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RESUMO 

0 objetivo da contabilidade de custos, ramo que estuda o custeio de 
urn produto ou servic;o, e identificar, mensurar e registrar transac;oes 
economicas realizadas por uma entidade que identifique diretamente o valor a 
ser atribuido a urn produto ou servic;o produzido ou executado pela mesma. 

A primeira e a segunda etapa desta pesquisa aborda os aspectos 
te6ricos da contabilidade de custos e mostra que o contador e fundamental 
para a sobrevivencia de qualquer entidade, pois ele e quem pode demonstrar 
atraves de suas ferramentas de trabalho, as decisoes que uma empresa deve 
tomar para que ela possa ter sucesso e atingir seus objetivos. 

A terceira etapa mostra a realidade pnitica da contabilidade de custos 
na empresa escolhida, mostrando que em primeiro Iugar toda e qualquer 
empresa necessita de urn metodo de custeio, o qual determinara por mais 
simples que seja o conhecimento real de seus custos, despesas, receitas, 
podendo desta forma, encontrar a verdadeira margem de lucro pretendida, 
formar o prec;o de venda, localizar o ponto de equilibrio, ver se a entidade e 
viavel ou nao e corrigir suas deficiencias, fortalecendo assim, sua economia. 

A quarta parte conclui e mostra o desenvolvimento da pesquisa feita na 
empresa Fercore Industria e Comercio Ltda e seus resultados depois da 
implantac;ao dos custos no processo de produc;ao. 

Palavras-chave 
Contabilidade, atividade, metodo de custeio, custos. 
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1. INTRODUCAO 

A contabilidade tern como urn de seus objetivos a oferta de informact6es aos 

gerentes que possam auxiliar na tomada de decisoes e que sao indispensaveis para 

urn born funcionamento da empresa, ela e o grande instrumento que auxilia a 

administractao a tamar decisoes. 

Nesse contexto, a contabilidade dispoe de informact6es sabre os custos dos 

bens, mercadorias e/ou servictos, seja para uma empresa de atividade industrial, 

comercial ou de presta9ao de servictos. 

Para tanto, os custos devem ser entendidos como urn ramo da contabilidade 

que apura os valores da productao de bens, mercadorias e servictos com o intuito de 

se identificar os resultados e mensura96es dos estoques de produtos acabados e/ou 

de produtos e servictos em acabamento. 

Conforme Martins (2006, p.21 ), "A preocupac;ao primeira dos contadores, 

auditores e fiscais foi a de fazer da contabilidade de custos uma forma de resolver 

seus problemas de mensurac;ao moneta ria dos estoques e do resultado". 

Com a intenctao de se comparar metodos de custeios, de se aplicar o mais 

viavel e permitido pelo fisco, a presente pesquisa explorat6ria veio trazer uma base 

para se melhor avaliar os metodos existentes para a empresa escolhida, Fercore 

Industria e Comercio Ltda, bern como auxiliar no encaixe de urn melhor 

desempenho economico e financeiro, vista que as necessidades empresariais se 

refletem em urn mundo globalizado, como sendo elementar a reduc;ao de custos 

para consequente maximizactao do resultado e onde a crise economica mundial veio 

a afetar. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A selectao da empresa baseou-se pelo facil acesso as areas fabris e nas 

informact6es contabeis, possibilitando assim a viabilidade da aplicactao da 

contabilidade de custos para que empresa possa ficar mais competitiva no mercado. 
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Nesse sentido, a pesquisa caminha ao encontro de informac;oes obtidas 

atraves de pesquisas bibliograficas e da coleta de dados da propria empresa 

escolhida e esta focada no mercado da prestac;ao de servic;os de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais, onde utiliza-se como objeto de estudo de 

caso, os servic;os prestados na produc;ao do eixo de caminhoes da Scania. E urn 

mercado de prestac;ao de servic;os bastante competitive e tern como maior tomador a 

empresa AAM do Brasil. Porem, estao surgindo cada vez mais no mercado, novas 

produtoras deste eixo, as quais conseguem crescer dentre as outras pelo fato de 

possuirem estrutura operacional, equipes e equipamentos propicios a realizac;ao de 

orc;amentos de baixo custo. 

Dessa forma, o pequeno empresario produtor vivencia nesse cenario as 

dificuldades em transmitir ao mercado os prec;os que se considera razoavel para a 

realizac;ao do servic;o, ficando quase sempre a merce dos prec;os que sao 

estipulados pelo mesmo. 

Com base nessas informac;oes, e relevante a busca de uma verificac;ao d~ 

como apurar os custos de produc;ao na Fercore. 

1.2 FORMULA<:;AO DO PROBLEMA 

Para implantac;ao de urn metoda de custeio na empresa escolhida, qual seria 

o mais viavel? 

lmporta destacar que 0 metoda de custeio permitido pela legislac;ao 

brasileira e o custeio por absorc;ao, o qual tern por finalidade absorver os custos dos 

produtos vendidos e ativar os custos dos produtos em estoque. Utilizando-se os 

dados contabeis, mediante uma programac;ao eficaz, e possivel implementar urn 

gerenciamento de custos como o ABC (Gusto Baseado em Atividade). Estp 

ferramenta permite uma melhor visualizac;ao dos custos atraves da analise das 

atividades executadas dentro da empresa e tornou-se mais usado por apresentar 

resultados mais precisos e auxiliar outras tecnicas de gestao empresarial - como JIT 

(Just in Time- Sistema de Gusto sem Estoque), TQC (Controle Total de Qualidade) 

e CMS (Sistema de Gerenciamento de Gusto). 
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1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS 

1 .3.1 Objetivos gerais 

Analisar a empresa selecionada, aplicando urn metoda de custeio, 

demonstrando os custos e as despesas para o funcionamento da mesma, mostrar a 

importancia de urn sistema de apura~ao de custos em uma pequena empresa 

prestadora de servi~os de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, 

analisando qual custeio se apresenta mais apropriado para este segmento de forma 

que possa auxiliar ao pequeno empresario na elabora~ao do or~amento de 

produ~ao, que posteriormente sera apresentado a urn determinado cliente. 

1.3.2 Objetivos especificos 

Os objetivos especlficos desta pesquisa serao apresentados atraves do 

embasamento te6rico, ou seja, pesquisa fundamentada nos principais conceitos 

relacionados a gestao de custos, onde tera inferencia direta de maneira contribuinte 

para a pesquisa. Sera exposta ainda, a analise do processo produtivo dos servi~os 

prestados pela empresa Fercore, neste processo e em seu portfolio sera aplicado o 

metoda de custeio por absor~ao, permitido pelo fisco. 

1.4 LIMITAQOES 

0 trabalho iniciou-se em junho de 2008 na empresa Fercore Industria e 

Comercio Ltda, situada na Rua Padre Leonardo Nunes, 815, no bairro Portao, 

Curitiba, Parana. As atividades dentro da empresa foram desenvolvidas em alguns 

dias da semana, das 13:00 horas as 17:00 horas. 
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1.5 METODOLOGIA 

A metodologia consiste em uma pesquisa explorat6ria, que tern por 

finalidade desenvolver tecnicas obedecendo as normas e padroes do segmento da 

contabilidade de custos, visto que o objetivo e a implanta(ffao de urn sistema de 

custeio na empresa escolhida, Fercore Industria e Comercio Ltda, inscrita sob o 

CNPJ: 73.386.948/0001-09, tendo o inicio de suas atividades em 03/09/1993. Sua 

atividade economica principal e a presta(ffao de servi<ffOS de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais. 

Dessa forma, modelos de apura(ffao de custos serao utilizados com a 

finalidade de buscar o custeio mais apropriado para atender as necessidades 

relacionadas a gestao da empresa. 

A presente pesquisa e relevante na medida em que o mercado esta cad? 

vez mais competitivo e o pequeno empresario precisa tomar decisoes rapidas em 

fun(ffao das mudan(ffas que ocorrem, necessitando ter em sua estrategia operacional 

uma ferramenta de custos que possibilite o conhecimento das despesas e custos 

internos, ou seja, urn sistema que lhe ajudara como urn direcionador nos neg6cios. 

As pesquisas podem ser classificadas quanto aos fins e quanto aos meios. 

No que se refere aos fins da pesquisa, esta pesquisa sera explorat6ria, ja que a 

discussao levantada a respeito da utiliza(ffao de urn sistema de apura(ffao de custos 

em uma pequena empresa prestadora de servi(ffos de usinagem, solda, tratamento e 

revestimento em metais, e incomum. 

Quanto aos meios utilizados para a execu(ffao da pesquisa foram os 

seguintes: bibliografica, por se tratar de pesquisas com fundamenta(ffao te6rica, 

utilizando opinioes de autores direcionadas a gestao e modelos de custos. 

0 estudo de caso conta com muitas tecnicas para pesquisa, podendo 

acrescentar duas fontes de evidemcias: observa(ffao direta e serie sistematica de 

entrevistas. No presente trabalho foi adotado o metodo da observa(ffao direta atraves 

da realiza(ffao de analise de projetos realizados na empresa, aplicando estes aos 

custeios propostos na pesquisa, e, quanto a sistematica de entrevistas, esta se deu 

com a finalidade de obter informa(ffoes de pessoas capacitadas no assunto para a 

fundamenta(ffao da relevancia do trabalho. 
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2.0 FUNDAMENTAf;AO TEORICA 

2.1 INTRODUQAO A CONTABILIDADE DE CUSTOS 

0 patrimonio em ac;ao gera produc;ao, renda, oferecimento de bens e 

servic;os. Tal ac;ao tern seu prec;o, ou melhor, aglomera custos e despesas. 

0 custo e a base para que haja produc;ao, produc;ao esta que pode ter como 

finalidade a criac;ao de bens ou servic;os a serem ofertados para urn mercado. Em 

muitos casos, o controle de custos esta intimamente relacionado com a excelencia 

na administrac;ao dos estoques e na produtividade de maquinas e da mao de obra. 

Em outros casos, principalmente em empresas de prestac;ao de servic;os, outros 

fatores se tornam mais vistosos, como por exemplo, a excelencia no 

desenvolvimento e aplicac;ao de criterios de rateio. 

Pode-se afirmar que a contabilidade de custos baseia-se na mensurac;ao de 

estoques e produtividade e na utilizac;ao de criterios de rateio. 

Alguns autores afirmam que o ramo de custos e o maior esforc;o para tornar 

a contabilidade uma ferramenta gerencial. A pretensao e trazer para o sistema 

contabil a incumbencia de controlar, determinar e fornecer dados para a alterac;ao 

dos custos de produc;ao, para o conhecimento do real valor de cada produto ou 

servic;o gerado e dar maior tranquilidade aos administradores. 

2.1.1 Contabilidade financeira 

Nos seculos antecedentes a primeira revoluc;ao industrial, a contabilidade 

estava na sua forma mais simples e basica, que era a de apenas registrar as 

operac;oes financeiras pelo seu valor de aquisic;ao, por isso recebeu a nomenclatura 

de contabilidade financeira, utilizada ate os dias de hoje. 

0 objetivo da contabilidade financeira e o controle do patrimonio atraves do 

registro de toda movimentac;ao economico-financeira que gere mutac;oes deste 

patrimonio, com estes dados a contabilidade e capaz de informar aos seus usuarios 

a estrutura e posic;ao de seu patrimonio em determinado espac;o de tempo. Estas 
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informa<;oes sao expostas atraves das demonstra<;6es contabeis, tais como: balan<;o 

patrimonial, demonstra<;6es de Iueras ou prejulzos acumulados, demonstraQao do 

resultado do exerclcio (ORE). 

2.1.2 Contabilidade gerencial 

Uma vez que a contabilidade financeira gerou as informa<;6es, necessita-se 

de alguem qualificado para utiliza-las em beneficia da organiza<;ao, foi baseado 

nesta necessidade que nasceu a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial 

segundo Guimaraes "e uma a<;ao administrativa, pois nao utiliza tecnicas especlficas 

como a contabilidade financeira." (2002, p. 11) 

0 objetivo da contabilidade gerencial e reunir as informa<;6es que estao 

dispersas e aloca-las de forma que juntas, sejam capazes de gerar relat6rios 

concisos e especlficos, que possam servir de base para as decisoes gerencias de 

uma empresa, na atualidade estas decisoes devem ser rapidas e eficientes para 

uma melhor utiliza<;ao dos recursos da empresa. 

2.1.3 Contabilidade de custos 

A necessidade de obter informa<;6es de alta precisao e nlvel de 

detalhamento, bern como a necessidade de analisar e traduzir os custos dos 

produtos fabricados, dos estoques, dos diversos segmentos da organiza<;ao, das 

atividades de operacionaliza<;ao e de distribui<;ao fez com que mais uma ramifica<;ao 

nascesse da ciencia contabil, a qual se deu o nome de contabilidade de custos. 

Segundo Lawrence: 

"Contabilidade de custos e o processo ordenado de usar os 
princfpios da contabilidade geral, para registrar os custos de opera9ao de 
urn neg6cio, de tal maneira que, com os dados da produ9ao e das vendas, 
se torne possfvel a administractao utilizar as contas para estabelecer os 
custos de productao e de distribuictao, tanto por unidade como pelo total, 
para urn ou para todos os produtos fabricados ou servictos prestados e os 
custos das outras diversas fun96es do neg6cio, com a finalidade de obter 
opera9ao eficiente, economica e lucrativa". (1992, p. 15). 
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Urn dos objetivos da contabilidade de custos e a correta valorac;ao dos 

estoques para fins de apurac;ao do resultado operacional da empresa ou 

determinac;ao correta do Iuera ou prejuizo das operac;oes efetuadas pela entidade, 

considerando o CPV (Custo do Produto Vendido). Grac;as aos ultimos estudos, a 

contabilidade de custos estabeleceu padroes de execuc;ao das atividades, e assim 

incentivou a implantac;ao de orc;amentos de produc;ao, onde ao final de urn 

determinado periodo, ha a comparac;ao entre o custo real e o custo orc;ado 

anteriormente. Com base nestes dados as informac;oes chegam mais claras nas 

maos dos administradores, o que por sua vez, facilita o processo de tomada de 

decisao. 

2.2 TERMINOLOGIA APLICADA A CUSTOS 

Para fins de se revisar conceitos sabre o tema ao qual se disserta, segue 

alguns conceitos segundo Guimaraes: 

-Gusto: eo valor consumido na produ~tao de bens e/ou servi~tos. 
- Despesa: gasto com Bens e/ou Servi~tos com o objetivo de gerar uma 
Receita. < 

- Gastos: representam as transa~toes assumidas pela entidade visando a 
obten~tao de Bens e/ou Servi~tos. Nessas opera~toes a entidade se 
compromete a entregar ativo (dinheiro) au assume compromissos. 
- Desembolso: ocorre quando do pagamento relativo a aquisi~tao de Bens 
e/ou servi~tos. 
- lnvestimento: valores aplicados no ativo, visando proporcionar beneffcios 
futuros. 
- Perda: acontece com o surgimento de urn evento anormal, nao se 
caracterizando como custo au mesmo despesa. Subdivide-sa em perda 
normal que e decorrente do processo de produ~tao. Ex: evapora~tao de 
produtos qufmicos, aparas etc. Ou perda anormal que independe d,o 
processo de produ~tao. Ex: greve de funcionarios, incendios etc. (2002, p. 
14 a 17). 

2.3 SISTEMAS DE CUSTOS 

Sistema e urn conjunto de normas, fluxos, papeis, rotinas e principalmente 

urn conjunto de pessoas, pois nao ha sistema se nao houver pessoas trabalhando e 
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o desenvolvendo. Na area de custos, esta regra e urn 6rgao vital de todo o corpo do 

trabalho que se espera implantar ou desenvolver dentro de uma organizactao. Nao 

existem soluct6es magicas para os problemas, e por mais que urn sistema de custos 

tenha inumeras vantagens e beneficios, ainda assim existe a necessidade de 

pessoas qualificadas e preparadas para as resoluct6es, caso os problemas venham a 

existir. 

Para implantactao de urn sistema de custos, e necessaria que toda a 

organizactao esteja envolvida, e que cada urn dentro do processo saiba a sua 

functao, bern como a importancia dos atos que vai executar. 0 sistema s6 tera 

sucesso se as pessoas que o manuseiam o alimentarem com as informact6es 

necessarias e corretas, informact6es estas que sao obtidas durante o processo de 

productao. Encontra-se ai urn ponto chave, o comprometimento e qualificactao do 

funcionario sao de extrema importancia. Caso contrario, o processo nao sera 

desenvolvido com a mesma qualidade. 

Urn grande diferencial dos sistemas de custos e sua capacidade de registrar 

o volume fisico consumido e fabricado, bern como o valor monetario. 

Pode-se ainda ressaltar a relevancia das informact6es que serao produzidas 

pelo sistema de custos, diz MARTINS (2006, p. 359), que para cada informactao 

esperada havera urn gasto, nenhuma informactao e gratuita e e esta relactao de 

custo/ beneficia o ponto chave. Normalmente a relevancia esta associada ao valor 

monetario, a pergunta que Martins prop6e e de quanto sera meu gasto para saber 

quanto custa uma determinada atividade. A relevancia sera a resposta pra esta 

pergunta, se esta atividade representar urn valor monetario alto em relactao ao 

processo completo o gasto e justificavel. Mas se uma atividade ou o processo em 

seu todo tiver urn custo irrelevante em relactao aos demais, o gasto e injustificavel e 

o correto e controlar o custo do processo pelo seu valor total. 

Existe uma serie de reflexoes sobre dificuldades detectadas no momento da 

implantactao de sistemas de gestao de custos nas organizact6es. Essas dificuldades, 

em algumas situact6es, podem ser decorrentes de quest6es de abrangencia 

conceitual, envolvendo desde o entendimento do conceito de custo e uma visao 

gerencial acerca deste, ate a compreensao das caracteristicas dos diversos metodos 

disponiveis. 

Em outras vezes, o que se da e uma falta de clareza quanto a definictao dos 

objetivos a serem alcanctados com o sistema de custos e a sua correta adequactao 
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as estrategias genericas da empresa. Por fim, podem ocorrer obstaculos internos 

que surgem no momento da implantac;ao do sistema de custos na organizac;ao. 

No nivel das questoes conceituais, e muito comum a verificac;ao de uma 

dicotomia entre o conceito real de custos - fundamentado no uso dos recursos 

(materiais, mao-de-obra, equipamentos e tecnologia) e na exigencia que estes 

recursos demandam pela sua remunerac;ao na forma de salarios, manutenc;ao, 

impostos, retorno, que se traduzem em custos - e o habitual conceito utilizado para 

os custos sob a visao apenas monetaria que eles representam. 

Normalmente, a visao monetaria dos custos leva as empresas a adotarem 

ac;oes no sentido de controles e reduc;oes muitas vezes de forma indiscriminada, 

sem uma analise mais adequada sobre quais os recursos ou beneficios atingidos na 

forma de produtos ou servic;os, nao permitindo, ainda, a pratica de tecnicas de 

otimizac;ao dos recursos. Por otimizac;ao de recursos entenda-se, aqui, o esforc;o 

para produzir mais, com mais qualidade e menor desperdicio. 

A aceitac;ao por parte da empresa de que os custos tern sua origem no uso 

dos recursos colocados a disposic;ao da produc;ao, visando-se, assim, atingir a 

produc;ao planejada, evidencia que a ocorrencia de custos nao devera ser encarada 

negativamente pela empresa, mas sim que esses custos estarao presentes sempre 

que haja atividade economica e produc;ao. 

Ainda quanto as questoes conceituais, outro aspecto relevante e o 

entendimento e internalizac;ao, pelos membros da empresa, de uma visao de custos 

sob a 6tica de urn sistema de informac;oes gerenciais estrategico. 

