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RESUMO 

As industrias do ramo de curtimento de couros, necessariamente possuem em seu 
processo fabril a caracteristica do custeio conjunto, pois, atraves de sua principal 
materia-prima que e o couro podem ser produzidos diversos produtos acabados. A 
dificuldade de distribuir estes custos conjuntos aos diversos produtos e subprodutos, 
motivou a realizac;ao de urn estudo aprofundado do processo produtivo atraves de 
urn estudo de caso em uma industria curtidora, a fim de, desenvolver urn sistema de 
custeio capaz de reduzir a arbitrariedade na apurayao do custo total de fabricac;ao. 
As caracteristicas necessarias para o desenvolvimento de urn modelo de gestao de 
custos baseado em atividades com suporte a contabilizac;ao dos custos conjuntos 
nas industrias de curtimento de peles foi a finalidade principal da presente pesquisa. 
Atraves dela foi possivel compreender a cadeia produtiva do couro, o processo fabril 
do curtimento de peles, desenvolver e aplicar do modelo de gestao. 0 qual 
dernonstrou ser uma ferramenta efetiva de gestao de custos para as industrias do 
ramo de curtimento de peles. 

Palavras-Chave: Custos Conjuntos, Custeio baseado em atividades, Gestao de 

Custos. 



ABSTRACT 

The tannery company, necessarily possess in its process manufacter the 
characteristic of the joint costs, therefore, through its main raw material that is the 
leather can be produced diverse finished products. The difficulty to distribute these 
joint costs to the diverse products and by-products, motivated the accomplishment of 
a deepened study of the productive process through a study of case in a tannery 
company, in order, to develop a system of expenditure capable to reduce the 
arbitrary in the verification of the total cost of manufacture. The necessary 
characteristics for the development of a model of management of costs based in 
activities (ABC) with support to the accounting of the joint costs in the companyes 
tannary of leathers were the main purpose of the present research. Through it was 
possible to understand the productive chain of the leather, the process manufacter of 
the tanning of leathers, to develop and to apply of the management model. Which 
demonstrated to be a tool accomplishes of management of costs for the industries of 
of tanning of leathers. 

Word-Key: Joint Costs, Costs Based in Activities, Management of Costs. 
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1. INTRODUCAO 

0 ambiente onde as empresas encontram-se inseridas esta se modificando 

continuamente. A competic;ao tende a ficar cada vez mais acirrada, e isso vern 

provocando consideraveis transformac;oes nos sistemas e processos produtivos das 

empresas, os quais necessitam de muitas informac;oes que dificilmente sao 

fornecidas pelos sistemas de custos tradicionais, ou sao fornecidas de modo 

arbitrario. 

Para enfrentar esta situac;ao que se apresenta, e necessaria que os sistemas 

de gestao de custos e de informac;oes gerenciais adaptem-se ao novo ambiente, 

desenvolvendo-se novas principios e metodos apropriados ao novo contexto. 

A maioria das empresas que utilizam o processo de produ<;ao continua se 

depara com o problema da aloca<;ao dos custos conjuntos e de subprodutos. 

Produtos conjuntos sao dais ou mais produtos provenientes de uma mesma 

materia-prima ou que sao ou que sao produzidos ao mesmo tempo por urn, ou mais 

de urn processo produtivo. Urn produto e definido como subproduto por causa de 

seu pequeno valor comercial comparado com o produto de maior valor, que pode 

ser classificado por muitos autores como co-produto ou produto principal. 0 grande 

problema esta na distribuic;ao dos custos antes do ponto de separac;ao da materia

prima, pais como ja explicado anteriormente, alguns produtos tern baixo valor 

comercial nao tendo margem para receber custos elevados de produc;ao. 

Diante disso, o presente estudo, tern como finalidade a investigac;ao 

aprofundada da gestao de custos conjuntos, para adaptar a realidade de uma 

industria do ramo de curtimento e beneficiamento de couros. Propondo urn modelo 

de gestao custos conjuntos utilizando o custeio baseado em atividades (ABC). 

Neste contexto, a questao orientadora deste estudo e: 

"Quais caracteristicas devem ser consideradas no desenvolvimento de um 

modelo conceitual de gestao e alocagao de custos conjuntos e de subprodutos, para 

uma industria do ramo de curtimento e beneficiamento de peles?". 

1.1 Objetivo Geral: 
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Desenvolver urn modelo conceitual para gestao e alocac;ao de custos 

conjuntos e subprodutos, em uma industria do ramo de curtimento e beneficiamento 

de peles. 

1.2 Objetivos Especificos: 

~ ldentificar e discutir os metodos de custeio industriais, seus beneficios, custos 

e limitac;oes, bern como os resultados recentes de pesquisas ja realizadas; 

~ Abordar o papel da gestao de custos nos processos decis6rios das empresas; 

~ Analisar dentro da bibliografia especifica os metodos de alocayao de custos 

conjuntos e subprodutos existentes e utilizados pelas industrias; 

~ ldentificar e analisar o fluxo de produc;ao industrial de uma empresa do ramo 

de curtimento de peles; 

~ ldentificar os metodos de alocayao dos custos conjuntos que permitirao ser 

utilizados no processo industrial de beneficiamento e curtimento de peles; 

~ Aplicar e demonstrar na pratica, os metodos de alocac;ao de custos conjuntos; 

~ ldentificar e analisar as vantagens e desvantagens de cada metodo de 

alocac;ao de custos conjuntos; 

~ lndicar a melhor alternativa aplicavel na empresa, para a alocac;ao dos custos 

conjuntos; 

1.3 Justificativa: 

Com o mercado consumidor mais exigente e a globalizac;ao afetando 

diretamente a competitividade entre as empresas, a exigencia na busca continua em 

aprimorar a qualidade de todos os processos e atividades que executam, se torna 

fundamental, a tim de alcanc;ar a aceitayao dos seus produtos e/ou servic;os, para 

permanencia no mercado que atuam, e tambem para a conquista dos seus objetivos 

trac;ados. Alguns dos aspectos que influenciam fortemente a obtenc;ao desses 

objetivos sao aqueles que dizem respeito a analise dos custos e suas influencias 

nas decisoes gerenciais que tern impacto a formayao do prec;o de venda e 

estrategias da empresa. 
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Segundo MARTINS(1998), no passado o prec;o de venda, foi muitas vezes 

definido e analisado de forma empirica, com base em informac;oes e dados 

subjetivos. Este tipo de analise e decisao nao mais atende as necessidades que a 

competitividade trouxe, principalmente em periodos recessivos e de crise, quando a 

demanda cai de forma relevante, surgindo uma verdadeira disputa de pregos, fato 

que permite, por exemplo, a existencia de duas empresas com a mesma estrutura 

fisica e de recursos financeiros, praticando pregos muito diferentes. 

Percebe-se entao que o prec;o de venda nao pode mais ser objeto de 

decisoes empiricas, mas, sobretudo, objeto de estudo, o que torna necessaria 

conhecer todos os elementos que o compoem, sejam seus custos internos ou 

externos. E como a maioria das vezes o mercado exige e ate define o prec;o de 

venda, e imprescindivel o conhecimento de todos os custos e despesas da empresa, 

e mais do que isto e fundamental a correta mensurac;ao destes custos aos produtos 

e/ou servigos vendidos. Somente com estas informagc5es consolidadas e bern 

estruturadas a empresa tera urn cenario real de seu neg6cio, e reduzira a 

subjetividade na apuragao dos custos. 

A necessidade de conhecer nao somente a metodologia de formac;ao de 

pregos de venda, pois o mesmo e definido pelo mercado, mas definir qual sistema 

de gestao de custos mais adequado a realidade do neg6cio, e imprescindivel para 

garantir uma maior competitividade e a continuidade da empresa. 

ELDENBURG (2007) afirma que, para reagir rapidamente e elaborar 

estrategias e pianos operacionais para a sua empresa e preciso que os gerentes 

tenham uma compreensao basica dos custos envolvidos. E para compreender e 

prever o comportamento dos custos, os gerentes devem utilizar tecnicas de 

classificagao e estimativas. Com isso, estimam os custos relevantes, cujo 

conhecimento os ajuda a tomar decisoes e planejar operac;oes futuras. 

Segundo LEONE (2000), na maioria dos processos de fabricagao industrial, 

acontecem os fenomenos de co-produgao, de sub-produgao e de custos conjuntos. 

Entretanto eles sao mais freqOentes no processo de produgao continua. Nestas 

industrias que possuem processo de produgao continua, existe o problema de 

alocac;ao dos custos conjuntos e de subprodutos, onde a materia-prima a partir de 

determinado momenta no fluxo industrial e separada, e a partir deste ponto sao 

produzidos produtos diferentes e com diferentes custos. A qual se torna dificil a 

tarefa de separar os custos alocados antes deste processo de separagao, 
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denominado como "ponto de separac;ao". Atualmente existem alguns modelos e 

formas de alocac;ao destes custos conjuntos, nenhum deles e exatamente ideal para 

todos os tipos de neg6cios, pois cada ramo tern suas particularidades e mesmo 

empresas do mesmo ramo nao possuem seus processos produtivos exatamente 

iguais. Exigindo urn estudo aprofundado do ramo para a escolha do melhor metodo 

de alocac;ao. 

Diante estas premissas, a relevancia deste estudo se deve ao fato de propor 

uma analise aprofundada a bibliografia existente, e a estudos ja realizados. 

Aplicando em forma de estudo de caso, buscando identificar as vantagens e 

caracteristicas de cada metodo de alocac;ao para criar urn modelo de gestao e 

alocac;ao de custos conjuntos, que uma empresa do ramo de curtimento de peles, 

denominada Curtume, deve seguir. Com o objetivo de evitar ao maximo, dados 

subjetivos e a arbitrariedade na distribuic;ao destes custos, permitindo aos gestores 

realizarem tomadas de decisoes de forma mais segura e sensata. 

Para o desenvolvimento intelectual e academico, servira como uma aplicac;ao 

dos estudos desenvolvidos e realizados durante todo o curso de especializac;ao, a 

fim de maximizar os conhecimentos na area de custos industriais e demonstrar os 

conhecimentos adquiridos. 

Para a comunidade academica a importancia do trabalho esta em 

disponibilizar o material desenvolvido, para auxiliar em trabalhos futuros e como 

fonte de pesquisa. Alem disso, para empresas do setor de curtimento de peles, a 

relevancia se deve ao fato principalmente da escassez de artigos e estudos de 

gestao de custos relacionados ao ramo de curtumes. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 0 Papel da Gestio de Custos na Tomada de Decisio Gerencial. 

Segundo (MARTINS, 2003), a primeira preocupa<;ao dos Contadores, 

Auditores e Fiscais foi a de fazer da Contabilidade de Custos uma forma de resolver 

seus problemas de mensura<;ao monetaria dos estoques e do resultado, nao a de 

fazer dela urn instrumento de administra<;ao. Por essa nao-utiliza<;ao de todo o seu 

potencial no campo gerencial, deixou a contabilidade de Custos de ter uma evolu<;ao 

mais acentuada por urn Iongo tempo. 

2.1.1 Breve Hist6ria e Conceito Basico da Contabilidade de Custos. 

Ate a revolu<;ao industrial em meados do seculo XVIII, quase s6 existia a 

Contabilidade Geral (ou Financeira), que, desenvolvida na era Mercantilista, estava 

bern estruturada para servir as empresas comerciais (MARTINS, 2003). 

ELDENBURG (2007), afirma que as primeiras tecnicas contabeis de custos 

foram desenvolvidas no inicio do seculo XIX. A medida que as empresas foram 

ficando maiores, tambem foi aumentando a demanda de mensurar, monitorar e 

motivar o desempenho, de modo que, por volta de meados do seculo XIX, as 

praticas de contabilidade de custos ja estavam bern desenvolvidas. 

MARTINS(2003) evidencia que antes das tecnicas contabeis de custos serem 

desenvolvidas, para a apura<;ao do resultado de cada periodo, bern como para o 

levantamento do balan<;o em seu final, bastava o levantamento dos estoques em 

termos fisicos, ja que sua medida em valores monetarios era extremamente simples: 

o Contador verificava o montante pago por item estocado, e dessa maneira valorava 

as mercadorias. Fazendo o calculo basicamente por diferen<;a, identificando o 

quanta possuia de estoques iniciais, adicionando as compras do periodo e 

comparando com o que ainda restava, apurava o valor de aquisi<;ao de mercadorias 

vendidas, na costumeira ordem: 
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Estoques _lniciais 

(+) Compras 

(-) Estoques Finais 

(=) Custos das Mercadorias Vendidas 

Correlacionando esse montante com as receitas liquidas obtidas na venda 

desses bens, chegava-se ao lucro bruto, do qual bastava deduzir a venda dos bens 

as despesas necessarias e ao financiamento de suas atividades. Destes principios 

surgiu a classica Demonstrac;ao de Resultados da empresa comercial conhecida 

tambem como ORE (MARTINS, 2003). 

Com o advento das industrias, tornou-se mais complexa a funyao do 

Contador, para levantamento do balanc;o e apurayao do resultado. Diante disso as 

praticas de contabilidade de Custos foram se desenvolvendo. ELDENBURG (2007) 

exemplifica que contadores que trabalhavam para empresas ferroviarias, eram 

capazes de calcular o custo por tonelada-milha de carga transportada e as despesas 

de operayao por d61ar recebido como receita. Tambem demonstra que nas 

siderurgicas de Andrew Carnegie surgiu urn dos primeiros sistemas detalhados de 

custos, responsavel pelo fornecimento diario de informac;oes sobre custos de 

materiais e de mao-de-obra. No principia do seculo XX, os executivos passaram a 

exigir de seus contadores os relat6rios externos, como os relat6rios financeiros e de 

pagamentos de tributos. A contabilidade de custos passou a se concentrar 

principalmente nas informac;oes referentes aos tributos, com enfase para o imposto 

de renda e as demonstrac;oes financeiras, uma vez que eram elevados os custos de 

manter duas contabilidades distintas (custos e financeira). 

Segundo ELDENBURG (2007), a contabilidade de custos ficou praticamente 

inalterada desde o principia do seculo XX ate meados da decada de 1970, 

entretanto, a medida que a globalizac;ao foi atingindo o comercio, a competic;ao entre 

as empresas cresceu substancialmente. Por sua vez, cresceu tambem a demanda 

por maior confiabilidade e sofisticac;ao nas informac;oes de contabilidade de custos. 

As recentes inovac;oes tecnol6gicas principalmente na area de sistemas de 

informac;ao possibilitaram que a contabilidade de custos desenvolvesse sistemas 

contabeis impossiveis de serem realizados anteriormente. Atualmente as 

informac;oes de contabilidade de custos sao utilizadas para urn grande numero de 

objetivos, dentre os quais podem ser citados: 
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~ Tomadas de decisoes internas; 

~ Mensurac;ao e o monitoramento do desempenho; 

~ Alinhamento dos objetivos entre colaboradores e as demais pessoas 

interessadas na empresa; 

~ Analisar a lucratividade interna de determinado setor da empresa, com o 

objetivo de distribuic;ao de resultados a fim de motivar os colaboradores; 

~ Coordenar transac;oes com fornecedores; 

~ Criar estrategias de transparemcia de informac;oes para os investidores. 

2.1.2 A evolu~io da Contabilidade de Custos para a Contabilidade Gerencial. 

Devido a grande competitividade e ao crescimento das empresas, buscaram

se alternativas de gestao gerencial e a Contabilidade de Custos passou a ser 

encarada como uma eficiente forma de auxilio do desempenho desta missao 

estrategica. 

