfunico para a propagac;ao de vazoes afluentes e originadas 
da sub-bacia. A Figura 19 ilustra os componentes do modelo hidrol6gico. 

Figura 19 - fluxo e estados do modelo hidrol6gico 

-~. l.T1 Ew ....... ~ • 
. -- JIRl J~'Ndi~Ua~ 

~~~ m: EMl-.. • ...-nsdil 
JFll.tlilerO-
Br. D~*llhii> .. DIIIi* 
l'C: ~ilit 

GL: ~~I'Tii!Ko 
Q : '\'GM 

0 sistema de modelagem preve o escoamento superficial para cada sub-bacia de cabeceira em 
func;ao da previsao de chuvas, e aciona o componente hidrodinamico transformando o escoamento 
superficial em vazao efluente. As vazoes previstas das sub-bacias de cabeceira alimentam as sub
bacias intemas e somam-se ao escoamento superficial local para posterior propagac;ao das vaz5es e 
determinac;ao das vazoes efluentes das sub-bacias intemas, seguindo a topologia da rede de drenagem 
natural. 

Otimiza~ao Hidroenergetica 

0 problema de otimizac;ao esta dividido em escalas, que estao designadas por: 1) Curto prazo, 
2)medio prazo e 3) longo prazo. Os componentes de otimizac;ao de curta e media prazo devem ser 
acoplados para produzir seqiiencias de operac;ao discretizac;ao horana e de horizonte de algumas 
semanas. A previsao numerica de tempo com horizonte de are 5 dias e com resoluc;ao compatfvel com 
as escalas das bacias, contribui significativamente para a otimizac;ao de curto/medio prazo. A 
otimizac;ao de longo e media prazo visa subsidiar a programac;ao de gerac;ao para horizonte de alguns 
meses (no mfnimo 2 ou 3), e estimar as defluencia semanais correspondentes para os reservat6rios da 
cascata. Fatores ex6genos a disponibilidade hfdrica da cascata. Como demanda e prec;o da energia, 
sao importantes para a otimizac;ao de longo prazo. A previsao climatica de precipitac;ao com horizonte 
de 2-3 meses, contribui para a previsao de afluencias aos reservat6rios, subsidiando a otimizac;ao de 
longo prazo da cascata. 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

0 crescimento da consciencia ambiental na ultima decada, tomou-se imprescindfvel para as 
empresa de energia eletrica dar resposta aos questionamentos da sociedade que sejam bern 
fundamentadas tecnicamente. 0 Programa de Impactos Ambientais do SIMEPAR, tern por objetivo 
capacitar empresas na avaliac;ao dos efeitos atmosfericos, hidrol6gicos e ambientais de seus 
empreendimento tanto para projetos quanta para operac;ao. Em particular, na area de gerac;ao rermica, 
o SIMEPAR esta capacitado para fazer estudos de dispersao, obtenc;ao in-situ de parametros de 
dispersao a partir de medic;oes micrometeorol6gicas de turbulencia, de monitoramento continuo 
destas condic;oes, de forma independente ou acoplada a previsao do tempo. 

Atualmente estao sendo desenvolvidos os seguintes projetos dentro destas area: 
1) Analise de impactos ambientais de reservat6rios; 
2) Sistema de calculo de evaporac;ao liquida de reservat6rios; 
3) Sistema de previsao de dispersao atmosferica. 

Figura 20 - Torre especial de monitoramento da interface superffcie-atmosfera em Santa Terezinha do 



Itaipu, e detalhe das medi~oes de umidade do solo 

Figura 21 - Registro continuo de precipita~ao e umidade do solo em 3 niveis (Wl=-2 em; W2=-20 
em; W3=-40 em) na regiao de Foz do lgua~u 
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A forma~ao de grandes lagos pode modificar a circula~ao atmosferica local, com o surgimento de 
brisas de lago. Na figura ao lado, ilustra-se uma situa~ao tipica de brisa de lago durante o dia, em que 
oar ascende sobre a terrae descende sobre o lago. 