Sistemas de informac;oes estrategicos sao aqueles que mudam os objetivos, 

produtos, servic;os ou relac;oes ambientais de uma empresa. Os sistemas que tem 

este efeito sobre uma organizac;ao literal mente mud am a· maneira pel a qual a 

empresa faz neg6cios. Neste nivel, a tecnologia da informac;ao leva a organizac;ao a 

novos padroes de comportamento, ao inves de simplesmente dar suporte e 

sustentac;ao a estrutura existente, aos produtos existentes e/ou aos procedimentos 

de neg6cios existentes. Essa visao introduzira na empresa a possibilidade de uma 

nova leitura sobre os custos. 0 primeiro e importantissimo aspecto a ser 

considerado consiste na interpretac;ao diferenciada e fundamental entre dados e 

informac;oes de custos. Em seguida, a promoc;ao da integrac;ao entre as diversas 

areas operacionais dentro da empresa e, por ultimo, o reconhecimento de que urn 

sistema de custos ultrapassa o conceito te6rico e pratico, aplicado a ele, de constituir 
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apenas uma planilha eletronica, devendo, alem disso, oferecer informac;oes capazes 

de apoiar a tomada de decisoes estrategicas da empresa. 

Na figura a seguir, extrafda de Leone (1989, p.212), podem ser visualizadas 

as tres fases da contabilidade de custos em uma empresa: 

FIGURA 1-ASFASESOACONTABIUDADEDECUSTOS 

CENTRO 

COLETA DE DADOS 

Sele(:ao dos Dados 

Planejamento 

T reinamento 
Organizacao 

Apoio da Administracao 

PROCESSAOOR DE 

INFORMACOES 

Sistema de Custos 

Criterios basicos 
Procedimentos !«>gistros 

INFORMACOES 

Relat6rios 
Gerendais 

Em Conjunto com os 

Usmirios 

2.4 PRINCfPIOS FUNDAMENTAlS DE CONTABILIDADE APLICADOS EM 

CUSTOS 

A contabilidade de custos teve sua origem na contabilidade financeira. Sua 

aderencia aos princfpios fundamentais da contabilidade, se deve ao fato desta 

vinculac;ao e sao estipulados pela Lei 6.404, de 15/12/76, redefinidos pela 

Resoluc;ao do CFC n° 750-93 e pela Lei 11.638/07. 

2.4.1 Princfpio da realizac;ao da receita 

Este princfpio determina que o reconhecimento do resultado da empresa, 

passive! de registro na contabilidade, seja efetuado no momenta da realizac;ao da 

receita. Esta realizac;ao ocorre quando as mercadorias, bens ou servic;os realizados 

sao transferidos para outra entidade ou pessoa fisica, mediante pagamento ou 

compromisso de pagamento, ou seja, no ato da venda. 

Assim sendo, as industrias s6 reconhecem o resultado de sua empresa no 

momenta da realizac;ao da receita, que se da quando se transfere o bern elaborado 

para terceiros. 
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Do aspecto economico, o lucro ja existe quando o produto ainda esta em 

elabora<;ao, uma vez que ja estao sendo agregados valores, inclusive do resultado, 

e tambem inclusao da margem de lucro desejada. Os valores agregados de gastos 

vao sendo acumulados na forma de estoque, que serao somente reconhecidos 

contabilmente e considerados despesas no futuro. 

Ha exce<;6es sobre este principio, como por exemplo, no caso de constru<;ao 

ou fabrica<;ao de bens por encomenda que necessitam de Iongo prazo. Neste caso, 

excepcionalmente a receita e reconhecida antes da entrega, e consequentemente, 

os custos sao transformados em despesas antes deste momento. 

Em se tratando de servi<;os: quando a transferencia do servi<;o executado e 

entregue uma (mica vez, o princlpio adotado e o mesmo para o caso dos bens 

devido a estocagem de trabalho para reconhecimento no momento da receita. Ja a 

transferencia continua nao requer estocagem, portanto, os custos sao transformados 

imediatamente em despesas. 

2.4.2 Princlpio da competencia ou da confronta<;ao entre despesas e receitas 

Este princlpio diz que as receitas obtidas dentro de urn determinado periodo 

devem ser confrontadas com as despesas ou custos gerados para a sua obten<;ao 

dentro deste mesmo periodo. "Toda despesa diretamente delineavel com as receitas 

reconhecidas em determinado periodo, com as mesmas de vera ser confrontada [ ... ]" 

(SCHIER, 2005, p. 29). 

Ap6s o reconhecimento da receita deduzem-se os valores representativos 

dos esfor<;os para obten<;ao da mesma, e temos entao, o reconhecimento da 

despesa pelo principio da competencia. 

Tem-se uma sequencia para a confronta<;ao de receitas e despesas: 

inicialmente, apropria-se receita em fun<;ao da realiza<;ao, em seguida deduz-se da 

receita os gastos da realiza<;ao para obten<;ao da mesma. E por ultimo as despesas 

que ocorreram no periodo e sao referentes a esfor<;os para a realiza<;ao da receita, 

mas que sao impossiveis de verificar. 

Este princlpio e de suma importancia, pois delimita o momento do 

reconhecimento da despesa. 
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2.4.3 Principia do custo hist6rico como base de valor 

Os elementos patrimoniais devem ser registrados pela contabilidade por 

seus valores originais, expressos em moeda corrente do pais. Assim, os registros da 

contabilidade sao efetuados com embasamento no valor de aquisigao do bern ou 

pelo custo de fabricagao, incluindo-se, ainda, todos os gastos que foram necessarios 

para colocar o bern em condi<;oes de gerar beneficios presentes ou futuros para a 

empresa; caso ela efetue transagoes em moeda estrangeira, os valores 

correspondentes devem ser convertidos a moeda nacional. 

2.4.4 Consistemcia ou uniformidade 

Esse principia informa que quando urn evento tern varias alternativas para o 

registro contabil que estao de acordo com os principios contabeis, a empresa deve 

escolher urn que seja consistente e que uma vez escolhido nao deve ser mudado 

com frequencia para que os resultados nao sejam prejudicados. Se houver 

necessidade de mudanga de procedimento, deve ser feita a divulgagao de seu efeito 

das demonstragoes contabeis reproduzindo a diferen<;a do Iuera com relagao ao que 

se seria obtido se nao houvesse a mudanga. 

Como exemplo, podemos citar o custo de seguro de equipamentos, a 

empresa pode distribuir os custos em fun<;ao da hora-maquina, valor de 

equipamento ou quantidade de equipamentos. Todos sao aceitos conforme os 

principios, mas a ado<;ao de urn deles deve ter consistencia, levando em 

consideragao que a mudan<;a pode provocar alteragoes nos valores dos estoques, e 

consequentemente, nos resultados. 

Este aspecto e urn dos mais analisados pela auditoria, pois acarreta 

distorgoes no resultado da empresa se nao for observado. 

2.4.5 Conservadorismo ou prudencia 

Conforme SCHIER, este principia informa que "entre conjuntos alternativos 

de avaliagao para o patrimonio, igualmente validos, segundo os principios 
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fundamentais, a contabilidade escolhera o que apresentar o menor valor atual para o 

ativo e o maior para as obrigagoes" (2005, p. 32). 

0 conservadorismo e basicamente uma regra comportamental, que obriga a 

precaugao por parte do profissional contabil. Por exemplo, se tiver duvida em relagao 

ao recebimento de urn direito, este deve ser langado diretamente na conta de 

resultado. 

Em relagao a certos custos de produgao e certos gastos que nao colocarem 

certeza na classificagao de custos e despesas, deve prevalecer a hip6tese mais 

pessimista, sua transformagao direta em despesa. 

2.4.6 Materialismo ou relevancia 

Este principia informa que valores relevantes devem ter maior analise do 

que os pequenos valores. Quando a importancia monetaria e pequena dentro dos 

gastos gerais nao obriga urn tratamento tao rigoroso. Pode-se simplificar o processo, 

por ser irrelevante, englobando totalmente como custo no periodo de sua aquisigao, 

evitando assim seu controle e baixa por diversos periodos. 

Mas, a soma de varios valores irris6rios pode ser material e assim nest~ 

caso, merece urn tratamento mais rigoroso. 

2.5 METODO DE CUSTEIO 

Custeio, segundo MARTINS (2006, p. 37) significa "apropriagao de custos", 

e cada profissional utiliza o que mais se adequar a sua area de atuagao ou que 

melhores informagoes gerarem ao gestor da empresa, dependendo assim da 

necessidade de informagoes de cada empresa. Existem varios metodos, dentre os 

quais pode-se citar, custeio por absorgao, custeio variavel, ABC, RKW, etc. 
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2.6 CUSTEIO POR ABSORQAO 

0 custeio por absorctao nao e urn principia contabil propriamente dito, mas e 

uma metodologia nascida da aplicactao dos princfpios de contabilidade geralmente 

aceitos na propria contabilidade de custos, significa a apropriactao aos produtos 

elaborados pela empresa de todos os custos incorridos no processo de fabricactao, 

estando vinculados direta ou indiretamente aos produtos, que se refere a tarefa de 

productao em geral, isto e, mediante rateio. 

Segundo MARTINS (2006, p. 37), "custeio por absorctao e o metoda 

derivado da aplicactao dos princlpios de contabilidade geralmente aceitos, nascido 

da situactao hist6rica mencionada. Consiste na apropriactao de todos os custos de 

productao aos bens elaborados, e s6 os de productao; todos os gastos relativos ao 

esforcto de fabricactao sao di.stribuldos para todos os produtos feitos". 

Com o passar do tempo outros criterios de custeio foram surgindo, mas 

ainda o mais utilizado e adotado pela contabilidade de custos e o custeio por 

absorctao. Este metoda de custeio nao fere os princfpios contabeis, sendo esta uma 

das razoes que o torna o mais utilizado dos metodos. 

No Brasil, fiscalmente falando, este metoda e obrigat6rio e e o unico aceito 

pela legislactao, com pequenas excect6es. 

2.7 SEPARAQAO DE CUSTOS E DESPESAS 

A separactao de custos e despesas parece facil na teoria, mas na pratica 

surgem muitos problemas e Martins sugere algumas regras para simplifica-los, como 

segue: 

- Valores irrelevantes dentro dos gastos totais da empresa nao devem ser 
rateados. 
- Valores relevantes, porem repetitivos a cada perfodo, que numa eventual 
divisao teriam sua parte maior considerada como despesa, nao devem 
tambem ser rateados, tornando-se despesa por urn montante integral. 
- Valores cujo rateio e extremamente arbitrario devem ser evitados para 
apropria9ao de custos. (2006, p. 40). 
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2.8 DEMONSTRAQAO DE RESULTADOS DA INDUSTRIA 

Uma das principais demonstra<;oes contabeis e a demonstra<;ao do resultado 

do exercicio e evidenciar a composi<;ao do resultado formado, em urn determinado 

periodo de opera<;oes da entidade, assim, confrontando as receitas e os 

correspondentes custos e despesas. 

Abaixo exemplo de uma ORE industrial segundo Martins (2006, p. 47): 

(-) Gusto dos produtos vendidos 
Gusto de produc;ao no perfodo 

(+) Estoque inicial de produtos em elaborac;ao 
(-) Estoque final de produtos em elaborac;ao 
(=)Gusto da produc;ao acabada no perfodo 
(+) Estoque inicial de produtos acabados 
(=)Gusto dos produtos disponfveis 
(-) Estoque final de produtos acabados 
Lucro Bruto 

2.9 CLASSIFICAQAO DOS CUSTOS DE PRODUQAO 

Segundo Martins (2006, p. 47): 

Custo de Produt;ao do Periodo: E a soma dos custos incorridos no periodo 

dentro da fabrica. 

Custo da Produt;ao Acabada: E a soma dos custos contidos na produ<;ao 

acabada no periodo. Pode conter custos de produ<;ao tambem de periodos 

anteriores existentes em unidades que s6 foram completas no presente periodo. 

Custo dos Produtos Vendidos: E a soma de todos os custos incorridos na 

produ<;ao dos bens e servi<;os que s6 agora estao sendo vendidos. Pode conter 

custos de produ<;ao de diversos periodos, caso os itens vendidos tenham sido 

produzidos em diversas epocas diferentes. 

Os tres conceitos sao bastante distintos e nao ha nenhuma rela<;ao 

obrigat6ria entre seus valores no que respeita a sua grandeza. Cada urn pode ser 

maior ou menor que o outro em cada periodo, dependendo das circunstancias. 
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2.10 CLASSIFICAQAO DOS CUSTOS EM DIRETOS E INDIRETOS 

Segundo Guimaraes, custo direto "e aquele identificado, ou alocado 

diretamente aos produtos". (2002, p. 19). 

Alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando 

haver uma medida de consumo (MARTINS, 2006, p. 48). E dada a relactao dos 

custos diretamente aos produtos e nao a productao geral ou a departamentos da 

empresa. Temos o custo direto quando podemos medir o quanta foi usado para 

fabricar dado produto. 

Alguns exemplos de custos diretos sao: a materia-prima, a mao-de-obra 

direta, os componentes adquiridos prontos, ou seja, embalagens utilizadas, 

quilogramas de materiais consumidos, hora de mao de obra utilizada e ate 

quantidade de forcta consumida. 

Custo indireto, segundo Guimaraes, "e o custo incorrido (consumido) na 

productao, no entanto, de dificil alocactao aos produtos, sendo necessaria a utilizactao 

de urn rateio". (2002, p. 20). 

Alguns custos nao oferecem condict5es de medida, e a tentativa de alocactao 

tern de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitraria. (MARTINS, 2006, p. 

49). 

Alguns exemplos de custos indiretos sao: aluguel da fabrica, manutenctoes, 

mao-de-obra indireta, materiais indiretos, supervisao, chefias. 

2.11 CLASSIFICAQAO DOS CUSTOS EM FIXOS E VARIAVEIS 

Segundo Martins, a divisao de classificactao dos custos fixos e variaveis 

"leva em consideractao a relactao entre o valor total de urn custo e o volume de 

atividade numa unidade de tempo". (2006, p. 49). 

Segundo Schier, custo variavel "e o custo que acompanha o crescimento do 

volume de productao na mesma proporctao". (2005, p. 21 ). 

Os custos variaveis sofrem alteractoes em relactao a quantidade produzida, 

eles sao crescentes com o volume produzido. 
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0 consumo dos materiais diretos depende diretamente do volume da 

produ<;ao, dentro de uma unidade de tempo, o custo com materiais diretos ira variar 

de acordo como volume produzido, portanto, materiais diretos sao custos variaveis, 

pois variam de acordo com o volume da produ<;ao. Ja custos fixos, como o aluguel, 

independem da produ<;ao, seu valor nao sera alterado conforme o volume produzido. 

(MARTINS, 2006, p. 49 e 50). 

Custos fixos sao aqueles que independem da quantidade produzida, ou seja, 

eles nao variam por mais que o volume de produ<;ao varie. 

Quando tornados de seus totais, os custos fixos realmente sao fixos, mais se 

tornados pelas unidades produzidas, eles irao variar. Segundo Guimaraes "os custos 

fixos sao variaveis em rela<;ao ao produto, pois quanto maior a produ<;ao, menor 

sera a parcela do custo fixo por unidade produzida". (2002, p. 77). 

2.12 OUTRAS NOMENCLATURAS DE CUSTOS 

2. 12.1 Custos primarios 

E. o total do consumo da materia-prima, mais a mao-de-obra, o custo 

primario e diferente do custo direto, pois e formado unicamente pela mao-de-obra e 

pela materia-prima, sendo assim outros custos diretos nao sao considerado's 

primarios. 

2.12.2 Custos de transforma<;ao 

Sao todos os custos de produ<;ao, com exce<;ao da materia prima e dos 

componentes adquiridos prontos. 

Segundo Martins, "representam esses custos de transforma<;ao, o valor do 

esfor<;o da propria empresa no processo de elabora<;ao de um determinado item 

(mao-de-obra direta e indireta, energia, materiais de consumo industrial)." (2006, 

p.51). 
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2.13 ESQUEMA BASICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Para exemplificar o esquema basico da contabilidade de custos, existe a 

necessidade de estruturar os passos e conhecer as diferen~as entre custos e 

despesas e a apropria~ao direta e indireta dos custos. 

Entao, juntamente com a equipe da empresa, foi iniciado a separa~ao e o 

entendimento de custos de produ~ao e despesas que podem ocorrer e que nao 

agregam valor ao produto. Foi considerado o metodo de custeio por absor~ao, que e 

obrigat6rio pelo fisco e que atende o principia fundamental da contabilidade editad9 

pela resolu~ao CFC N°. 750/93, mais especificadamente o principia da competencia, 

alocando as despesas somente no momenta da vendas. 

Nos exemplos adotados abaixo, o metodo de custeio por absor~ao foi 

considerado alocando as despesas somente no momenta da vendas. 

Em seguida, os custos diretos de produ~ao devem ser apropriados, e nesta 

etapa a quantidade de mao-de-obra deve estar definida, bern como a materia-prima, 

a energia e todos os custos diretos que sao necessarios para a elabora~ao db 

produto. Ao final desta etapa, obtem-se a defini~ao dos custos diretos totais de 

produ~ao alocados e o total de custos de produ~ao que ainda necessitam de 

aloca~ao. 0 proximo passo e definir como sera aplicada a aloca~ao dos custos 

faltantes, no caso, os custos indiretos. Ha algumas maneiras de desenvolve-lo, isso 

depende do controle e conhecimento para a produ~ao dos produtos, mas 

desconsiderando este item, uma alternativa e a aloca~ao baseada n~ 

proporcionalidade ja definida na apropria~ao dos custos diretos. 

Por exemplo, suponhamos que uma empresa "X" produza os produtos Alfa e 

Beta, e que esses sao os seus custos diretos: 

Produto Alfa Produto Beta 

Materia-Prima R$ 113.000,00 R$ 221.000,00 

Mao-de-Obra R$ 33.000,00 R$ 71.000,00 

Energia Eletrica R$ 27.000,00 R$ 30.000,00 

Agua R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 183.000,00 R$ 334.000,00 

Fonte: Crh1st1ane P. da S. Hornmg 
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E esses sao os custos indiretos: 

Mao-de-Obra R$ 15.000,00 

Energia Eletrica R$ 20.000,00 

DepreciaQao R$ 7.000,00 

Seguros R$ 5.000,00 

ManutenQao R$ 18.000,00 

TOTAL R$ 65.000,00 

Fonte: Crhist1ane P. da S. Hormng 

Assim obtemos os totais e aplicamos a proporcionalidade conforme o 

exemplo: 

Custos Diretos Custos lndiretos Total 

ProdutoValor % Valor % 

Alfa 183.000,00 35,40 23.010,00 35,40 206.010,00 

Beta 334.000,00 64,60 41.990,00 64,60 375.990,00 

Total 517.000,00 100 65.000,00 100 5820.00,00 

Fonte: Crhistiane P. da S. Horning 

A aloca~ao dos custos indiretos nao exige uma metodologia exata de faze

lo, deve-se considerar urn metoda que possibilite urn procedimento menos arbitrario. 

Desta forma, por enquanto, o esquema basico e a separa~ao entre custos e 

despesas, apropria~ao dos custos diretos diretamente aos produtos ou servi~os e 

realizar o rateio dos custos indiretos. 

Esclarecido esses passos, defini-se entao urn esquema basico de custos 

como o explanado por Martins (2006, p. 57): 



Produto A 

Produto B 

Estoque 

Custo dos 
Produtos Vendidos 
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Despesas 

Vendas 

Resultado 

Os custos incorridos em urn periodo s6 irao integralmente para o resultado 

desse mesmo periodo caso toda a produc;ao elaborada seja vendida, nao havendo, 

portanto, estoques finais. Ja as despesas, de administrac;ao, de vendas, financeiras, 

etc, sempre serao debitadas ao resultado do periodo em que sao incorridas: assim e 

que funciona o custeio por absorc;ao conforme Martins (2006, p. 57). 