MARTINS(2003), ainda afirma que esta nova visao gerencial de custos nao 

data de mais de algumas decadas, e, por esta razao, ainda ha muito a ser 

desenvolvido. E tambem importante ser constatado que as regras e os principios 

geralmente aceitos na Contabilidade de Custos foram criados e mantidos com a 

finalidade basica de avaliac;ao dos estoques e nao para a gestao de informac;ao para 

decisoes estrategicas. Por este motivo sao necessarias certas adaptac;oes quando 

se deseja desenvolver bern este outro potencial. 

As decisoes estrategicas sao ac;oes empreendidas pelos diversos niveis 

gerenciais relacionadas a escolha de unia entre varias alternativas. A Gestao de 

Custos e urn dos setores da empresa que fornece informac;oes que ajudam os 

administradores a tomarem a melhor decisao sob o ponto de vista quantitativa. Para 

alcanc;ar os objetivos e metas da empresa, a gerencia precisa tomar decisoes com 

muita frequencia a respeito dos custos potenciais das ac;oes alternativas. 0 gestor 

de custos deve auxiliar neste processo, fornecendo informac;oes relevantes em 

relac;ao as decisoes que precisam ser feitas. (LEONE, 2004). 
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Para ELDENBURG(2007), dentro de uma organiza<;ao, pessoas situadas em 

diferentes niveis tomam diferentes tipos de decisao que variam desde as mais 

amplas, como, por exemplo, que tipo de mercado sera interessante para a empresa, 

para ate mais detalhadas, como de que modo atender os clientes pelo telefone. 

ELDENBURG(2007), tambem afirma que as informa<;oes de custos utilizadas pelos 

administradores os ajudam a tomar diferentes tipos de decisao, como a elabora<;ao 

de estrategias empresariais, a cria<;ao de pianos operacionais e o monitoramento e a 

motiva<;ao do desempenho da empresa. A utilizayao de informa<;oes relevantes e a 

pratica eficiente de tomadas de decisao permitem aos administradores obter 

decisoes eficazes para sua empresa. Entretanto, tambem e necessaria que, ao 

tomar suas decisoes, os administradores reconhe<;am a existencia dos dilemas 

eticos envolvidos e considerem o bern estar alheio e da sociedade. 

"0 significativo aumento de competitividade que vern ocorrendo 

na maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou de serviyos, 

os custos tomam-se altamente relevantes quando da tomada de 

decisoes em uma empresa. lsto ocorre, pois, devido a alta competiyao 

existente, as empresas ja nao podem mais definir seus preyos apenas 

de acordo com os custos incorridos, e sim, tambem, com base nos 

preyos praticados no mercado em que atuam" (MARTINS, 2003). 

A ilustra<;ao a seguir da uma ideia de como se situam a contabilidade 

financeira, a de custos e a gerencial, alem do sistema de or<;amento, no contesto de 

urn sistema de informa<;ao: 



Sistemas de lnforma~oes Gerenciais 

Contabilidade Contabilidade 
Financeira ~ ... Geren cia I 

: X t 
Contabilidade de Sistema 

Custos ~ ... Or9amentario 

Figura 1: Sistemas de lnforma9oes Gerenciais 
Fonte: MARTINS(2003) 

2.1.3 Gestio Estrategica de Custos. 
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Frequentemente e de modo urn tanto quanta restrito, no passado definiu-se a 

gestao de custos apenas como a mensura98o dos custos dentro de uma empresa. 

Com o passar do tempo e conforme a necessidade, as informa9oes de contabilidade 

de custos foram progressivamente definidas de modo mais geral, de maneira a 

incluir tanto informa9oes financeiras quanta nao-financeiras, e tambem se incluiu 

itens que nao se relacionavam estritamente com a mensura9ao de custos. Essa 

tendencia fez surgir uma nova expressao conhecida como: Gestao Estrategica de 

Custos, a qual se refere ao foco simultaneo em reduzir custos e fortalecer a posi9ao 

estrategica da empresa ELDENBURG(2007). 

2.1.4 Sistemas de lnforma~oes nas Tomadas de Decisoes. 

Atualmente, os objetivos da contabilidade de custos e da contabilidade 

administrativa sao muito mais amplos. Para auxilia-los nas tomadas de decisoes e 

nas gestoes estrategicas, os gestores de custos e administradores das empresas 

valem-se de diversos tipos de informa9oes que podem ser coletadas tanto de 

maneira adequada e formal como de maneira informal. ELDENBURG(2007) 

exemplifica como metoda formal, as leituras 6ticas que se fazem nas vendas de 
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mercadorias no comercio varejista, identificando que estes sistemas sao capazes de 

acompanhar os niveis de estoques, a distribuic:;ao geografica das vendas, as 

tendencias, a relac:;ao entre prec:;o e venda. Como metodo informal o exemplo 

demonstrado por ELDENBURG(2007), sao dos pr6prios colaboradores que tern a 

func:;ao de identificar os prec:;os da concorrencia para gestao estrategica das 

empresas. 

Mesmo dentro de uma empresa, e dificil para os administradores e tomadores 

de decisao, obter acesso a todas as informac:;oes disponiveis e que eles desejam 

utilizar. Facil e dizer que os administradores precisam obter a maior e melhor 

quantidade de informac:;oes para ajuda-los nas tomadas de decisoes. Porem, e 

preciso lembrar que os beneficios proporcionados pelas informac:;oes devem ser 

superiores aos custos necessarios para obte-las. 

Com a finalidade de facilitar o processo de tomada de decisoes e. satisfazer a 
obrigac:;ao da empresa de apresentar informac:;oes externas, os sistemas de 

informac:;oes devem produzir diversos relat6rios internos e externos. A ilustrac:;ao a 

seguir resume os tipos comuns de relat6rios e como os sistemas de informac:;oes 

devem coletar informac:;oes dentro e fora da empresa (ELDENBURG2007). 



lnformacaes 
coletadas dentro 

da empresa (p.ex., 
operacaes 
efetuadas, 

especificacc5es do 
modelo de urn 
novo produto). 

Relatorios Externos 

Relat6rios para acionistas 
~ Demonstracaes Financeiras 
~ Boletins de noticias 

Outros Relat6rios para Terceiros 
~ Relat6rios de credito 
~ Relat6rios de estoques para fornec. 

Relat6rios para o governo 
~ Declaracao dos impostos 
~ Relat6rios de Custos 
~ Relat6rios reguladores. 

BASE DE DADOS 
E SOFTWARE 

lnformacaes 
coletadas fora da 
empresa (p.ex., 
tendencias da 

economia, 
preferencia de 
consumidores, 
fornecedores). 

Relatorios lntemos 

Estrategias Organizacionais de Auxilio 
~ Orcamentos de invest. Iongo prazo 
~ Desenvolvimento de produtos 
~ Analise de possiveis aquisicaes 

Plano de Operacc5es de Auxilio 
~ Orcamento operacional 
~ Analise do Mix de Produtos 
~ Fluxo de Caixa 

Monitorar e Motivar 
~ Desempenho real x Esperado 
~ Calculos de beneficios 
~ Qualidade dos fornecedores 

Figura 2: Relat6rios Internes e externos 
Fonte: ELDENBURG (2007) 

2.1.5 Decisoes eficazes na Gestio de Custos. 
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Segundo Leone (2004 ), decisoes sao a9oes empreendidas pelos diversos 

niveis gerenciais relacionados a escolha de uma entre varias alternativas. A 

contabilidade de Custos e urn dos setores da empresa que podem fornecer diversas 

informayoes que ajudam os administradores a tomarem a melhor decisao sob o 

ponto de vista quantitative. 

"Para alcanr;ijr os objetivos e as metas da empresa, a gerencia 

precisa tomar decisoes com muita frequencia a respeito dos custos 

potenciais das ar;oes altemativas. 0 contador ajuda nesse processo, 

fomecendo informar;oes relevantes em relar;ao as decisoes que 

precisam serfeitas". (LAWRENCE, 1994). 
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Para ELDENBURG(2007), as decisoes eficazes resultam de informagoes e 

processos decis6rios de boa qualidade. FreqOentemente, as organizagoes utilizam 

complexos e sofisticados sistemas para coletar e organizar as informagoes 

necessarias para as tomadas de decisoes. Contudo, em virtude dessa sofisticayao, 

alguns tomadores de decisao, reconhecendo o fato de que as incertezas sempre 

prejudicam as decisoes, agem no outro extremo, em vez de se basearem nessas 

informagoes que podem ser imperfeitas, acreditam que em seus neg6cios e 

suficiente utilizar a intuigao para tomar decisoes importantes. 0 ideal nao e ficam em 

nenhum destes extremos, pois nao produzem os melhores resultados. 

2.2 Sistemas de Custeio 

Leone (2004) define custeio como o conjunto de procedimentos para se 

determinar o custo de algum objeto. Martins(2004) afirma que custeio significa 

apenas Apropriagao de Custos. 

Do mesmo modo que o termo custos, o termo "Custeio", nao tern muita 

definigao se nao estiver acoplado a algum outro termo que esclarega melhor qual a 

sua natureza e finalidade. Por exemplo: Custeio por Absorgao, Custeio Variavel, 

Custeio Baseado em Atividades, Custeio por Processo, etc. Diante disso, serao 

apresentados neste estudo, alguns sistemas de custeio mais conhecidos e os 

relevantes para a elaboragao da pesquisa. 

2.2.1 Custeio por Absor~io 

Segundo Martins(2003), Custeio por Absorgao e o metodo derivado da 

aplicagao dos Principios Contabeis Geralmente Aceitos, teve origem da situagao 

hist6rica mencionada. Consiste na alocagao de todos os custos de produgao aos 

bens desenvolvidos, e s6 os de produgao. Todos os outros gastos relativos ao 

esforgo de produgao sao distribuidos para os produtos ou servigos realizados. Para 

Leone(2004), Custeio por Absorgao eo metodo usado pelos contadores pelo quais 

todos os custos de produgao, sejam diretos ou indiretos, fixos ou variaveis, 

relevantes ou nao, sao debitados a produgao, enquanto os custos nao relacionados 
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a fabrica sao considerados como custos do periodo, portanto sao apresentados 

integralmente na demonstrac;ao do resultado. Embora todos sejam classificados 

como metodos do custeio por absorc;ao, existem varies tipos: absorc;ao integral, 

absorc;ao parcial, RKW, ABC, metodos das sec;oes homogeneas e metoda UEP, 

entre outros. 

0 metoda de Custeio por Absorc;ao utiliza bases de rateio tambem 

conhecidos direcionadores, para a aplicac;ao dos custos indiretos, gerais e comuns 

(fixos ou variaveis) a produc;ao. (LEONE, 2004). 

A figura 3 demonstra o esquema basico do metoda de Custeio por Absorc;ao 

em uma empresa industrial, ou de manufatura. 

L 

Despesas 

CUSTEIO POR ABSORCAO - Empresa Industrial 

Custos 

Estoques de 
Produtos 

Demonstra~io de Resultados 

Venda 

Receita 

1+---~~"~ CPV , 
Luera Bruto 

----------------------------~--~•Despesas 

Luera Operacional 

Figura 3 - Custeio por Absorc;ao - Empresa Industrial 
Fonte: Martins (2003). 

. 

0 Metoda de Custeio variavel nao e urn principia contabil propriamente dito, 

mas utiliza as metodologias decorrentes deles, e nascido com a propria 

,, 

.• 

0 
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Contabilidade de Custos. Com a necessidade e o passar do tempo, foram surgindo 

diferentes criterios de custeio, mas este metodo e ate hoje utilizado pela 

contabilidade financeira, portanto o unico metodo valido tanto para fins de Balanc;o 

Patrimonial e Demonstrac;ao de Resultados, como tambem, na maioria dos paises, 

para Balanc;os e Lucros Fiscais (MARTINS, 2003). Apesar de nao ser totalmente 

16gico quando realiza rateios arbitrarios e de muitas vezes falhar como instrumento 

gerencial, e obrigat6rio para fins de avaliac;ao dos estoques. 

Para Eldenburg(2007), a maneira como o custeio por absorc;ao trata os custos 

indiretos fixos faz com que o instante reconhecimento destes como despesas seja 

afetado tanto pelos volumes de venda quanto pelos volumes de produc;ao. Caso as 

unidades sejam produzidas e vendidas dento do mesmo periodo, as despesas com 

os custos indiretos incorridos para produzir essas unidades sao tambem 

contabilizadas nesse periodo. Entretanto, caso exista a venda de unidades que 

foram produzidas no periodo anterior, uma parte dos custos indiretos do periodo 

anterior e contabilizada como despesa do periodo atual. E se as unidades 

produzidas no periodo atual ainda nao tiverem sido vendidas, os custos indiretos 

alocados a essas unidades somente serao contabilizados como despesas quando 

essas unidades forem vendidas futuramente. 0 custo geral associado a essas 

unidades e incluido no estoque no balanc;o patrimonial. 

2.2.2 Custeio Variavel 

Leone (2004) identifica o metodo de Custeio Variavel como o procedimento 

empregado pela contabilidade de custos para determinar o custo de uma produc;ao 

no qual sao s6 considerados os custos variaveis de fabricac;ao, diretos ou indiretos. 

Esse procedimento e imprescindivel para a que gestao de custos possa determinar o 

ponto de equilibria e a contribuic;ao marginal e dispor de informac;oes para a tomada 

de decisoes de curto prazo. E o custo que varia proporcionalmente a variac;ao de 

uma base tomada como referencial. A base referendal pode ser: as unidades 

produzidas, os quilos de materiais utilizados, as horas de mao-de-obra, o numero de 

pedidos de compra, a quantidade de preparac;oes de equipamentos, o numero de 

requisic;oes. 

No Custeio Variavel, s6 sao alocados aos produtos os custos variaveis, 

ficando os fixos separados e considerados como despesas do periodo, indo 
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diretamente para o Resultado, para os Estoques s6 vao, como consequencia, custos 

variaveis (MARTINS, 2003). 

Para Eldenburg(2007), no sistema de Custeio Variavel, todos os custos 

variaveis sao "casados" com as receitas, ao passo que os custos fixos sao tratados 

como custos do periodo. Portanto, os custos de urn produto consistem somente nos 

custos variaveis de produc;ao, como os custos dos materiais diretos, da mao de obra 

direta e os custos variaveis de fabricac;ao conforme demonstrado na figura 4. 

Portanto, segundo o custeio variavel, o estoque no balanc;o patrimonial inclui 

somente os custos variaveis de produc;ao. 

Custos do Produto 

Materiais diretos 
Mao-de-obra direta 
Custos lndiretos variaveis 

Custos do Periodo 

Custos de Produ~o: 
Custos nao relacionados 

a produ~o: 
Variaveis 
Fixos 

' 

Estoque 

(+) Estoque lnicial 

a t---•. ( +) Custos do Produto 
Materiais Diretos 
Mao-de-obra direta 

Custos indiretos variaveis 

(=) Produtos disponiveis p/ vender 

(-) Estoque final 

(=)Custos dos produtos vendidos -+--.. 

. 

Figura 4: Custeio Variavel (Adaptado) 
Fonte: Eldenburg(2007) 

-

Em uma demonstrac;ao de resultados baseada no custeio variavel, as 

despesas sao organizadas de modo diferente de uma demonstrac;ao de resultados 

segundo o custeio por absorc;ao. No custeio variavel, a demonstrac;ao de resultados 

apresenta todos os custos divididos entre fixos e variaveis conforme demonstra 

abaixo a figura 4, e os custos variaveis de produc;ao sao informados separadamente 

dos custos fixos de produc;ao. Similarmente, os custos variaveis de nao-produc;ao, 
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como as comissoes de vendas, sao contabilizados separadamente dos custos fixos 

de nao-produc;ao. Todos os custos variaveis sejam os de produyao ou os de nao

produc;ao, sao subtraidos das receitas para se obter a margem de contribuic;ao. 

