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R E S U M O 

Este trabalho objetivou verificar, a importancia do controle dos custos para a tomada de 

decisao, e a formacao do prego de venda em dez frigorificos na cidade de Pombal - PB, 

alem disso, foi observado de que forma a informagao gerada pelos controles internos em 

relagao aos custos e utilizada pelos gestores na formagao do piano de decisoes. Para tanto, 

Utilizou-se do metodo indutivo, atraves de pesquisa qualitativa. Utilizou-se tambem de urn 

estudo bibliografico, pesquisa de campo e descritiva, como forma de apresentar o tema e 

adquirir conhecimentos especificos da area de custos para melhor interpretar os dados da 

pesquisa. Os resultados do estudo mostram que os proprietaries dos empreendimentos 

possuem nivel de escolaridade entre o ensino fundamental incompleto e o ensino superior 

incompleto. A maioria atua no segmento de frigorifico a mais de dez anos e tern como base 

economica o sistema familiar, sendo micro e pequenos empreendedores, com baixa 

demanda de vendas de mercadoria e pouca complexidade para se exercer as atividades. 

Verificou-se que a maior parcela dos gestores utiliza-se como meio de base para o custeio 

do produto, o peso descontado que segundo os mesmos e o peso do animal, descontado a 

carcaga. De fato que a base das receitas em media dos empreendimentos proveniente da 

atividade bovina e em relagao as despesas, sao ocasionadas em maior escala para a 

compra, comercializagao e retalhamento dos animais. No tocante a percepgao do 

entrevistado sobre a contabilidade e suas tecnicas e ramificagoes, os dados apresentam 

que em sua pluralidade entre os entrevistados nao fazem uso de nenhuma ferramenta 

contabil. Ao analisar os criterios utilizados na formagao do prego de venda identificou-se que 

os entrevistados utilizam-se para chegar ao prego ideal pelo seu ponto de vista: prego bruto 

+ percentual de lucro. Desta forma, conclui-se que os empreendedores alvo do estudo 

elaboram controles internos e acreditam que o uso da contabilidade e de sua importancia 

para melhor estruturar seus rendimentos, mas poucos fazem uso de suas tecnicas para 

tomada de decisao e formagao do prego de venda. 

Palavras-Chave: Microempresas, Controle Internos, Lucros nos frigorificos 



ABSTRACT 

This work aimed at assessing the importance of cost control for decision making, and training 

of the sales price in ten stores in the town of Pombal - PB also noted how the information 

generated by the internal controls in relation to cost is used by managers in the formation of 

plan-making. To do so, used the inductive method, through qualitative research. We also 

used a literature search, field research and descriptive, as a way of presenting the subject 

and acquire expertise in the area of costs to better interpret the survey data. The study 

results show that the owners of enterprises have education level between elementary school 

and higher education incomplete. Most operates in the refrigerator for more than ten years 

and is based on the economic system inherited and micro and small entrepreneurs with low 

demand for sales of merchandise and little complexity to perform the activities. It was found 

that the largest share of managers is used as basic medium for the cost of the product, the 

weight granted that the same second is the weight of the animal, discounted housing. In fact 

the revenue base of the enterprises on average from the activity in relation to cattle and 

expenses are incurred on a larger scale for purchasing, marketing and shredding animals. 

Regarding the perception of the interviewee on their accounts and their techniques and 

branching, the data show that in its plurality of respondents do not use any accounting tool. 

In examining the criteria used in the formation of the sale price was identified that 

respondents use to arrive at the ideal price for your point of view: Price + gross profit 

percentage. Thus, it is concluded that entrepreneurs study target elaborate internal controls 

and believe that the use of accounting is its importance to better structure their income, but 

few make use of their techniques for decision making and training of the sales price. 