Resultado da umidade especffi.ca ap6s 6 horas 
de simula~ao bidimensional ( atraves do modelo 
numerico de mesoescala ARPS - Advanced 
Regional Prediction System) sobre o lago de 
itaipu no centro com largura de 
aproximadamente 8 km. t o • 

Figura 22 

PREVISAO NUMERICA DE TEMPO EM ESCALA REGIONAL 
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A modelagem numerica da atmosfera e atualmente urn instrumento poderoso para a 
provisao do tempo em urn amplo espectro de escalas temporal e espacial. A previsao regional e local 
com horizonte de 48 a 72 horas, e realizada com base em modelos de mesoescala os quais tern 
capacidade para resolver os fenomenos meteorol6gicos com escala espacial de 2 a 2000Km. 



No SIMEPAR, o Sistema de 
Monitoramento e Previsao de Tempo em 
Ambiente de processamento de alto 
Desempenho utiliza o modelo Regional 
Atmospheric Modeling System (RAMS) 
gerando urn conjunto de informa~oes 
progn6sticas em escala de tempo honiria, 
localizadas ou espacialmente distribufdas na 
area do dorninio tais como: Temperatura do ar a 
cada hora ou media para manha, tarde ou noite, 
umidade relativa do ar, sensibilidade termica, 
precipita~ao acumulada ou taxa de precipita~ao 
horaria, temperaturas extremas (minima e 
maxima), vento dire~ao e velocidade), 
nebulosidade. 

Figura 23 - Progn6stico de chuva 
acumulada em 1 hora, com resolu~ao de 120km 

0 aninhamento de grades com alta 
defini~ao posicionada em qualquer regiao de 
interesse no interior do dorninio, e urn dos 
principais recursos disponfveis nos modelos 
atmosfericos de mesoescala que possibilita o 
atendimento de demandas em areas 
especffi.cas. 

Figura 24 - Progn6stico de chuva 
acumulada em 1 hora, com resolu~ao de 30km 
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Figura 25 - Progn6stico de chuva acumulada em 1 
hora, com resolu~ao de 1 Okm 

0 SIMEP AR esta capacitado a gerar previsoes numericas especfficas para sua area de interesse/ 
atua~ao, no Pais. 



SERVI«;OS - PROJETO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE 
SISTEMA DE MONITORAMENTRO HIDRO-METEOROLOGICO 

REDE TELEMETRICA DE SUPERFICIE 
Instala~ao, Opera~ao e Manuten~o de Rede Telemetrica de Superffcie 

Baseada na experiencia adquirida ao longo de 3 anos de opera~ao de uma rede atualmente 
composta de 35 esta~oes meteorol6gicas e 34 esta~oes hidrol6gicas, todas automaticas com 
transmissao vias sarelite, o SIMEP AR esta habilitado a pre star servi~os na area de implanta~ao, e 
manuten~ao de rede telemetricas. Esta capacita~ao que teve como ponto de partida as demandas 
intemas, mas foi ampliando-se para atendimento das necessidades especificas dos clientes, are que 
criou-se urn diferencial de flexibilidade e qualidade em rela~ao aos servi~os da mesma natureza ate 
entao disponfveis. 

Solu~ao Completa 
Atraves da parceria estabelecida com fomecedores de renome intemacional, que permitem 

inclusive, manuten~ao de placas e componentes, o SIMEP AR domina todo o processo e tern 
condi~oes de apresentar solu~oes completas para a implanta~ao de redes de monitoramento 
hidrometeorol6gico, come~ando pela identifica~ao das necessidades e especifica~ao de equipamentos 
e indo ate disponibiliza~ao dos dados, no formato de periodicidade mais adequado a cada aplica~ao. 

Fornecimento de Dados 
Voltado para atender a necessidade de institui~oes, pesquisadores e usuarios de diversas 

areas que em sua atividade fazem uso de informa~oes hidrometeorol6gicas mas que nao possuem 
estrutura para instalar, operar e manter equipamentos de coleta de dados, o SIMEP AR passou a 
prestar servi~o de fomecimento de dados no qual a amortiza~ao do investimento em equipamentos e 
os custos para disponibilizar dados sao feitos a partir do recebimento dos relat6rios no formato e 
periodicidade especificados. 0 usuario nao tern nenhum comprometimento de pessoal ou 
responsabilidade relacionada ao funcionamento dos equipamentos e sensores que sao revistos durante 
as manuten~oes preventivas ou repostos em caso de problema recnico. 