2.14 CONTABILIZAQAO DOS CUSTOS 

A contabilizac;ao destes custos pode ser feita de algumas maneiras, da mais 

simples, contabilizando apenas a separac;ao dos custos de despesas ou contabilizar 

cada etapa seguida nas apropriac;oes dos custos diretos e indiretos. Outros criterios 

de contabilizac;ao podem ser adotados entre esses extremos. Esta definic;ao 
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depende de algumas variaveis como a complexidade ou a simplicidade do neg6cio e 

alguns criterios. 

A contabiliza<;ao na visao de Martins pode ser de criterio simples ou criterio 

complexo. 

Criterio Simples: contabiliza~ao dos custos pela Contabilidade 
Financeira em contas apropriadas e transferencia direta para os estoques a 
medida que os produtos sao acabados ou entao s6 no fim do perfodo, sem 
registro das fases de rateio. 

Criterio Complexo: A forma mais complexa para contabiliza~ao dos 
custos seria representada pelo detalhamento contabil no mesmo grau do 
detalhamento dos mapas de custos. (2006, p. 58 e 59). 

2.15 ESQUEMA BASICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

DEPARTAMENTALIZAQAO 

Como ja conclufdo anteriormente, a contabilidade de custos e tambem 

instrumento informative, e para transmitir estas informa<;oes com maior 

confiabilidade, nota-se que algumas apura<;oes de certos custos tornam-se 

relevantes no processo de apura<;ao e controle de custos que podem facilitar a 

aloca<;ao de custos especfficos de cada produto. 

Desta forma, tem-se a necessidade de respeitarmos a departamentaliza<;ao. 

2.15.1 Departamentaliza<;ao 

A departamentaliza<;ao pode ser pautada como uma divisao de trabalho 

representada por pessoas e maquinas que desenvolvem atividades homogeneas 

nas unidades organizacionais. Os departamentos podem classificar-se em 

departamentos de servi<;os, que auxiliam os departamentos de produ<;ao e em 

departamentos de produ<;ao, que sao OS que modificam OU tratam a materia-primae 

outros materiais para produ<;ao do produto. 
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2.15.2 Centro de custo 

E a unidade minima onde se acumula custos indiretos, para posterior 

alocagao aos produtos ou aos departamentos. 

2.15.3 Custos dos departamentos de servigos 

Como citado acima, e urn departamento de apoio ao processo produtivo, 

ap6s uma analise das caracteristicas departamentais e definidas quais sao os 

departamentos auxiliares, escolhe-se urn criteria para a distribuigao de seus custos 

aos departamentos que tenham ligagao com os custos a serem apropriados. 

A alocagao dos custos indiretos a cada produto sem a departamentalizagao, 

usualmente adota uma (mica taxa hora para todos os produtos e a 

departamentalizagao utiliza uma taxa para cada departamento, vindo a diminuir erros 

possivelmente cometidos. Utilizando a departamentalizagao, a apropriagao dos 

custos indiretos sera mais fiel, pois levantaria as reais etapas e em quais 

departamentos especificos os produtos passam, levando em conta ainda o tempo 

que cada produto permanece em cada departamento. A departamentalizagao e uma 

ferramenta muito importante, pois obtemos mais exatidao na analise dos reais 

custos dos produtos, podendo administrar pregos de vendas e lucratividade. 

Ap6s esses esclarecimentos podemos completar o esquema basico de 

custos explanado anteriormente por Martins como: 



Departamento 
Servico A 

G =rateio 

Produto A 

Produto B 

Despesas de Adm. de 
Vendas e Financeiras 

Resultado 
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Completando o esquema visualizado anteriormente, o esquema basico da 

contabilidade de custos compreende a separa<;ao entre custos e despesas, 

apropria<;ao dos custos diretos diretamente aos produtos, apropria<;ao dos custos 

indiretos que pertencem, visivelmente, aos departamentos, agrupando, a parte, OS 

comuns, rateio dos custos indiretos comuns aos diversos departamentos, quer de 

produ<;ao, quer de servi<;os, escolha da sequencia de rateio dos custos acumulados 

nos departamentos de servi<;os e sua distribui<;ao aos demais departamentos e a 

atribui<;ao dos custos indiretos que agora s6 estao nos departamentos de produ<;ao 

aos produtos, segundo criterios fixados. 
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2.16 CRITERIOS DE RA TEIO- CUSTOS COMUNS 

Os custos indiretos devem ser apropriados em func;ao de sua definic;ao, ou 

seja, sao apropriados segundo sua natureza ou conceito indiretamente aos 

produtos, utilizando para isso estimativas e criterios de rateio. Qualquer forma de 

distribuic;ao de custos indiretos tera urn grau de arbitrariedade devido a escolha do 

metodo ser definida pelos controladores de custos que tomam essa decisao com 

base nos seus conhecimentos e objetivos. Estas decisoes podem ser questionaveis 

por qualquer outra pessoa que tenha opiniao diferente, uma vez que suas opinioes 

tern por base conhecimentos e experiencias diferentes. Entretanto ambas as 

opinioes podem estar corretas e a empresa e que devera decidir qual metodo e 0 

mais correto em relac;ao a sua atividade. 

2.16.1 Rateio dos custos dos departamentos 

Os custos indiretos de produc;ao podem estar ligados diretamente a fabrica 

como urn todo, com departamentos de servic;os ou com departamentos fabris. 

Devido ao fato que a elaborac;ao dos produtos ocorre somente nos 

departamentos fabris, para que os custos indiretos de produc;ao possam ser ligados 

aos produtos sao necessarios que todos os custos indiretos sejam alocados aos 

departamentos fabris ou atribuldos a estes departamentos segundo algum criteria de 

distribuic;ao. 

Os custos dos departamentos de servic;os sao os que podem ser 

relacionados com a operac;ao desses departamentos, tais como escrit6rio da fabrica. 

Como a func;ao deste departamento e prestar servic;o para OS departamentos fabris, 

os seus custos precisam ser atribuldos aos departamentos de produc;ao para fins de 

custeio dos produtos baseando-se em algum criteria de alocac;ao ou rateio. 
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2.16.2 Custos indiretos de produc;ao, fixos e variaveis 

Pode-se ainda classificar os custos indiretos segundo seu comportamento 

em relac;ao a intensidade da produc;ao e ao tempo. Os custos cujo montante total 

varia segundo o volume produc;ao de urn departamento sao conhecidos como custos 

variaveis. Porem, os custos cujo montante total nao varia em relac;ao ao volume de 

produc;ao sao chamados de custos fixos. Pode se dizer que os custos fixos incorrem 

de acordo com o tempo, nao de acordo com o volume de produc;ao; isto e, eles 

serao incorridos ainda que no departamento nao tenha ocorrido nenhuma atividade 

de produc;ao. 

A distinc;ao entre custos fixos e variaveis depende, em muitos casas de uma 

definic;ao por parte da direc;ao da empresa e da natureza das atividades desta. 

Por exemplo, a polftica da direc;ao pode ser contraria a dispensa de 

supervisores, portanto a supervisao seria urn custo fixo. 

2.16.3 0 princfpio da uniformidade ou consistencia na contabilidade de custos 

Quando uma empresa escolhe o criteria a ser utilizado para distribuic;ao dos 

custos indiretos de produc;ao aos produtos, automaticamente se esta definindo em 

que proporc;ao estes custos farao parte do valor de cada produto acabado em seu 

estoque. Sendo o prec;o de venda baseado no valor de custo do produto em estoque 

urn erro nesta distribuic;ao ou rateio pode afetar diretamente o resultado operacional 

da empresa (Iuera OU prejufzo) e de fundamental importancia que todos OS 

envolvidos no processo de rateio tenham conhecimento do processo produtivo bern 

como do efeito causado por uma eventual mudanc;a deste criteria no resultado 

financeiro/contabil desta empresa. 

Por exemplo, a empresa Delta rateava seus custos indiretos de fabricac;ao 

em func;ao do valor total gasto com mao-de-obra direta e isto gerava uma proporc;ao 

de 75% dos custos para o produto "A" e 25% para o produto "8". Em determinado 

momenta a empresa decide ratear seus custo indiretos em func;ao da materia prima 

e a proporc;ao passou a ser de 55% para "A" e 45% para "8". Pode se notar a 

evidente mutac;ao que houve nos valores dos produtos, pois com base no primeiro 

criteria o produto "A" recebia 75% dos custos indiretos, entretanto se baseando no 
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segundo criteria o produto "A" passa a receber apenas 55% dos custos indiretos o 

que representa uma diminui<,(ao de 20% no seu valor de custo. Ja o produto "B" 

passa de 25% para 45% a sua propor(.(ao dos custos indiretos o que representa urn 

aumento de 20% no seu custo. Embora no exemplo o resultado final da empresa 

Delta nao se altere, pois apenas houve uma "transferencia" de custo de urn produto 

para o outro, esta mudan9a pode afetar diretamente o seu resultado quando 

pensamos no quesito concorrencia, pois no exemplo ocorrem duas situa(.(6es: 

• A Delta vende urn produto abaixo do seu pre9o de custo de produ(.(ao 

gerando urn prejufzo na venda. 

• A Delta vende urn produto com urn pre9o de custo acima do real, o que 

encarece o produto e faz com que o mesmo nao seja competitive no mercado. 

2.17 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ABC) 

0 sistema de custeio baseado em atividades (ABC - Activity Based Costing) 

procura amenizar as distor(.(6es provocadas pelo uso do rateio, principalmente no 

que tange ao sistema de custeio por absor(.(ao. 

Martins (2006, p. 87) informa que o custeio baseado em atividades "e uma 

metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distor<,(6es provocadas 

pelo rateio arbitrario dos custos indiretos". 

Este sistema foi desenvolvido pelos EUA na decada de 80, devido ao 

avan9o tecnol6gico e a complexidade dos sistemas de produ(.(ao. Os custos indiretos 

vern aumentando cada vez mais se comparados aos custos diretos. Tambem, a 

grande diversidade de produtos e modelos produzidos no mesmo espa(.(o, exige 

melhor aloca(.(ao dos custos indiretos. 

Este sistema vern sendo inserido em diversos pafses, principalmente no 

Brasil, pois esta se tornado indispensavel a qualidade total e ao gerenciamento. 

E importante urn tratamento adequado na aloca(.(ao dos CIF aos produtos, 

pois o grau de arbitrariedade e subjetividade pode provocar enormes distor(.(6es. 

Dependem de dois fatores: a diversifica(.(ao das linhas de produto e a propor(.(ao dos 

custos indiretos totais. 
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Este sistema tern como fundamento basico a busca do principia da 

causa<;ao 1, ou seja, procura identificar de forma clara, por meio de rastreamento, o 

agente causador do custo, para I he imputar o valor. Primeiramente, atribuir os custos 

as atividades e posteriormente atribuir custos das atividades aos produtos. Sendo 

assim faz-se o rastreamento dos custos que cada atividade causou, atribuindo-lhes 

estes custos, e em seguida verificam-se como os portadores finais de custos 

consumiram servi<;os das atividades, atribuindo-lhes os custos definidos. 

Alem de urn sistema para a obten<;ao dos custos, o ABC e tambem uma 

importante ferramenta gerencial. Segundo Guimaraes (2002, p. 161 ), o 

administrador tera facilidade e precisao para: 

1. Apurar e controlar os custos de produ~tao , destacando-se os custos 
indiretos de fabrica9ao- CIF; 

2. ldentificar e avaliar os custos da nao-qualidade; 
3. Coletar informa~toes sobre as varias oportunidades visando eliminar 

desperdfcios e aperfei9oar atividades; 
4. ldentificar os produtos e clientes que proporcionem maior lucratividade; 
5. ldentificar os varios custos relacionados aos produtos em suas fases 

(pre-produ~tao, produ9ao e p6s-produ~tao}; 
6. Melhorar substancialmente a base de informa~toes para que as decisoes 

sejam tomadas com mais eficiencia; 
7. Estabelecer um conjunto de indicadores de performance, capaz de 

medir a eficiencia empresarial envolvendo os aspectos produtivos, 
comercial e financeiro. 

2.17.1 Caracteriza<;ao do problema 

Por exemplo, uma industria que produz mesas e armarios: 

Produtos Produc;ao Mensal Prec;o de Venda 

Mesas 1800 unid. R$ 100,00 

Armarios 420 unid. R$ 200,00 

Fonte: Crh1st1ane P. da S. Hornmg 

A empresa tern dois departamentos de produ<;ao: "Serraria e Montagem" e 

"Acabamento". Na produ<;ao temos os seguintes tempos: 

1 
Causalidade e o conjunto de todas as rela96es de causa e efeito. 0 principia da causa9ao tern o 

objetivo de identificar de maneira clara e eficiente a rela9ao causal entre o insumo e o bem e ou 
servi90 produzido. 
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Custo Direto Unitario Custos Diretos por Unidade 
Mesas Armarios 

Madeira $ 10,00 $ 12,00 
Ferros $ 6,00 $ 5,00 

Mao-de-Obra Direta $ 12,00 $ 14,00 

Total $28,00 $ 31,00 
Fonte: Crhistiane P. da S. Horning 

Produtos Serralheria e Montagem Acabamento 

Unitario Total Unitario Total 

Mesas 3,00 h 5.400 h 1,50 h 2.700 h 

Armarios 7,00 h 2.940 h 6,00 h 2.520 h 

Total 8.340 h 5.220 h 

Fonte: Crh1st1ane P. da S. Hornmg 

Custos lndiretos e Despesas Custos lndiretos Des pes as 

Aluguel $15.000,00 

Energia Eletica $ 12.000,00 

Salario Pessoal Supervisao $10.000,00 

Mao-de-Obra lndireta $28.000,00 

Depreciagao $ 6.000,00 

Materiallndireto $25.000,00 

Seguros $ 6.000,00 

Despesas Administrativas $ 53.000,00 

Com Vendas $ 60.000,00 

Financeiras $ 30.000,00 

Total $ 102.000,00 $ 143.000,00 
Fonte: Crh1st1ane P. da S. Hormng 

2.17.2 Atribuigao dos CIF diretamente aos produtos sem departamentalizagao 

Para atribuir os CIF aos produtos, usaremos como base de rateio a mao-de

obra direta total utilizada por produto, chegando aos seguintes resultados: 
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Custo de mao-de- obra direta 

Unitario Total 

Mesas $ 12,00 $21.600,00 
Armarios $ 14,00 $ 5.880,00 

$27.480,00 

Fonte: Crhistiane P. da S. Horning 

Taxa de Aplicac;ao dos CIF 

Custos lndiretos $ 102.000,00 

MODTotais $ 27.480,00 

$ 3,7118 $/MOD 

Fonte: Crhist1ane P. da S. Horning 

Aplicando os custos indiretos temos: 

Aplicac;ao dos CIF 

Unitario Total 

Mesas $44,54 80.174,67 

Armarios $51,96 21825,33 

Total 102.000,00 

Fonte: Crhistiane P. da S. Horning 

Resumo - Sem Departamentalizagao: 

Mesas Armarios 

Custos diretos $ 28,00 $ 31,00 

Custos indiretos $ 44,54 $ 51,96 

Gusto total $ 72,54 $ 82,96 

Prec;o de venda $ 100,00 $200,00 

Luera Bruto Unitario $ 27,46 $117,04 

Margem% 19% 81% 

Fonte: Crhist1ane P. da S. Horning 

Pode-se observar que o produto com maior margem bruta unitaria e o 

armario com valor absoluto de$ 117,04. 

Temo-se a seguinte demonstra~ao de resultado, considerando que toda 

produgao foi vendida: 
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Mesas Armarios Total 

Vend as $ 180.000,00 $84.000,00 $ 264.000,00 

Custos dos produtos vendidos $ 130.572,00 $34.843,20 $ 165.415,20 

Madeira $ 18.000,00 $ 5.040,00 $ 23.040,00 

Ferros $ 10.800,00 $ 2.100,00 $ 12.900,00 

Mao-de-Obra Direta $ 21.600,00 $ 5.880,00 $ 27.480,00 

Subtotal Custos Diretos $ 50.400,00 $ 13.020,00 $ 63.420,00 

Custos lndiretos $ 80.172,00 $21.823,20 $ 1 01.995,20 

Lucro Bruto $ 49.428,00 $ 49.156,80 $ 98.984,80 

Despesas Administrativas $ 53.000,00 

Despesas com vendas $ 30.000,00 

Lucro antes do IR $ 15.984,80 
Fonte: Crh1st1ane P. da S. Hormng 

2.17.3 Atribuic;ao dos CIF diretamente aos produtos com departamentalizac;ao 

Na departamentalizac;ao, os custos serao atribufdos aos departamento.s 

envolvidos de produc;ao, ou seja, serraria, montagem e acabamento e de apoio, 

compras, almoxarifado e controle de produc;ao. 

Usam-se criterios de rateios para as atribuic;oes dos custos aos 

departamentos de produc;ao. Ressalta-se que nem todos os produtos passam por 

todos os departamentos de produc;ao. 

Por exemplo, uma empresa tern tres departamentos, onde o produto "A" 

passa pelos tres para ficar pronto, ja o produto "B" s6 passa por dais departamentos 

no processo produtivo. 

2.18 APLICAQAO DO ABC 

2.18.1 ldentificac;ao das atividades relevantes 

Segundo Martins (2006, p. 93) "uma atividade e uma ac;ao que utiliza 

recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros para se produzirem bens ou 

servic;os. E composta de urn con junto de tarefas necessarias ao seu desempenho". 
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Para o custeio ABC, primeiramente deve-se identificar os departamentos 

relevantes nos departamentos. A empresa que possua centros de responsabilidade 

pod era ter adaptac;oes importantes. 

As seguintes atividades relevantes sao admitidas: 

Departamentos Atividades 

Compras Comprar Materiais 

Ativar Fornecedores 

Almoxarifado Receber Materiais 
Movimentar Materiais 

Controle de Produc;:ao Planejamento e Coordenac;:ao 

Controle da Producao 
Serraria e Montagem Serrar 

Montar 

Acabamento Acabar 
Despachar produtos 

Fonte: Crh1sbane P. da 5. Hornmg 

2.18.2 Atribuic;ao de custos as atividades 

Conforme Martins (2006, p. 94 ), o custo de uma atividade compreende todos 

os sacriflcios de recursos necessarios para desempenha-la. Deve incluir salarios 

com os respectivos encargos sociais, materiais, depreciac;ao, energia, uso de 

instalac;oes, etc. Muitas vezes, e possivel agrupar varios itens de custos em urn s6 

para refletir a natureza do gasto em o seu total, como por exemplo, aluguel + 

imposto predial + agua + luz = custo de uso das instalac;oes, e telefone + fax + 

correio = custo de comunicac;oes. 

Pode-se desmembrar uma conta em varias subcontas para melhor 

comprovar recursos utilizados por diversas atividades. 

Para custear as atividades, a primeira fonte de dados e o razao geral da 

empresa. Pode tambem ser necessaria dados da engenharia, bern como, dados 

coletados de entrevistas com os responsaveis palos departamentos ou ate pelo 

funcionario que executa a atividade. 

0 custo por atividade deve seguir na seguinte ordem: primeiramente a 

alocac;ao direta, em seguida o rastreamento e por ultimo o rateio. 

Quando se tern uma identificac;ao clara, direta e objetiva de alguns custos de 

algumas atividades, como por exemplo, o salario, e feito alocac;ao direta. 
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Segundo Martins (2006, p. 94 ), o rastreamento e uma alocac;ao com base na 

identificac;ao da relac;ao de causa e efeito entre a ocorrencia da atividade e a 

gerac;ao dos custos. A relac;ao e feita atraves dos direcionadores de custos de 

recursos (de primeiro estagio), como por exemplo: numero de empregados, area 

ocupada, quantidade de kW /h, etc. 

Quando nao ha mais possibilidade de alocac;ao direta ou de rastreamento, 

somente neste caso sera feito o rateio. 