Keywords: Micro, Internal Control, Earnings in refrigerators 
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1 I N T R O D U C A O 

Atualmente diante da globalizacao, as empresas vivenciam urn mercado altamente 

competitive, onde e constante a luta pela sobrevivencia e a busca por novos mecanismos 

capazes de reduzir riscos e desperdicios, onde os gestores querem buscar como 

consequencia dessas reducoes maior rentabilidade e lucratividade para as suas empresas. 

Nessa perspectiva, Assaf Neto (2003) explica que o processo de globalizacao, se torna urn 

fator que inviabiliza as organizacoes economicamente nos seus investimentos, levando tais 

organizacoes a refletir sob re a tomada de decisoes, e que aumentem os precos dos seus 

produtos com fins de alcancar melhorias nos mecanismos internos e externos capazes de 

maximizar seus resuttados e minimizar seus custos e despesas. 

Desta forma, a busca por uma correta gestao de custos que proporcione urn diferencial, que 

resulte em uma redugao de custos e de suma importancia para oferecer uma continuidade 

em conformidade com os objetivos desejados para as empresas. 

Complementando Fonseca (2003, p. 01) afirma que: 

Em urn mercado cada vez mais competitive, a busca por diferenciacao ou 
reducao de custos torna-se premissa para continuidade da empresa. A 
correta gestao de custos com analise de cada direcionador proporciona a 
empresa sua manutencao no mercado. 

Assim, e indispensavel que os administradores dessas empresas utilizem o controle de 

custos como ferramenta de fundamental importancia, para o crescimento do 

empreendimento. Urn metodo de custeio apropriado para cada empresa que trara subsidios 

importantes proporcionando aos administradores tomada de decisoes precisas. 

Outro fator de muita importancia destacado para que as empresas consigam melhores 

resuttados e controle dos custos, e destacado por Crepaldi (2004), como sendo o uso dos 

dados contabeis para a tomada de decisoes podendo estes serem transformados em 

informacoes uteis para avaliar o desempenho relacionado a producao de produtos, fixacao 

de precos e a comercializacao, dentre outros. 

Neste sentido, e necessario haver uma constante preocupagao com o controle dos custos 

nas empresas, nao de forma em eliminar os custos gerados pelas operacoes, mas sim de 

ter urn total acompanhamento dos que estao sendo incorridos, para evitar os desperdicios e 

nao fugir do que foi planejado, proporcionando de forma os retornos satisfatorios. 
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"O custeio representa urn elemento essencial das atividades de 
contabilidade gerencial de uma empresa. O custo trata de estabelecer as 
despesas usadas por urn produto, urn grupo de produtos, uma atividade 
especifica ou urn conjunto de atividades da empresa." 

Neste sentido, o custeio torna-se urn mecanismo de suma importancia para os gestores, no 

tocante ao gerenciamento dos recursos disponibilizados no processo produtivo da empresa. 

Partindo deste pressuposto sera apresentada atraves da contabilidade de custos, 

terminologia aplicada ao estudo de custos, os principals metodos de apropriagao e 

classificagao dos custos, bem como os controles internos utilizados pela empresa em 

estudo. 

Sendo assim, no que diz respeito aos custos, para tomada de decisao a margem de 

contribuigao e o ponto de equilibrio das empresas. Esses criterios auxiliam na tarefa da 

decisao facilitando as atuagoes dos gestores em eliminar as areas de risco, como tambem 

tornar mais clara as situagoes e alcangar o lucro desejado. Em seguida sera tratado tambem 

neste estudo a formagao do prego de venda, e margem de lucro, onde esses eiementos sao 

considerados como fator decisivo para as empresas manterem-se fortes e competitivas. 

Para afirmar o estudo, Santos (1995, p. 47): 

Urn modelo de decisao de Prego de venda deve ter por finalidade primordial 
auxiliar o gestor a encontrar a melhor alternativa de prego dada uma 
situagao decisoria, tanto na determinagao de urn prego especifico, como no 
estabelecimento de politicas e estrategias de pregos. 