Entao todos os custos fixos, de produc;ao e de nao-produc;ao, sao subtraidos da 

margem de contribuic;ao para se determinar a renda operacional. Esta forma de 

apresentar os custos melhora a capacidade dos gerentes de identificar os fluxos de 

caixa relevantes a urn produto ou servic;o para fins de processes decis6rios internos 

(ELDENBURG, 2007). 

I ... 

Demonstra~io de Resultados (Custeio Variavel) 

(+) Receita 
(Unidades Vendidas x Pre9o por Unidade) 

(-) Custos variaveis 
Produ~o (Unidades Vendidas x Custo de produ~o variavel por 
unidade) 

Nao-produ~o (Unidades vendidas x Custo de nao-produ~o 
variavel por unidade) 

(=) Margem de Contribui~o 

(-)Custos fixos de produ~o 

(-) Custos fixos de nao-produ~o 

(=) Lucro Operacional 

.~ 

. :·· ·. ·, •.' ·i~ .. ,, . .· .. •,-

Figura 5: ORE - Custeio Variavel (Adaptado) 
Fonte: Eldenburg(2007) 

2.2.3 0 Custeio ABC 

2.2.3.1 Origem 

r-
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Diante do crescente avanc;o tecnol6gico dos ultimos tempos e do 

consequente aumento da competitividade, surgiu a necessidade do aumento da 

qualidade, da economia do tempo e da reduc;ao dos custos por parte das empresas, 

a tim de evitarem a perda do mercado. Aliado a esse avanc;o, os custos indiretos 

aparecem como uma decorrencia imediata daquele, a crescimento galopante. 

Foi em virtude destes problemas que, em meados da decada de 80, nasceu 

nos Estados Unidos urn metodo que revolucionou o gerenciamento empresarial: o 

custeio baseado em atividades (Activity-Based Costing- ABC), desenvolvido pelos 

professores Robert Kaplan e Robin Cooper, da Harvard Business School, com o 

objetivo principal de aprimorar e tornar mais significativas a alocayao dos custos e 

despesas indiretas fixas (overheard) aos produtos, e menos significativos, como 

consequencia, os custos do fator mao-de-obra. 

Alguns autores afirmam que o ABC ja era conhecido e usado por 

contadores em 1800 e inicio de 1900. Outros registros hist6ricos mostram que o 

ABC era bastante conhecido na decada de 60. Nao ha urn consenso quanto ao 

surgimento do criterio, porem, alguns defendem ser urn criterio totalmente novo e 

outros enfatizam que e urn criterio antigo e semelhante a outros que vern sendo 

adotados (LEONE, 1997). 

2.2.3.2 Aspectos Conceituais do Custeio ABC 

0 metodo ABC, na definiyao de PAMPLONA (1994), e a soluc;ao adequada 

para resolver os problemas de custeio resultantes do emprego dos sistemas 

correntes em novos ambientes de trabalho, sendo uma tecnica de custeamento em 

que os custos e despesas indiretas sao apropriados a varias unidades, atraves de 

algumas bases que nao sao relacionadas aos volumes dos fatores de produc;ao. 

Segundo NAKAGAWA (1994), conceitualmente, o ABC e algo muito 

simples. Trata-se de uma metodologia desenvolvida para facilitar a analise 

estrategica de custos relacionados com as atividades que mais impactam o consumo 

de recursos de uma empresa. 

Corroborando com esta abordagem, BRIMSON (1996) afirma que: 

"0 custeio baseado em atividades esta fundamentado num 

processo de acumulagao e rastreamento de custos e dos 
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dados de performance das atividades de uma dada empresa. 

Fomece um feedback dos resultados reais, confrontando-os 

com os custos planejados". 

Observa-se que o metodo ABC e urn sistema de custeio baseado na analise 

das atividades significativas da empresa. Alguns autores afirmam que este metodo 

se assemelha ao metodo de custeio por absorc;ao, porem naquele nao ha a 

utilizac;ao de criterios de rateio. Assim, o metodo ABC leva em considerac;ao, no 

calculo do gasto unitario dos produtos, tanto os custos diretos quanto os custos 

indiretos e, em alguns casos, as despesas. Para tanto, utilizam-se direcionadores, 

ao inves da departamentalizac;ao usada no metodo por absorc;ao. 

2.2.3.3 Estrutura do Sistema de Custos ABC 

As atividades sao a base do sistema de gerenciamento de custos, pois elas 

identificam, com urn nivel de detalhamento adequado, como a empresa emprega o 

tempo e os recursos disponiveis para atingir os seus objetivos. 

A caracteriza«;ao do elemento atividade e feita reduzindo-o a estruturas mais 

simples, como indicado na figura 6, onde: a entrada de informac;oes e resultado de 

uma ac;ao externa a atividade, caracterizada por transac;ao primaria que e urn 

documento fisico ou eletronico associado a transmissao da informac;ao ( ordem de 

compra, de produ«;ao); os recursos sao os fatores de produc;ao (trabalho, tecnologia, 

etc.); os direcionadores de custos (volume ocupado, numero de requisic;oes de 

compra, numero de pedidos, etc.) sao os fatores cuja ocorrencia cria as atividades e, 

consequentemente, os custos; a medida de desempenho da atividade mede o 

nurhero de ocorrencia da atividade por periodo. 



Entrada de 
lnforma~oes 

I 

...... ,. 

Direcionador de 
Custo 

Recursos 

'v 
Atividade ou 

Processo 

'V 
Produtos e 
Servi~os 

.·' .. 

...... Medida de 
~ Desempenho 

....... Custo por , Produto 

Figura 6: Estrutura do Sistema de Custos ABC 
FONTE: Adaptado de BRIMSON, 1996. 
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A estrutura da figura 6 e vinculada as regras do neg6cio que definem as 

metas e as estrategias que regulam as atividades (procedimentos internos, regras, 

etc.). Observa-se que a arquitetura do sistema ABC esta fundamentada em alguns 

elementos Chaves (gerenciamento das atividades de investimento, analise dos 

direcionadores de custos, on;amentos, analises de atividades que nao agregam 

valor, analise de atividades estrategicas), que tern estreita relayao com as 

informayoes sabre as atividades da empresa (BRIMSON, 1996). 

2.2.4 Custeio por Ordem de Produ~io 

Para Leone (2000), Sistema de Custo por Ordem de Produyao e urn sistema 

no qual cada elemento de custo e acumulado separadamente, segundo ordens 

especificas de fabricayao, emitidas pela area industrial, de serviyos ou comercial. 
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Martins (2003) demonstra que para distinguir corretamente o sistema atraves 

da ordem de produ~o para o sistema de produ9ao continua, basta lembrar que sea 

empresa trabalha produzindo produtos iguais de forma continua (urn ou varios), 

fundamentalmente para estoque, isto e, para venda, tera ja caracterizada sua 

natureza. Caso produza atendendo a encomendas dos clientes ou, entao, produz 

tambem para venda posterior, mas de acordo com determina96es internas especiais, 

nao de forma continua, ja se tera incluido entre as de Produ9ao por Ordem. 

0 Custeio por Ordem de Produ9ao, segundo Eldenburg(2007), e urn metoda 

de aloca9ao de custos utilizado para alocar custos aos produtos ou servi9os 

customizados e, as vezes, e possivel retrabalhar as unidades defeituosas. Os custos 

tanto dos refugos quanta dos retrabalhos devem ser contabilizados da mesma forma 

que o custo das sabras resultantes da produ9ao. 

A figura 7 demonstra como devem ser identificados e alocados os custos dos 

produtos as ordens de produ9ao. Sendo que os custos diretos sao identificados 

dentro de cada ordem de produ9ao e os custos indiretos devem ser rateados entre 

todas elas. 

A Medida que a 
Producao e executada 

Custos ldentificados 

Materia is 
Diretos 

Mao-de-obra 
Direta 

Custos Rateados 

Custos 
lndiretos 

Producao em 
Processo 

Ordem de 
Produc;ao I 

Ordem de 
Produc;ao II 

Ordem de 
Produc;ao Ill 

Quando a Produ~o e 
Acabada ou Vendida 

Custos dos 
Produtos 
Vendidos 

Figura 7: Custeio por Ordem de Produ9ao (Adaptado) 
Fonte: Eldenburg (2007). 
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2.2.5 Produ~ao Continua: Custeio por processo 

Os sistemas de custeio par processo, segundo Eldenburg(2007), constituem 

em uma forma de resolver o problema de identifica~ao dos custos da produ~o em 

massa, tambem conhecida como produ~o continua. Par meio dos Sistemas de 

Custeio par Processo, os custos sao atribuidos aos departamentos e depois dos 

departamentos as unidades individuais. Uma complica~o da pratica do custeio par 

processo e o fato de que algumas unidades fisicas podem estar apenas 

parcialmente completadas no inicio e no final do periodo contabil. Alem disso, 

usualmente as empresas tem certa propor~ao de unidades defeituosas ou perdidas. 

Para atribuir adequadamente os custos a todas as unidades processadas 

(completadas parcialmente, completadas e perdidas), os gestores de custos devem 

ter um conhecimento muito apurado do processo produtivo, quanta dos diversos 

metodos de aplica~ao do custeio par processo. 

A figura 8 demonstra o fluxo de um sistema tradicional de custeio par 

processo. 

Custos lndiretos - Mao-de-Obra Direta 
- Custos de Produc;ao Materiais Diretos 

Figura 8: Custeio par Processo (Adaptado) 
Fonte: Eldenburg (2007). 
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Utilizam-se diversos metodos para mensurar os custos alocados no custeio 

por processo. Os mais utilizados sao os metodos PEPS (primeiro a entrar primeiro a 

sair) e 0 metoda da media ponderada. 

Segundo 0 metoda PEPS, utilizam-se OS custos do periodo Corrente para 

alocar os custos ao trabalho executado durante este mesmo periodo. Ja no metoda 

da media ponderada, calcula-se uma media dos custos da produc;ao em processo 

inicial (executado no periodo anterior) e dos custos incorridos durante o periodo 

atual; esse resultado entao e alocado as unidades completadas e a produc;ao em 

processo final (ELDEN BURG, 2007). 

2.2.6 Custeio de Produtos Conjuntos e de Subprodutos 

Leone (2004) resume Custos Conjuntos, como sendo custos identificados a 

recursos comuns empregados para produzir simultaneamente dois ou mais 

produtos, sejam produtos principais ou secundarios. Uma vez que os produtos sao 

produzidos ao mesmo tempo e usam os mesmos recursos materiais, humanos e 

gerais, fica dificil, senao impossivel apropriar a urn ou outro produto os custos 

comuns, chamados de custos conjuntos. 

Martins (2003) demonstra que a produc;ao conjunta pode gerar duas ou tres 

categorias de produtos: Produto Principal ou Co-Produto, Subprodutos e Sucatas. 

Pode ser chamado de Produto Principal segundo Eldenburg (2007), aquele 

produto que possui urn maior valor de venda em comparayao com os demais 

produtos conjuntos. Por sua vez, os Subprodutos sao aqueles que possuem baixo 

valor de venda se comparando com os produtos principais e por esta razao, deixam 

de receber custos. As Sucatas, que podem ou nao ser decorrencia normal do 

processo de produyao, nao tern valor de venda ou condic;oes de negociabilidade 

boas e tambem nao recebem custos. Em func;ao disso os Produtos Principais ou Co

Produtos respondem substancialmente pelo faturamento da empresa. 

Dentro de urn mesmo processo de produc;ao e comum existir os custos 

conjuntos que sao incorridos antes do surgimento do "Ponto de Separac;ao", ou seja, 

o ponto no qual e possivel identificar cada urn dos produtos individualmente. Ap6s o 

Ponto de Separac;ao incorrem os Custos Separaveis, esses custos incrementais 

podem ser facilmente identificados a cada produto especifico (ELDEN BURG, 2007). 
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A figura 9 exemplifica os custos conjuntos na cria<;ao e processamento de 

peixes numa fazenda de piscicultura. 

Processos 
Separados 

Processos 
Con juntos 

Produto Principal: 
Peixe Fresco 

Atividade: Cria~ao de Peixes 

Custos Conjuntos: 
Mao-de-Obra Seguros 
Ra~o 
lmpostos Territoriais 

Atividade: Captura e Limpeza 

Custos Conjuntos: 
Mao-de-Obra 
Materia is 
Agua 

Produto Principal: 
Peixe Congelado 

Subproduto: 
Fertilizante a base 

de peixes 

Figura 9: Exemplo Custos Conjuntos (Adaptado) 
Fonte: Eldenburg (2007). 

Como objetivo de auxiliar a aloca<;ao dos custos conjuntos foram criados 

metodos de aloca<;ao, abaixo sao apresentados os mais comuns: 

•!• Metoda das quantidades fisicas; 

•!• Metodos baseados no mercado; 

)o> Valor de Venda no Ponto de Separa<;ao; 

)o> Valor Realizavel Liquido; 

)o> Valor Realizavel Liquido com Margem Bruta Constante. 

2.2.6.1 Metodo das Quantidades Fisicas 

Tambem conhecido como Metoda dos Volumes Produzidos, este criteria 

acaba par apropriar custos iguais por unidade de volume elaborado. (MARTINS, 

2003). 
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Aloca os custos conjuntos usando a proporc;ao relativa da fabricac;ao fisica de 

cada produto principal. Esse metoda somente e utilizado quando a fabricac;ao de 

todos os produtos principais pode ser expressa por meio de uma mesma unidade 

fisica de medida como metros, peso, Iibras, pes, etc. A cada produto principal e 

alocada uma parcela dos custos conjuntos baseada na quantidade fisica daquele 

produto dividida pela quantidade fisica total de todos os produtos principais. 

(ELDENBURG, 2007). 

2.2.6.2 Metodo do Valor de Venda no Ponto de Separacao. 

Segundo o metoda do valor de venda no ponto de separac;ao, os custos 

conjuntos sao alocados com base nos valores de venda relatives dos produtos 

principais no ponto em que termina a produc;ao conjunta (ELDEN BURG, 2007). 

2.2.6.3 Metodo do Valor Realizavel Liquido (VRL). 

Este metoda e conhecido tambem como Metoda do valor de mercado, e o 

mais utilizado na pratica, principalmente em func;ao da inexistencia de outros 

melhores do que de meritos pr6prios, ja que a alegac;ao de que produtos de maior 

valor sao os que recebem ou tern mais condic;oes de maior custo deve ser analisada 

com maior racionalidade. Taivez o seu grande merito esteja no fato de distribuir o 

resultado de forma homogenea aos produtos principais (MARTINS, 2003). 

2.2.6.4 Metodo do VRL com Margem Constante. 

Este metoda e conhecido tambem como Metoda da lgualdade de Luera Bruto, 

baseia-se na distribuic;ao de custos conjuntos aos produtos principais, de tal forma 

que cada produto possua uma mesma margem de Iuera. (MARTINS, 2003). 

Para Eldenburg (2007) este metoda envolve dois conjuntos de calculos. 

Primeiro calcula-se a Margem Bruta percentual combinada para os produtos 

principais. Depois, os custos conjuntos sao alocados a cada urn dos produtos 
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principais levando em conta o fato de que suas margens brutas percentuais de lucre 

sao identicas. 
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3 METODOLOGIA 

Atraves desta sec;ao, sera apresentada a caracterizac;ao da pesquisa, 

os procedimentos metodol6gicos que serao realizados com a intenc;ao de alcanc;ar 

os objetivos propostos e urn cronograma das atividades necessarias ao 

desenvolvimento do projeto. 