A abertura dos departamentos em centros de custos ajuda para se obter 

maior grau de precisao, principalmente quando os centros de custos refletirem as 

atividades. Podem ocorrer tres situac;oes: urn centro de custos que executa uma 

atividade, que executa parte de uma atividade (tarefa) e centro de custos que 

executa rna is de uma atividade (func;ao ). Dependendo do grau de precisao desejado 

pela empresa, deve-se analisar o cabimento, ou nao, de agregar dois ou mais 

centros de custos ou subdividir algum. 0 ideal para se aplicar o ABC e reorganizar a 

contabilidade de custos, ja que este metodo aplica o conceito de centro de 

atividades. 

2.18.3 ldentificac;ao e selec;ao dos direcionadores de custos 

0 ABC e outros metodos se distinguem pela maneira que atribui seus custos 

aos produtos. Portanto precisa-se de uma boa organizada nos direcionadores de 

custos. 

Martins (2006, p. 96) define direcionador de custos, "e o fator que determina 

a ocorrencia de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem 

realizadas, deduz-se que o direcionador e verdadeira causa dos custos." 

0 direcionador afeta o custo total refletindo a causa fundamental da 

atividade, bern como, a existencia de seus custos. Ha dois tipos de direcionadores 

conceituados por Guimaraes (2002, p. 166): "direcionadores de recursos -

identifica o consumo de recursos no desenvolvimento das atividades; 

direcionadores de atividades - identifica a relac;ao entre as atividades e os 

produtos, ou seja, como os produtos consomem atividades." 

Os direcionadores variam de empresa para empresa, dependendo de como 

as atividades sao executadas. 
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No custeio por ABC, urn fator importante e a identificac;ao e a determinac;ao 

das atividades relacionadas com a produc;ao, sendo assim, cada atividade devera 

estar relacionada diretamente com o produto. 

Para se determinar os custos de cada produto no departamento, deve-se 

atribuir determinado custo relacionado com a atividade desempenhada no 

departamento, que sera possivel atraves do direcionador do recurso que utilizara o 

rastreamento. 

Rastrear segundo Guimaraes (2002, p. 167) e "identificar e analisar a 

relac;ao entre o custo e a atividade desenvolvida em determinado setor." Urn 

exemplo claro e o aluguel alocado no departamento de compras que devera ser 

atribuido as duas atividades executadas no departamento, que se dara via 

direcionadores de recursos. 

E importante saber que ha diferenc;a entre ratear e rastrear. 

0 rateio e a alocac;ao dos custos de uma forma subjetiva, como por 

exemplo, alocar os custos aos produtos por hora/maquina. Os criterios e rateio nao 

necessariamente representam a verdadeira relac;ao do custo com o produto ou a 

atividade, o que gera distorc;oes. 

0 rastreamento tenta identificar o que efetivamente gerou o custo, analisa a 

relac;ao do custo com a atividade atraves do direcionador de recursos. 

2.18.4 Atribuic;ao dos custos das atividades aos produtos 

Com as atividades relevantes ja identificadas e com seus direcionadores de 

recursos com os respectivos custos, deve-se entao custear os produtos. Sera 

necessaria o levantamento da quantidade e qualidade das ocorrencias dos 

direcionadores das atividades por periodo e por produto. Os direcionadores 

escolhidos demonstram a melhor relac;ao entre a atividade e o produto. 

Por exemplo, atividade de comprar materiais, o direcionador a ser usado e o 

numero de pedido de compras de materiais (admitindo que os pedidos sejam 

homogeneos). Quando os pedidos tiverem caracteristicas diferentes, neste caso 

deve-se utilizar outro direcionador como o tempo gasto para fazer cada pedido. A 

atividade de desenvolver fornecedores, 0 direcionador e urn numero de fornecedores 
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para cada item, pois se urn produto tern mais fornecedores que o outro, recebe mais 

custos desta atividade do que aquele que tern menos fornecedores. 

Agora, falta calcular o custo do produto conforme calculos abaixo: 

Custo unitario do direcionador = custo das atividades I n° total de 

direcionadores. 

Custo da atividade atribuido ao produto = custo unitario do direcionador X 

n° de direcionadores do produto. 

Custo da atividade por unidade de produto = custo da atividade atribufdo 

ao produto I quantidade produzida. 

E comum verificar que os produtos que se pensava serem lucrativos revelou

se deficitarios com o ABC. Os fatores costumeiramente ocorrem: alta propon;ao de 

custos indiretos nas atividades de apoio e diversidade dos produtos, ao que se 

refere a complexidade e a diferentes volumes de produgao. 

Os produtos mais complexos e com menor volume de produgao geralmente 

com o custeio ABC se tornam os mais lucrativos, isso ocorre porque o rateio nao 

reflete o valor real do consumo de recursos. 

2.19 APLICAQAO DE CUSTOS INDIRETOS DE PRODUQAO 

2.19.1 Previsao da taxa de aplicagao de CIP 

Uma empresa s6 pode apurar e contabilizar os custos de cada produto, a 
medida que ele vai sendo fabricado, sea mesma tiver bases adequadas para uma 

boa estimativa. 

Para se prever quais custos indiretos de produgao irao ocorrer, e como eles 

serao distribufdos aos departamentos e alocados aos produtos, precisa-se antecipar 

o que sera feito ate o final do perfodo, para poder se trabalhar durante o mesmo com 

essa previsao. 

Fazem-se necessarias, segundo Martins: 

a) Estimativa do volume de produgao; 
b) Estimativa do valor dos custos indiretos; 
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c) Fixac;:ao do criterio de apropnac;:ao dos custos indiretos aos 
departamentos e aos produtos; (2006, p. 1 05). 

Com isso e possivel prever a taxa de aplicac;ao de custos indiretos de 

produc;ao, conforme exemplo explanado por Martins: 

No caso de uma empresa industrial bem simples, sem departamentalizac;:ao, 
foi previsto que para o ano X1, ela teria: 

Horas-maquina de trabalho: 10.000 
Custos lndiretos de Produc;:ao: $5.000.000 
Para se chegar a previsao dos $5.000.000 de Custos lndiretos, 

provavelmente a empresa tera se baseado no proprio volume de trabalho 
previsto, ja que parte dos CIP e variavel, e seu valor total para o ano 
depende exatamente do volume de produc;:ao. Suponhamos que: 

Fixos = $3.000.000 por ano e Variaveis = $200 por hora maquina. 
Logo os Cip totais foram: 
$3.000.000 + $200/hm x 10.000 hm = $5.000.000. 
Portanto a Taxa prevista de Custos lndiretos de Produc;:ao e de: 
$5.000.000 = $500/hm 
10.000 hm 
Essa sera a taxa que a empresa ira aplicar aos produtos elaborados 

durante o periodo, no final, far-se-ao alguns ajustes, pois provavelmente os 
CIP realmente incorridos, nao serao os exatos $5.000.000, assim como as 
horas trabalhadas nao serao exatas 10.000 hm. (2006, p. 106). 

Para o caso de empresas com departamentalizac;ao, deve-se fazer a 

previsao do volume de produc;ao para cada departamento e estimar os CIP totais e 

seu rateio, pelos diversos departamentos. 

2.19.2 Contabilizac;ao dos CIP aplicados 

0 debito na conta de CIP e correspondido nas contas de estoque de 

materiais de consumo industrial, salarios e encargos a pagar, contas a pagar, 

disponibilidades, entre outras, e corresponds aos custos indiretos reais incorridos. 

E criada a conta de "CI P Aplicados" quando se trabalha com as taxas pre 

determinadas, a medida que OS produtos vao sendo elaborados, 0 lanc;amento e 

feito como debito em produtos eo credito em CIP Aplicados. 

Os CIP reais do perfodo, vao sendo contabilizados em sua conta normal, no 

fim do periodo seu saldo e entao, comparado ao saldo de CIP Aplicados. 

Se a previsao for perfeita, ambos os saldos serao iguais, entao, bastara 

eliminar os saldos com o seu cancelamento mutua. (MARTINS, 2006, p. 1 08). 
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2.19.3 Varia<;ao entre CIP aplicados e reais 

Quando ha uma varia<;ao entre a conta de CIP Aplicados e CIP Reais, frutos 

de erros de previsao, geram-se problemas: para a contabilidade financeira, o 

problema e o que fazer com esse valor e na contabilidade de custos ha ainda o 

aspecto da avalia<;ao das razoes dessa diferen<;a. 

Se tratando do primeiro problema, pode-se transferir ambas as contas para 

uma de varia<;ao de CIP, debitando varia<;ao de CIP e creditando CIP reais, ou 

debitando CIP aplicados e creditando varia<;ao de CIP. 

0 saldo na conta de varia<;ao de CIP deve ser extinto ao fim do exerdcio, a 

forma mais correta de apropria-lo, e fazendo sua distribui<;ao: "a parte relativa a 

produtos ja vendidos, transferidos para despesa (CPV), e a parte relativa aos 

produtos em estoque, acabados ou em processamento, transferida para o ativo." 

(MARTINS, 2006, p. 11 0). 

Somente deve-se jogar o total da varia<;ao para o resultado, sem sua 

proporcionalidade aos estoques, se o montante nao afetar substancialmente, nem o 

lucro e nem o proprio valor dos estoques, ou entao quando a razao da varia<;ao e 
uma anormalidade muito grande, como por exemplo: uma greve, uma quebra de 

equipamento anormal, etc. (MARTINS, 2006, p. 11 0). 

2.19.4 Varia<;ao de volume e varia<;ao de custos 

Quando obtemos diferen<;as entre CIP aplicados e reais, temos varia<;oes, 

que podem ser de volume ou de custos. 

A varia<;ao de volume se deve ao erro na previsao do volume de horas 

trabalhadas diretamente. 

A varia<;ao de custos se da quando os CIP sao diferentes. 
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2.19.5 Previsao das taxas de servictos 

"A medida que a empresa pode elaborar previsao de volumes de productao 

em valores reais, projeta a forma de rateio dos custos indiretos e finalmente chega a 

taxa esperada." (MARTINS, 2006, p. 113) 

Dessa forma quando se preve que a manuten9ao tera "x" custos indiretos e 

trabalhara "x" horas no proximo periodo, estabelecemos uma taxa estimada de 

prestactao de servictos no departamento. Faz-se entao a previsao do rateio com base 

no valor dos custos indiretos, para que dessa forma possa-se chegar aos custos 

indiretos dos departamentos de prodUC(aO e dai a taxa de apliCaC(aO aos produtos. 

2.19.6 Evoluctao tecnol6gica na contabilidade e uso dos custos indiretos aplicados 

Quando se deseja conhecer o custo ja incorrido em certa productao, ate certo 

momenta, usam-se as taxas de aplicactao de custos indiretos. 

Nos . tempos atuais, com as mudanctas tecnol6gicas e com os sistemas 

informatizados, e possivel saber o custo real incorrido ate aquele momenta da 

productao, aonde os dados sao imputados durante o andamento da productao e nao 

somente ao fechamento do periodo. 

Oeste modo, as empresas que possuem esses sistemas informatizados, nao 

precisam fazer uso das taxas de aplicactao de CIP, exceto para alguns custos 

conhecidos em sua totalidade, apenas ao encerramento do exercicio. 

Com os sistemas online se da a diminuictao consideravel das possiveis 

variact6es no final do periodo. (MARTINS, 2006). 

2.20 MATERIAlS DIRETOS 

Os materiais que fazem parte do produto acabado e sao facil mensuractao da 

quantidade que se emprega em cada produto sao chamados de materiais diretos. 

Estes materiais sao apropriados aos produtos por seu valor hist6rico de aquisictao. 0 

principal componente utilizado na productao d urn bern e a materia prima. 
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Martins (2006, p. 116) divide os problemas relacionados a materiais 

existentes numa empresa em tres campos: 

A) Avalia9ao: (qual o montante a atribuir quando varias unidades sao 
comparadas por pre9os diferentes, o fazer com os custos do 
Departamento de Compras, como tratar o ICMS, como contabilizar as 
sucatas, etc.); 

B) Controle: (como distribuir as fun9oes de compra,pedido, recep9ao e uso 
por pessoas diferentes, como desenhar as requisi9oes e planejar seu 
fluxo, como organizar o "kardex", como fazer inspe9ao para verificar o 
efetivo consumo nas finalidades para as quais foram requisitados etc.); 
e 

C) Programa9ao: (quando comprar, quando comprar, fixa9ao de lotes 
economicos de aquisi9ao, defini9ao de estoques mfnimos de seguran9a 
etc.). 

No sistema global da empresa estas fungoes sao muito importantes. 

2.20.1 0 que integra o valor dos materiais 

A forma de avaliac;ao dos ativos do custo pelo valor hist6rico da aquisic;ao 

tern como regra que todos os gastos incorridos para a colocac;ao do ativo em 

condic;oes de usa ou em condic;oes de venda incorporam o valor desse mesmo ativo. 

Entao, urn material adquirido para revenda, integra seu valor todos os gastos 

utilizados para coloca-lo a venda e quando adquirido para consumo integram os 

gastos incorridos ate seu consumo. 

Empresas comerciais e industriais recebem tratamentos diferentes. A 

comercial tern gastos com armazenagem de produtos para revenda e os trata como 

despesas. Ja a industrial, os gastos obtidos com materia-prima sao valores 

agregados aos valores dos itens estocados. A Industria costuma ratear os gastos 

com armazenagem diretamente aos produtos. 

2.20.2 Metodos de avaliac;ao de estoques 

0 custo unitario dos materiais comprados pode variar no decurso do tempo e 

o estoque pode canter os mesmos produtos adquiridos a prec;os diferenciados, isto 

se da par causa da flutuac;ao dos prec;os. 
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Pode-se avaliar e controlar os estoques atraves de inventarios peri6dicos ou 

permanentes. Guimaraes conceitua (2002, p. 42): 

medio. 

lnventario Peri6dico- e aquele em que a empresa nao mantem controle 
das entradas e saidas. Neste caso, a quantidade consumida s6 pode ser 
determinada ap6s a contagem fisica, usando-se depois uma avaliac;ao a ser 
determinada. 
lnventario Permanente - e aquele controlado permanentemente ap6s cada 
operac;ao de entrada e saidas. 

No Brasil, o criterio mais utilizado para avaliac;ao dos estoques e o prec;o 

2.20.3 Criterios de avaliac;ao dos materiais: o prec;o medio 

Temos dois tipos de Prec;o medio: M6vel e Fixo. 

0 pre~o medio ponderado m6vel e aquele mantido por empresa com 

controle constante de seus estoques, atualizando assim, seu prec;o medio a cada 

nova aquisic;ao. 

0 pre~o medio ponderado fixo e aquele em que a empresa calcula 0 

prec;o medio somente ap6s a cada encerramento do exercfcio ou do mes, urn unico 

prec;o por unidade. Calcula-se primeiro o prec;o medio global do perfodo e depois 

apropriamos o custo da materia-prima consumida. 

2.20.4 Criterios de avaliac;ao dos materiais: PEPS (FIFO) 

PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai. 

Este criterio avalia o consumo da materia-prima pelo prec;o mais antigo. 

Consequentemente, o estoque final tera os prec;os mais recentes. 

Utilizando-se o PEPS, apropria-se ao produto menor valor do material 

existente no estoque. lsso faz que acontec;a uma subavalia<;ao do custo do produto 

ja que apropria urn resultado contabil maior para o exercfcio em que for vendido. 
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2.20.5 Criterios de avalia9ao dos materiais: UEPS (LIFO) 

UEPS - e o metodo do ultimo a entrar, primeiro a sair. 

Avalia o consume de materia-prima pelo pre9o mais recente. Em 

consequencia, o estoque final tera os pre9os mais antigos. lsso provoca 

normalmente redu<fao do lucro contabil. 

Comparados os dois Criterios, PEPS e UEPS, verifica-se que aquele o custo 

da materia-prima e menor enquanto que o valor Estoque final e maior. 

2.20.6 Criterios de avalia9ao dos materiais: combina96es e sumario 

Podem ser adotados criterios mistos para avalia9ao de materiais utilizados, 

como por exemplo, o PEPS e o pre9o medio. 

2.20. 7 Perdas de materia is 

Muitas vezes, nas empresas, ha desperdicio de materiais, principalmente de 

materia-prima durante o processo de produ<fao. Como deve ser o tratamento para as 

perdas de materiais? 

Primeiro diferenciam-se as perdas normais das anormais. As perdas normais 

sao decorrentes do processo produtivo e ja fazem parte das expectativas da 

empresa. As perdas anormais podem ocorrer por problemas de corte de rea96es 

quimicas, evapora9ao, entre outras. Por serem aleat6rias e involuntarias nao fazem 

parte do custo de produ<fao e sao tratadas como perdas do periodo, indo 

diretamente para resultado. 

2.20.8 Tratamento contabil dos subprodutos e das sucatas 

Materiais nao aproveitados podem trazer algum tipo de recupera<faO a 
empresa, atraves de sua venda. Sao os subprodutos e as sucatas. 
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Segundo Martins (2006, p. 122) Subprodutos sao: "aqueles itens que, 

nascendo de forma normal durante o processo de produc;ao, possuem mercado de 

venda relativamente estavel, tanto no que diz respeito a existencia de compradores 

como quanto ao prec;o". 

Nao sao considerados produtos propriamente ditos, pois por se originarem 

de desperdicios e terem uma pequena participac;ao nas receitas da empresa, nao 

recebem assim, nenhum custo. 

Como avaliamos os estoques dos subprodutos e como contabilizamos as 

vendas? 0 correto e considerar a receita originada da venda como reduc;ao do custo 

de produc;ao da empresa. 

Sucatas sao aqueles itens onde a venda se torna esporadica, e realizada por 

urn valor nao previsivel na data em que surge na fabricac;ao. lsso faz com que nem 

recebam custos, pois nao tern receitas eventuais consideradas como reduc;ao de 

custos de produc;ao. Na ocorrencia da venda, sua receita classifica-se como outras 

receitas operacionais. 

2.21 MAO-DE-OBRA DIRETA 

Mao-de-obra direta e aquela que diz respeito ao pessoal que trabalha 

diretamente na transformac;ao do produto. Segundo Martins (2006, p. 133) se tern 

mao-de-obra direta "desde que seja possivel a mensurac;ao do tempo despendido e 

a identificac;ao de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer 

apropriac;ao indireta ou rateio". 

2.21.1 Separac;ao entre mao-de-obra direta e mao-de-obra indireta 

Algumas empresas tratam como direta toda e qualquer mao-de-obra 

utilizada na produc;ao, porem esta e uma forma errada de se alocar este custo ao 

produto. 

Se urn operario trabalha em uma maquina, e com urn produto ou 

componente de cada vez, sua mao-de-obra sera classificada como direta. Porem, se 
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outro operario trabalhar supervisionando mais de uma maquina e cada maquina 

executando uma opera<;ao num produto diferente, sem a possibilidade de se verificar 

quanta cada produto consome dessa mao-de-obra, tem-se urn tipo de mao-de-obra 

indireta. 

Quando se recorre a qualquer tipo de criteria de rateio, ou estimativa, para 

efeito contabil, se torna uma mao-de-obra indireta. No caso de uma empresa nao ter 

a possibilidade de medir a mao-de-obra direta, tem-se a sua existencia ffsica, porem, 

para a contabilidade de custos, ela sera considerada mao-de-obra indireta, devido a 

sua aloca<;ao por criterios estimativos. 

2.21.2 Mao-de-obra direta: custo fixo ou variavel? 

A legisla<;ao trabalhista brasileira, garante aos operarios horistas, urn minima 

de 220 horas, mesmo que eles tenham trabalhado menos que isso. Neste caso, 

caracteriza-se urn custo fixo. 

A folha de pagamento no caso acima sera considerada urn gasto fixo, pelo 

menos se nao ultrapassar as 220 horas. Porem, a mao-de-obra direta nao. E isto se 

deve ao fato de a mao-de-obra direta ser considerada aquela efetiva trabalhada no 

processo de produ<;ao, desconsiderando-se o tempo ocioso ou usado em outra~ 

fun<;oes. 

0 custo de mao-de-obra direta, nao e o valor total pago a produ<;ao, mesmo 

aos operarios diretos. S6 e caracterizado como custo de mao-de-obra direta o tempo 

utilizado diretamente sabre o produto. Portanto, o seu custo varia conforme a 

produ<;ao, enquanto a folha relativa ao pessoal e fixa. (MARTINS, 2006). 