Desta forma para fixar a margem de lucro, deve-se seguir urn padrao consentido pelos 

usuarios destas informagoes em conformidade com o mercado em que a empresa esta 

atuando e a necessidade/expectativa de ganho da empresa. Portanto, urn modelo de prego 

de venda tern por finalidade identificar se o prego ofertado pela empresa esta em conivencia 

com o mercado e os objetivos desejados pelos gestores. 

Portanto, este estudo tern como objetivo principal identificar qual a importancia do controle 

de custos para fins gerenciais, nos frigorificos da cidade de Pombal - PB, destacando a 

importancia do controle de custos e do prego de vendas para maximizagao dos lucros 

gerados pelas operagoes nas empresas objetos deste estudo. 
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De acordo do Martins (2003), a relevancia do controle dos custos esta na representacao dos 

gastos incorridos no processo produtivo de cada empresa, ante a busca pelo produto 

acabado que possa gerar rendimentos que potencializem a situagao financeira da empresa, 

onde a gestao ou gerenciamento dos custos compreende a parte responsavel em 

demonstrar os dispendios de recursos para cada produto ou atividade e consequentemente 

expoe a potencialidade de cada produto para que se possa invest!r no aumento da demanda 

ou reduzir e exciuir produtos que nao estejam em conformidade com os objetivos da 

empresa. 

Complementando Pompermayer (1999), diz que o gerenciamento, voltado para os custos, 

elenca varios tipos de informagoes e consequentemente da margem para o surgimento de 

varios metodos de custeio, baseados na analise dos processos operacionais, na melhoria 

continua e na otimizagao dos custos, de tal forma que dentro do processo produtivo os 

gastos aplicados de forma incorreta sejam enxugados e os produtos sejam lucrativos e 

rentaveis ao mesmo tempo. 

Portanto, estes sao os dois objetivos principals do controle de custos: eliminar o desperdicio 

e maximizar o retorno dos recursos investidos sobre o produto em consonancia com o 

planejado. 

Oliveira (2006)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Hoji (2004), afirma que o gestor financeiro deve analisar o 

funcionamento das atividades que pode ser verificado a partir do controle de custos, o prego 

de venda que esta sendo aplicado, ponto de equilibrio entre as receitas e despesas, 

margem de contribuigao adquirida pelos investimentos inseridos sobre produtos, a partir 

destas variaveis o gestor possa identificar urn paralelo entre o volume de recursos 

monetarios aplicados e o alcangado. 

Neste sentido, e possivel observar se a organizagao possui urn controle de custo eficiente e 

eficaz para gerar uma situagao de "folga" financeira dentro do seu ciclo operacional, que foi 

utilizada para refinanciar todo o seu processo produtivo e maximizar os lucros dos produtos. 

Diante disso, Almeida (2010) apud Carvalho (2001) Explica que: 

O prego, dentre os quatros elementos do composto de marketing, e o unico 
que proporciona ingresso de recursos monetarios para a organizagao, ou 
seja, e o que efetivamente traz receita para a empresa. O prego e fator 
determinante e o responsavel direto pelo faturamento e a lucratividade das 
empresas, independentemente da denominagao: mensalidade, ingresso, 
tarifa, juro, aluguel e passagem, entre outros. 
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Neste sentido o trabalho sera conduzido no sentido de analisar a utilizacao do controle dos 

custos para fins gerenciais como tambem na formagao do prego de venda, durante a 

realizagao do processo de comercializagao e aquisigao de materia prima em dez frigorificos 

da cidade de Pomba! - PB, enfatizando os beneficios de se realizar urn controle dos gastos 

para o aumento do faturamento e lucro efetivamente. 