3.1 Natureza e Caracteriza~io da Pesquisa 

Para GODOY (1995), ao Iongo dos tempos, a pesquisa nas ciencias 

sociais, tern sido marcada, por pesquisas e estudos que evidenciam a adoc;ao de 

metodos quantitativos na descric;ao e exposic;ao dos aspectos. Atualmente, 

identifica-se uma outra maneira de concepc;ao que vern se afirmando e se instalando 

como uma alternativa de investigac;ao mais generalizada para a compreensao e 

descoberta do que acontece nos contextos sociais e organizacionais. A pesquisa 

qualitativa, nas ult,imas tres decadas avanc;ou e comec;ou a ganhar espac;o em 

diversas areas alem das que ja a utilizavam, principalmente a sociologia e 

antropologia. 

Como deste estudo, busca compreender a relac;ao entre a gestao de custos 

nas industrias, focalizando principalmente a melhor alternativa de alocac;ao de 

custos conjuntos, a natureza da pesquisa e qualitativa, a qual se reflete na definiyao 

do problema. Segundo STRAUS(1990), pesquisa qualitativa e a que deve ser 

utilizada para responder questoes muito particulares, focando urn nivel de realidade 

que nao e possivel de ser quantificado. Alem disso, MYNAI0(1994), afirmam que a 

pesquisa qualitativa preocupa-se com o universo de aspirac;oes, crenc;as, 

significados, valores e atitudes, compreendendo urn espac;o mais aprofundado das 

relac;oes, dos fenomenos e dos processos, que nao podem ser transformados em 

numeros ou reduzidos a operacionalizac;ao de determinadas van:lveis. 

Considerando o objetivo dessa pesquisa, a mesma pode ser caracterizada 

como explorat6ria, descritiva e explicativa. Explorat6ria, pois, tern como finalidade 

proporcionar maiores informac;oes sobre o processo industrial do curtimento do 

couro tentando descobrir urn novo tipo de enfoque para os assuntos estudados. Tern 

como principal finalidade esclarecer, desenvolver, e alterar conceitos, ideias e 

paradigmas para a formulac;ao de novas abordagens. A pesquisa explorat6ria 
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devera se constituir na primeira etapa desse objeto de estudo, buscando familiarizar 

o pesquisador com o ramo e o assunto que se procura investigar. E descritiva, no 

momenta em que se busca retratar e descrever a realidade existente como ela e 

atualmente, sem a preocupayao em tentar modifica-la. Alem disso, os dados 

coletados serao descritivos e buscando retratar todos os elementos existentes na 

realidade estudada, que sera uma industria de curtimento de peles, preocupando-se 

principalmente com o processo industrial da mesma. Ainda, tern carater explicativo 

devido a existemcia da preocupayao em identificar os fatores que contribuem e 

determinam a ocorrencia de fenomenos (GIL, 1993). 

Com essas realidades no modo de investigayao que e urn dos pontos 

fundamentais deste estudo, identifica-se como estudo de caso. GIL(1993), afirma 

que o estudo de caso e caracterizado pelo profunda e exaustivo estudo e pesquisa 

de urn ou mais objetos de pesquisa, de forma permitir o seu detalhado e amplo 

conhecimento, que para o autor esta tarefa se torna praticamente impossivel 

mediante os outros delineamentos considerados. 

Os estudos de caso naturalisticos e qualitativos, assim chamados por 

GIL(1993) devido ao fato de se desenvolverem numa situayao natural, sao 

abundantes em dados descritivos, tern pianos flexiveis e abertos, buscando focalizar 

a realidade de maneira contextualizada e complexa. Para LUDKE & ANDRE (1986), 

pode ser especifico e simples ou abstrato e complexo, devendo ser sempre bern 

delimitado e existir sempre contornos bern definidos no desenvolver do estudo. 

Yin (1991) demonstra o estudo de caso sendo como urn questionamento 

empirico a fim de investigar o fenomeno contemporaneo nao fugindo do seu 

contexto real de vida na situayao em que os limites entre o contexto e o fenomeno 

nao sao claramente evidentes, enos quais varias fontes de evidencia sao utilizadas. 

Campomar (1991), afirma que o estudo de caso se caracteriza em ser urn 

metoda qualitativo, principalmente, devido ao fato de que as inferencias a partir dos 

resultados obtidos nao sao necessariamente estatisticas, resultando na analise 

intensa de uma ou mais situayoes, priorizando a descriyao especifica e completa 

para a compreensao dos fatores de cada situayao. 

Analisando o conteudo exposto acima por varios autores, pode-se perceber 

que as caracteristicas principais da pesquisa caracterizada como estudo de caso se 

complementa e confunde-se com as caracteristicas fundamentais da pesquisa 

qualitativa, e pode-se destacar que buscam o contexto onde se situam, visando 
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retratar a situac;ao como ela e de fato, procurando usar uma variedade de fontes de 

informac;ao para representar conflitantes ou diferentes pontos de vista de uma 

realidade. 

3.2 Procedimentos Metodologicos 

3.2.1 Fase I 

Sera desenvolvida uma pesquisa bibliografica em livros e estudos cientificos, 

para embasamento dos temas abordados no trabalho. 

3.2.2 Fase II 

Pesquisa e estudo de caso de uma industria do ramo de curtimentos de couro 

(Curtume), para compreensao na pratica do processo produtivo na empresa. 

3.2.3 Fase Ill 

Desenvolvimento de urn modelo conceitual de gestao de custos, 

considerando as particularidades da empresa e implementando os conceitos de 

custos abordados na primeira fase. 

3.2.4 Fase IV 

Analise dos resultados, reflexos, beneficios e limitac;oes do modelo de gestao 

de custos desenvolvido. 
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4 ASPECTOS DA INDUSTRIA DE CURTIMENTO DE COUROS 

4.1 Couro Curtido 

Couro natural curtido sao todas as peles animais que tenham sido tratadas e 

beneficiadas por processo quimico chamado curtimento e cujas fibras de sua 

estrutura foram alteradas com a utilizac;ao de produtos quimicos naturais ou 

sinteticos, chamados produtos curtentes. Esta pratica geralmente e realizada por 

industrias denominadas de "Curtumes". 

Na realidade o couro, verdadeiramente e urn produto natural. Tern respirac;ao, 

temperatura quente, e duravel e tern caracteristicas individuais que demonstram com 

que cada couro seja unico. 0 couro devera sempre manter as marcas se sua origem 

na forma natural e essas caracteristicas podem se mostrar atraves de marcas de 

crescimento, arranhoes, marcas de queima de ferro, areas de diferentes densidades 

de fibra e estrutura de poro de cabelo. Estas caracteristicas unicas de cada couro, 

quando sao identificadas nas primeiras etapas de beneficiamento, poderao ser 

modificadas e padronizadas nos processos de curtimento, permitindo com que todos 

as peles se parec;am quase identicas. Mesmo assim, urn couro nunca sera identico a 

outro (ROSA, 2003). 

4.2 Origem da Industria do Couro 

A arte de curtir peles principalmente para o aquecimento em regioes trias e 

muito antiga. Os antepassados retiravam as peles dos animais de caya e 

submergiam em agua misturada com cascas de arvores durante urn Iongo periodo 

com a finalidade de torna-las imputresciveis. Ao Iongo do tempo, essa tecnica foi se 

aperfeic;oando e o material curtente foi extraido das cascas de arvores e recebeu o 

nome de tanino, o qual passou a ser industrializado, sendo o primeiro produto 

curtente utilizado largamente ate os dias atuais. 

As tecnicas relacionadas ao processo de curtimento sofreram urn 

desenvolvimento significativo atraves dos arabes, que no seculo VIII, migraram para 

a Europa e introduziram no continente as tecnicas de curtimento de peles utilizando 

extratos vegetais. Alem das tecnicas de curtimento, os arabes ensinaram aos 



42 

europeus a fabricagao de muitos artigos utilizando o couro curtido como materia 

prima. Mesmo assim, o primeiro curtume foi instalado na Europa apenas no seculo 

XVIII, ou seja, 10 seculos depois. 0 setor de curtimento de peles foi se consolidar na 

Europa, realmente, somente no seculo XIX. Ate entao o trabalho era feito de forma 

manual e os segredos do curtimento passavam, atraves de gera<;oes, de pais para 

filhos (RUPPENTHAL, 2001 ). 

No Brasil, o setor de curtimento de peles e industrializa<;ao de cal<;ados 

come<;ou com a imigra<;ao, dos artesaos italianos para a Regiao de Franca- SP e 

dos alemaes para o Rio Grande do Sui, mais especificamente na Regiao do Vale do 

Rio dos Sinos - RS, onde ate hoje e urn dos maiores p61os cal<;adistas do Brasil. A 

primeira industria de curtimento de peles que se tern noticia no Brasil foi fundada nas 

proximidades de Porto Alegre por urn tecnico frances chamado Gavet, em 1820 

(RUPPENTHAL, 2001). A industria de curtumes prosperou rapidamente, em virtude 

da quase inexistencia de artefatos e artigos de couro no mercado nacional. Pois, no 

Rio de Janeiro em 1816, 85% da popula<;ao andava descal<;a e as senhoras da 

epoca usavam apenas sapatos de seda que nao duravam mais que dois dias. 

Quatro anos ap6s a chegada dos imigrantes ja existia no Rio Grande do Sui dez 

curtumes. Em 1858 ja havia uma rua em Novo Hamburgo s6 de curtumes, fato que 

marca a primeira aglomera<;ao industrial no setor de curtimento de couros no Sui do 

pais. (RUPPENTHAL, 2001 ). 

4.3 0 Mercado de Curtumes no Brasil 

Segundo a APEX - Brasil (Agencia Brasileira de Promo<;ao de Exporta<;ao e 

lnvestimentos), a cadeia produtiva do couro e urn dos grandes destaques da 

economia brasileira. 0 complexo industrial coureiro e formado pelos setores de 

curtumes, de cal<;ados, de componentes, de maquinas e de artefatos de couro. 

Como e demonstrado na figura 10. 

As atividades do setor movimentaram em a partir de 2006 uma receita 

superior a US$ 21 bilhoes por a no, o qual reline em torno de 1 0 mil industrias e 

emprega mais de 500 mil pessoas. 



Industria Maq. 
Componentes 

lmporta~io Couro 
Semi Acabado 

Pecuaria 

Frigorificos 

CURTUMES 

Industria Cal~adista 
Nacional 

Industria 
Quimica 

lndust. Vestuario, 
M6veis e Outras 

Industria Cal~adista 
lntemacional 

Figura 10 : A Cadeia Produtiva do Couro (Adaptado) 
Fonte: RUPPENTHAL (2001) 
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Desta forma observa-se que a industria de curtumes tern como principais 

fornecedores de materia-prima principalmente os frigorificos que sao abastecidos 

pela industria pecuaria, alem das empresas quimicas e industrias de maquinas e 

componentes. Os principais clientes dos curtumes sao as industrias de calc;ados, 

vestuario e m6veis. Alem disso, existem os agentes e companhias de exportac;ao 

que intermediam as vendas para o exterior. 

Atualmente o Brasil e urn dos grandes produtores mundiais de couros 

curtidos. 0 processamento chega ao redor de 45 milhoes de unidades, alem disso, e 

o maior exportador com embarques da ordem de 35 mil hoes de pec;as. Essa posic;ao 

de destaque se deve por varias vantagens comparativas a outros mercados, a 

comec;ar pela crescente oferta de materia-prima, pais o pais possui hoje urn dos 

maiores rebanhos bovines comerciais do mundo, que se estima em torno de mais de 

200 milhoes de cabec;as. (APEX, 2007). 
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4.3.1 Distribui~io Geografica 

A maior concentrac;ao de industrias de processamento de couro encontra-se 

nas regioes Sui e Sudeste conforme demonstrado na figura 11. Destacando-se na 

regiao Sui o estado do Rio Grande do Sui com 28,5o/o dos curtumes e na regiao 

Sudeste o estado de Sao Paulo com 21 ,7%. Estes estados destacam-se 

principalmente ao pioneirismo da imigrac;ao europeia, em Sao Paulo na regiao 

calc;adista de Franca e no Rio Grande do Sui na Regiao do Vale dos Sinos a qual 

destaca-se a cidade de Novo Hamburgo. 

Distribui~ao Geografica de Curtumes no Brasil 

sc 
3,6% 

GO 
4,9% 

RS 

9,0% 

SP 

12,0% 

Outro~ . 

Estados 
20,3% 

Figura 11: Distribuic;ao Geografica de Curtumes no Brasil 
Fonte: RAIS/Ministerio do Trabalho - 2006. 

4.3.2 Exporta~oes de Couro 

A industria do couro tern ligac;ao direta e indireta com as exportac;oes, pais, a 

maioria dos curtumes exporta parte de sua produc;ao, alguns chegam a exportar 

80o/o . Eo couro que e vendido no mercado interno e quase que totalmente vendido 

para a industria calc;adista, que produz o sapato e exporta tambem, fazendo com 

que grande parte do couro produzido no pais seja destinada ao mercado externo 

(COUROBUSINESS, 2007). 
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A tabela 1 demonstra a evolu9ao nos ultimos treze anos da exporta9ao 

brasileira de couro e da industria de cal9ados. 

Exportac;io de couro e calc;ados 
1995 a 2007 - US$ milhoes 

Anos Couro Cal9ado 
1995 574 1.498 
1996 677 1.640 
1997 740 1.554 
1998 671 1.387 
1999 600 1.342 
2000 760 1.617 
2001 880 1.686 
2002 963 1.518 
2003 1.062 1.625 
2004 1.293 1.903 
2005 1.401 1.984 
2006 1.878 1.966 
2007 2.193 2.038 

Tabela 1 - Exportac;io de couro e calc;ados 1995 a 2007 

Fonte: MDIC -Alice 

Coincidentemente, a barreira dos US$ 2 bilhoes foi rompida no mesmo ano 

pelo setor de couros e de cal9ados e pela primeira vez em 2007. A tabela X tambem 

demonstra que visualizando a exportayao de calyados ao lado da exporta9ao de 

couro fica evidente a potencialidade crescente de ambos os segmentos, sem que a 

exportayao crescente do couro considerada a materia prima principal do calyado, 

dificulte a produ9ao e competitividade do setor de cal9ados (COUROBUSINESS, 

2007). 

Outro elemento interessante e favon3vel para os setores que pode se observar 

nesses dados, diz respeito ao comportamento das exporta96es de ambos os setores 

nos ultimos quatro anos, periodo em que a moeda Real se aprecia 

consideravelmente em rela9ao ao d61ar. A exportayao de 2003 a 2007 e muito 

superior a media dos trezes anos, que para o setor de couro se situou em US$ 1.053 

bilhao e para o setor de cal9ados em US$ 1.673 bilhao. Mesmo com rela9ao cambial 

desfavoravel para ambos os setores, a media dos treze anos e alterada 

positivamente pelo comportamento da exporta9ao dos ultimos quatro anos 

(COUROBUSINESS,2007). 
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A tabela 2 demonstra o destino das exporta<;oes de couro brasileiras. Destaca

se a ltalia com sua tradicional industria cal<;adista e a maior do mundo, e a China 

que vern crescendo consideravelmente nos ultimos anos produ<;ao de cal<;ados, 

principalmente a sua competitividade no mercado mundial. 