2.21.3 0 que integra o custo da mao-de-obra direta? 

Em alguns palses atribui-se ao custo de mao-de-obra direta somente o valor 

contratual, sem os encargos, porem, no Brasil isto nao e posslvel, se dado ao fato, 

de os encargos serem de carater variavel, com rela<;ao a propria mao-de-obra. Sao 

diretamente proporcionais. 
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Em nosso pais opta-se entao, pela inclusao dos encargos sociais no proprio 

montante da mao-de-obra direta, tais como: ferias, 13°, descanso remunerados, 

feriados, etc., calculando-se o valor a ser atribuido por hora de trabalho. A maneira 

mais facil de calcular esse valor, e verificar o gasto que cabe a empresa por ano, e 

dividi-lo pelo numero de horas em que o empregado efetivamente se encontra a sua 

d isposic;ao. 

Horas extras, adicionais noturnos, bonificac;oes e outros itens, podem ou nao 

ser incorporados como mao-de-obra direta, dependendo de cada situac;ao: 

No caso do pagamento ser anormal ou esporadico, deve ser totalmente 

atribufdo como custo direto, ja sea empresa costumeiramente pagar "x" horas extras 

por dia, as mesmas devem ser dilufdas no total de horas, para que possam ter o 

mesmo custo que as demais. 

Outros custos arcados pela empresa, como por exemplo: vestuario, 

alimentac;ao, transporte, assistencia medica, etc., normalmente de carater fixo, nao 

guardam relac;ao com os valores pagos aos empregados, por isso devem se:r 

debitados como integrantes dos custos indiretos, para rateio geral aos produtos. 

(MARTINS, 2006). 

2.22 PROBLEMAS ESPECIAIS DA PRODUQAO POR ORDEM 

2.22.1 Produc;ao por ordem 

Para melhor entendimento exemplificaremos produc;ao por ordem como a 

produc;ao atendendo encomendas, alem da produc;ao para venda. 0 tratamento 

contabil a produc;ao por ordem e conciliada numa conta para cada pedido, e 

somente sera encerrada quando a ordem estiver conclufda. Antes disso, os custos 

serao lanc;ados numa conta de produtos em elaborac;ao. No encerramento sera 

transferida para estoque de produtos acabados ou para conta de custos de produtos 

vendidos. 
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2.22.2 Danificagoes de materiais 

A possibilidade de produtos ou materiais serem danificados na produgao e 

razoavel, e caso haja danificagoes o tratamento do custo e diferenciado, apropriando 

este custo a ordem que esta sendo elaborada ou ainda concentrada nos custos 

indiretos para rateio a produgao do perfodo. Se OS produtos ou materiais forem 

danificados antes de serem agregados a uma ordem, quando eles ainda estiverem 

no estoque de materia-prima, por exemplo, deve ser apropriado como custo do 

perfodo, o mesmo tratamento se da para perdas de alto valor. 

2.22.3 Danificagoes de ordens inteiras 

Quando ha danificagoes numa serie inteira de produgao, o procedimento 

mais comumente adotado e a baixa direta pra perdas do perfodo. Para melhor 

esclarecimento, de situagoes de perdas com valores relevantes, comumente adota

se o uso dos relat6rios gerenciais, elaborados pela contabilidade. 

2.22.4 Encomendas de Iongo prazo de execugao 

As encomendas de Iongo prazo sao entendidas como aquelas com duragao 

na produgao superior a urn ano. Normalmente os custos sao acumulados para 

transferencia ao resultado quando houver o reconhecimento da receita. 

Mas, dependendo do ramo, pode ser que as receitas demorem mais que urn 

exercfcio para ser efetivada e entao a contabilidade deve esclarecer a situagao. Para 

isso abrir excegoes nas regras gerais, e apropriar parte do resultado de forma 

parcelada e parte da receita para cada perfodo. 

2.22.5 Alta inflagao 

Hoje, no Brasil, a inflagao esta sob controle, mas em pafses que a inflagao e 

alta, considerada pelos parametros internacionais de 20% ou mais ao ano, as 
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empresas tendo suas produgaes no periodo de medio ou Iongo prazo, precisam 

atentar aos criterios para correta contabilizagao. Conforme estudo, sugere-se que os 

custos do primeiro periodo devam ser corrigidos para posteriores somas com o 

segundo periodo e assim sucessivamente. Podemos adotar ainda relat6rios em 

paralelo a moeda que sofre inflagao, a conversao para uma moeda forte. 

Caso este fato seja ignorado, e nao se faga a corregao o resultado sera 

distorcido. 

2.23 PROBLEMAS ESPECIAIS NA PRODUQAO CONTINUA 

2.23.1 Produgao por produgao continua 

A produgao continua normalmente esta presente nas empresas que 

produzem produtos iguais, padronizados, suas produgoes pode ser em serie e 

normalmente os produtos sao para estocar. 0 tratamento contabil para produgao 

continua sera encerrado de acordo com o periodo ou fase minima de cada empresa, 

considerando que cada empresa tenha sua realidade particular. 

2.23.2 Equivalente de produgao 

0 custo de um produto se da pela media feita do custo de produgao dos 

produtos diretos e indiretos do periodo pelas quantidades das unidades iniciadas e 

acabadas dentro do mesmo periodo. Mas nem sempre as unidades sao concluidas 

dentro do mesmo periodo iniciado, e iniciam o periodo seguinte como unidades ja 

semi-iniciadas, ou semi-acabadas. Neste caso, o calculo das unidades que serao 

terminadas no periodo seguinte deve ser adotado a equivalencia total da produgao, 

e assim sucessivamente nos periodos subsequentes. 

Equivalencia de produgao por Martins se pauta como: 

E urn artificio para se poder calcular o custo medio por unidade quando 
existem Produtos em Elaborac;:ao nos finais de cada periodo; significa o 
numero de unidades que a seriam totalmente iniciadas e acabadas se todo 



48 

o custo fosse aplicado s6 a elas, ao inves deter sido usado para comec;:ar e 
terminar umas e apenas elaborar parcialmente outras. 

E comum entao adotar criterios para o estoque a base do PEPS, para os 

produtos acabados, e internamente para as empresa esse metodo e mais viavel, 

pois nao se misturam os custos. Mas percebemos que por simplificac;oes do metodo 

do custo medio e o mais aplicado nos produtos acabados, apurado pelo valor geral 

da produc;ao acabada e nao sao relevados os custos por unidade. 

2.23.3 Variac;oes nas quantidades de produc;ao 

Ha produtos, que ao serem produzidos, nao passam por departamentos 

iguais ate ser finalizado e estar pronto para venda. A apurac;ao dos custos para 

sanar este problema, pode ser por volume safdo de cada etapa e sao estocados os 

produtos parcialmente elaborados ou ainda separar do custo final por 

departamentos, com base ao volume de produto elaborado ao fim do processo. Se 

ao final do perfodo "mfnimo" contabil houver produtos em elaborac;ao, aplicam-se os 

conceitos explanados no item sobre a equivalencia de produc;ao. 

2.23.4 Contabilizac;ao e problemas das quantidades ffsicas 

0 desconhecimento dos volumes ffsicos transferidos de uma etapa para 

outra, impossibilita o reconhecimento dos custos unitarios, e eles s6 poderao ser 

identificados no final da produc;ao. Torna-se comum, a utilizac;ao de valores 

estimados, baseados em relat6rios anteriores, e tambem se tornam comuns as 

distorc;oes com quantidades de informac;Qes incorretas. 
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2.24 PRODU<;AO CONJUNTA E PROBLEMAS FISCAIS NA AVALIA<;AO DE 

ESTOQUES INDUSTRIAlS 

Productao conjunta "e o aparecimento de diversos produtos a partir, 

normalmente, da mesma materia prima" (Martins, 2006, p.162). Pode-se dizer que e 

o caso de quase todos os produtos naturais como soja que a partir dela se produz 

oleos, farelos, etc. A estes produtos conjuntos sao dados duas classificactoes, a de 

co-produtos e a de subprodutos. 

Urn ponto a se ressaltar e que a produ9ao conjunta nao e urn fato exclusivo 

da produ9ao continua, uma vez que pode ocorrer tambem na productao por ordem e 

em alguns tipos de industrias, urn exemplo classico e o de industrias de m6veis que 

de uma unica tora podem ser produzidos diferentes produtos e de diferentes 

qualidades. 

2.24.1 Distinctao entre co-produtos, subprodutos e sucatas 

Subprodutos sao itens que nascem do processo produtivo da empresa, tern 

valor comercial e mercado para sua venda sao itens que podem ser comercializados 

normalmente como os produtos principais, mas que pouco representam no 

faturamento total da empresa. 

Sucatas sao itens que independentemente de estarem ou nao relacionados 

com o processo produtivo nao tern valor de venda ou condict6es para sua 

negociactao no mercado que seja vantajosa para a empresa. 

"Os co-produtos sao os pr6prios produtos principais, s6 que assim 

chamados porque nascidos de uma mesma materia prima. Sao os que 

substancialmente respondem pelo faturamento da empresa" (Martins, 2006, p.162). 

As sucatas nao agregam nenhum tipo de custo independentemente de 

fazerem ou nao parte do processo produtivo por isso quando de sua venda serao 

reconhecidas pela contabilidade como outras receitas nao operacionais devido ao 

fato das ja mencionadas dificuldades para sua venda. 

Os subprodutos tern tratamento diferente uma vez que o seu potencial de 

gerar receita e parecido com os produtos principais e que sao decorrentes do 
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processo de produgao dos produtos principais a medida que se produz urn 

subproduto seu valor liquido de realizagao sera automaticamente reduzido do custo 

do produto principal. Considera-se valor liquido de realizagao o valor de venda 

menos as despesas com esta venda. Contabilmente falando far-se-a urn langamento 

a debito na conta estoque e outro a credito na conta de custo de produgao. 

2.24.2 Conceito fiscal de custeio por absorgao 

0 fisco exige que seja utilizado o custeio por absorgao com a finalidade de 

que se incorpore ao produto todos os custos ligados a produgao, sendo eles diretos 

ou indiretos. Fica a criteria da empresa definir outros elementos desde que estes 

estejam de acordo com os principios fundamentais de contabilidade que devem 

sempre ser lembrados e seguidos acima ate dos criterios fiscais. 

2.24.3 Criterios de avaliagao dos estoques 

Para fins fiscais os criterios do custo media tambem conhecido como prego 

medio ponderado m6vel e o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sal) sao aceito 

para avaliagao dos estoques conforme artigo abaixo: 

Art. 295. 0 valor dos bens existentes no encerramento do periodo de 
apurac;ao podera ser o custo medio ou o dos bens adquiridos ou produzidos 
mais recentemente, admitida, ainda, a avaliac;ao com base no prec;o de 
venda, subtraida a margem de lucro (Decreta-Lei n2. 1.598, de 1977, art. 14, 
§ 22, Lei n2. 7 .959, de 21 de dezembro de 1989, art. 22, e Lei n2. 8.541, de 
1992, art. 55). (Regulamento do Impasto de Renda Decreta N°. 3.000/99). 

Ressalta-se que na grande maioria das empresas e usado o principia do 

prego media ponderado m6vel. 

2.24.4 Coordenagao e integragao entre a contabilidade geral e de custos 

Embora este principia ja tenha sido sugerido nas normas brasileiras de 

contabilidade, uma boa parte das empresas s6 passou a cumpri-lo quando o fisco 
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brasileiro o tornou obrigatorio para avaliac;ao dos estoques de produtos acabados ou 
em processamento. lsto so e posslvel quando o "sistema de contabilidade de custo 

esta integrado e coordenado com o restante da escriturac;ao". (Martins, 2006, p.169). 

Para ser considerado sistema integrado e coordenado e necessaria que: 

• Os valores utilizados pela contabilidade de custos sejam iguais aos que 

estejam registrados na contabilidade financeira. Deve-se desconsiderar valores de 

reposic;ao atuais ou futuros, prec;os de mercado etc. Tambem nao se pode somar no 

custo contabil do produto valores atribuldos como juros de capital proprio. 

• Os custos devem ser apropriados segundo os princlpios contabeis e e 

obrigatorio o uso do Custeio por Absorc;ao, independentemente se para fins 

gerencias a empresa o considere falho e nao o utilize. Seguindo o princlpio basico 

deste sistema de custeio deve-se separar as despesas dos custos e somente estes 

devem ser distribuldos aos produtos. 

• Os valores dos custos dos produtos devem estar fundamentados em 

registros, calculos e mapas que evidenciem de forma clara a sua transformac;ao de 

sua origem (registros dos documentos fiscais na contabilidade geral) ate seu tim 

(produtos acabados ou em processamento ). Nao a necessidade de haver 

escriturac;ao de todo o processo completo de contabilizac;ao de custos, podendo 

fazer a escriturac;ao por meio de lanc;amentos sinteticos mensais, desde que todo 

este processo esteja devidamente registrado em documentos auxiliares ctp 

departamento de custos como: requisic;oes do almoxarifado, fichas de apontamento 

de mao de obra, mapas de apropriac;ao de custos etc. Estes documentos devem ser 

arquivados segundo as mesmas regras dos documentos fiscais estabelecida pela 

legislac;ao vigente. 

0 nao cumprimento por parte da empresa desta exigencia de interligac;ao 

entre as contabilidades de custos e financeira incorrera em punic;ao a empresa 

nesse caso define a legislac;ao fiscal (Decreto-Lei n°. 1.598, de 1977, art. 14, § 32) as 

formulas para o calculo dos valores finais dos estoques de produtos acabados ou 

em elaborac;ao. Serao estipulados percentuais arbitrarios sobre o maior prec;o de 

venda alcanc;ado pelo produto dentro do exerclcio social em questao: 

• Produtos acabados- 70% do maior prec;o de venda no perlodo base. 
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• Produtos em processamento - 56% do maior prec;o de venda no 

periodo base, ou entao uma vez e meia o maior custo das materias-primas 

adquiridas no periodo-base. 

Obviamente este valor arbitrado pelo fisco fere os principios contabeis 

principalmente o de Custo como Base de Valor e as demonstrac;oes contabeis 

levantadas com base nos valores arbitrados tern apenas validade para efeito do 

imposto de renda. 

2.25 MARGEM DE CONTRIBUI<;AO 

E o valor, ou percentual, que sobra das vendas, menos o custo direto 

variavel e as despesas variaveis. A margem de contribuic;ao representa o quanto a 
empresa tern para pagar as despesas fixas e gerar o lucro liquido. 

A margem de contribuic;ao e calculada da seguinte forma: 

Prec;o de Venda - Custo da Mercadoria Vendida - Despesas Variaveis 

Exemplo: 

Prec;o de Venda = R$ 20,00 (100%)- Custo das Mercadorias Vendidas = R$ 12,00 

(60%)- Despesas Variaveis = R$ 2,00 (10%) = Margem de Contribuic;ao = R$ 6,00 

(30%). 

Segundo MARTINS (2006, p. 185), margem de contribuic;ao, conceituada 

como a diferenc;a entre receita e soma de custo e despesas variaveis, tern a 

faculdade de tornar bern mais facilmente visivel a potencialidade de cada produto, 

mostrando como cada urn contribui para, primeiramente, amortizar os gastos fixos., 

e, depois, formar o lucro propriamente dito. 
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2.26 CUSTO VARIA VEL 

0 custeio variavel ou custeio direto nasceu de urn questionamento em 

relac;ao a apropriac;ao dos custos fixos aos produtos. Para fins gerenciais nao ha, 

normalmente, grande utilidade. Citam-se tres problemas para isso: 

• Os custos fixos existem independentemente se ha produc;ao ou nao, e 

acabam presentes no mesmo montante, mesmo com oscilac;oes no volume da 

produc;ao. 

• Os custos fixos sao quase sempre distribufdos a base de criterios de 

rateio, que contem maior arbitrariedade. 

• 0 valor do custo fixo por unidade depende ainda do volume de 

produc;ao: aumentando o volume, tem-se urn menor custo fixo por unidade, e vice

versa. 

Devido a estes problemas surgiu o custeio direto ou custeio variavel. Neste 

metoda de custeio, segundo MARTINS (2006, p. 198) "s6 sao alocados aos 

produtos, os custos variaveis, ficando os custos separados e considerados como 

despesas do perlodo, indo diretamente para o resultado;". 

A vantagem do custeio variavel e a clara identificac;ao da margem de 

contribuic;ao de cada produto, o que vern a auxiliar significativamente o processo de 

gestao financeira. 

2.26.1 Razoes do nao uso do custeio variavel nos balanc;os 

Gerencialmente, o custeio variavel tern condic;oes de propiciar muito mais 

rapidas informac;oes vitais a empresa para tomada de uma decisao. Mas este tipo de 

custeamento nao e aceito pelos princfpios contabeis para o uso das demonstrac;oes 

e de balanc;o patrimonial, por isso, este criteria de avaliar os estoques e resultadp 

nao e reconhecido por contadores, auditores independentes e fisco. 

Este custeio fere os princlpios contabeis, principalmente o regime da 

competencia e a confrontac;ao. Segundo estes princfpios, deve-se apropriar as 

receitas e delas deduzir todos os sacritrcios envolvidos para sua obtenc;ao. Dessa 

forma, justifica-se a nao-aceitac;ao do custeio variavel para efeitos de balanc;o e de 
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resultado. 0 que nao impede que a empresa utilize para efeito interno. Pode-se 

trabalhar com ele durante o ano e fazer-se uma adaptac;ao de fim de exercicio para 

se voltar ao custeio por absorc;ao. 

2.27 CUSTO PADRAO 

0 custo padrao e entendido como sendo custo ideal da fabricac;ao de urn 

determinado produto. Seria entao o valor obtido das melhores materias-primas, a 

mais eficiente mao-de-obra, 1 00% da capacidade da empresa, etc. Os calculos 

relativos a tempo de fabricac;ao, por exemplo, seriam com base em estudos 

minuciosos de tempos e movimentos, com experiencias usando urn operario mais 

bern habilitado, nao considerando as oscilac;oes da produtividade no dia, mas uma 

medida utilizando urn intervalo de tempo. Por fim, o custo padrao Ideal seria urn 

objetivo da empresa a Iongo prazo, e nao a meta fixada para o proximo exercicio. 0 

uso do custo padrao Ideal e extremamente restrito, uma vez que serviria para 

comparac;oes realizadas no maximo uma vez por ano. 

Outra definic;ao para ao custo padrao, muito mais valida e pratica, e o custo 

padrao corrente, que diz respeito ao valor que a empresa fixa como meta para o 

proximo perlodo para urn determinado produto ou servic;o, mas diferenciando-se no 

levar em conta as deficiencias sabidamente existentes em termos de qualidade de 

materiais, mao-de-obra, equipamentos fornecimento de energia, etc. 

As diferenc;as entre o padrao corrente e o Ideal sao:· o corrente considera 

ineficiencias da empresa, so excluindo aquelas que a empresa julga de fato 

poderem ser sanadas, tendo como base nao so estudos teoricos, mas tambem 

pesquisas e testes praticos, mediante estudos e calculos nao distanciados da 

realidade, leva em conta os fatores de produc;ao que a empresa realmente tern a sua 

disposic;ao, como maquinas que possui, mao-de-obra que detem no perlodo. 0 

corrente e uma meta de curto e medio prazo, fixa urn montante que a empresa 

devera empenhar-se para alcanc;ar no proximo perlodo. Ja o custo padrao Ideal 

considera algumas ineficiencias da empresa e so exclui as que cientificamente nao 

podem ser eliminadas, considera os melhores fatores de produc;ao que a empresa 

deveria ter, mesmo que isso nao fosse viavel para ela de imediato; e uma meta de 
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Iongo prazo fixa urn valor que a empresa devera aproximar-se ao Iongo de varios 

anos, sem provavelmente jamais alcanga-lo. 