Para tanto, este trabalho de pesquisa apresenta uma analise diante desta realidade que se 

pode questionar: Qual a importancia do controle de custos e da formagao do prego de 

vendas para fins gerenciais em dez frigorificos da cidade de Pombal - P B ? 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

» Demonstrar a importancia do controle dos custos para a formacao do preco de venda 

nos frigorificos da cidade de Pombal-PB. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Caracterizar as empresas estudadas de acordo com o perfil dos entrevistados; 

• Identificar como e calculado o preco de venda nas empresas estudadas; 

• Analisar a importancia dos custos na tomada de decisoes; 

• Verificar quais sao os controles utilizados pelos entrevistados 
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1.3 Jus t i f i ca t i va 

A bovinocultura de corte, segundo a Associacao Brasileira das Industrias Exportadoras de 

Carnes( 2010), representa a maior fatia do agronegocio brasileiro, com faturamento de mais 

de R$ 50 bilhoes/ ano e oferecendo cerca de 7,5 milhoes de empregos e possuindo urn 

rebanho bovino de cerca de 190 milhoes de cabecas, apresentando avancos nos indices de 

produtividade impulsionados pelos baixos custos de producao. 

Diante das assertivas, observa-se que a atividade frigorifica relacionado diretamente com a 

bovinocultura de corte, impulsiona a economia do Pais, e por isso deve-se atentar para urn 

estudo detalhado das tecnicas contabeis utilizadas para tomada de decisao neste segment© 

de mercado. 

Outro fator preponderate para determinar o estudo no setor frigorifico, esta expresso no 

estudo de Oliveira (2009, p. 3,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Sobrinho et a/., 2007, p. 2) onde a: 

A competitividade ocasionada pela globalizagao faz com que o Brasil utilize-
se do agronegocio como estrategia para insercao nos mercados mundiais 
em face suas competencias, tais como: condicoes edafoclimaticas 
favoraveis e avancos tecnologicos, principalmente, nas areas de gestao e 
producao animal e vegetal. 

Neste sentido, o setor do agronegocio torna-se indispensavel para a economia nacional, 

face ao processo de globalizacao, mediante as suas condicoes favoraveis e positivas nos 

aspectos de novas tecnologias, gestao e producao, alem da utilizacao como estrategia 

determinante para o aumento do desempenho brasileiro nos mercados internacionais. 

Outro topico contributivo para determinacao da pesquisa e destacado por Carvalho, Lima e 

Cruz (2007, p.2) que determina o setor agropecuario como sendo de: 

Grande importancia para a economia brasileira, devido a vasta extensao 
territorial do pais, clima adequado a producao de varias culturas e a criacao 
animal, dentre outros. Com o desenvolvimento e crescimento da 
agropecuaria ao longo do tempo e as crescentes exigencias dos 
consumidores, diante do seu carater estritamente rural foi se esgotando, e o 
setor passou a ser mais dependente dos demais setores. secundario e 
terciario, alem de defrontar-se com a tarefa de formular acoes para inserir-
se no contexto concorrencial. 

Assim, observa-se que este segmento e de suma importancia para a economia nacional, 

que possui condicoes especiais, favoraveis para o aumento de receitas e diversificacoes 

produtivas, mas alguns aspectos como o fato de apresentar atitude estritamente rural, tern 

desenvolvido certa dependencia de outros setores e favorecido o aumento da concorrencia, 

no entanto com o desenvolvimento de agoes, tais como a utilizagao de controle de custos, 
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dentre outras podem servir como estrategias capazes de sanar estes elementos negativos 

para o setor em questao. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 

Neste topico foram apresentados os tipos de procedimentos metodologicos adotados para o 

alcance dos objetivos mencionados neste trabalho, onde se definiu o delineamento da 

pesquisa dentre as tipologias metodologicas existentes, as quais se apresentam em tres 

categorias, segundo Maciel (2005) apud Beuren (2003) essa categorias sao: quanto a 

abordagem do problema; quanto aos meios da pesquisa e quanto aos fins do estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificagao da pesquisa quanto a abordagem do problema 

Pesquisar significa buscar respostas e o que se deseja saber sobre determinado tema ou 

assunto abordado. Conforme melhor explicado por Demo (1996, p.34) onde: 

A pesquisa e vista como atividade cotidiana, considerando-a como uma 
atitude, urn questionamento sistematico critico e criativo, mais com 
intervencao competente na realidade dos fatos, fornecendo informagoes 
critico e cientificas pertinente ao objeto do estudo. 