Destino das Exporta~oes de Couro Brasileiras 
PAIS 2007 2006 

ltalia 625.719.105 504.648.158 
China 490.394.212 381.363.654 
Estados Unidos 239.690.425 201.208.680 
Hong Kong 237.782.962 285.931.540 
Indonesia 53.639.837 35.177.170 
Vietni 53.604.284 35.785.268 
Coreia, Republica da (Sui) 41.713.714 44.205.121 
Paises Baixos (Holanda) 38.211.048 31.123.474 
Mexico 37.853.391 22.394.030 
Taiwan (Formosa) 33.882.971 31.891.671 
Demais Paises 341.439.235 304.623.081 
TOTAL 2.193.931.184 1.878.351.847 

Tabela 2: Destino das Exporta~oes de Couro Brelsileiras 

Fonte: SECEX- Organiza<;ao AICSul 

Parte. 

28,52% 
22,35% 
10,93% 
10,84% 
2,44% 
2,44% 
1,90% 
1,74% 
1,73% 
1,54% 

15,56% 
100% 

Quando se analisa a exporta<;ao de couro bovina por tipo de beneficiamento, 

pode-se identificar na tabela 3, uma tendemcia que se iniciou de 2006 e se confirma 

ao final de 2007, que a preponderancia na exporta<;ao passou a ser de couros de 

maior valor agregado. A exporta<;ao de Wet Blue couro com grau menor de 

beneficiamento e conseqOentemente com menor valor agregado fecha 2007 

representando 46,64% do t~tal, contra participayao e 51,43% em 2006. E a 

exporta<;ao de Crust e Acabado, couros com maior grau de beneficiamento e maior 

valor agregado, fica pouco acima de 53%. A qual demonstra ser uma boa 

constata<;ao para o setor. 

Participa~io por tipo de couro na quantidade exportada 

Tipo de couro 2007 2006 
Salgado I Salted 0,26% 1,00% 
Wet Blue 46,64% 51,43% 
Crust 15,06% 12,02% 
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Acabado I Finished 38,04% 35,55% 

Total Geral 100,00% 100,00% 
Tabela 3: Participac;io por tipo de couro na quantidade exportada 

Fonte: SECEX- Organiza~o AICSul 

4.4 Tipos de Curtumes 

0 processo de industrializac;ao do couro e realizado basicamente por tres 

tipos de estabelecimentos curtidores denominados "Curtumes": 

---+ Curtume lntegrado ou Tradicional: executa todo o ciclo operacional de 

industrializac;ao, desde a pele in natura ate o couro acabado. Alem disso, tern a 

capacidade de apenas processar ou comercializar peles em estagios intermediarios 

de produc;ao (figura 12); 

---+ Curtume de Wet-Blue: processa desde a pele in natura ate o estagio wet-blue 

(figura 12). 0 wet-blue e o estado do couro curtido ao cromo, apresentando certa 

umidade e possuindo uma colora~o azul esverdeada a qual originou-se o nome. 

---+ Curtume de Acabamento: Curtume de Acabamento, que inicia suas operac;oes 

a partir do couro wet-blue ate o couro acabado; 

---+ Sec;io de Acabamento: E o curtume que realiza a operac;ao apenas de 

acabamento final tendo como materia-prima o couro semi-acabado tambem 

conhecido como "Crust" (ASSINTECAL, 2007). 

4.5 Estagios e Operac;oes da industrializac;io do couro. 

0 fluxo industrial de beneficiamento de peles nos curtumes, geralmente, 

passa por tres operac;oes: 
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~ Opera~oes de Ribeira: quando sao retiradas todas as estruturas, substancias e 

residues que nao formam o couro, como restos de carnes, pelos e gorduras; 

~ Opera~oes de Curtimento: as peles previamente preparadas nas operacoes de 

ribeira sao tratadas com substancias quimicas curtentes, como objetivo de tormi-las 

estaveis e imputresciveis; 

~ Opera~oes de Acabamento: a partir das operac;oes de tingimento, engraxe, 

secagem e acabamento, da-se o aspecto e aparencia desejada ao couro pronto 

RUPPENTHAL (2001 ). 

Em func;ao dessas operac;oes pode-se afirmar que o couro passa par quatro 

estagios bern definidos no processo industrial, conforme e demonstrado na figura 12. 
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Opera~io de Ribeira 

Opera~io de Curtimento 

Opera~io de 
Acabamento 

Peles 

Couro Wet-Blue 

Semi-Acabado (Crust) 

Couro Acabado 

Figura 12: Estagios e Operac;oes do Couro (Adaptado) 
Fonte: Ruppenthal (2001) 

0 presente estudo pretende demonstrar e realizar urn estudo de caso em urn 

Curtume lntegrado, au seja, serao analisados todas as operac;oes e estagios do 

processo de beneficiamento do couro. 

4.6 Etapas do processo de industrializa~io do couro. 

Dentro de cada operac;ao de industrializac;ao do couro, existem varias etapas 

que sao apresentadas na figura 13: 



Opera~oes 
De 

Ribeira 

Opera~oes 

De 
Curtimento 

Materia-Prima Opera~oes 
De 

Acabamento Enxugamento 

....... ! 
Barraca Rebaixamento 

l ! 
Recorte Engraxamento 

l ! 
Remolho Estiramento 

! J,. 
Caleiro 

Estufas Depilacao 

! ! 
Des carne Cera 

! ! 
Divisao Cilindro 

!- ! 
Descalcina~ao Classifica~ao 

I • 
... ~ Estoque 

Pique I 1 
l Expedi~ao 

Curtimento 

' 

Figura 13: Etapas de lndustrializayao do Couro (Adaptado) 
Fonte: Ruppenthal (2001) 

Este fluxo pode variar de curtume para curtume, pais, mesmo realizando o 

mesmo processo que e o beneficiamento do couro, cada produto acabado tern sua 
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finalidade diferente, por exemplo: existem curtumes que beneficiam couro apenas 

para a industria vestuaria, moveleira e automobilistica, existem outros que fazem 

apenas para a parte superior do sapato e outros que produzem apenas solas e 

palmilhas de couro, portanto como sao produtos diferentes podem existir variac;oes 

em seus fluxos produtivos. 

0 fluxo apresentado na figura 13 esta baseado na industria de 

beneficiamento de couro para solados de calc;ados, pois, e neste ramo que sera 

desenvolvido o estudo de caso da analise dos custos conjuntos e subprodutos. lsto 

nao quer dizer que esta pesquisa nao podera ser utilizada para o desenvolvimento 

de estudos de outros curtumes, pois ha pouca variac;ao de urn fluxo para outro. 

A seguir serao descritas detalhadamente, todas as etapas do processo de 

industrializac;ao do couro para produyao de solados e palmilhas. 

4.6.1 Operac;ao de Ribeira 

Esta operac;ao e urn conjunto de etapas que tern por finalidade a limpeza e a 

eliminac;ao das diferentes partes, substancias e residuos das peles que nao irao 

constituir o produto final, o couro curtido, alem de preparar a matriz de fibras 

colagenicas (estrutura proteica a ser mantida) do couro, para reagir adequadamente 

com os produtos quimicos das operac;oes seguintes, o curtimento e o acabamento 

(PACHECO, 2005). 

A ribeira compreende as etapas desde a Barraca ate a Descalcinac;ao, 

realizado antes do Piquet (Figura 13). 

4.6.1.1 Barraca 

Etapa tambem conhecida como "Salga", tern por finalidade a remoc;ao do sal, 

pois o couro, em seu estado natural, possui urn teor de agua entre 60 e 65% e, 

como todo material de origem animal e putrescivel. Ao ser retirado do animal, o 

couro deveria ser imediatamente industrializado o que, na pratica muitas vezes se 

torna impossivel. Com isso e necessario trata-lo adequadamente, para que possa 

ser levado ao curtume e industrializado com os menores danos possiveis, evitando 

seu apodrecimento. 
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As tecnicas de conserva9ao de peles sao variadas, mas as duas mais 

utilizadas nos frigorificos sao a secagem, que reduz o tear de umidade para cerca de 

15%, e a salgagem, que reduz o tear para cerca de 40%. A tecnica de salgagem e a 

mais utilizada no Brasil, portanto e comum existir a etapa da Barraca no processo 

produtivo do couro. 

A retirada do sale efetuada por equipamentos chamados de "Fuloes de bater 

Sal". Ap6s o recebimento e descarga do couro ele e col acado dentro destas 

maquinas que ficam girando ate toda a retirada do sal (figura 14). 

Figura 14: Fulao de Bater Sal 

Antes de entrarem na proxima etapa (Recorte), as peles normalmente sao 

classificadas em fun9ao de seu peso e tamanho, originando lotes de peles para 

processamento. 

4.6.1.2 Recorte 

Separa9ao do couro inteiro em · quatro partes distintas: Grupon, Cabe9a, 

Barriga e Aparas. Este procedimento e realizado em mesas, atraves do uso de facas 

manuais para o recorte da pele. 

Esta separa9ao se deve ao fato de cada parte do couro originar produtos 

diferentes e cada produto tern seu valor comercial correspondente. A partir deste 

ponto cada parte e processada separadamente, originando o "Ponto de Separa9ao" 
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dos custos conjuntos, que e o foco deste estudo, pois, com a separac;ao do couro, 

os gestores de custos devem separar os custos conjuntos alocados ate este ponto. 

Principalmente devido ao fato do couro cru (materia-prima), equivaler a 

aproximadamente 60% dos custos diretos do couro acabado (produto final). 0 

grupon e a cabec;a continuam os processes de beneficiamento, a barriga e aparas 

sao embaladas e comercializadas, pois nao possuem fibras e colageno suficiente 

para a produc;ao de couro acabado de qualidade. 

A figura 15 demonstra o diagrama representando a separac;ao do couro e 

suas respectivas partes. 

A figura 16 apresenta o couro antes do recorte, ap6s ter saido da etapa 

Barra ca. 
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Figura 16: Couro lnteiro 

A figura 17 apresenta o couro ap6s a separa<;ao das partes. Para identificar 

cada parte pode ser visualizada a legenda da figura 15. 
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4.6.1.3 Remolho 

Conforme descrita na etapa Barraca item 4.6. 1.1 deste estudo, as tecnicas 

de conservac;ao de peles Secagem e Salgagem, tern a finalidade de reduzir o nivel 

de agua na pele para evitar o seu apodrecimento. A etapa de remolho tern a 

finalidade de reverter esta situac;ao, pois Remolho e o reverdecimento, ou seja, e o 

tratamento de peles salgadas ou secas com agua fria, tendo a finalidade de re

hidrata-las, tornando-as iguais a como eram sobre o animal vivo. 

Essa etapa deve ser bern conduzida, pois qualquer excesso ou deficiencia 

causa problemas as operac;oes posteriores. 

A/em de repor a agua que foi retirada na conservagao das peles, 

o remolho tern ainda por finalidade limpar as peles eliminando 

impurezas e residuos aderidos aos pelos, bern como extrair proteinas e 

materiais interfibrilares. 0 tempo gasto nessa etapa depende do tipo de 

conservagao e do estado das peles. Geralmente a agua utilizada nessa 

fase e Jigeiramente alcalinizada e contem desinfetante, facilitando 

assim a remogao de sujeiras, sangue, soro, sa/ e a/gum sebo 

(RUPPENTHAL, 2001 ). 

A etapa de Remolho e realizada dentro de urn equipamento chamado "Fulao", 

o qual e muito comum em outras etapas do processo produtivo do couro. Portanto o 

couro e carregado para dentro deste equipamento e e adicionado a agua e os 

produtos quimicos para a realizac;ao da re-hidratac;ao. 

A figura 18 apresenta o fulao utilizado para o remolho, que e o mesmo 

equipamento que sera utilizado para a realizac;ao da etapa posterior: "Caleiro". 
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Figura 18: Fulao de Remolho e Caleiro 

4.6.1.4 Caleiro e Depila~ao 

Etapa realizada no mesmo fulao da etapa Remolho, portanto, nao e 

necessaria a retirada das peles. Somente os residues sao retirados na etapa 

anterior. 

E a fase inicial do curtimento. Pais se trata da retirada dos pelos e da 

epiderme, e tern como objetivo provocar o inchamento da pele, preparando as fibras 

colagenas e elasticas para serem curtidas. Consiste num banho de 

aproximadamente dezessete horas, dentro do fulao com agita~ao peri6dica, 

misturado numa solu~ao contendo agua, produto quimico sulfeto de s6dio e cal 

hidratada. 

0 produt~ sulfeto de s6dio, e tao perigoso que e controlado pelo Ministerio do 

Exercito, pais atraves dele pode ser fabricado explosive~ ou bombas. No processo 

de beneficiamento do couro, o mesmo destr6i todos os pelos existentes na pele. 

Chegando a diluir os pelos conforme a propor~ao que seja usado. 

4.6.1.5 Descarne 
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Ap6s a caleiragem e depilac;ao, o couro passa por urn equipamento chamado 

descarnadeira (figura 19) o qual tern por objetivo a remoc;ao do tecido adipose e do 

sebo aderentes a face interna da pele. As partes removidas tomam o nome de 

aparas que se juntam as aparas retiradas no ponto de separac;ao item 4.6.1.2, 

podendo ser comercializadas com a industria alimenticia sendo transformadas em 

gelatina ou tambem pode ser transformada em cola. 

Figura 19: Descarnadeira 

4.6.1.6 Divisao 

Ap6s sair da descarnadeira o couro passa por urn equipamento chamado de 

divisora, o qual divide a pele no sentido da superficie horizontalmente, esta 

operac;ao tern por objetivo padronizar a espessura da pele. 

Na divisao o numero de camadas e variavel, dependendo da espessura da 

pele, mas normalmente sao duas: a parte superior onde originalmente estavam 

implantados os pelos e a mais nobre, e vai continuar o processo de beneficiamento 

denominada de "flor", e a parte inferior, denominada de "raspa", que no caso da 

produc;ao de solados de couro vai se juntar as aparas da etapa do Recorte e do 

Descarne, pais como a flor deve ter uma espessura grossa por ter o objetivo de 
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produzir solados, conseqOentemente a raspa fica muito fina. A raspa em curtumes 

de outras finalidades como os da industria vestuaria tambem pode ser beneficiada, 

tendo a flor mais fina a raspa e processada com a finalidade de comercializa9ao 

para produ9ao de luvas e equipamentos de prote9ao individual e tambem 

camur9oes. 

A figura 20 demonstra o processo de divisao de urn couro para flor e raspa. 

Figura 20: Divisora 

Quando a raspa tambem e beneficiada, se caracteriza na gestao de custos 

mais urn ponto de separa9ao, pois os custos conjuntos ate a etapa anterior tern que 

ser alocados entre a flor e a raspa. No estudo de caso apresentado nesta pesquisa, 

nao se caracteriza urn ponto de separa9ao, pois a raspa nao tera mais nenhum 

processamento, e apenas podera ser definida como sub-produto ou sucata. 

4.6.1. 7 Descalcina~ao e Purga 

Ap6s a divisao parte denominada flor e colocada em fuloes para realizar a 

Descalcina9ao. A Descalcina9ao tambem conhecida como Desencalagem, e a ultima 
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etapa da Ribeira, como o proprio nome diz tern por objetivo retirar toda a cal que foi 

impregnada na etapa do Caleiro reduzindo a acidez da pele. A purga tambem 

realizada no mesmo fulao e urn tratamento enzimatico, tern por finalidade eliminar 

restos de sangue porventura existentes entre as fibras e nos vasos sangOineos, 

aumentar a lisura da flor da pele e conferir-lhe maior maciez. 