Entao, qual a diferenga entre o custo padrao corrente do estimado? 

0 custo padrao corrente e mais elaborado, exige que determinados estudos 

sejam feitos, enquanto que o estimado parte da hip6tese da media do passado e 

apenas introduz algumas modificagoes esperadas como volume de 

atividade,mudanga de equipamentos, etc. 

2.27.1 Finalidades e utilidades do custo padrao 

Utilizaremos o custo padrao corrente. 0 custo padrao tern a finalidade do 

controle de custos. 0 objetivo e fixar uma base de comparagao entre o que ocorreu 

de custo e o que deveria ter ocorrido. lmplica sempre adogao de mais trabalho por 

parte da empresa do que se nao o tivesse. 

Outra finalidade do custo padrao, decorrente da adogao de qualquer base de 

comparagao fixada para efeito de controle, e o efeito psicol6gico sabre o pessoal. E 

este pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma de tratamento dispensada 

a implantagao. 

2.27.2 Fixagao do custo padrao 

A fixagao do custo padrao e tarefa dupla, da engenharia da produgao e da 

contabilidade de custos. A engenharia da produgao e responsavel por buscar e fixar 

as informagoes de quantidades fisicas e de valores de materiais, mao-de-obra, 

horas-maquina, etc. ja a contabilidade de custos em transformar estes dados em 

moeda. 
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2.27.3 Contabiliza(_(ao do custo padrao 

0 custo padrao nao precisa ser obrigatoriamente inserido na contabilidade, 

pode-se trabalhar com base apenas nos valores reais, e toda a compara(_(ao entre 

padrao e real ser feita a parte, extra contabilmente em relat6rios especiais. 

Pode tambem haver a completa inser(_(ao do valor padrao na contabiliza<.(ao, 

a partir ate o extrema ja registrar dessa forma as compras, as folhas de pagamento, 

entre outros, com as diferen(_(as apuradas em contas especiais. 

Tambem ha possibilidade de usar qualquer combina(_(ao intermediaria, como 

por exemplo, registrar todos os custos pelo real e apenas os valores de estoque de 

produtos acabados e em elabora<.(ao ficar pelo padrao. 

2.28 FIXAQAO DO PREQO DE VENDA 

A fixa(_(ao do pre(_(o de venda tern grande importancia e deve ser 

cuidadosamente analisado para que o pre(_(o seja acessivel no mercado e que 

possam gerar lucro para a empresa. E este processo deve ser analisado tambem 

pelo setor de custos, ja que este setor esta totalmente envolvido em todos os 

processos anteriores. 

2.28.1 0 uso do RKW para fixar o pre<fo de venda 

Parte-se da hip6tese que o pre9o de venda de qualquer produto ou servi9o e 

formado pelo seu custo total, mais o lucro que se deseja adquirir com a venda. 

0 RKW e urn dos sistemas de aloca(_(ao de custos mais utilizados para 

fixa(_(ao de pre(_(os de venda, ja que e uma tecnica que consiste no rateio nao s6 dos 

custos de produ<fao como tambem de todas as despesas da empresa. Este sistema 

faz a aloca<.(ao dos custos e despesas dos diversos departamentos da empresa para 

depois proceder as varias series de rateio, de forma que, ao final, todos OS custps e 

despesas estejam recaindo exclusivamente sabre os produtos. Ap6s realiza<.(ao este 

rateio, terfamos o valor do gasto completo de todo o processo produtivo, caso estes 
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rateios fossem completos. Para chegar ao prego de venda final, bastaria agora, 

adicionar o lucro desejado. 

No entanto, para se fazer este calculo e necessaria prefixar o volume de 

cada produto, o que, na maioria das vezes, deixa este sistema impraticavel, ja que 

OS pregos sao dependentes da oferta e da procura. 

2.28.2 Uso do ABC para fixar prego de venda 

0 sistema ABC, Custeio Baseado nas Atividades, tambem e utilizado para 

fixar prego de venda. Atraves do sistema ABC, tambem se tern a possibilidade de 

uma alocagao completa de todos os custos e despesas a todos os produtos. Ma's 

como no caso do sistema RKW, o sistema ABC e praticavel para produtos 

controlados pelo governo, ou ainda, em caso de produtos extremamente especificos. 

Nestes casos especiais onde nao se tern concorrencia no mercado, o sistema ABC e 

muito eficiente, ja que introduz uma analise mais forte e de melhor qualidade para os 

rateios. Entretanto, continua ainda existindo dentro do sistema ABC alguns criterios 

ou direcionadores com elevada dose de subjetivismo. 

Os custos fixos sao sempre urn problema para serem alocados aos 

produtos. Pode-se dizer que, quanto maior a proporgao dos custos fixos dentro de 

urn a empresa, maio res as dificuldades ( ou ate mesmo impossibilidade) para a 

determinagao do custo unitario, como parametro para definigao do prego de venda 

de urn produto. 

2.28.3 Uso do custeio variavel para formagao do prego de venda 

0 mercado e o grande definidor de pregos. Mas a margem de contribuigao e 

uma forte ferramenta para auxiliar nas tomadas de decisoes. 

A fixagao do prego de vendas nao depende apenas do setor de custos, 

mesmo tendo todas as informagoes dos procedimentos internos e ou anteriores. E 
necessaria que outros departamentos se envolvam nesse processo. 

Pode-se verificar que se a margem de contribuigao total e suficiente para 

cobrir os encargos fixos e ainda fornecer urn lucro minimo desejado, mas o 
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conhecimento da estrutura de custos e despesas se torna vital, ja que a partir da 

margem de contribuigao que podemos construir um quadro anaHtico esclarecedor. 

Apesar da margem de contribuigao trazer pontos importantissimos nem 

sempre traz solugoes para definir o prego de venda. 

2.29 TARGET COAST 

Tendo em vista o problema de que muitas empresas nao conseguem definir 

o prego de venda ideal, pois nao se tern o retorno minimo esperado, e como ja 

citado anteriormente que o mercado muitas vezes e quem define esta questao pela 

oferta e procura, uma solugao pode seria tragar o caminho inverso. Para isso, 

consideram-se as limitagoes do prego do mercado e qual seria o maior custo 

suportavel de maneira a alcangar o retorno desejavel. 0 custo meta. 

0 custeio meta utiliza-se de outras ferramentas para fazer sua implantagao, 

ou melhor, seu calculo. Para se chegar ao valor do custo meta faz-se necessaria 

saber quais os componentes que irao fazer parte do processo, ou seja, se a 

empresa fabrica um determinado produto deve-se saber quais tarefas, maquinarios, 

materia prima, etc, estao envolvidos para se chegar ate o produto final. Porem, 

torna-se importante colocar que este custeio tern como conceito a seguinte formula: 

Gusto Meta = Prego que o mercado deseja pagar - Lucro desejado pela empresa 

Se tudo for planejado desde a concepgao do produto o retorno pode ser 

alcangado. Mesmo considerando este conceito, ainda nao se pode abrir mao do 

envolvimento de outros departamentos da empresa para fixar o prego de 

comercializagao. Mas cabe a contabilidade auxiliar nas estrategias financeiras, 

apuragao de custos, planejarem orgamentos entre outros. 

Para aplicagao do custo meta, a empresa deve trabalhar de forma 

homogenea e nao individuais. 

0 custeio ABC se torna viavel quando se tern o custo meta a ser aplicado, ja 

que ira conhecer os custos de todas as atividades e pode-se verificar quais as 
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atividades nao adicionam valor ou que precisam reduzir ou ate anular seus gastos 

ate alcan<;ar o resultado esperado. 

2.30 RELAQAO CUSTONOLUME/LUCRO 

Para Leone (2000, p. 361 ): 

0 perfeito conhecimento das relac;:oes custo/volume/lucro, a 
classificac;:ao dos custos e despesas relevantes em fixes e variaveis e 
aplicac;:ao do conceito de custeio variavel permitem que a Contabilidade de 
Custos prepare informac;:oes uteis a administrac;:ao, para que esta possa 
desincumbir-se com mais eficacia de suas func;:oes de planejamento e de 
tomada de decisoes relacionadas as alternativas de curto prazo. 

2.30.1 Custos e despesas fixas 

Nao existe custo ou despesa eternamente fixa, eles sao fixos dentro de 

certos limites de oscila<;ao da atividade a que se referem, aumentando ap6s estes 

limites, porem nao de uma maneira exatamente proporcional. 

Segundo Martins (2006, p. 254) "alguns tipos de custos podem s6 se alterar 

se houver uma modifica<;ao na capacidade produtiva como urn todo". 

Uma empresa mesmo que parada, tern seus custos e despesas fixos, porem 

ao coloca-la em condi<;oes de funcionamento, havera urn acrescimo nesses custos 

conforme o volume da atividade. 

2.30.2 Custos e despesas variaveis 

Segundo Martins (2006, p. 255) "em algumas empresas, os (micos custos 

real mente variaveis sao as materias-primas", porem, assim como na mao-de-obra, 

os custos das materias-primas nao sao exatamente proporcionais a medida que se 

produz, levando em conta as perdas de materia-prima e quantas unidades e 

possivel se produzir em dado tempo para a mao-de-obra. 
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Uma empresa nao oscila seu volume com muita facilidade, por isso, o 

volume de custos e despesas fixas e variaveis se comporta dentro de certos limites 

de variac;ao. Outro fator diferente do volume de produc;ao e o prec;o pago pelos 

custos, se o valor pago aumenta, aumentaram tambem os custos. 

2.31 PONTO DE EQUILIBRIO 

0 ponto de equilibria e o encontro dos custos e despesas totais com as 

receitas totais, neste ponto o resultado ou lucro e zero. 

Fonte: Martins (2006.p.62) 

Variaveis 

Custos 
Fixos 

I Volume 

Receitas 
r- Totais 

2.31.1 Margem de seguranc;a e alavancagem operacional 

A margem de seguranc;a corresponde ao excedente das vendas ou das 

receitas obtidas pela empresa acima do ponto de equilfbrio contabil, economico ou 

financeiro. 

A alavancagem operacional corresponde a uma medida de elasticidade, ja 

que e resultante do coeficiente de resposta do lucro operacional em relac;ao a uma 

mudanc;a das vendas. 

A medida que aumenta a margem de seguranc;a decresce a alavancagem 

operacional. 
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2.31.2 Ponto de equilibria contabil 

Ponto de equilibria contabil (PEG) e o ponto no qual ha equilibria entre a 

receita total e a soma dos custos e despesas contabeis relacionados com o 

funcionamento da empresa. 

2.31.3 Ponto de equilibria economico 

Ponto de equilibria economico (PEE) caracteriza-se pela igualdade da 

receita total com a soma dos custos e despesas somados, ainda, a remunera<;ao 

minima sobre o capital investido pela empresa (custo de oportunidade referente ao 

capital proprio). Permite, por exemplo, comparar a rentabilidade gerada pela 

empresa, com a remunera<;ao que se poderia obter caso o capital tivesse sido 

aplicado no mercado financeiro. 

2.31.4 Ponto de equilibria financeiro 

Ponto de equilfbrio financeiro (PEF): e a quantidade que iguala a receita total 

somada aos custos e despesas que representam desembolso financeiro para a 

empresa, ou seja, custos desembolsados que realmente oneram financeiramente a 

empresa, excetuando-se os encargos de deprecia<;ao. 

2.32 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS CUSTEIOS 

2.32.1 Vantagens do custeio por absor<;ao. 

• Esta de acordo com os principios contabeis geralmente aceitos e com a 

legisla<;ao fiscal, fato que nao interfere na contabilidade gerencial, que nao 

esta adstrita ao arcabou<;o legal; 
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• Os custos fixos de prodU<_(ao assumem grande relevancia 

• Tern melhor aceitac;ao, por ser de facil implementac;ao ja que todos os custos 

inerentes a produc;ao sao absorvidos pelo custo unitario; 

• E. interessante para empresas que tern giro proprio de seus produtos; 

• 0 custo fixo e levado a estoque e s6 transforma-se em resultado no momento 

da venda; 

• Cria dentro da empresa um sistema de taxa que fornece aos seus gestores 

um ,indicativa de prioridade no consumo dos recursos. 

2.32.2 Desvantagens do custeio por absorc;ao 

• lncorpora ao valor dos estoques os custos fixos indiretos, o que gera uma 

super avaliac;ao de estoques, pois, custos indiretos fixos deveriam ser 

registrados como despesa do perlodo a que se refere. 

• Promove distorc;oes nas decisoes devido a arbitrariedade dos rateios e de 

incentivar a superproduc;ao; 

• Destaca-se o seu uso apenas para relat6rios contabeis externos; 

• Leva a decisoes economicas inadequadas, incentivando a reduc;ao dos 

custos unitarios; 

• Contem quase sempre uma arbitrariedade, pois, as alocac;oes sao feitas sem 

vincular o custo a cada produto; 

• 0 custo unitario sempre e mascarado por incorporar o custo fixo indireto. 

2.32.3 Vantagens do custeio direto 

• 0 impacto dos custos fixos nos resultados e salientado porque o total desses 

custos aparece no demonstrativo de resultados; 

• Os custos de manufatura e os demonstrativos de resultado pelo sistema de 

custeio direto refletem uma melhor apresentac;ao do que pelo custeio por 

absorc;ao, por essa razao a gerencia entende mais facilmente os relat6rios 

mostrados na forma do custeio direto. 
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• 0 custeio direto adapta-se melhor aos instrumentos de controle da 

organizac;ao, tais como o custo-orc;ado e os orc;amentos. 

• 0 custo dos produtos e medido objetivamente, pois, nao sofrera processos 

arbitrarios ou subjetivos de distribuic;ao dos custos comuns; 

• 0 lucro liquido nao e afetado por mudanc;as de aumento ou diminuic;ao de 

inventarios; 

• Os dados necessarios para a analise das relac;oes custo/volume/lucro sao 

rapidamente obtidos no sistema de informac;ao contabil; 

• E mais facil para os gerentes industriais entenderem o custeamento dos 

produtos sob o custeio direto; 

• 0 custeamento direto e totalmente integrado com o custo-padrao e com o 

orc;amento flexivel, possibilitando o correto controle de custos; 

• 0 custeamento direto constitui urn conceito de custeamento de inventario que 

corresponde diretamente aos dispendios necessarios para manufaturar os 

produtos; 

• 0 custeamento direto possibilita mais clareza no planejamento do lucro e na 

tomada de decisoes; 

• 0 custeio direto oferece mais informac;oes uteis e relevantes para a tomada 

de decisao, principalmente por evidenciar, de forma clara e objetiva, a 

margem de contribuic;ao que a instituic;ao precisa ter para suportar 

determinado volume de atividade, de modo a absorver os seus custos fixos e 

gerar resultados favoraveis. 

2.32.4 Desvantagens do custeio direto 

• As dificuldades encontradas na separac;ao entre custos fixos e custq~ 

variaveis sao uma constante. Os erros ou inconsistencias na classificac;ao dos 

custos e ainda as mudanc;as dos custos variaveis torna este custeio limitado. 

• A exclusao dos custos fixos indiretos para valorac;ao dos estoques causa a 

sua subavaliac;ao, fere os principios contabeis e altera o resultado do periodo; 

• Na pratica, a separac;ao dos custos fixos e variaveis nao e tao clara como 

parece; 
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• 0 custeamento direto e urn conceito de custeamento e analise de custos para 

decisoes de curto prazo. 

2.32.5 Vantagens do custeio ABC 

• ldentifica os custos no processo produtivo e nao por volume produzido, o que 

facilita localizar as tarefas dispendiosas com maior precisao; 

• Considera cada tarefa da empresa para ratear custos indiretos de produc;ao; 

• ldentifica os custos no processo produtivo e nao por volume produzido, o que 

facilita localizar as tarefas dispendiosas com maior precisao; 

• Considera cada tarefa da empresa para ratear custos indiretos de produc;ao; 

2.32.6 Desvantagens do custeio ABC 

• Devido ao seu minucioso detalhamento, o mesmo pode tornar-se inviavel por 

exigir urn numero excessivo de informac;oes; 

• Custo - beneflcio da implantac;ao nem sempre e positivo. 

2.32. 7 Custeio ABC versus custeios tradicionais 

E de fundamental importancia salientar as diferenc;as entre os metodos 

tradicionais de custeio e o ABC, procurar expor seus diferenciais. 

0 custeio ABC tern como seu maior diferencial o rastreamento dos custos 

diretos, indiretos, fixos e variaveis fazendo a apropriac;ao deste ao nfvel de 

atividades na empresa, nao diferenciando os custos e sim os medindo nas suas 

respectivas atividades. 

A diferenc;a e que na contabilidade tradicional os custos sao acumulados e 

controlados pelo total e por categoria dentro de cada unidade organizacional, 

enquanto na contabilidade por atividades os custos sao associados com aquilo que 

a organizac;ao faz (unidades de trabalho). 
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Os metodos tradicionais de custeio diferenciam os custos diretos e indiretos 

de fabrica<;ao e fazem a aloca<;ao desses custos, ou melhor, o rateio com base na 

mao de obra direta, horas maquina, volume de produ<;ao etc. Muitos autores criticam 

OS metodos tradicionais devido ao fato desses promoverem distor<;oes na 

acumula<;ao dos custos indiretos por considerar apenas os fatos volumetricos de 

medi<;ao, enquanto que no ABC a acumula<;ao de custos tern seu foco voltado aos 

recursos e as atividades que geram este custo, podendo assim facilitar a 

identifica<;ao de desperdfcios. 

Pode-se notar pelo exemplo acima que o rateio dos custos possui maior 

numero de detalhes em rela<;ao aos metodos tradicionais por alocar por atividades 

os custos e nao por Indices volumetricos, percebe-se entao a diferen<;a basica entre 

OS metodos de custeio tradicional e 0 ABC. Os sistemas tradicionais distorcem 

custos de produtos, clientes e segmentos, enquanto o ABC consegue mostrar 

claramente o que cada uma faz. Para fins didaticos, convem apresentar a analise do 

ABC do ponto de vista gerencial, pois, o metodo de custeio em questao trouxe 

consigo uma mudan<;a de mentalidade e da forma de trabalho do setor produtivo, 

pois com o rastreamento por atividade tornou-se visfvel as tarefas que agregam e as 

que nao agregam valor aos produtos ou servi<;os . Outro fator de destaque e que o 

aperfei<;oamento torna-se constante na mao de obra direta, dando liberdade a estes 

de criar e inovar. 

2.32.8 Vantagens do custo padrao 

• Controlar e reduzir os custos: com a compara<;ao padrao-real torna-se 

possfvel identificar os pontos de maior custo; 

• Promover e medir a eficiencia: pode-se verificar se os departamentos estao 

aptos para os padroes; 

• Disponibilidade antecipada de dados: com os pad roes e possfvel prever quais 

custos irao incorrer, ou pelo menos se ter uma ideia; 

• Facilita as proje<;oes: por ter os dados ja "or<;ados" podem-se projetar os 

custos mais facilmente; 
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• Calcular e determinar os prec;os de venda: com o custo padrao pode-se 

determinar nao somente quanta custa urn produto ou servic;o, mas tambem 

quanta deveria custar, e quais as possiveis causas para o custo em excesso; 

• lnstrumento de decisao: em face as comparac;oes com custo padrao, e o 

incorrido em determinado periodo, a gerencia, supervisores e funcionarios, 

passam a ter consciencia dos custos e principalmente nos niveis de gerencia 

e possivel modificar, acrescentando ou eliminando alguma etapa do processo, 

materia prima ou mesmo modelagem de produtos para se chegar aos custos 

determinados. 

2.32.9 Desvantagens do custo padrao 

• Os pr6prios pad roes: por ter urn padrao, as vezes a gerencia se ve bitolada a 

este e nao procuram alterar prop6sitos mudando urn ou outro detalhe; 

• Motivac;ao x Desmotivac;ao: quando os padroes sao fixados como inatingiveis 

as pessoas envolvidas acabam desanimando, o que pode colocar a 

metodologia em franco declinio na organizac;ao; 

• Longo periodo de maturac;ao: para que os padroes sejam coerentes devem 

sempre ser alterados, pois quando da sua implantac;ao, ira ocorrer uma serie 

de imperfeic;oes e com o passar do tempo deverao ser aperfeic;oados, porem 

tais mudanc;as podem levar ao descredito. 