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa qualitativa, que segundo Torga (2007), 

esta exibe claramente a relagao entre o mundo real e o sujeito destacando a jungao do 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que nao e quantificavel, trabalha em ambiente 

natural para a coleta direta dos dados o pesquisador e instrumento chave e e descritiva, 

destacando-se por abrigar correntes de pesquisa e o sujeito-observador faz parte do 

processo interpretando fenomenos e dando urn significado. 

1.4.2 Classificagao da pesquisa quanto aos meios 

Este trabalho desenvolveu-se atraves de urn estudo de caso em dez frigorificos do 

Municipio de Pombal - PB, com o intuito de identificar os controles de custos dessa 

empresa e como eles sao utilizados na formagao do prego de venda. 

Em relagao ao estudo de caso Martins (2006, p. 2) melhor explica ao relatar que: 

Quando urn Estudo de Caso escolhido e original e revelador, isto e, 
apresenta urn engenhoso recorte de uma situagao complexa da vida real, 
cuja analise-sfntese dos achados tern a possibilidade de surpreender, 
revelando perspectivas que nao tinham sido abordadas por estudos 
assemelhados, o caso podera ser qualificado como importante, e visto em si 
mesmo como uma descoberta. Oferece descrigoes, interpretagdes e 
explicagdes que chamam a atengao pelo ineditismo. 



21 

Alem do mais, esse trabalho constitui-se de uma pesquisa bibliografica, por utilizar-se de 

iivros, anais de eventos, sites e publicagoes de artigos, teses, monografias e doutorados 

dentre os mecanismos, para contextualizar o tema de forma a atribuir conceitos e 

concepgoes cientificas extraidas do foco estudado. 

Conforme explica Valentim (2008) reflete que a pesquisa bibliografica, elege uma 

problematica de pesquisa e, a partir disso, estabelece urn escopo para ser pesquisado na 

literatura (Iivros, periodicos, monografias, dissertagoes, teses, anais de eventos impressos, 

eletronicos digitals e tc) . 

Complementando Lakatos e Marconi (1996), diz que a finalidade da pesquisa bibliografica e 

depositar para o pesquisador em contato direto com todas as evidencias escritas, dito ou 

filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham 

sido decorridos de alguma forma, quer publicadas ou gravadas. 

Esta pesquisa tambem envolveu estudo de campo, que conforme Carnevalli e Miguel (2001) 

e uma pesquisa que e realizada apos o estudo bibliografico, para que o pesquisador tenha 

urn bom conhecimento sobre o assunto, pois e nesta pesquisa que se obtenha o contato 

direto ou indireto sobre as fontes utilizadas. 

Neste sentido o estudo foi desenvolvido em loco junto com os proprietaries dos 

empreendimentos, no intuito de identificar diretamente os resultados atraves de 

questionarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Classificagao quanto aos fins 

Utilizou-se da pesquisa descritiva como instrumento cientifico. Segundo Valentim (2008), a 

pesquisa descritiva tern como principals caracteristicas determinadas em observar, registrar, 

correlacionar e descrever fatos ou fenomenos de uma determinada realidade sem manipula-

los, caracterizando-se pela selegao de amostras aleatorias de grandes ou pequenas 

populagoes sujeitas a pesquisa, visando obter conhecimentos empiricos atuais, de forma a 

encontrar possibilidade de generalizagao sobre a realidade pesquisada, permitindo ao 

pesquisador investigar apenas urn percentual da populagao alvo desejada. 