4.6.2 Opera~ao de Curtimento 

0 curtimento e a operac;ao que transforma as peles pre-processadas na 

operac;ao de ribeira, em materiais estaveis e imputresciveis, ou seja, a 

transformac;ao das peles em couro semi-acabado. A operac;ao de curtimento 

normalmente e realizada em fuloes (figura 21), onde sao carregados as peles e os 

produtos quimicos. A forma de curtimento pode ser classificada em tres tipos 

principais denominadas: mineral, vegetal e sintetico. 

No curtimento mineral, o processo ao cromo ainda e o principal processo de 

curtimento, utilizado mundialmente, pelo tempo relativamente curta de processo e 

pela qualidade que confere aos couros em suas principais aplicac;oes. A fonte de 

cromo normalmente utilizada e o sulfato basico de cromo, onde este se encontra no 

estado trivalente. No entanto, esforc;os crescentes para sua substituic;ao sao 

verificados, devido ao seu impacto ambiental potencialmente negativo. 

(PACHEC0,2005). 

No tipo de curtimento sintetico sao utilizados curtentes, em geral organicos 

como resinas e taninos sinteticos, que proporcionam uma melhor uniformidade no 

curtimento e potencializam a penetrac;ao de outros curtentes. lsto propicia, por 

exemplo, a capacidade de se obter urn melhor tingimento posterior. Geralmente, sao 

mais caros, relativamente aos outros curtentes e sao mais usados como auxiliares 

de curtimento. 

0 curtimento vegetal utiliza os taninos que sao extraidos de extratos vegetais. 

Geralmente e utilizado para produc;ao de solas e de alguns tipos especiais de couro, 

bern como em combinac;ao com os outros tipos de curtimento. Devido ao seu alto 

custo, poucos curtumes utilizam este tipo de curtimento. Com o aumento do uso de 

materiais sinteticos na fabricac;ao de solas, o curtimento vegetal de couro para este 

fim diminuiu significativamente, mas ainda a sola de couro curtida em vegetal e a 
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que tern maior valor agregado, principalmente pela preocupa~o ambiental dos 

ultimos anos, pois seus residuos sao menos poluentes do que outros tipos de 

curtimento (PACHECO, 2005). No estudo de caso realizado neste estudo, sera 

investigado o processo de beneficiamento de urn curtume que utiliza o tipo de 

curtimento vegetal. 

4.6.2.1 Piquet 

E a primeira etapa do curtimento, e tambem e realizado dentro dos fuloes. 

Trata-se de tratamento salino-acido que tern a finalidade de conserva~o e 

prepara~o da pele para proxima etapa que e 0 curtimento propriamente dito. 

Muitos curtumes comercializam o couro assim que acaba esta etapa, 

permitindo que os seus clientes (provavelmente curtumes de acabamento) realizem 

as outras etapas. 

4.6.2.1 Curtimento 

A etapa de curtimento tern por finalidade transformar o colageno, que e a 

principal substancia existente no couro, em uma substancia imputrescivel que e o 

couro semi-acabado. 0 curtimento tambem confere as necessarias caracteristicas 

qui micas e fisicas principais do couro. 

A figura 21 apresenta os fuloes de curtimento e as pilhas de couro assim que 

terttlina esta etapa. 
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Figura 21: Fuloes de Curtimento 

4.6.3 Operacao de Acabamento 

Segundo Pacheco(2005), o acabamento pode ser sub-divide em tres partes 

distintas: Acabamento molhado, Pre-Acabamento e Acabamento Final. 

~ Acabamento Molhado: Vai desde a etapa de enxugamento ate o engraxe dos 

couros. Estas etapas visam complementar o curtimento principal anterior, bern como 

conferir a base de algumas propriedades fisicas e mecanicas desejaveis aos 

couros, como cor basica, resistencia a trac;ao, impermeabilidade, maciez, 

flexibilidade, toque e elasticidade. (PACHECO, 2005). 

~ Pre-Acabamento: Vai da etapa da estiradeira ate a Cera, todas as operac;oes 

fisico-mecanicas, sendo que nesta ultima, aplica-se produtos a superficie dos 

couros, como polimeros termoplasticos, por meio de equipamentos especificos. 

Estas operac;oes tern a finalidade de dar algumas das propriedades fisicas finais 

aos couros. 
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~ Acabamento Final: 0 acabamento final e o conjunto de etapas que confere ao 
i 

couro apresenta~ao e aspecto definitive. Compreende as etapas de Cilindro e 

Classifica~ao antes da expedi~ao ou estoque dos couros acabados. 

(PACHEC0,2005). 

4.6.3.1 Enxugamento 

Neste processo o couro e passado por urn equipamento chamado de 

enxugadeira o qual efetua a retirada do excesso de agua presente no couro. 0 tear 

de agua presente no couro nesta etapa e reduzido de 60o/o para 45%. 

A figura 22 demonstra o operador passando o couro na maquina 

enxugadeira. 

Figura 22: Enxugadeira 

4.6.3.2 Rebaixamento 

A etapa da divisao item 4.6.1.6, por mais exata que seja efetuada, nao deixa a 

pele totalmente uniforme quanta sua espessura. Diante disso efetua-se entao, a 

etapa de rebaixamento que consiste em passar o couro por urn equipamento 

chamado Rebaixadeira (Figura 23) o qual ira retirar mecanicamente o excesso de 

couro na parte oposta da flor a fim de equalizar a espessura da pele. 0 excesso 
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retirado fica na forma de serragem a qual pode ser considerada como sucata para a 

gestao de custos, pais, nao tern valor comercial consideravel. 

Figura 23: Rebaixadeira 

4.6.3.3 Engraxarrierito 

Ap6s sair do Rebaixamento o couro e carregado novamente junto com 

produtos quimicos, em fuloes especificos para realizar o Engraxamento. A finalidade 

do Engraxamento e neutralizar acidos livres que, potventura, se encontrem no couro 

ap6s o curtimento. Tambem tern par objetivo lubrificar e proteger as fibras do couro 

dando maior maciez e urn toque agradavel ao material e ainda melhora a 

microestrutura do couro, deixando-o mais cheio e compacta. 

4.6.3.4 Estiramento 

Operac;ao mecanica que e realizada atraves de equipamentos denominados 

Estiradeiras (Figura 24), as quais tern a finalidade de estirar (abrir) melhor o couro, 
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melhorando a qualidade e o aspecto visual da pele para que possa seguir para 

proxima etapa que e a secagem. 

4.6.3.5 Estufas 

Esta operac;ao pode variar de curtume para curtume, alguns chegam ate 

utilizar a forma mais rudimentar de secagem que e ao sol. Mas geralmente e usada 

a estufa para a secagem do couro. 0 couro e pendurado dentro da estufa (Figura 

25) e fica o tempo necessaria para que seja removido todo o excesso de agua. 
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Figura 25: Estufa 

4.6.3.6 Cera 

Etapa onde o couro e passado por urn equipamento que pulveriza na sua flor 

urn produto quimico biodegradavel com as caracteristicas de uma cera, o qual 

confere ao couro melhor apresentac;ao e aspectos definidos. 

4.6.3. 7 Cilindro 

Depois da etapa da Cera o couro e submetido a uma operac;ao mecanica que 

consiste em passar a pele em urn equipamento chamado de cilindro que torna o 

couro mais firme ou ate mais flexivel, dependendo do produto final que se deseja. 

A figura 26 demonstra esta operac;ao. 
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Figura 26: Cilindro 

4.6.3.8 Classifica~io 

Ultima etapa antes do armazenamento (figura 30) au expedi9ao. 0 

classificador e urn colaborador da empresa treinado para a fun9ao e que utiliza 

equipamentos de medi9ao e classifica o couro conforme sua qualidade (figura 27). 

Muitos aspectos podem interferir na qualidade do couro, como arranhoes que as 

bovines sofreram enquanto estavam vivos, marcas de fogo que era uma pratica 

muito comum entre pecuaristas e marcas de parasitas como exemplo as carrapatos. 

Diante disso a empresa tern uma politica de valorizayao do fornecedor de 

couro, a qual tern par objetivo valorizar as criadores que tern maiores cuidados com 

a pele do animal, como, par exemplo, cercas de arames lisos e tratamentos 

antiparasitas. 
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Figura 27: Classificayao 

Depois de todas estas etapas, o couro para solados apresenta as 

caracteristicas demonstradas nas figuras 28 e 29. 

Figura 28: Couro Sola Grupon Natural 
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Figura 29: Couro Sola Cabega Natural 

A figura 30 apresenta o estoque de couro acabado e como ele fica 

armazenado. 

Figura 30: Estoque de Couro Acabado 
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A figura 31 demonstra a sola de couro depois do processamento na industria 

cal9adista. 

0 fluxo do processo produtivo do couro demonstra que a empresa utiliza 

produ9ao continua com custos conjuntos, o qual necessita de urn estudo 

aprofundado para identificar o melhor modele de gestae de custos, reduzindo a 

arbitrariedade do mesmo. 

Na se9ao 4.8 sera realizado urn estudo de caso da gestae dos custos 

conjuntos e subprodutos da empresa de processamento e beneficiamento de couro. 

4.7 Custeio Baseado em Atividades para Custos Conjuntos e Aplicados em 
uma Industria de Curtume. 

Tsai(1995), define urn modele de apura9ao de custos baseado no sistema de 

custeio baseado em atividades adaptado para o calculo dos custos conjuntos. 0 

modele construido par Tsai, esta resumido na execu9ao de quatro etapas: 
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~ Etapa 01: Distribuir os Custos Diretos aos Processos- Consiste em identificar 

os custos diretos e alocar diretamente aos processos produtivos, tanto os 

processos conjuntos como os especificos de cada produto; 

~ Etapa 02: Distribuir OS Custos lndiretos as Atividades - A qual necessita 

identificar as atividades relevantes que sao essenciais para urn sistema de 

custeio baseado em atividades e distribuir os custos dos recursos a estas 

atividades atraves de direcionadores de recursos; 

~ Etapa 03: Distribuir os Custos das Atividades aos Processos - Esta 

distribuic;ao deve ser realizada devido a capacidade de separar os processos 

em conjuntos e especificos onde cada urn possui urn metodo de alocayao 

diferente aos produtos os quais sao descritos na etapa 04; 

~ Etapa 04: Distribuir os Custos dos Processos aos Produtos - Esta etapa tern 

a finalidade de valorar os custos dos produtos atraves da distribuic;ao dos 

custos dos processos conjuntos atraves de algum metodo de alocacao de 

custos conjuntos e dos processos especificos que tern seus custos 

distribuidos aos produtos atraves dos direcionadores de atividades 

identificados no custeio baseado em atividades (ABC). 

A Figura 32 demonstra o modelo geral desenvolvido por Tsai, o qual sera 

aplicado neste estudo, e adaptado ao estudo de caso para a apuracao dos conjuntos 

utilizando o sistema de custeio ABC. 



Custos Diretos 

--- --- --- -- --.... 

Recursos 
Custos Diretos 

Custos lndiretos 
...i._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,' , Direcionador '·' 
..... de Recursos ; 
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1 
Processes 
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Processes 
Especificos 

-·-·- ·-·-·-

, '" ~VJetodo Aloca~o '' }-------· \.... Custos Conjuntos ~ ·---------! Direcionador 
de Atividades __ ... 

---------

Legenda 

__,_.Etapa 01 

............,..Etapa 02 

---+Etapa 03 

~Etapa04 

Produtos ou 
Services 

' 
.... ._ -·-·- ·-·-· 

Figura 32: Custeio ABC para Custos Conjuntos 

Fonte: Tsai (1995). 

4.7.1 A Erhpresa de Beneficiamento e Curtimento de Couros. 
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Devido ao sigilo de informac;oes e a alta concorrencia do mercado atual, a 

empresa a qual sera realizado o estudo de caso nao autorizou a divulgac;ao de seu 

nome. Portanto neste estudo a empresa sera denominada como "Curtume X". 

4. 7 .1.1 Caracteristicas da Empresa 

A busca pelo desenvolvimento tecnol6gico sempre foi uma constante na 

hist6ria do Curtume X, que desde a decada de 60, quando iniciou suas atividades, 

cresceu muito. Atualmente atua no mercado interne e externo, sendo uma das 
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lideres e referenda no fornecimento de solas de couro para as maiores empresas de 

calc;ados do pais e exterior. 

Em sua unidade fabril, trabalham aproximadamente 200 colaboradores 

diretos, onde se produz a sola de couro atraves de urn rigoroso processo de 

qualidade. 

Para o comercio exterior, a empresa exporta aproximadamente 60% de sua 

produc;ao, tornando-a sensivel com a desestabilidade do mercado internacional, 

pois, os 40% que comercializa no mercado interno e para industria calc;adista que 

tambem depende diretamente do comercio exterior. 

Diante disso faz-se necessaria uma investigac;ao detalhada para construir urn 

modelo de gestao de custos efetivo para o auxilio a tomada de decisoes. 

4. 7.2 Desenvolvimento Geral do Modelo de Gestio de Custos 

Atraves desta sec;ao sao apresentadas a demonstrac;ao e aplicac;ao do 

modelo de gestao de custos baseado no sistema desenvolvido por Tsai (1995), 

apresentado na figura 32. Adaptando o modelo de gestao a realidade do processo 

produtivo da industria de curtimento de peles. 

4. 7 .2.1 Analise do Processo Produtivo para Gestio de Custos 

Atraves da analise e pesquisa detalhada de cada processo industrial do 

Curtume X, foi possivel desenvolver urn fluxograma geral para auxiliar a criac;ao do 

modelo de gestao de custos conforme visualizado na figura 33. 
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Figura 33: Analise do Processo Produtivo Para Gestao de Custos 

A empresa produz basicamente tres produtos: Couro Sola Grupon, Couro 

Sola Cabec;a e Aparas de Couro Salmorado. Oriundos de uma mesma materia

prima: Couro Salgado que a partir do processo de Recorte (sec;ao 4.6.12), e 

separado originando o "ponto de separayao". A partir deste momento os processos 

sao separados assim como os custos. 

Os produtos principais sao o Couro Sola Grupon e a Cabec;a Sola Grupon, 

pois, as Aparas de Couro Salmorado e urn sub-produto originado do processo de 

Recorte e Divisao, tendo baixo valor comercial e pouca representatividade no 

faturamento. Como foi descrito na seyao 2.2.6, os sub-produtos nao recebem custos, 

portanto, os custos de produgao serao distribuidos entre os produtos Couro Sola 

Grupon e Couro Sola Cabega. 