2.32.1 0 Vantagens do custeio RKW 

• A maior vantagem deste metoda e o fato de levar em considerac;ao todos os 

gastos de uma organizac;ao sem excec;ao. 
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2.32.11 Desvantagens do custeio RKW 

• Este metoda de custeio nao faz distinc;ao entre custos fixos e variaveis, o que 

pode levar a empresa a nao vender determinado produto por nao cobrir o 

custo do produto, porem o custo estaria distorcido visto que uma parcela dos 

custos fixos totais ja esta embutida ao produto e o custo unitario do produto 

nao e real. 

• E aplicado ao custo dos produtos urn indice percentual igual para fazer a 

provisao de Iueras, o que pode levar a uma super estimativa de Iueras ou 

esconder urn produto que nao da lucro devido ao custo de fabricac;ao ser 

elevado. 

• Nesse metoda, considera-se a eficiencia maxima da empresa, nao leva em 

considerac;ao a concorrencia, o que pode acarretar urn pre<;o de venda irreal, 

pois, para manter-se no mercado a empresa deve ter urn prec;o competitive. 

• No dia-dia torna-se impossivel encontrar o custo unitario do produto (CPV) 

por possuir a parcela de custo fixo total, assim como despesa operacional 

unitaria. 

• Tambem nao sao considerados as oscilac;oes no volume de produc;ao e os 

efeitos desta no custo unitario. 

• Nota-se que as desvantagens desse metoda de custeio sao muitas, o que 

torna o metoda pouco utilizado no Brasil. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 PARTE PRATICA 

3.1.1 Organograma da empresa 

0 organograma da empresa Fercore Industria Comercio Ltda e representado 

pelo quadro funcional ilustrado como segue: 

3.1.2 Funcionograma 

A empresa estudada possui apenas dois setores: o administrativo que conta 

com urn auxiliar administrativo e o produtivo que conta com urn programador de 

CNC e dezessete operadores. 

No departamento administrativo sao executadas as fun<;oes de gestao 

financeira (contas a pagar e a receber), fiscal (recebimento e impressao de notas) e 

todas as rotinas administrativas correspondentes a gerencia. 

No departamento produtivo sao executadas as atividades relacionadas a 
produ<;ao. 
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3.1.3 Planta baixa 

A planta baixa que e apresentada no anexo I representa a totalidade da area 

da empresa Fercore Industria e Comercio Ltda, onde sao desenvolvidas todas as 

atividades fabris e atividades auxiliares da prestagao de servigos e usinagem. 

3.1.4 Caracterfsticas da produgao 

A Fercore Industria e Comercio Ltda recebe a materia-prima de uma certa 

empresa, onde executa a industrializagao desta encomenda, e ap6s a conclusao do 

servigo de industrializagao, as mercadorias sao devolvidas para o estabelecimento 

da empresa solicitante. 

3.1.5 ldentificagao de produtos 

Em seu portfolio encontram-se servigos prestados em produtos que segue: 

• Anel; 

• Trunnion 297; 

• Trunnion 968; 

• Ferramentarias. 

Os produtos selecionados para este trabalho sao os servigos prestados aos 

aneis conforme ilustra anexo II, aos trunnions 297 conforme ilustra anexo Ill e aos 

trunnions 968 conforme ilustra anexo IV, os processos produtivos para os tres 

produtos sao semelhantes. Estes itens sao compostos pelo mesmo material (ago), 

passam pelas mesmas maquinas e sao beneficiados pela mesma mao-de-obra. 
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3.1.6 Folha de processo 

A folha de processo apresenta todas as etapas de industrializagao do 

servi~o. com informa~oes que descrevem a opera~ao atual, a proxima opera~ao, o 

plano de controle e o plano de rea~ao. 

A folha de processo do anel sera demonstrada pelo anexo XI, a folha de 

processo do trunnion 297 sera apresentada pelo anexo X e a folha de processo do 

trunnion 968 representada pelo anexo IX. 

3.2 IDENTIFICA<;AO DOS COMPONENTES DE PRODU<;AO 

Devido a atividade principal da empresa selecionada ser a industrializa~ao 

para terceiros, nao existe o componente materia-prima. Recebe-se o material, 

aplica-se o servi~o e devolve-se ao remetente, cobrando apenas por esta 

industrializa~ao. 

3.2.1 Custos diretos 

Os servi~os prestados por terceiros sao os unicos custos diretos para a 

empresa Fercore Industria e Comercio Ltda, pais e a (mica atividade que podemos 

mensurar diretamente ao produto. 

3.2.2 Custos indiretos 

A mao-de-obra fabril, a mao-de-obra auxiliar, a energia eletrica, o material 

secunda rio (oleo), os servi~os de manuten~ao das maquinas, o material para a 

manuten~ao (pastilhas, brocas, parafusos, entre outros ), os gastos gerais de 

fabrica~ao (equipamentos de seguran~a), as deprecia~oes das maquinas e das 

instala~oes para esta empresa serao considerados como custos indiretos. 
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3.2.3 Despesas 

A alimentac;ao dos funcionarios, o vale transporte, a agua consumida, o 

telefone utilizado, os honorarios da contabilidade, as despesas financeiras e as 

despesas administrativas serao consideradas despesas do perfodo. 

3.2.4 Estoques 

Estoque significa o conjunto de mercadorias a disposic;ao para a venda. A 

industria em questao nao tern estoques efetivamente, pois ela trabalha com ordens 

de produc;ao, e estas ordens podem ultrapassar mais de urn mes. No perfodo 

analisado, iniciado no mes de junho de 2008, a empresa tinha em seus estoques de 

produtos em elaborac;ao vinte e uma pec;as do produto anel na operac;ao 30 e 

cinquenta e cinco pec;as do trunnion 297. Neste perfodo foram recebidas para 

industrializac;ao 1050 (urn mil e ciquenta) pec;as do anel, 600 (seiscentas) pec;as do 

trunnion 297 e 420 (quatrocentas e vinte) pec;as do trunnion 968. Neste mesmo 

perfodo foram concluidas 1071 (urn mil e setenta e uma) pec;as do anel, 655 

(seiscentas e ciquenta e cinco) pec;as do trunnion 297 e 310 (trezentas e dez) pec;as 

do trunnion 968. Oeste modo, permanecendo no estoque de produtos em 

elaborac;ao apenas 11 0 ( cento e dez) pec;as do trunnion 968 na operac;ao 28, 

exemplificados no anexo VII e VIII. 

3.3 DEMONSTRAQOES DOS CALCULOS 

Nos anexos IX, X e XI estao tabulados as folhas de processo da prestac;ao 

de servic;o dos trunnions 968 e 297 e dos aneis, onde todas as operac;oes foram 

esclarecidas com suas respectivas maquinas, suas potencias, o tempo de produc;ao 

de cada maquina e de cada produto, a especificac;ao das func;oes desenvolvidas 

nesse processo e o servic;o manual que e desenvolvido em cada processo. 
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Estipulou-se para esta tabela uma formula para calculo da potemcia das 

maquinas, onde foram consideradas as variaveis P = Potencia (Watts), V = Tensao 

(Volts) e seguinte I= Corrente (Amperes), respeitando a seguinte formula: P = V xI. 

No anexo XII, demonstra-se a corrente e a tensao de cada maquina, 

obtendo deste modo, a potencia. 

3.3.1 Calculos dos custos 

Planilhou-se os custos dos servi<;os prestados nos produtos, onde no campo 

quantidades foram consideradas as pe<;as de estoques de produtos em elabora<;ao 

e das ordens recebidas no mes de junho de 2008. 

No campo informa<;oes relevantes, o custo do servi<;o foi considerado pelo 

valor de cada servi<;o prestado pela empresa terceirizada, o produto trunnion 968-

tempera, foi o unico a receber apenas o rateio do servi<;o tempera cementa<;ao, 

ficando assim para o proximo perlodo o servi<;o tempera indu<;ao, tais servi<;os 

multiplicados pela quantidade de pe<;as produzidas no perlodo. 

No item tempo por pe<;a foi considerado o tempo total de uma pe<;a 

conforme anexo IX, X e XI. 

Para dar sequencia aos calculos, verificou-se a necessidade da 

transforma<;ao desses tempos em tempos decimais, tal variavel foi encontrada numa 

simples regra de tres, onde sessenta segundos estao para cern decimos, assim 

como nossa variavel esta para a incognita. Encontrando este valor e multiplicando-o 

pela quantidade de pe<;as encontra-se o tempo por pe<;a. 

Conforme citado anteriormente, considerou-se como custo direto apenas o 

servi<;o prestado por terceiros e esta distribui<;ao foi feita de modo proporcional a 

quantidade de pe<;as e servi<;os utilizados por elas. 

Os custos indiretos foram todos aqueles mensurados atraves de criterios de 

rateio ou estimativas. 

Para a mao-de-obra fabril considerou-se o total pago no mes, mais os 

impostos. 0 rateio se deu pela base das horas totais transformadas em decimais. 

0 custo com a energia eletrica foi distribuldo pela base de rateio potencia 

em watts, proporcional as maquinas pelas quais as pe<;as passaram. A mesma 

logica foi usada para a distribui<;ao do custo com material secundario (utilizado no 
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perfodo ), relac;ao esta demonstrada pelo anexo XIII, onde foram relacionadas todas 

as notas de entrada do perfodo analisado e a manutenc;ao das maquinas (valor 

medio - informac;ao disponibilizada pela empresa). 

A distribuic;ao dos custos com a mao-de-obra auxiliar, foi rateada 

proporcionalmente a mao-de-obra fabril. 

Ja para as depreciac;oes das maquinas foi utilizada a base de rateio 

maquinas, e esta foi composta pelo criterio de pec;as produzidas e esta relacionada 

diretamente ao processo produtivo, onde consequentemente relaciona-se com as 

maquinas do processo. 

As depreciac;oes das instalac;oes foram distribufdas de acordo com a base 

de rateio instalac;oes, onde foi considerada a metragem (dado disponibilizado pela 

empresa) do barracao. 

0 ultimo custo indireto considerado foi o transporte dos produtos. Este valor 

foi disponibilizado pela empresa e representa o transporte do mes de todas as 

pec;as, de todas suas safdas e retornos dos servic;os de terceiros. As vinte e uma 

pec;as do anel e as cinquenta e cinco pec;as do trunnion 297 que estavam no 

estoque de produtos em elaborac;ao, nao receberam parcela deste calculo, pois nao 

utilizaram este servic;o no mes referente. 0 transporte das pec;as em sua safda e 

retorno da empresa solicitante dos servic;os prestado pela Fercore Industria e 

Comercio Ltda foram consideradas como despesas. A base deste rateio foi de peso 

por pec;a, onde o anel tern seiscentas gramas, o trunnion 297 tern vinte e dois 

quilogramas e o trunnion 968 tern vinte e oito quilogramas. 

Todos estes calculos estao representados pelo anexo XIV. 

3.4 MARK-UP 

3.4.1 Conceito de markup 

0 Markup tern por objetivo prover recursos financeiros para cobrir os custos 

associados ao processo de venda, mais os custos fixos do neg6cio e o lucro 

pretendido. 
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0 markup e definido pela equa~ao MKP = 1- (VC + CF + T + ML), onde 

MKP=markup, VC=custo das vendas, CF=custo fixo, T=impostos, e ML=margem de 

lucro. 

Os componentes do markup sao expressos como valor percentual da 

receita. Como a receita varia de urn mes para o outro, esses quocientes nao sao 

constantes, sendo, pois recomendavel, estimar sua media ponderada para 

compensar as varia~oes aleat6rias da demanda. 

Sabe-se que o markup utiliza-se de dados hist6ricos para planejamento 

futuro, ou seja, forma~ao de pre~o para o periodo seguinte, mas na presente 

pesquisa, utilizou-se apenas os dados do perfodo contabilizado em junho de 2008 

como se hist6rico fossem, para analise do pre9o de venda praticado, os dados 

podem ser conferidos junto a planilha de markup anexo XVI. 

Para chegar ao custo das vendas, o fndice foi obtido pela divisao entre a 

receita total do produto e o custo unitario dos produtos. Este fndice somado aos 

impostos e a margem de lucro subtrafdo por urn e igual ao markup divisor e 

dividindo-o por urn obtemos o markup multiplicador. 

E importante saber que para determinar o pre~o de venda a partir do custo, 

e utilizada uma metodologia baseada na utiliza9ao de urn fndice - multiplicador ou 

divisor - aplicado sobre o custo do produto, mercadoria ou servi9o para se atingir o 

pre~o de venda, esse fndice denominado de Mark-up e urn fndice aplicado sobre o 

custo de urn bern ou servi~o para forma9ao do pre~o de venda. 

Os componentes do Mark-up sao determinados atraves de rela~oes 

percentuais sobre pre9o de venda e, em seguida, aplicados sobre o custo dos 

produtos, todavia constatam-se algumas diferen9as entre os estudiosos da area, ern 

torno da forma9ao ou constitui~ao do Mark-up, mas que em linhas gerais sao: 

• Custos fixos de produ9ao (quando se utilizar o metodo de custeio varia vel 

• lmpostos sobre vendas (ICMS, PIS e COFINS). 

• Despesas co mercia is (fixas e variaveis) 

• Despesas administrativas (fixas e variaveis) 

• Despesas financeiras (capital de terceiros) 

• Margem de lucro desejada 
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Urn ponto a ser observado, e que o custo do capital proprio nao e abordado 

na composi<fao no Mark-up, item que se julga de grande relevancia, principalmente 

nos estudos de alternativas de novos investimentos ou projetos. 0 custo do capital 

proprio pode ser o custo de oportunidade da empresa, que e a quantia de lucro 

perdido quando a oportunidade proporcionada por uma alternativa e sacrificada pela 

escolha da outra. 0 lucro sera o adicional proporcionado pelo pre9o de venda, apos 

ser descontado todos os gastos, inclusive o custo do capital proprio. 0 lucro 

representa em grande parte, o risco assumido pelo investidor pela op<faO de 

disponibilizar o seu capital na atividade da empresa, portanto pode assumir 

diferentes valores ou percentuais. 

A aplica(fao do Mark-up apresenta falha em dois aspectos teoricos. 0 

primeiro ponto e que a ado9ao de urn percentual para representar o custo flxo (n~ 

caso da utiliza(fao do custeio variavel) e a despesa fixa, descaracteriza a natureza 

destes, tomando-os variaveis ao volume de venda. 

Por exemplo, determinamos que custo fixo de produ<fao seja representado 

pela percentagem de 30% sobre o pre9o de venda, se a receita com vendas em urn 

determinado periodo for de R$ 1.000,00, o custo fixo sera R$ 300,00; e se em outro 

periodo a receita com vend as for de R$ 100.000,00, o seu custo fixo sera R$ 

30.000,00. Outro ponto a ser observado, tanto no metodo do custeio variavel, como 

no custeio por absor<fao, o custo do capital proprio ( custo de oportunidade) deve ser 

calculado sobre o valor disponibilizado a empresa, pois seu comportamento nao 

deve ser influencia pelo o volume de vendas, servindo entao a mesma analogia 

acima utilizada para os custos e despesas fixas. 

Observa-se na fixa9ao do pre9o de venda atraves do Mark-up, a inexistencia 

de urn estudo sobre a influencia das leis de oferta e demanda sobre o pre<fo de 

venda, sendo este urn ponto importante para forma9ao da politica de forma<fao de 

pre9o e mix de produtos. 0 pre9o de venda em qualquer ramo de atividade 

empresarial e fortemente influenciado pela oferta e demanda, quando existe urn 

desequilibrio entre a demanda e a oferta, isto pressionara os pre9os praticados tanto 

para cima (quando a demand a e maior que a oferta) ou para baixo (quando a 

demanda e menor que a oferta). 
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3.5 MARGEM DE CONTRIBUI<;AO 

Pode-se conceituar que margem de contribuic;ao e a diferenc;a entre a 

receita e o custo variavel de cada produto, e o valor que cada unidade efetivamente 

traz a empresa de sobra entre sua receita eo seu custo. A margem de contribuic;ao 

foi encontrada pela diferenc;a entre o prec;o de venda encontrado no markup e o 

custo variavel unitario, anexo XVIII, conforme ilustrado no anexo XVII. 

3.6 PONTO DE EQUILfBRIO 

0 ponto de equilibrio de urn neg6cio e o nivel de atividade em que a receita 

total iguala o custo total, ou em outras palavras, o nivel de atividade de lucro zero. 0 

ponto de equilibrio e uma ferramenta que ajuda o empresario a planejar diversos 

niveis de atividade para enfrentar as contingencias do mercado e as flutuac;oes do 

sistema economico. 

Receitas totais 

I Custos Fixos I 

Volume 

Fonte: Martins (2006.p.62) 

3.6.1 Ponto de equilibrio contabil 
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Ponto de equilibria contabil e o valor ou a quantidade que a empresa precisa 

vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variaveis e as 

despesas fixas. Leva-se em conta os custos fixos contabeis relacionados com o 

funcionamento da empresa. No ponto de equilibria, a empresa nao tera lucro nem 

prejuizo. 

3.6.2 Ponto de equilibria contabil (em unidades) 

E a quantidade de unidades que se deve produzir e vender para cobrir os 

custos fixos. Para definir essa quantidade divide-se o gasto fixo total (custo fixo) pela 

margem de contribuic;ao unitaria (diferenc;a entre o prec;o de venda e o gasto 

variavel). A formula para se calcular o ponto de equilibria contabil em unidades (PEC 

unidades) e a seguinte: 

PEC unidades = Custo Fixo R$ 
Margem de contribuic;ao unitaria R$ 

3.6.3 Ponto de equilibria contabil (em valor) 

Pode ser definido pelo valor minimo que deve ser vendido para que a 

empresa nao tenha nem lucro nem prejuizo. E o valor total das despesas fixas, 

dividido pela % da margem de contribuic;ao. A formula para se calcular o ponto de 

equilibria financeiro e a seguinte: 

PEC valor= Custo Fixo R$ 
Percentual da margem de contribuic;ao (%) 

3.6.4 Ponto de equilibria financeiro 
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E a quantidade que iguala a receita total com a soma de custos e despesas 

que representam desembolso financeiro para a empresa. Neste caso, os encargos 

da depreciac;ao sao exclusos por nao representarem desembolso para empresa. 0 

ponto de equilibrio financeiro e obtido atraves do seguinte calculo. 

PEF unidades = Gusto Fixo R$ - Deprecia96es R$ + Dlvidas do Perlodo R$ 
Margem de contribuic;ao unitaria R$ 

3.6.5 Ponto de equilibrio economico 

E a quantidade que iguala a receita total com a soma dos custos e despesas 

acrescidas de uma remunerac;ao minima (custo de oportunidade) sobre o capital 

investido pela empresa. 0 ponto de equilibrio economico sera atingido quando a 

remunerac;ao do capital aplicado atingir a rentabilidade desejada. Para calcular o 

ponto de equilibrio economico tem-se a formula abaixo: 

PEE unidades = Gusto Fixo R$ + Lucro desejado R$ 
Margem de contribuic;ao unitaria R$ 

Vide anexos XIX, XX, XXI para demonstrac;ao dos calculos. 

3.7 ANALISE COMPARATIVA 

A analise comparativa sera feita entre o prec;o praticado pela empresa e o 

prec;o encontrado no trabalho desenvolvido. 