Sendo assim, observa-se que o estudo concentra-se na pesquisa descritiva, pois capta as 

informagoes de urn meio especifico, processando novos dados, que apos analisados geram 

informagoes reais originais a realidade sem forgar alteragoes nos ideais de origem. 
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1.5 U n i v e r s o e A m o s t r a 

0 universo da pesquisa constitui a totalidade de 28 frigorificos situados na cidade de 

Pombal- PB. No entanto, o estudo utilizou-se do processo de amostragem determinado por 

urn criterio de conveniencia que de acordo com Neto (2004) "e selecionada por alguma 

conveniencia do pesquisador", de tal forma que foi determinado 10 empreendimentos para a 

aplicacao das tecnicas que resultaram no alcance dos objetivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5.1 Coleta de dados 

Na fase de coleta de dados, o estudo em principio desenvolveu-se apos o levantamento de 

informagoes sobre custos e sobre a realidade dos frigorificos de Pombal - PB, a partir deste 

direcionamento utilizou-se de urn questionario com onze questoes distribuidas em duas 

etapas, os quais tinham como metodos aplicados interrogacoes fechadas onde o 

proprietary do frigorifico optava pela alternativa que melhor traduzisse a realidade de seu 

empreendimento. Sendo que este estudo de campo foi realizado em 10 (dez) frigorificos da 

cidade de Pombal no Estado da Paraiba, sendo a escolha pelo segmento feita de forma 

aleatoria e por conveniencia, com o intuito de atingir os objetivos pretendidos para o estudo. 

Para tanto se realizou urn questionario com 11 perguntas subdivididas em 2 etapas sendo a 

primeira voltadas para o perfil da empresa e do entrevistado, a segunda relacionada com a 

verificacao da percepgao do entrevistado em relagao a contabilidade, a relevancia dos 

custos na tomada de decisao, identificagao os controles internos utilizados pelo entrevistado 

no processo decisorio e formagao do prego de venda. 

1.5.2 Tratamento dos dados 

Nesta etapa o estudo usou do recurso estatistico aplicado as respostas obtidas no 

questionario atraves da utilizagao do software Microsoft Office Excel, versao 2007 e atraves 

de suas ferramentas gerou-se graficos em termos exatos e comentados. 
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2 R E F E R E N T I A L T E O R I C O 

2.1 Contabi l idade: Contexto Historico, Conce i tos e Objetivos. 

Ao refletir a historia da contabilidade que esta ligada a historia da nossa era, explicado por 

Hendriksen e Van Breda (1999) tendo em vista que os registros contabeis, fazem parte da 

materia prima dos historiadores e que o progresso do homem esta de certa forma, vinculado 

a essa ciencia. 

Complementando Neves e Viceconti (2004, p.1) reflete que a contabilidade e: "uma ciencia 

que desenvolve metodologias proprias, com a finalidade de controlar o patrimonio, apurar o 

redito (resultado) e prestar informagoes uteis as pessoas que tenham interesse na avaliagao 

da situagao patrimonial e do desempenho das aziendas". 

A contabilidade enquanto ciencia social no conceito de Barros (2008 pag. 21), "tern por 

objetivo medir os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimonio de quaisquer entidades. 

Constitui urn instrumento para gestao e controle e e uma atividade fundamental na vida 

economica das empresas". 

Schmidt (2000),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Fulano Junior e Nascimento (2009, p. 3) reflete que "depois, o 

surgimento da moeda, em 869 a.C, e das medidas de valor fizeram com que fosse possivel 

a determinagao das contas contabeis representativas do patrimonio". 

Neste sentido, entende-se a partir do surgimento das suas contas que foi possivel 

quantificarem os dados, com intuito de fornecer informagoes relevantes aos gestores para o 

controle e gerenciamento das diversas areas de atividade da empresa. 

Diante da afirmagao fundamentada por Junior e Nascimento (2009), a contabilidade com o 

aparecimento da moeda e das medidas de valores evoluiu para urn novo patamar, sendo 

esta capaz de evidenciar os valores resultantes das operagoes em suas respectivas contas 

contabeis, de modo que as informagoes depositadas auxiliem no gerenciamento do 

patrimonio. 