Laborat6rio de Manuten~ao Eletronica 
Buscando eficiencia e autonomia, o SIMEPAR estabeleceu uma parceria s6lida com seu 

maior fomecedor de equipamentos, a empresa norte americana Sutron com mais de 25 anos no ramo, 
tradicional fabricante e integrador de solu~oes para monitoramento hidrometeorol6gico. Atraves de 
urn programa de transferencia tecnol6gica implementado com o treinamento em fabrica aporte de 
documenta~ao recnica e acompanhamento intensivo da manuten~ao dos equipamentos, o SIMEPAR 
derem hoje o conhecimento necessario e realiza reparos e manuten~ao nos coletores de dados e 
sensores nao somente da Sutron mas tambem de outros fabricantes. 

0 Laborat6rio de Manuten~ao Eletronico conta em seu quadro com engenheiro e recnicos 
de eletronica e esta equipado com todos os instrumentos necessaries a avalia~ao e reparo dos 
coletores transmissores e sensores. Analisadores de espectro oscilosc6pios, geradores de sinal, 
medidores de potencia entre outros compoem a estrutura do laborat6rio. 

Laborat6rio de Padrfies 
A confiabilidade dos dados e fundamental, sejam estes destinados a gerar informa~oes de 

natureza decis6ria ou para forma~ao de series de hist6rias. Para atender aos requisites de qualidade e 
confiabilidade o SIMEP AR implantou urn laborat6rio de Padroes equipado com simuladores e 
equipamentos de testes capazes de aferir e calibrar toda a gama de sensores de hidrometeorol6gicos. 

Atuando junto aos diversos segmentos onde a questao metrol6gica e necessaria, o Laborat6rio 
de Padroes do SIMEP AR esta capacitado para tender a mais variada gama de usuarios executando 
servi~os de calibra~ao individual de sensores com emissao de laudos e certificados, consultoria e 
execw;ao de servic;os de aceitac;ao de equipamentos tanto de laborat6rio quanto em campo. 



Controle de Qualidade dos dados 
Para garantir a confiabilidade das informac;oes existe o programa de controle de qualidade de 

dados que verifica cada valor inserido no banco de dados, avaliando-o atraves de urn conjunto de 
testes que inclui a verificac;ao de limites hist6ricos, persistencia, variac;oes bruscas e comportamento 
espacial. Alem de ser importante para o usuano dos dados, o controle de qualidade tambem auxilia a 
equipe de manutenc;ao, acionando, em determinadas situac;oes, a execuc;ao de manutenc;ao corretiva. 

Sistema de Dete~ao e Localiza~ao de Descargas Atmosfericas 
0 SIMEP AR vern operando seu sistema de Detecc;ao e Localizac;ao de Descargas Atmosfericas 

desde 1996, o que tern capacitado a conduzir processos de implantac;ao, operac;ao e manutenc;ao de 
tais sistemas, envolvendo: 

pre-projeto para estimativa de custos, com simulac;ao de vanos niveis de eficiencia de detecc;ao 
e acunicia na localizac;ao de descargas, de acordo com as necessidades e prioridades do cliente, 
inclusive incluindo urn mapeamento inicial com dados ja existentes. Tal mapeamento permite 
identificar os locais mais sujeitos a ocorrencia de descargas atmosfericas eo que permite a execuc;ao 
de urn projeto com investimento em diversas etapas, iniciando-se pela cobertura de areas mais 
crfticas; 
1. projeto de sistema, para implementac;ao integral de urna unica vez, ou para implantac;ao de etapas, 

de acordo com as prioridades e disponibilidade financeira do cliente; 
2. defmic;ao de criterios e metodologia bern como execuc;ao de operac;ao e manutenc;ao do sistema, 

buscando continuamente a melhoria do seu desempenho. 
0 SIMEP AR se responsabiliza pelo projeto e especificac;ao do sistema, para aquisic;ao, 

definic;ao dos pontos de instalac;ao, entre as localidades sugeridas e disponibilizadas pelo cliente, 
tomando todas as medidas necessanas para garantir a operac;ao adequada dos mesmos. 

0 projeto podera, tambem, a criterio do cliente, incluir urn banco de dados baseado em urn 
gerenciador de bando de dados relacional comercial, de modo a permitir uma recuperac;ao agil de 
informac;oes, tanto de curtfssimo prazo quanto hist6ricos. 

Pela experiencia obtida durante 4 anos em que vern operando e mantendo seu sistema, o 
SIMEP AR esta altamente capacitado a executar a as atividade envolvidas no instalac;ao e aceitac;ao de 
sistema de detecc;ao e localizac;ao de descargas atmosfericas, bern como para aferir e ajustar o seu 
desempenho. 