3.7.1 Gusto 

A empresa Fercore Industria e Comercio Ltda nao utiliza nenhum sistema de 

custos ou planilhamento do mesmo. Com a presente pesquisa, foram desenvolvidas 
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planilhas de custos, voltadas ao custeio por abson;ao, onde se chegou ao valor de 

cada pe~a conforme abaixo e conforme anexo XVI: 

• Anel: R$ 25,42 (26.689,48 I 1050 = 25,42) 

*Total custo do produto periodo = 3.853,50 + 6.169,57 + 959,97 + 10.255,91 + 788,09 +796,76 + 3.664,85 + 

101 ,85 + 98,98 

• Trunnion 297: R$ 113,04 (67 .825,66 I 600 = 113,04) 
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Energia Eletrica 4.819,35 2.166,98 

Material Secundario- Maquinas 51.487,78 23.151,03 

Mao-de-obra lndireta Auxiliar 2.922,47 1.222,08 

Manuten9ao 4.000,00 1.798,56 

Base de Rateio- Maquinas 600,00 

Deprecia9ao das Maquinas 7.490,26 2.094,20 

Base de Rateio - lnstala~oes 168,00 

Deprecia9ao das lnstala96es 208,33 58,29 

Base de Rateio- Peso dos Produtos 67.200,00 

Transporte dos Produtos 4.000,00 2.639,42 

Total custo do produto periodo* 67.8,25,66~ 

Total custo do un~t~rio do prQduto 113,04 . *Total custo do produto penodo = 25.128,00 + 9.567,10 + 2.166,98 + 23.151,03 + 1.222,08 + 1.798,56 + 

2.094,20 + 58,29 + 2.639,42 

• Trunnion 968: R$ 126,02 (39.065,28 I 310 = 126,02) 

*Total custo do produto periodo = 12.982,80 + 5.855,58 + 1.382,14 + 14.766,02 + 747,98 + 1.147,15 + 

1.082,00 + 30,12 + 1.071,49 
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3.7.2 Prego 

Os pregos atualmente praticados pela empresa, de acordo com a finalizagao 

do processo demonstrado no anexo VIII, onde divide-se o valor pela quantidade, 

sao de: 

• Anel: R$ 30,70; 

• Trunnion 297: R$ 116,68; 

• Trunnion 968: R$ 116,77 

Os pregos encontrados e no perfodo analisado, de acordo com o anexo XVI 
' 

do Mark-up sao de: 

• Anel: R$ 33,30 (custo unitario I Mark-up multiplicador); 

• Trunnion 297: R$ 163,17 ( custo unitario I Mark-up multiplicador); 

• Trunnion 968: R$ 255,7 4 ( custo unitario I Mark-up multiplicador) 

A diferenga dos valores foi significativa, para o anel, a diferenga foi de R$ 

2,60, para o trunnion 297, a diferenga foi de R$ 46,49 e para o trunnion 968, a 

diferenga foi de R$ 138,97, mas na realidade a determinagao do prego de venda 

envolve a consideragao de diversos fatores que interagem no mercado, tais como: 

perfil da economia, percepgao de valor pelo consumidor, comportamento da 

concorrencia e utilidade do servigo. 0 prego "justa" tern que satisfazer a ambos, 

comprador e vendedor. 0 comprador esta disposto a pagar urn prego que e de 

utilidade do servigo que lhe e oferecido, comparado com as demais alternativas 

disponfveis no mercado. A grande preocupagao basica e oferecer urn prego que 

maximize tanto as vendas como o lucro, e que, simultaneamente, gere margem 

suficiente para cobrir despesas de comercializagao e custos administrativos, alem de 

satisfazer as metas de crescimento do neg6cio. 
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3.8 ORE - DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO DO EXERCICIO - FERCORE 

INDUSTRIA E COMERCIO L TDA 

RECEIT A BRUT A 
Servi~os prestados (2036 PE<;AS) 

(-}Dedu~oes da receita 
Devolu~oes e Abatimentos 
Impastos s/vendas (PIS e COFINS) 

(=}RECEIT A LiQUID A 
(-}CUSTO DOS SERVI~OS PRESTADOS 
(-)LUCRO OPERACIONAL BRUTO 
RECEITAS (DESPESAS} OPERACIONAIS 

Pessoal 
Encargos Sociais 
Servi~os de T erceiros 
Material de Escrit6rio 
Operacional 
Agua, telefone 
Deprecia~ao 

RESUL TADO FINANCEIRO 
Receitas financeiras 
Despesas financeiras 

PREJUiZO LiQUIDO OPERACIONAL 
(+} RESULTADO NAO OPERACIONAL 
(=} LUCRO ANTES DO IR E CSSL 
(-) CSLL E IR 
(=} PREJUiZO LiQUIDO DEPOIS DO IR E CSSL 
(·} PARTICIPA~AO NOS LUCROS 

PREJUiZO LiQUIDO DO EXERCiCIO 

145.521,44 
145.521,44 

5.311,53 

5.311,53 
140.209,91 

136.620,70 
3.589,21 
8.712,27 
3.894,63 

800,00 
200,00 

1.800,00 
820,00 
197,64 

1.000,00 

1.000,00 
(5.123,06} 

(5.123,06} 
3.317,89 
(8.440,95} 
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4. CONCLUSAO 

Mediante a avaliac;ao dos metodos de custeio, percebe-se que nao existe o 

melhor metoda de custeio, pois cada urn satisfaz necessidades empresariais 

diferentes e importantes. As informac;oes geradas por eles seriam complementares 

para as satisfac;oes dessas necessidades. Pelo custeio por absorc;ao, a empresa 

estaria de acordo com a legislac;ao fiscal, podendo utiliza-lo na elaborac;ao dos 

demonstrativos contabeis externos. Pelas outras formas de custeio, a empresa teria 

informac;oes importantes para tomadas de decisao, com a utilizac;ao da margem de 

contribuic;ao e elaborac;ao de relat6rios gerenciais internos. 

Apesar de trabalhar somente com urn perfodo (urn mes) da atividade da 

empresa, pode-se afirmar que os calculos obtidos nesta pesquisa sao pr6ximos a 

realidade, foi dado enfase ao custeio por absorc;ao, pois alem de ser obrigat6rio pelo 

fisco, a empresa nao possui departamentos especfficos, tomando a produc;ao 

aproximadamente 98% de sua estrutura, por este fato o custeio s6 pode se dar por 

rateio, estimativas ou absorc;ao. Em 2008, observou-se tambem que a empresa 

estava trabalhando praticamente sem Iuera e esta e uma realidade presente. E 
importante que a empresa organize suas maquinas de acordo com as operac;oes 

pre-estabelecidas na folha de processo, de modo que as etapas seguintes sejam as 

mais pr6ximas possfveis evitando assim urn tempo de deslocamento muito grande 

de uma operac;ao a outra e o desgaste ffsico dos funcionarios que transportam as 

pec;am. Em relac;ao ao numero de funcionario que a empresa tern em suas 

dependencias, observa-se que em sua folha de pagamento ha urn valor consideravel 

de horas extraordinarias, o que facilmente cobriria as despesas de urn novo 

funcionario e este poderia absorver o processo de maneira a maximizar as 

atividades, considerando que a produtividade de urn funcionario ap6s horas de 

trabalho nao e a mesma de quando ele inicia 0 turno. 

Os valores praticados pela empresa devem ser revisados, pois no perfodo 

em que a empresa foi analisada, eta trabalhou praticamente com o custo de seus 

servic;os igualando a seu prec;o de venda. Sabe-se que para tal, a analise deveria se 

estender a pelo menos seis meses, mas ja foi constatado que a empresa nao obtem 

Iuera. 
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Voltando e analisando a empresa Fercore em meados de agosto de 2009, 

observou-se que a empresa esta utilizando o sistema de custos estudado na 

presente pesquisa, porem, atualmente a Fercore esta praticamente falindo. 

0 problema e que seu maior cliente, a AAM do Brasil cortou seus pedidos 

em 70%. A Fercore produz o eixo do caminhao da Scania, com a crise mundial pela 

qual passamos e ainda estamos passando, a Scania foi muito afetada, o que fez a 

produ9ao cair, consequentemente, a AAM repassou isso para a Fercore. 

De acordo com o diretor da empresa, o problema maior nao esta na queda 

da produ98o e sim na falta de compromisso do cliente com a Fercore, pois nao havia 

contrato entre as partes, e mesmo assim, a AAM obrigava a Fercore a manter urn 

quadro funcional, e se esta nao mantesse o quadro desejado, a AM simplesmente 

cobrava como parada de produ9ao. Quando a produ9ao caiu em 70%, a Fercore 

ficou com vinte funcionarios sem servi9o, e a AAM nao pagou nenhum tipo de aviso 

previa ou algo parecido para a Fercore, simplesmente nao fez mais pedidos. 

Estes problemas fizeram com que a Fercore somasse uma divida de 

aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em impastos, pois alem de 

vender os produtos praticamente no pre9o de custo, teve que arcar com as paradas 

de produ9ao e com o prejuizo devido ao corte da AAM. 

Atualmente ela esta em uma pessima situa9ao, mandando muitos 

funcionarios embora e ainda, escrava da AAM. 

E uma empresa pequena sendo engolida pelo cliente. 
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1- PLANTA BAIXA 

PLANTA BAIXA - FERCORE INDUSTRIA E COMERCIO l TDA - ANEXO I 
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6.2 ANEXO II - ANEL BRUTO 

Fonte: Fercore Industria e Comercio Ltda 

6.3 ANEXO Ill- ANEL PRONTO 

Fonte: Fercore Industria e Comercio Ltda 
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6.4 ANEXO IV- TRUNNION BRUTO 

Fonte: Fercore Industria e Comercio Ltda 

6.5 ANEXO V- TRUNNION 297 PRONTO 

Fonte: Fercore Industria e Comercio Ltda 
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6.6 ANEXO VI -TRUNNION 968 PRONTO 

Fonte: Fercore Industria e Comercio Ltda 

6.7 ANEXO VII- RESUMO DO ESTOQUE 

Anel Trunnion 297 Trunnion 

968 

Estoque Prod. Elab. Periodo Anterior 21 55 

Remessa p/ lndustrializa<;ao 1050 600 420 

Terminadas no Periodo 1071 655 310 

Estoque Prod. Elab. Prox. Periodo 110 

~ otal . Estoque 110 
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6.8 ANEXO VIII - RECEBIMENTO MATERIA PRIMA E FINALIZAc;Ao DO 

PROCESSO 
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9230 Trunnion 968 23 2.685,71 
9234 Trunnion 297 30 3.500,40 
9239 Trunnion 297 23 2.683,64 
9248 Anel 105 3.223,50 
9248 Trunnion 968 40 4.670,80 
9250 Trunnion 297 20 2.333,60 
9250 Trunnion 968 15 1.751,55 
9253 Trunnion 297 20 2.333,60 
9256 Trunnion 297 30 3.500,40 

9261 Trunnion 297 37 4.317,16 
9265 Trunnion 297 30 3.500,40 
9268 Trunnion 297 50 5.834,00 
9273 Anel 70 2.149,00 
9280 Anel 45 1.381,50 
9280 Trunnion 297 50 5.834,00 
9287 Trunnion 968 10 1.167,70 
9290 Trunnion 968 15 1.751,55 
9293 Anel 75 2.302,50 
9293 Trunnion 968 18 2.101,86 
9296 Trunnion 968 48 5.604,96 
9301 Trunnion 968 12 1.401,24 
9303 Trunnion 297 40 4.667,20 
9303 Trunnion 968 20 2.335,40 
9307 Anel 90 2.760,63 
9309 Anel 45 1.381,51 
9309 Trunnion 297 76 8.867,68 
9317 Trunnion 968 12 1.401,24 
9319 Trunnion 968 26 3.036,02 
9327 Anel 60 1.842,00 
9327 Trunnion 968 27 3.152,79 
9333 Anel 56 1.719,20 
9333 Trunnion 297 49 5.717,32 
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6.9 ANEXO IX- TRUNNION 968- ORDEM E TRUNNION 968 - EPE 
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6.10 ANEXO X- TRUNNION 297- ORDEM E TRUNNION 297- EPE 
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6.11 ANEXO XI - ANEL- ORDEM E ANEL - EPE 
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6.12 ANEXO XII- TENSAO- CORRENTE E POTENCIA 

6.13 ANEXO XIII- MANUTENQAO DE BENS E MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DE 

PROTEQAO INTERNA, DESPESAS GERAIS - MAQUINARIOS E DESPESAS 

GERAIS- INSTALAQOES 
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lnserto Wolf 160 2.043,67 
I nterru ptores FG 1 4,66 0,70 5,36 

kart Fluid Orki 150 10,00 1.500,00 
Lima Meia Cana FG 2 27,06 54,12 
Lima Triangular FG 2 8,24 16,48 

Lixa FG 5,41 54,71 295,98 
Lixa FG 1,5 41,88 62,82 
Lixa FG 1,5 41,82 62,73 

Lubrax FP 68 Brasulub 2 150,00 300,00 
Macho Ar manual Bettega 2 23,28 3,72 50,28 

Mang. PCV FG 12 11,89 142,68 
Mang.Folite FG 20 1,54 30,80 
Micrometro Calibratec 2 78,00 156,00 
Micro metro Calibratec 2 123,50 247,00 

Misturador Oleo/Gas FG 1 4,21 4,21 
Oleo soluvel Bettega 1 271,05 271,05 

Parafuso Bettega 220 20,90 4,60 4.602,60 
Parafuso Bettega 210 66,40 13,94 13.957,94 
Parafuso FG 0,1 248,47 24,85 
Parafuso FG 0,1 305,13 77,61 108,12 
Pastilha FG 20 18,63 60,57 433,17 
Pastilha FG 10 19,95 16,59 216,09 
Pastilha Gale 134 29,23 313,34 4.230,16 
Pastilha FG 35 4,26 11,93 161,03 
Pastilha FG 20 24,40 488,00 

Pastilha Rosca FG 5 40,14 16,68 217,38 
Plug Cilind FG 1 3,14 0,47 3,61 
Plug Tipo T FG 1 1,66 0,25 1,91 

Polia ATI 2 48,00 96,00 
Polic Espec. Difer 5 92,00 36,80 496,80 
ponta Mont Bettega 1 81,60 81,60 

Po rca Bettega 0,1 11,35 0,11 1,25 
Protec DW 508 Brasulub 2 189,00 378,00 

Reb Sivat Bettega 3 178,60 535,80 
Red C212 ATI 1 930,00 58,02 988,02 

Reparo NC Service 1 8.250,00 8.250,00 
Rolamento FG 1 5,17 5,17 
Rolamento FG 30 5,24 157,20 

Rolamento Agulha Loja rolamentos 1 24,04 24,04 
Rolamento Esferas Loja rolamentos 1 1.058,04 129,84 1.187,88 

Sensor FG 2 106,00 50,53 262,53 
TOTAL 51.487,78 
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6.14 ANEXO XIV- CUSTOS 
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6.15 ANEXO XVI E XVII - MARK-UP E MARGEM DE CONTRIBUI~AO 

A partir do custeio por absor~ao- Tomam-se como base os custos industriais 

por produto e adicionam-se as taxas gerais de despesas administrativas e 

comerciais, despesas financeiras e margem desejada. Pela sua facilidade de 

obten<;ao, e o criteria mais utilizado 

Mark-up: Sabe-se que o markup utiliza-se de dados hist6ricos para planejamento 

futuro, ou seja, forma<;ao de pre<;o para o periodo seguinte, mas na presente 

pesquisa, utilizou-se apenas os dados do periodo contabilizado em junho de 2008 

como se hist6rico fossem, para analise do pre<;o de venda praticado, os dados 

podem ser conferidos junto a planilha de markup anexo XVI. Para chegar ao custo 

das vendas, o indice foi obtido pela divisao entre a receita total do produto e o custo 

unitario dos produtos. Este indice somado aos impastos e a margem de Iuera 

subtraido por urn e igual ao markup divisor e dividindo-o por urn obtemos o markup 

multiplicador. 

PRODUTO Custo 
indice Receita lmpostos 

Unitario 

Anel 32.877,34 25,42 0,0773 0,0593 

Trunnion 297 76.425,40 113,04 0,1479 0,0593 

Trunnion 968 36.218,70 126,02 0,3479 0,0593 

Mem6rias de calculos 

Custo Unitario conforme anexo XIV: 

• Anel: 26.689,48/1050 = 25,42 

• Trunnion 297: 67.825,66/600 = 113,04 

• Trunnion 968: 39.065,28/310 = 126,02 

indice: 

• Anel: (25,42x100)/32.877,34 = 0,0773 

• Trunnion 297: (113,04x100)/76.425,40 = 0,1479 

Mark-Up Mark-Up 

Divisor Multiplicador 
Lucro 

0,10 0,7634 1,3100 

0,10 0,6928 1,4434 

0,10 0,4928 2,0294 

de 

venc 

33.~ 

163, 

255, ' 
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• Trunnion 968: (126,02 x100)/36.218,70 = 0,3479 

Mark-up Divisor: 

• Anel: 1-(0,0773+0,0593+0, 1 0) = 0, 7634 

• Trunnion 297: 1-(0,1479+0,0593+0,10) = 0,6928 

• Trunnion 968: 1-(0,34 79+0,0593+0, 1 0) = 0,4928 

Mark-up Multiplicador: 

• Anel: 1/0,7634=1,3100 

• Trunnion 297: 1/0,6928 = 1 ,4434 

• Trunnion 968: 1/0,4928 = 2,0294 

Pre~o de Venda: 

• Anel: 25,42x1 ,3100 = 33,30 

• Trunnion 297: 113,04x1 ,4434 = 163,17 

• Trunnion 968: 126,02x2,0294 = 255,74 

Margem de Contribui~ao: Pode-se conceituar que margem de contribuigao e a 

diferenga entre a receita e o custo variavel de cada produto, e o valor que cada 

unidade efetivamente traz a empresa de sobra entre sua receita e o seu custo. A 

margem de contribuigao foi encontrada pela diferenga entre o prego de venda 

encontrado no markup eo custo variavel unitario, anexo XVIII, conforme ilustrado no 

anexo XVII. 

PRODUTO 
Pre~o de venda* Custo Unitario* Margem de Contribui~ao* Percentual Venda* 

Anel 33,30 28,64 4,65 

Trunnion 297 163,17 110,28 52,89 

Trunnion 968 255,74 114,71 141,03 

*Custo Unitario (anexo XVIII)=Total Custo Variavel/ Custo Fixo 

*Margem de Contribui~ao = Pre~o de Venda- Custo Unitario 

*Percentual = Margem Contrib. I Pre~o de Venda 

14% 

32% 

55% 
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6.16 ANEXO XVIII- CUSTO FIXO E CUSTO VARIAVEL 

*3.738, 15 + 103,89 + 796,79 + 1.497,20 + 399,25 + 446,48 + 966,50 + 59,89 + 349,35 + 98,98 + 

802,18 + 10.325,66 + 6.237,66 + 399,25 + 3.930,57 + 2.650,82 + 871,50 + 784,35 = 34.012,00. 

*1.465,94 + 40,81 + 873,23 + 587,14 + 156,57 + 175,09 + 1.673,24 + 23,49 + 137,00 + 1.261 ,59 

+ 1.388,76 + 17.876,04 + 6.836,11 + 156,57 + 15.882,40 + 1.039,54 + 341,77 + 307,59 = 
50.047,77 

*2.286, 17 + 63,63 + 1.252,45 + 915,66 + 244,18 + 273,06 + 2.179,61 + 36,63 + 213,65 + 

2.639,42 + 1.809,06 + 23.286,08 + 9.804,88 + 244,18 + 27.431,40 + 1.621,18 + 532,99 + 479,69 

= 75.040,85 
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6.17 ANEXO XIX, XX E XXI- PONTO DE EQUILIBRIO CONTABIL, FINANCEIRO E 

ECONOMICO 

PRODUTO Margem de 
Custo Fixo Margem de Contribui~ao R$ PEC Unidades PEC Valores 

Contribui~ao % 

Anel 6.981,77 4,65 1.500 14% 49.952,93 

Trunnion 297 5.035,14 52,89 95 32% 15.534,60 

Trunnion 968 3.298,78 141,03 23 55% 5.981,84 