Marion (2006, p. 26) acrescenta ao dizer que, o objetivo principal da Contabilidade e: 

"permitir a cada grupo principal de usuarios a avaliagao da situagao economica e financeira 

da entidade, num sentido estatico, bem como fazer inferencias sobre suas tendencias 

futuras". 

Por este entendimento, entende-se que a contabilidade visa examinar as diversas variagoes 

patrimoniais das empresas, com o intuito de evidenciar a realidade apresentada pela 

mesma, objetivando fornecer informagoes contabeis uteis, relevantes e fiscais para os 
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interessados ou usuarios auxiliando-os nas tomadas de decisoes. Convem lembrar que a 

contabilidade vem evoluindo paralelamente a dinamica das empresas. 

Diante o exposto, a contabilidade e uma ciencia, capaz de fornecer informagoes uteis e 

relevantes, aos usuarios e interessados de forma a fortalece-los no processo decisorio, 

melhor explicado no quadro 1: 

Quadro 1 - Papel da evidenciagao contabil no processo decisorio 
Classificar, registrar, verificar a eventual sumarizacao, em demonstragoes contabeis; 

Identificar o desempenho da empresa em relagao ao orgamento elaborado e aos resultados 
adquiridos; 
Evidenciar os dados reais para a analise e relato das mutagoes sofridas pelo patrimonio em 
determinados periodos; 
Mostrar o comportamento patrimonial, financeiro e economico da empresa; 

-onte: dados adaptados pelo entendimento de Hendriksen e Van Breda (1999); Neves e Viceconti 
(2004); Marion (2006); Junior e Nascimento (2009). 

Convem lembrar que, ate a revolugao industrial no seculo XVIII, so existia praticamente a 

contabilidade financeira, mas com os avangos, exigencias e aumento das necessidades dos 

gestores, fornecedores e consumidores necessitavam de uma melhor adaptagao da 

contabilidade aos novos campos e ambiente de atuagao, haja vista tambem que na epoca 

citada acima a principal utilidade da contabilidade era nas empresas comerciais, 

desenvolvidas na era mercantilista. 

Conforme explanagao de Mauad e Pamplona (2002), os avangos das industrias a partir do 

seculo XVII tornaram mais complexa a fungao da contabilidade, pois, antes os investidores e 

gestores nao tinham preocupagao com fatores produtivos internos, mas, a partir das 

mudangas ocasionadas pelos avangos, as empresas passaram a preocupar-se com lucros 

advindos da atividade produtiva, que atendia as necessidades do mercado consumidor. 

2.2 Contabi l idade de C u s t o : Contexto Historico, Conce i tos e F u n c o e s . 

Acompanhando o entendimento de Mauad e Pamplona (2002) verifica-se que com a 

revolugao industrial surgiu como parte determinante para que a contabilidade se molde aos 

novos avangos, proporcionados ferramentas especificas para a visualizagao e diagnose nao 

apenas para investidores, mas tambem para mensurar o grau de ganho e custos aplicados 

no processo para a produgao de determinado produto. 

Complementando Wernke e Bornia (2001) entende que com os avangos das industrias e a 

interferencia dos fatores internos nos lucros, surgiu-se a necessidade e urn novo segmento 

da contabilidade capaz de mensurar os adventos das produgoes em larga escala e 
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fornecendo o acompanhamento dos gestores ao setor interno, entao neste sentido surgiu 

urn novo campo: a contabilidade de custos. 

Brito (2007) destaca ainda que nesse novo campo, a contabilidade de custos tern duas 

grandes funcoes: o auxilio ao controle e a colaboragao aos gestores para tomada de 

decisao. 

O mesmo destaca que importante missao deste novo campo e fornecer dados para o 

estabelecimento de previsoes como: padroes e orgamentos, e acompanhar os 

acontecimentos para comparagao com valores definidos anteriormente. 