0 SIMEP AR, alem do projeto de implantac;ao, tambem, esta capacitado a efetuar a operac;ao e 
manutenc;ao dos sensores ou do sistema todo, incluindo o monitoramento continuo do desempenho, 
do sistema como urn todo e dos sensores, individualmente, a manutenc;ao preventiva e a corretiva 
quando necessaria, de modo a tir a disponibilidade requerida pelo cliente. 

Figura 26 

Sistema de 
comunicac;ao 

Toda a rede de sensores e monitorada constantemente permitindo a detecc;ao quase que 
imediata de qualquer problema, tanto a nivel de sensores como a nivel de canal de comunicac;ao. De 



uma forma paralela, os dados enviados pelos sensores sao processados em mais de uma esta~ao 
simultaneamente, permitindo recupera~ao de informa~oes de descargas mesmo em condi~oes 
adversas. 

Desde que foi instituido o laboratorio de eletronica do SIMEP AR, ha cerca de 3 anos, a 
manuten~ao corretiva dos modulos que compoem os sensores passaram a ser realizados pelos 
tecnicos, deixando de ser enviados ao fabricante. Em todas as situa~oes os problemas foram 
solucionados dentro do proprio laboratorio, sendo o SIMEP AR a unica empresa no mundo que 
mantem a sua propria estrutura de manuten~ao destes sensores e tambem o suporte para a calibra~ao 
da rede integrada de sensores, alem do proprio fabricante. 

Radar Meteorol6gico 

0 projeto implanta~ao e manuten~ao de radares meteorologicos exigem conhecimento 
especffico, e o SIMEP AR vern adquirindo - os ao longo de 3 anos em que vern operando seus radar 
meteorologico Banda-S Doppler, instado no municipio de Teixeira Soares. 

0 projeto de um radar inicia-se pela sua sele~ao, e sao os objetivos de seus usuanos, 
caracteristicas dos possfveis locais de instala~ao, a estrutura de comunica~ao e as condi~5es 
ambientais da area a ser monitorada que definem o tipo de radar, os produtos e as rotinas operacionais 
adequadas. 

Em geral, as empresas que fabricam radares meteorologicos dispoem de urn sistema de 
aquisi~ao, tratamento e visualiza~ao dos dados e produtos mencionados acima, com interface de 
usuano com nfveis diferentes de intera~ao e facilidade de opera~ao. No en tanto, as necessidade 
operacionais do usuano costumam ir alem do disponibilizado pelo fabricante e, muito 
freqtientemente, o usuano necessita implantar modifica~oes e atualiza~5es no sistema. Nesse aspecto, 
o SIMEP AR, criou uma serie de produtos especfficos para seus usuanos e desenvolveu aplicativos 
para a dissemina~ao procurando sempre atender individualidades de cada usuano. 

Tambem, para que o radar possa fomecer informa~oes uteis para o usuano e necessaria defmir 
um rotina operacional de acordo com a finalidade a que se des tina. 0 SIMEP AR, possui experiencia 
na defmi~ao de rotinas operacionais de coleta de dados que permitem um avalia~ao de alta resolu~ao 
especial e temporal das medidas de precipita~ao e ventos, permitindo assim o monitoramento do 
tempo e previsao em curto-prazo com o radar. 

Figura 27 - Radar meteorologico 

Alem disso, alem de o SIMEPAR ter participado ativamente da implant~ao de seu radar 
meteorologico Banda-S Doppler, e possuir uma equipe experiente na manuten~ao de radares 
meteorologicos, permite que o radar tenha uma disponibilidade proxima de 100%. Esta capacita~ao e 
experiencia qualificam o SIMEP AR na opera~ao e manuten~ao de radares, sistema complexo e de alta 
tecnologia, que exige manuten~ao preventiva constante e urn pronto atendimento quanto a 
manuten~ao corretiva se faz necessaria. 



COMERCIALIZA<;AO E CESSAO DE DADOS 
Dados hist6ricos da rede telemetrica hidrometeorol6gica do SIMEPAR 

Os dados da rede telemetrica hidrometeorol6gica do SIMEP AR sao compostos por valores de: 
precipita<;ao, nfvel de rio, temperatura, pressao atmosferica, radia<;ao solar, umidade relativa e dire<;ao 
e intensidade do vento. 