4.7.2.21dentifica~io das Atividades e dos Direcionadores de Atividades 

Martins (2003), afirma que o ponto fundamental de urn efetivo sistema de 

custeio baseado em atividades, esta na definic;ao das atividades relevantes ao 

processo e principalmente de seus direcionadores. Com a finalidade de identificar as 

atividades que serao utilizadas para o modelo de gestao de custos baseado em 

atividades (ABC), foi realizado urn estudo aprofundado no setor produtivo do 

Curtume X, analisada cada atividade e seus respectivos direcionadores e 

apresentadas na tabela 4: 

N Atividade Direcionador de Atividades 
1 Descarregar Caminhao Quantidade de Pec;as 
2 Bater Sal Quantidade de Pe2as 
3 Recortar Peles Quantidade de Pec;as 
4 Re-hidratar Peles Peso das peles 
5 Caleirar Peles Peso das peles 
6 Descarnar Peles Quantidade de Pec;as 
7 Dividir Peles Quantidade de Pec;as 
8 Desencalar Peles Peso das ~eles 
9 Piguelar Peles Peso das ~eles 
10 Curtir Peles Peso das peles 
11 Enxugar Couros Quantidade de Peyas 
12 Rebaixar Couros Quantidade de Pe2as 
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13 Engraxar Couros Peso das ~eles 
14 Estirar Couros Quantidade de Pe~as 
15 Secar Couros Quantidade de Pe~as 
16 Encerar Couros Peso das peles 
17 Cilindrar Couros Quantidade de Pe2as 
18 Classificar Couros Quantidade de Pe~as 
19 Armazenar e Controlar Estoques Peso das peles 
20 Processar Pedidos Peso dos Pedidos 
21 Carregar Caminhao Peso dos Pedidos 
22 Trans~ortar Produtos Hora/Empilhadeira 

Tabela 4: ldentifica~io das Atividades 

4.7.2.3 ldentifica~io dos Recursos e dos Direcionadores de Recursos 

Alem da ldentifica~o das atividades e seus direcionadores, a identifica~o 

dos recursos consumidos entre as diversas atividades e que nao estao ligadas 

diretamente a elas e de extrema importancia para a correta distribuic;ao dos recursos 

para as atividades. Estes recursos sao distribuidos atraves de urn direcionador de 

recursos que tern a finalidade de diminuir consideravelmente as distorc;oes de rateios 

arbitrarios que sao utilizados em outros metodos de custeio tradicionais. Abaixo sao 

apresentados os recursos identificados no setor produtivo do Curtume X que nao 

estao ligados diretamente a atividade e a analise detalhada de cada direcionador de 

recursos escolhido: 

~ Energia Eletrica: Como nao existe em cada processo urn medidor separado, a 

distribui~o deste recurso e possivel ser realizada atraves das horas

maquinas utilizadas por produto, pois em contato com os eletricistas os 

mesmos informaram que o motor de cada maquina tern urn consumo 

equivalente; 

~ Mao-de-Obra lndireta: Os colaboradores da supervisao e outros indiretos 

possuem urn controle de quanto tempo estao disponiveis para cada atividade, 

portanto, sera realizada a alocac;ao direta a cada atividade considerando sua 

remunerac;ao com o tempo gasto em cada atividade; 

~ Depreciac;ao: Tambem permite a alocac;ao direta a cada atividade atraves da 

analise do imobilizado nos departamentos produtivos; 

~ Material de Consumo: Permite a alocac;ao direta atraves da separac;ao das 

requisic;oes de material para cada atividade; 
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~ Transportes lnternos: Como a atividade de transportar produtos e consumida 

por diversos processes, nao e possivel alocar os custos do recurso 

diretamente aos processes, portanto e necessaria alocar primeiramente estes 

custos a atividade ''Transportar Produtos" para posteriormente se~ao 4.7.2.4.3 

alocar os custos da atividade para cada processo que a consome. 

Para cada recurso que e utilizado indiretamente as atividades devera existir 

uma analise aprofundada de como estas atividades consomem cada recurso, isto e 
fundamental num sistema de custeio baseado em atividades (ABC). 

4. 7 .2.4 Aplicac;io do Modelo de Gestio de Custos. 

Conforme demonstrado na se~o 4. 7, o model a de gestao de custos 

conjuntos utilizando o sistema de custeio baseado em atividades passa pela 

execu~ao de quatro etapas. Estas etapas serao aplicadas na pratica considerando o 

processo produtivo do Curtume X para ser criado urn modelo de gestao adaptado 

para a empresa. Tomando como base urn mes de referencia. 

4. 7 .2.4.1 Etapa 01: Distribuindo os Custos Diretos aos Processes. 

A figura 34 demonstra como serao distribuidos os custos diretos aos 

processes produtivos. 



Recursos (Custos Diretos) 

Mao-de-Obra Direta 
Materiais Diretos 
Materia Prima Direta 

Processos Conjuntos Processos Especificos 
Remolho, Caleiro, Descame, Divisao, 
Descalcina~o. Piquel, Curtimento, 
Enxugamento, Rebaixamento, 
Engraxamento, Estiramento, Estufas, 
Cera, Cilindro, Classifica~o. Estoque, 
Expedi~o. 

Barraca 
Recorte 

Figura 34: Custos Diretos aos Processes 
Fonte: Autor 
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A distribuiyao as custos diretos aos processes, sao apresentados na tabela 5. 

Mio-de-Obra Materia-Prima Materia is Total 
Processo (R$) (R$) (R$) (R$) 

Barraca 12.983,40 9.880.000,00 646,44 9.893.629,84 

Recorte 19.475,10 0,00 969,67 20.444,77 

Remolho 6.491,70 398.000,00 323,22 404.814,92 

Caleiro 5.680,24 795.000,00 282,82 800.963,06 

Descarne 9.737,55 0,00 484,83 10.222,38 

Divisao 5.193,36 0,00 258,58 5.451,94 

Descalcina~ao 5.680,24 352.000,00 282,82 357.963,06 

Pfguel 4.706,48 893.000,00 234,34 897.940,82 

Curtimento 5.031,07 1.243.000,00 250,50 1.248.281,56 

Enxugamento 9.899,84 0,00 492,91 10.392,76 

Rebaixamento 6.572,85 0,00 327,26 6.900,11 

Engraxamento 12.821,11 123.000,00 638,36 136.459,47 

Estiramento 13.145,69 0,00 654,52 13.800,22 

Estufas 16.229,25 0,00 808,05 17.037,31 

Cera 7.011,04 52.340,00 349,08 59.700,12 

Cilindro 16.277,94 0,00 810,48 17.088,42 

Classifica~ao 19.475,10 0,00 969,67 20.444,77 

Estogue 6.329,41 0,00 315,14 6.644,55 

Ex~edi~ao 6.653,99 0,00 331,30 6.985,30 

TOTAL 189.395,35 13.736.340,00 9.430,00 13.935.165,35 

Tabela 5: Distribui~ao dos Custos Diretos 

4. 7 .2.4.2 Etapa 02: Distribuindo os Custos lndiretos as Atividades. 
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Os custos indiretos dentro do sistema de custeio ABC sao identificados como 

recursos que nao estao diretamente ligados as atividades e que necessitam de urn 

direcionador de recursos para o rastreamento au alocac;ao direta a atividade. A 

figura 35 demonstra como serao distribuidos as custos indiretos as atividades. 

Recursos (Custos lndiretos) 

MAo-de-Obra lndireta, Energia, Deprecia~o. 
Material de Consumo, etc. 

,, 

Atividades 
Descarregar CaminhAo, Bater Sal, Recortar Peles, Re-hidratar Peles, 
Caleirar Peles, Descarnar, Peles, Dividir Peles, Desencalar Peles, 
Piquelar Peles, Curtir Peles,Enxugar Couros, Rebaixar Couros, Engraxar 
Couros, Estirar Couros, Secar Couros, Encerar Couros, Cilindrar Couros, 
Classificar Couros, Armazenar e Controlar Couros, Processar Pedidos, 
Carregar CaminhAo. 

Figura 35: Custos lndiretos as Atividades 
Fonte: Autor 

A tabela 6 demonstra detalhadamente a distribuic;ao do recurso Energia 

Eletrica, identificada na sec;ao 4.7.2.3, para cada atividade. 

N Horas 

Atividade 
Maquina 

Valor Distribuido 

1 Descarregar Caminhao 6 32,08 
2 Bater Sal 220 1.176,21 
3 Recortar Peles 5 26,73 
4 Re-hidratar Peles 667 3.566,07 
5 Caleirar Peles 667 3.566,07 
6 Descarnar Peles 880 4.704,86 
7 Dividir Peles 230 1.229,68 
8 Desencalar Peles 1750 9.356,25 
9 Piquelar Peles 1750 9.356,25 
10 Curtir Peles 1750 9.356,25 
11 Enxugar Couros 439 2.347,08 
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12 Rebaixar Couros 875 4.678,12 

13 Engraxar Couros 232 1.240,37 

14 Estirar Couros 750 4.009,82 
15 Secar Couros 10 53,46 

16 Encerar Couros 205 1.096,02 

17 Cilindrar Couros 640 3.421,71 
18 Classificar Couros 15 80,20 
19 Armazenar e Controlar Estoques 6 32,08 
20 Processar Pedidos 5 26,73 
21 Carregar Caminh~o 2 10,69 
22 Transeortar Produtos 0 

Total Energia Eh3trica 11.099 59.340,00 

Tabela 6: Distribui~ao Energia Eletrica 

Os outros recursos indiretos permitem uma alocac;ao direta, sem a 

necessidade de rastreamento, apenas com a analise detalhada de cada recurso, 

conforme detalhado na sec;ao 4.7.2.3. A tabela 7 apresenta como ficou distribuido 

cada recurso em suas atividades de consumo. 

Energia Mio-Obra Material Transp. 
Atividade Eletrica lndireta Depree. Consume Internes Total 

Descarregar Caminhao 32,08 618,68 0,00 232,72 0,00 883,47 
Bater Sal 1.176,21 1.113,62 454,15 349,07 0,00 3.093,06 
Recortar Peles 26,73 1.175,48 0,00 116,36 0,00 1.318,57 
Re-hidratar Peles 3.566,07 1.101,24 1.368,65 101,81 0,00 6.137,77 
Caleirar Peles 3.566,07 866,15 1.418,20 174,54 0,00 6.024,95 
Descarnar Peles 4.704,86 371,21 1.816,61 93,09 0,00 6.985,76 
Dividir Peles 1.229,68 618,68 474,80 101,81 0,00 2.424,96 
Desencalar Peles 9.356,25 1.212,60 3.695,15 84,36 0,00 14.348,37 
Piguelar Peles 9.356,25 878,52 3.406,15 90,18 0,00 13.731,09 
Curtir Peles 9.356,25 1.237,35 2.064,33 177,45 0,00 12.835,38 
Enxugar Couros 2.347,08 309,34 906,24 117,81 0,00 3.680,47 
Rebaixar Couros 4.678,12 321,71 1.806,29 229,81 0,00 7.035,93 
Engraxar Couros 1.240,37 853,77 478,93 235,62 0,00 2.808,69 
Estirar Couros 4.009,82 494,94 1.548,25 290,89 0,00 6.343,90 
Secar Couros 53,46 754,78 0,00 125,67 0,00 933,91 
Encerar Couros 1.096,02 908,22 423,19 94,54 0,00 2.521,96 
Cilindrar Couros 3.421,71 558,04 1.098,43 291,77 0,00 5.369,96 
Classificar Couros 80,20 358,83 0,00 349,07 0,00 788,10 
Armazenar e Controlar 
Estogues 32,08 631,05 0,00 113,45 0,00 776,58 
Processar Pedidos 26,73 1.002,25 0,00 119,27 0,00 1.148,25 
Carregar Caminh~o 10,69 1.144,55 0,00 72,72 0,00 1.227,97 
Transeortar Produtos 0,00 0,00 2.683,63 0,00 19.350,00 22.033,63 
Totais 59.340,00 16.531,00 23.643,00 3.562,00 19.350,00 122.426,00 

Tabela 7: Recursos lndiretos as Atividades 
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4.7.2.4.3 Etapa 03: Distribuindo os Custos das Atividades aos Processos. 

A terceira etapa a ser realizada e a distribui9ao dos custos das atividades aos 

processes. lsto e realizado devido a necessidade de separar os processes conjuntos 

dos processes especificos a fim de utilizar metodos diferentes para aloca9a0 dos 

custos dos processes aos produtos, conforme sera realizado na etapa 04. A figura 

36 demonstra o modelo geral de distribui9ao. 

Atividades 
Descarregar Caminhao, Bater Sal, Recortar Peles, Re-hidratar Peles, 
Caleirar Peles, Descarnar, Peles, Dividir Peles, Desencalar Peles, 
Piquelar Peles, Curtir Peles,Enxugar Couros, Rebaixar Couros, Engraxar 
Couros, Estirar Couros, Secar Couros, Encerar Couros, Cilindrar Couros, 
Classificar Couros, Armazenar e Controlar Couros, Processar Pedidos, 
Carregar Caminhao. 

Processes Conjuntos Processes Especificos 
Remolho, Caleiro, Descarne, Divisao, 
Descalcina~o, Piquel, Curtimento, 
Enxugamento, Rebaixamento, 
Engraxamento, Estiramento, Estufas, 
Cera, Cilindro, Classifica~o, Estoque, 
Expedi~o . 

Barraca 
Recorte 

Figura 36: Custos lndiretos as Atividades 
Fonte: Autor 

Existem atividades que estao diretamente relacionadas com os processes, as 

quais permitirao a distribui9ao de custos das atividades para os processes de 

maneira direta e sem a necessidade de rastreamento. A unica atividade identificada 

que e consumida por mais de urn processo e a de Transportar Produtos que consiste 

em levar o produto em processo de urn setor para o outro utilizando empilhadeiras. 

Para esta atividade devera ser rastreado o consume de cada processo atraves do 

direcionador hora/empilhadeira. A figura 37 apresenta as atividades ligadas a seus 

respectivos processes. 



Descarregar Caminhao 

Bater Sal 

Recortar Peles 

Re-hidratar Peles 

Caleirar Peles 

Descarnar Peles 

Dividir Peles 

Desencalar Peles 

Piquelar Peles 

Curtir Peles 

Enxugar Couros 

Rebaixar Couros , 

Engraxar Couros 

Estirar Couros 

Secar Couros 

Encerar Couros 

Cilindrar Couros 

Classificar Couros 

Armazenar Couros 

Processar Pedidos 

, 
I 

--------
ldentificar 

-------
1 

' I 
... ~ 

... , 
I 

' ... 

-------- ... 
' Rastrear I 
~ , 

----

Legenda 

0 Atividades Diretas do Proc 

0 Processos Conjuntos 

Ill Processos Especificos 

0 Atividade lndireta do Proc. 

Figura 37: Distribui9ao das Atividades aos Processes 
Fonte: Autor 
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Atraves da analise da figura 37, pode-se perceber que os custos das 

atividades como "Descarregar Caminhao" e "Bater Sal" terao seus custos todos 

alocados para o processo de Barraca, assim como indicam cada seta direcionando a 

atividade para cada processo. A atividade de "Transportar Produtos" esta indicada 

para mais de urn processo, portanto, se faz necessaria o rastreamento do consumo 
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desta atividade em cada processo. A tabela 8 demonstra como cada processo 

consome a atividade. 

Processo Hora/Emeilhadeira Distribui~io 

Barraca 350 2.260,51 

Recorte 235 1.517,77 

Remolho 0 0,00 

Caleiro 210 1.356,31 

Descarne 135 871,91 

Divisao 280 1.808,41 

Descalcina2ao 0 0,00 

Pigue! 0 0,00 

Curtimento 243 1.569,44 

Enxugamento 120 775,03 

Rebaixamento 334 2.157,18 

Engraxamento 20 129,17 

Estiramento 35 226,05 

Estufas 125 807,33 

Cera 196 1.265,89 

Cilindro 57 368,14 

Classifica2ao 213 1.375,68 

Estogue 78 503,77 

Ex~edic;ao 365 2.357,39 

Total 2.996 19.350,00 

Tabela 8: Atividade Transportar Produtos 

As distribui96es dos custos das atividades para os processos conjuntos estao 

apresentadas na tabela 9. 