0 fomecimento destes dados pode se dar na forma de tabelas ou arquivos digitais como tambem 
irnagens com valores medios ou acumulados honirios e/ou diarios. 

Dados de descargas atmosfericas em tempo-real 
Consiste na disponibiliza<;ao de informa<;oes de descargas atmosfericas detectadas pelo Sistema 

de Detec<;ao e Localiza<;ao de Descargas Atmosfericas como: local (latitude e longitude ou UTM), 
data e hora de ocorrencia com precisao da ordem de microssegundos, valor do pico e polaridade da 
corrente de retorno, alem da informa<;ao, apenas visual, de descargas ocorridas em intervalos de 15 
minutos, com anima<;ao para as ultimas horas, na area de cobertura da rede. 

A atualiza<;ao das informa<;oes no banco de dados do SIMEP AR e efetuada a cada 5 (cinco) 
minutos, no mfnimo, e as empresas contratantes podem acessar qualquer dado em data igual ou 
posterior a da assinatura do respectivo contrato. 

As informa<;oes sao disponibilizadas na forma de acesso remoto ao banco de dados do 
SlMEP AR, atraves da Internet geralmente, ou comunica<;ao atraves de uma linha dedicada entre as 
empresas, com visualiza<;ao das informa<;oes atraves de aplicativos desenvolvidos pelo SIMEPAR. 

Outra forma de dissemina<;ao em tempo real dos dados de descargas atmosfericas e atraves do 
software de visualiza<;ao L TRAX, comercializado pelo fornecedor de sistemas de detec<;ao e 
localiza<;ao de descargas atmosfericas. 

Dados hist6ricos de descargas atmosfericas 
Consiste na disponibiliza<;ao de informa<;oes hist6ricas do Sistema de Detec<;ao e Localiza<;ao 

de Descargas Atmosfericas (desde 1996), relativas a area e periodo de interesse da empresa, como 
tambem mapas de densidade media anual de descargas atmosfericas compreendendo: curvas de 
mesma densidade media anual de descargas por km2, nfvel isoceniunico, varia<;ao sazonal da 
densidade de descargas por km2 e distribui<;ao de freqliencia em termos de valor e polaridade da 
corrente de retorno. 

0 acesso, ou a cessao de dados hist6ricos pode ocorrer de duas formas: 
Atraves do acesso remoto ao banco de dados do SIMEP AR onde as empresas podem efetuar 

pesquisa e recuperar os dados armazenados. 
Envio do pedido, via Internet, da area e periodo de interesse. 0 SlMEP AR providencia a 

recupera<;ao dos dados e o encaminha eletronicamente ou gravados em mfdia 6ptica para o usuario. 

Laudos tecnicos 
Os laudos tecnicos consistem de consultas aos dados hist6ricos disponfveis no 

SlMEP AR (rede telemetrica hidro-meteorol6gica, descargas atmosfericas, radar meteorol6gico, 
imagens de satelite, dados de esta<;oes convencionais - METAR e SYNOP, por exemplo) e 
elabora<;ao de relat6rios tecnicos com base nas informa<;oes e analises das condi<;oes de tempo 
realizadas pelos meteorologistas, para fins de seguros, analise de distfubios causadas por 
tempestades na rede eletrica, complementa<;ao de relat6rios de impactos ambientais, entre outros. 



7.4.1NFORMACOES PRESTADAS POR FUNCIONARIA 
DA INSTITUICAO 



Relat6rios Gerenciais 

As informa96es financeiras sabre o SIMEPAR estao organizadas em 4 grupos de 

relat6rios: 

- Relat6rios de Receitas 

- Relat6rio de Despesas por Areas 

- Relat6rio sabre Projeto/Ciiente 

- Relat6rio de Resultados por Area 

Relat6rios de Receitas 

Este relat6rio, como podemos observar na figura abaixo, e utilizado como uma 

ferramenta or9amentaria pois nele estao anotados todos os recebimentos realizados e 

previstos dos clientes do SIMEPAR (em preto sao os valores efetivamente recebidos no 

mes, em verde sao as receitas previstas no projetos em andamento e em laranja sao 

valores previstos mas que dependem da renova9ao do contrato ou negocia96es futuras). 

Atraves destas informa96es pode-se acompanhar a dura9ao dos projetos, analisar 

a evolu9ao das receitas, saber quanta cada projeto representa no faturamento da 

empresa. 

,_ , , , •. , . ~ ., , - . : ,, ' " · ·· , ·, .. ~ ... " i .'- !1.'• . ... 

tontrlltos M &P 01106 02.()6 031{)6 
IAES-SUL 0 11.000 1 .000 
buKEENERGY 1.000 1.000 1 .000 
TAIPUTEMPO 0 1.000 0 
PETROBRAS 1 .000 0 1.000 
GRUPO REDE- EEB 1 .000 1 .000 1.000 

AUOOS TECNICOS 1 .000 1.000 1 .000 
h"OTAL 4.000 15.000 5 .000 

tontrlltos lnrr~~estrutuu 
i='APA 1.200 1 .200 0 
RoSAL 1.500 1 .500 1 .500 
NVESTCO 1.500 0 1 .500 
frOTAL 4.200 2.700 3.000 

lnstituto Tecnologico Simepar 
RECEITAS RECEBIDAS 2006 -

04/06 05106 06106 07106 08106 
1.000 2 .000 2.000 2.000 2 .000 
1.000 2.000 2.000 2 .000 2.000 

0 5 .000 
1.000 2.000 2.000 8.215 8 .215 
1 .000 2.000 2.000 2.210 2 .210 
1.000 2 .000 2.000 2 .000 2 .000 
5.000 15 .000 10.000 16.425 16.425 

1 .200 1 .200 1 .200 1 .200 1 .200 
1 .500 1 .500 1 .500 1 .500 1 .500 
1.500 1 .500 1.500 1.500 1 .500 
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

091{)6 10106 11106 121{)6 TOTAL 't. 

2.000 2.000 2.000 2.000 29.000 88% 
2 .000 2 .000 2 .000 2 .000 20.000 61% 

5 .000 11 .000 3 3% 
8.215 8.215 8.215 8.215 56.289 170% 
2.210 2.210 2.210 2.210 21.262 64% 
2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 61% 

16 .425 21.425 16 .425 16.425 157.551 477% 

TOTAL 't. 

1 .200 1.200 1 .200 1 .200 13.200 40% 
1 .500 1 .500 1 .500 1 .500 18.000 55% 
1 .500 1.500 1 .500 1 .500 16.500 50% 
4.200 4.200 4.200 4 .200 47 .700 14 4% 

fio1!! RsFFjttl I 11 ?ppi UI9Di 29 9991 22 ?Qpi 29 2ppl 24,2991 lp u s! 3Q ' 2!!' 39 &251 35 ' 25 ' 39 ' U' lp su i 339 251,190 0%1 

Figura 01- Relat6rio de Receitas Recebidas 

Relat6rio de Despesas por Areas 

No relat6rio de Despesas por area demonstrado na figura abaixo constam 

informa96es basicas de despesas, onde procurou-se analisar o quanta (0/o) cada despesa 



representa em relacao a area e ao SIMEPAR. 

I.L.==....""'"\c 
srMet==Jai=( 

DIRETORIA 
DESPESAS JAN FEV I MAR ABR I TOTAL %AREA % SIMEPAR 

PESSOAL 

lsaiM oa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Yo 

INSS Emoroaa/SATfTercairoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Y. 

[FGTS F lha 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Y. O,OO'Y. 

PIS Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Yo O,OO'Y. 

Fari .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Y. 

131 Salirio 0,00 0,00 0,00 o.oo O,OO'Y. O,OO'Y. 

1 ket Al lmomacAo 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Y. O,OO'Y. 

aaimoncia Miidica 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Yo O,OO'Y. 

OTAL PESSOAL 0,00% 0,00% 

SERVICOS DE TERCEIROS 

ln1onn41ica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Y. 

irolo1onia Fim fToi/Bom/lnn 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Y. O,OO'Y. 

lreie1onia M6vel ffiiWGiobl!ll 0 ,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Yo O,OO'Y. 

OTAL SERVKXlS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00°/o 

!MATERIAlS 

ln1onn61ica 0,00 o.ool o.oo l 0,00 0,00% O,OO'Yo 

0,00 o.ool o.ool 0,00 O,OO'Y. O,OO'Yo 

OTAL MA TERIAIS 0,00 o.ool o.oo l 0,00 0,00% 0,00% 

VIAOENS 

Paaaaoona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Y. 