Atividades Barraca Recorte 
Descarregar Caminhao 883,47 0,00 
Bater Sal 3.093,06 0,00 
Recortar Peles 0,00 1.318,57 
Re-hidratar Peles 0,00 0,00 
Caleirar Peles 0,00 0,00 
Descarnar Peles 0,00 0,00 
Dividir Peles 0,00 0,00 
Desencalar Peles 0,00 0,00 
Piguelar Peles 0,00 0,00 
Curtir Peles 0,00 0,00 
Enxugar Couros 0,00 0,00 
Rebaixar Couros 0,00 0,00 
Engraxar Couros 0,00 0,00 
Estirar Couros 0,00 0,00 
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Secar Couros 0,00 0,00 
Encerar Couros 0,00 0,00 
Cilindrar Couros 0,00 0,00 
Classificar Couros 0,00 0,00 
Armazenar e Controlar Estoques 0,00 0,00 
Processar Pedidos 0,00 0,00 
Carregar Caminhao 0,00 0,00 
Transportar Produtos 2.260,51 1.517,77 
Total das Atividades 6.237,04 2.836,35 
Recursos Diretos 9.893.629,84 20.444,77 
Total dos Custos do Processo 9.899.866,88 23.281,11 

Tabela 9: Distribui~io das Atividades aos Processos Conjuntos 

As distribuic;oes dos custos das atividades para os processos especificos 

estao apresentadas na tabela 1 0 e tabela 11. 
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4. 7 .2.4.4 Etapa 04: Distribuindo os Custos dos Processos aos Produtos. 

A fase final da apura~ao dos custos consiste em distribuir os custos alocados 

em cada processo ao produto final. A figura 38 apresenta o modele geral adaptado a 
realidade do Curtume X. 

Processos Conjuntos Processos Especificos 
Remolho, Caleiro, Descarne, Divisao, 
Descalcina~o. Piquel, Curtimento, 
Enxugamento, Rebaixamento, 
Engraxamento, Estiramento, Estufas, 
Cera, Cilindro, Classifica~o. Estoque, 
Expedi~o . 

Barraca 
Recorte 

,' Metodo de 
: Aloca~o Custos 
'' Coniuntos 

----------

~' ........ 
, ' Direcionadores '', 

' de Atividades ,' 
' ... 

--------

Produto Final 
Couro Sola Grupon 

Couro Sola Cabeya 

Figura 38: Distribui~ao dos Processes aos Produtos 
Fonte: Autor 

Pode-se afirmar que esta etapa deve ser dividida em dois estagios. 0 primeiro 

seria utilizar urn metoda de aloca~o de custos conjuntos para distribuir aos produtos 

acabados os custos dos processes conjuntos. Para o estudo de caso desenvolvido 

nesta pesquisa, foi escolhido em reuniao com a diretoria da empresa o metoda de 

aloca~ao de custos conjuntos baseado no valor de mercado, este metoda esta 

detalhado na se~ao 2.2.6.3. 0 segundo estagio consiste em utilizar os 

direcionadores de atividades para alocar ou rastrear os custos dos processes 

especificos aos produtos acabados. Os direcionadores de atividades foram 

identificados na se~ao 4.8.3. 

Depois de calculado o custo de cada processo na etapa 03 (se~ao 4.7.2.4.3), 

pode-se resumir os custos dos processes conforme demonstrado na tabela 12. 
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Processo Custo do Processo 

Barraca 9.899.867 
Recorte 23.281 
Total dos Conjuntos 9.923.148 
Remolho 410.953 
Caleiro 808.344 
Descarne 18.080 
Divisao 9.685 
Descalcina~o 372.311 
Piguel 911.672 
Curtimento 1.262.686 
Enxugamento 14.848 
Rebaixamento 16.093 
Engraxamento 139.397 
Estiramento 20.370 
Estufas 18.779 
Cera 63.488 
Cilindro 22.827 
Classificaxao 22.609 
Estogue 7.925 
Exeedixao 11.719 
Total dos Especificos 4.131.786 
Total Custos de Produ~io 14.054.934 

Tabela 12: Resumo dos Custos dos Processos 

A tabela 13 demonstra as informa~oes necessarias para o calculo do Metodo 

de aloca~ao de custos conjuntos baseado no valor de mercado, com a finalidade de 

distribuir aos produtos acabados os custos dos processos conjuntos. 

Produto Pre~ol Kg Produ~io Valor Total 
Couro Sola Cabec;a 10,15 762.586,00 Kg 7.740.247,90 
Couro Sola Grueon 15,19 1.241.193,00 Kg 18.853.721,67 
Total 26.593.969,57 

Tabela 13: Valor de Mercado e Produ~io de Couro 

0 calculo da distribui~ao dos custos dos processos conjuntos utilizando o 

metodo de aloca~o de custos conjuntos baseado no valor de mercado pode ser 

representado pela seguinte formula: 

. . , [ (nr Venda x Qtd Produzida} ] 
Custo Dlstrlbuzdo = " ( } x Custos Corifuntos 

- .L..JProdutos nr-Venda X Qtd- Produzida -

Portanto: 
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D . "b 'A [ 7.740.247,90 ] 9 923 148 00 Custo _ lSfrl UluO Sola Cabet;a = X • • , 
- 26.593.969,57 

. "b 'A [18.853.721,67 ] 9 923 148 00 Custo _DlSfrl UluOsola Grupon = X • • , 
- 26.593.969,57 

Resultado: 

Custo_pistribuidosola_Cahet;a = 2.888.159,48 

Custo _ Distribuido Sola_ Grupon = 7.034.988,51 

Para realizar a distribuic;ao dos custos dos processos especificos para os 

produtos acabados, serao utilizados os direcionadores de atividades, a tabela 14 

apresenta os direcionadores e tambem o consumo de cada produto das atividades 

dos processos especificos. 

Direcionador de 
Processo Atividade Recursos Cabe~a Grueon 

Remolho Re-hidratar Peles Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Caleiro Caleirar Peles Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Descarne Descarnar Peles Quantidade de Pe~as 199.235,0 199.235,0 
Divisao Dividir Peles Quantidade de Pe~as 199.235,0 199.235,0 
Descalcina~o Desencalar Peles Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Pfguel Piguelar Peles Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Curtimento Curtir Peles Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Enxugamento Enxugar Couros Quantidade de Pecas 199.235,0 199.235,0 
Rebaixamento Rebaixar Couros Quantidade de Pe~as 199.235,0 199.235,0 
Engraxamento Engraxar Couros Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Estiramento Estirar Couros Quantidade de Pe~as 199.235,0 199.235,0 
Estufas Secar Couros Quantidade de Pecas 199.235,0 199.235,0 
Cera Encerar Couros Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 
Cilindro Cilindrar Couros Quantidade de Pecas 199.235,0 199.235,0 
Classifica~ao Classificar Couros Quantidade de Pe~as 199.235,0 199.235,0 
Estogue Armazenar e Controlar Couros Peso das eeles 762.586,0 1.241.193,0 

Processar Pedidos Peso dos Pedidos 179.423,0 985.352,0 
Expediyao Carregar Caminhao Peso dos Pedidos 179.423,0 985.352,0 
Transe. Intern. Transeortar Produtos Hora/Emeilhadeira 958,0 1.453,0 

Tabela 14: Distribui~io do Consumo dos Produtos. 

0 custo do consumo de cada produto se dara atraves do calculo utilizando a 

seguinte f6rrnula: 
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C D . "b 'A ( Custo Atividade ) 7H' D" . A usto _ zstn uzuo produto = -: . x 1vumero _ zrecwnauores produto 
Total Dzrecwnadores 

A fim de exemplificar a aplicac;ao da formula sera desenvolvido abaixo o 

calculo da distribuic;ao do custo da atividade "Transportar Produtos" para OS 

produtos: 

D . "b 'A (22.033,63 J 958 00 Custo- zstn UluO Sola Caber;a = X ' 
- 2.411,00 

Custo _Distribuido8010 Grupon = ( 
22

·
033

•
63 J X 1.453,00 

- 2.411,00 

Resultado: 

Custo_Distribuidosola_Caber;a = 8.754,96 

Custo_Distribuido801a_Grupon = 13.278,67 

Para nao se tornar repetitivo, nao sera demonstrado o calculo efetuado para 

cada atividade, mas a tabela 15 apresentara o resultado obtido da distribuic;ao dos 

custos das atividades para cada produto. 

Consumo Consumo Custo da Distribui~io Distribui~io 
Atividade Cabe~a Grueon Atividade Cabe~a Grueon 

Re-hidratar Peles 762.586,0 1.241.193,0 6.137,77 2.335,88 3.801,90 
Caleirar Peles 762.586,0 1.241.193,0 6.024,95 2.292,94 3.732,01 
Descarnar Peles 199.235,0 199.235,0 6.985,76 3.492,88 3.492,88 
Dividir Peles 199.235,0 199.235,0 2.424,96 1.212,48 1.212,48 
Desencalar Peles 762.586,0 1.241.193,0 14.348,37 5.460,61 8.887,75 
Piguelar Peles 762.586,0 1.241.193,0 13.731,09 5.225,70 8.505,40 
Curtir Peles 762.586,0 1.241.193,0 12.835,38 4.884,81 7.950,57 
Enxugar Couros 199.235,0 199.235,0 3.680,47 1.840,24 1.840,24 
Rebaixar Couros 199.235,0 199.235,0 7.035,93 3.517,97 3.517,97 
Engraxar Couros 762.586,0 1.241.193,0 2.808,69 1.068,91 1.739,78 
Estirar Couros 199.235,0 199.235,0 6.343,90 3.171,95 3.171,95 
Secar Couros 199.235,0 199.235,0 933,91 466,96 466,96 
Encerar Couros 762.586,0 1.241.193,0 2.521,96 959,79 1.562,17 
Cilindrar Couros 199.235,0 199.235,0 5.369,96 2.684,98 2.684,98 
Classificar Couros 199.235,0 199.235,0 788,10 394,05 394,05 
Armazenar e Controlar 762.586,0 1.241.193,0 776,58 295,54 481,03 
Processar Pedidos 179.423,0 985.352,0 1.148,25 176,88 971,37 
Carregar Caminhao 179.423,0 985.352,0 1.227,97 189,16 1.038,81 
Transeortar Produtos 958,0 1.453,0 22.033,63 8.754,96 13.278,67 
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Total 48.426,69 68.730,97 

Tabela 15: Distribui~io dos Custos das Atividades aos Produtos 

Para efetuar o calculo do custo unitario basta simplesmente somar o valor dos 

custos conjuntos e especfficos e dividir pela quantidade produzida. A formula do 

calculo esta descrita abaixo: 

C T r • , • - (Custos- Conjuntos +Custos- Separados) 
UStO unztarlOProduto -

- Quantidade _Produzida 

Portanto: 

C TT. • , • _ (2.888.159,48 + 48.426,68) 
UStO unltarlOSola Caber;a -

- - 762.586,00 

C TT. • , • _ (7.034.988,51 + 68.730,97) 
UStO _ unztarlOSola Grupon -

- 1.241.193,00 

Resultado: 

Custo _ Unitariosota_Cabefa = 3,85 

Custo _ Unitciriosota_Grupon = 5,72 

A tabela 16 demonstra o resultado final do calculo dos custos de produ~o 

dos produtos acabados "Couro Sola Cabe9a" e "Couro Sola Grupon". 

Custos Custos 
Produto Produ~io Conjuntos Especlficos 
Couro Sola Cabeya 762.586,00 Kg 2.888.159,48 48.426,68 
Couro Sola Grupon 1.241.193,00 Kg 7.034.988,51 68.730,95 

Tabela 16: Resultado Final da Apura~io de Custos 

Custo 
Unitario 
R$ 3,85 
R$ 5,72 



91 

5 CONSIDERACOES FINAlS 

Atualmente a informac;ao e considerada como urn instrumento fundamental do 

processo decis6rio e gerencial. Assim, quanto melhor a qualidade e maior precisao 

existir em sua captac;ao, mais podera dar suporte e orientar a analise, a atuac;ao e a 

decisao, por parte dos gestores. 

A Contabilidade de Custos, no que se diz a gerac;ao de informac;oes 

relevantes, e fundamental para contribuir com o melhor gerenciamento empresarial, 

para a correta apurac;ao de suas riquezas, para a apurac;ao adequada de seus 

resultados e para a visao estrategica. 

Os Sistemas de Custeio sao utilizados como instrumentos da Gestao de 

Custos para permitir a apurayao dos custos aos produtos. Atualmente nao existe urn 

Sistema de Custeio totalmente seguro, perfeito e que seja ideal para todas as 

empresas, pois cada uma delas deve analisar os sistemas existentes identificando 

qual sistema se adapta melhor a realidade do seu neg6cio e que consiga captar 

melhor todas as informac;oes necessarias para o suporte ao gerenciamento e a 

tomada de decisoes. 

0 custo conjunto e uma caracteristica dos processos industriais onde varios 

produtos finais sao originados de uma mesma materia-prima. Quando ocorre o custo 

conjunto, existe uma grande dificuldade de apurac;ao dos custos aos produtos, pois 

se torna impossivel separar os custos antes do "ponto de separac;ao". A industria de 

curtimento de couros e uma destas empresas que se encaixam perfeitamente no 

modelo de custos conjuntos, pois, de uma mesma materia-prima: couro - sao 

produzidos diversos produtos e subprodutos atraves de seu processo industrial. 

Este estudo realizou urn estudo detalhado do fluxo e processo industrial de 

uma empresa de curtimento de couros, a fim de identificar e propor urn modelo de 

gestao de custos aplicavel e eficiente. Tentando reduzir ao maximo, rateios 

arbitrarios, e subjetividades nas informac;oes geradas pelo sistema. Justamente por 

este motivo foi escolhido o Sistema de Custeio Baseado em Atividades. 

Atraves da realizayao desta pesquisa foi possivel, identificar e desenvolver 

urn modelo de gestao de custos apresentado com a realizac;ao do Estudo de Caso. 

Neste modelo, para os processos onde os produtos eram realizados em separado e 

com os custos identificaveis, foi aplicado somente o ABC. Como nao e possivel 
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utilizar o ABC para a alocac;ao dos custos nos processos conjuntos, foi necessaria 

utilizar urn Metoda de Alocac;ao de Custos Conjuntos. No estudo de caso foi utilizado 

o Metoda de Alocayao com Base no Valor de Mercado, mas cabe ao gestor de 

custos, identificar qual o melhor metoda aplicavel em cada realidade industrial. 

Apesar da inseguranc;a relacionada aos Metodos de Alocac;ao de Custos 

Conjuntos, a avaliac;ao dos estoques e importante, na 6tica administrativa gerencial 

e, obrigat6ria, sob a 6tica fiscal, devendo as industrias optar por urn metoda que 

melhor atenda a estas finalidades. 

Com a aplicac;ao do modelo na pratica, atraves do estudo de caso, foi 

possivel identificar que o modelo apresentado foi eficiente para a realizac;ao da 

apurac;ao dos custos aos produtos. Reduzindo em grande escala a arbitrariedade na 

alocac;ao dos custos, pois se baseou nas tecnicas do sistema de custeio ABC nos 

processos onde foi possivel. Mesmo assim, nao se isenta de subjetividade nas 

informac;oes, pois utilizou os metodos de alocac;ao de custos conjuntos nos 

processos onde a separac;ao se torna impossivel. 

Com a conclusao deste estudo, foi possivel identificar que existe nao somente 

a necessidade, mas a obrigac;ao para as empresas que pretendem continuar suas 

atividades, da utilizac;ao da gestao de custos gerencial, pois, muitas informac;oes que 

sao fornecidas atraves desta gestao nao sao facilmente identificadas na gestao de 

custos tradicional que ultimamente esta sendo realizada apenas para efeitos fiscais. 

Como sugestao para desenvolvimento de trabalhos futuros nesta area, e a 

utilizac;ao de outros metodos de avaliac;ao e gerenciamento de custos industriais, 

com enfase na separayao dos custos conjuntos. Principalmente devido aos metodos 

existentes atualmente que utilizam subjetividade para a distribuiyao dos custos. 
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