Hoaoodaaom 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO'Y. O,OO'Y. 

limomacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Pod6aio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

'TOTAlS VIAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Elena Pa1rlmonlola 

Mt'lvaia • 11onallioa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Y. 

IEauio. W11onn61ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O,OO'Y. 

IEouio. TolocomunicacAo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00% 

OTAIS BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

otallle-aoad~a - I - I I - I 0,00% I 0,00% 

otal o.-aoa lndl..-a - I I - I 0,00% I O,OO'Y. 

lrotal o.-aa• ProiMoa - I I - I 0,00% I O,OO'Y. 

To1al Area - I - I I - I 0,00% I 0,00% 

Figura 02 - Relat6rios de Despesas por Area 

Neste relat6rio pode-se identificar onde se encontram os principais gastos verificando 

se estes estao compatfveis ou precisao sofrer algum tipo de intervencao e assim planejar 

e direcionar melhor as acoes e a distribuicao de recursos. Neste relat6rio tambem 

podemos observar a inclusao das despesas indiretas, que se trata da soma das despesas 

da area administrativa, suporte de informatica (consideradas areas meio) e despesas com 

a manutencao predial (luz, telefone, limpeza, seguranca, etc). Estas despesas sao 

rateadas proporcionalmente entre todos os projetos do SIMEPAR de acordo com criterios 

pre - estabelecidos, onde neste relat6rio e apontada a soma das despesas indiretas de 

todos OS projetos da area. 

Relat6rios sobre Projeto/Ciiente 

Nestes relat6rios sao apontadas informagoes sabre o andamento de cada projeto 

e contrato, para que cada coordenador possa avaliar onde estavam acertando ou errando, 

quais os ponto positives e negatives de cada urn, qual estava tendo melhor desempenho, 

au ate mesmo se algum projeto estava trabalhando no negative. 



Para tanto foi desenvolvido o Relat6rio de Despesas e Receitas par 

Projeto/Ciiente. Ele contem informacoes basicas as despesa (realizadas) e receitas 

(previstas, faturadas, realizadas e a receber) dos projetos e contratos como exemplificado 

na figura abaixo. Partindo destas informacoes pode-se verificar primeiro se o projeto esta 

obtendo resultados positives ou negatives, que tipos de despesas estao tendo, quais 

destas despesas sao mais representativas, outra informacao encontrada e quanta 

determinada despesa ou receita representa (0/o) em relacao ao projeto, a area e ao 

SIMEPAR. 

ELETROPAULO 
CUSTOS .JAN FEV MAR ABR MAl TOTAL '% Projeto '% Are• % SIMEPAR 
PESSOAL 
Bolsistas 000 000 0 00 000 000 0% 0% 0% 
Seauro de V ida 0001 0001 0 00 cool I 000 0% 0% 0% 
TOTAL PESSOAL 0 00 0 00 0 00 o ool o co l c 00 C%1 C% 1 C'% 
MATERIAlS 
Materiais Diversos 000 0001 0 00 0001 I 000 0%1 0%1 0% 
TOT AIS MATERIAlS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 c 00 0% 0% 0% 
SERVICOS 
Fretes e Carretos 000 000 0 00 0001 I 000 0%1 0%1 0% 
Pessoa Fisica oool 000 0 00 000 000 0% 0% 0% 
TOT AIS SERVICOS 0001 o oo l 0 00 o oo l o co l c cc C'%1 C% 1 0'% 
VIA GENS 
Passaoens 000 0 00 0 00 000 000 0% 0% 0% 
Hospedagem 000 000 0 00 0 00 0 00 0% 0% 0% 
Alimentac<io 0 00 000 0 00 000 0 00 0% 0% 0% 
Conducio 0 00 000 0 00 000 0 00 0% 0% 0% 
Pedagio 0 00 000 0 00 000 0 00 0% 0'% 0% 
TOT AIS V IAGENS 0 00 0 00 0 00 000 0 00 0 00 0% 0% 0'% 
Despesas lndiretas 000 000 0 00 000 0 00 000 0% 0% 0% 
Totais Custos Projeto 0 00 000 0 00 0 00 000 0 00 0% 0% 0% 
RECBTAS CONTRA TO .JAN FEV MAR ABR MAl TOTAL '% Proieto %Are• %SIMEPAR 
Receilas Prevlstas 000 000 0 00 000 000 0% 0% 0% 
Recebimentos 000 000 0 00 000 000 0% 0% 0% 
FatLXamentos 000 000 0 00 000 000 0% 0% 0% 
Valores a Receber 000 000 0 00 000 000 0% 0% 0% 
RESULT ADO ELETROPAULO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000 

Figura 03 - Relat6rios Relat6rio de Despesas e Receitas por Projeto/Ciiente 

As maiores dificuldades para elaboracao destes relat6rios e a conscientizacao para 

que cada coordenadoria identifique as despesas apontando a qual projeto esta pertence, 

para que a contabilizacao seja feita corretamente e o calculo das despesas indiretas. 

Conforme citado no item anterior as despesas indiretas sao formadas pela soma das 

despesas da area administrativa, suporte de informatica e despesas com a manutencao 

predial e este montante de despesas e rateada proporcionalmente entre os projetos do 

SIMEPAR, onde o principal criteria de rateio e o numero de pessoas envolvidas no 

projeto. Para chegarmos a urn percentual para cada projeto a cargo horaria de todos os 

empregados, bolsistas e estagiarios foi apontada nos varies projetos em andamento, 

chegando-se assim no percentual de pessoas envolvidas em urn determinado projeto, 

percentual este que e utilizado para o rateio das despesas indiretas, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 



Percentual de Rateio para Despesas lndiretas 

Joao Maria Pedro Andre Ana SOMA PERCENTUAL 
% % % % % % 

AES-SUL 1 00 0 01 0 00 0 00 002 1 03 20,&0% 
DUKE 0 00 0 01 0 00 0 00 002 003 0,60% 
PETROBRAS 0 00 015 050 0 00 0 30 095 19,00% 
GRUPO REDE 0 00 0 07 050 0 00 002 059 11.80% 
ELETROPAULO 0 00 0 01 000 0 00 010 0 11 2.20% 
ELEKTRO 0 00 0 01 000 0 00 020 0 21 4,20% 
ROSAL 0 00 0 25 000 0 00 000 0 25 5,00% 
INVESTCO 0 00 0 00 000 0 30 0 00 0 30 6,00% 
FOZCHOPIM 0 00 000 000 0 20 000 0 20 4.00% 
TANGAR.A. 000 010 000 0 30 000 0 40 1,00% 
ELEJOR 000 009 0 00 0 00 020 0 29 5,10% 
ENERPEIXE 000 0,00 0 00 0 00 014 014 2,80% 
KLABIN 000 0 30 0 00 0 20 000 0 50 10,00% 
Total 1,00 1,00 1 ,00 1,00 1 ,00 5,00 100,00% 

Figura 04- Tabela com percentuais para rateio das Despesas lndiretas 

Relat6rio de Resultados por Area 

Os relat6rios de resultado sao compostos de informacoes sintetizadas sabre as 

despesas e receitas do todos os projetos de uma determinada area para que cada 

coordenador tenha uma visao geral do andamento de sua area. 

ACOMPAIIHAMENTO FINANCEIRO- SAT SIG 
~ontutos 11-031 2H4 lOIS 011'06 02106 03106 04106 05106 06106 07106 Totaii'06 TOTAL .... D D D D D D D D D D D Q 

Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dire! as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lndiretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RHI.bc:IO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICGIIM---. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 
Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dire! as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lnc:tiretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rnullldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L.A.CTK D D D 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pecsoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oiretas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

""diretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RecUtlldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 
Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diretas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lndiretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
esl.bdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deepe•••Gerel• 11-031 2004 2015 01106 02106 03/06 04106 05106 06 106 07106 TataiJ06 TOTAL 

ftSSOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ISERVICQs. D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMAT!NAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAOEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BENS PA TRIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RECEITAS I 0 ol ol ol 0 ol 0 ol 0 ol 0 0 
IYn-ra..o-.acl ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol al 0 
ReeuRIOdo I 0 ol 0 ol 0 0 0 ol ol ol 0 0 

Figura 05 - Relat6rio de acompanhamento financeiro por area. 



7 .5. MATERIAL INSTITUCIONAL 
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