Assim a contabilidade de custos e urn mecanismo eficiente para urn desempenho 

satisfatorio e uma garantia para os administradores, possuidores dessas informagoes 

tomem as decisoes mais aceitaveis e em consequencia dessas, a empresa consiga urn 

retorno favoravel. 

Complementando Martins (2003, p. 21) afirma que: 

Devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da 
distancia entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou a 
contabilidade de custos a ser encarada como uma eficiente forma de auxilio 
no desempenho dessa nova missao. 

Diante da afirmagao tem-se frente a competitividade do mercado existente atualmente, a 

contabilidade de custos como mecanismo imprescindivel para o desenvolvimento das 

empresas nos diversos segmentos, que necessitam de uma gestao de custos para formagao 

de relatorios, ha serem analisados e controlados pelos usuarios, com o intuito maior de 

garantir a sobrevivencia da empresa. 

Desse modo, os adjetivos da contabilidade de custos, sao bem variados, e devem ser 

utilizados de acordo com a necessidade da gestao empresarial; no entanto, todos 

relacionados ao levantamento de dados, controle e tomada de decisoes. 

Silva Junior (2000, p. 80) Classifica os adjetivos da contabilidade de custo em: 

a) Determinagao do lucro utilizando os dados dos registros convencionais 
da contabilidade, ou compilando-se de maneira diferente para que sejam 
mais uteis a administragao. 
b) Controle das operagoes e dos estoques, estabelecimento de padroes e 
orgamentos, comparagoes entre custo real e custo orgado e ainda fazer 
previsSes. 
c) Tomada de decisoes, formagao de pregos, determinagao da quantidade a 
ser produzida, escolha de qual produto produzir, avaliagao de decisao sobre 
corte de produto ou decisao de compra ou fabricar. 
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Pode-se concluir que a contabilidade de custos evoluiu de urn instrumento administrativo, 

para uma forma dinamica de resolver problemas decorrentes de operagoes financeiras, que 

vem criando sistemas para produzir informagoes que auxiliem a mensuragao de resultados, 

e avalia o patrimonio, sendo a parte da contabilidade que se dedica a produzir relatorios 

para niveis gerenciais de uma entidade, como auxilio as fungoes de determinagao de 

desempenho, e de planejamento e controle das operagoes. 

2.3 Terminologias Ap l icadas a Contabi l idade de C u s t o s 

De modo geral Paiva (2004) unifica ao dizer que a contabilidade de custo consiste em, 

estudar os diversos tipos de custos e suas respectivas terminologias, juntamente com sua 

grande importancia que exerce em urn periodo quando se trabalha com a escassez de 

recursos e precisa-se chegar a resultados favoraveis para a saude e sobrevivencia das 

empresas. 

Assim e necessario que os gestores tenham conhecimento de suas fontes de recursos e 

quanto de desembolso e necessario para o processo produtivo, determinando quais os 

gastos estao ligados diretamente e indiretamente com a produgao e quais os criterios de 

apropriagao deste custo ao produto final. 

Complementando Crepaldi (2004, p. 56) cita que: "[...] todos os custos aplicaveis ao produto 

ou servigo precisam ser considerados (incluindo fabricagao, venda e outras despesas) 

quando se for determinar o prego de venda". Por isso que distingao se torna relevante, pois 

dentre outras coisas e atraves do conhecimento de quanto custa o produto que se aplica urn 

correto prego de venda. 

Tendo em vista toda essa importancia,foram apresentados a seguir alguns termos basicos 

que sao bastante relevantes para o melhor entendimento do assunto abordado (area de 

custos), com a finalidade de utilizar uma linguagem que facilite o entendimento de alguns 

termos mencionados com mais frequencia ao longo dessa pesquisa. 
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Quadro 2 - Terminologias de Saida de Recursos 

Desembolso: Pagamento resultante da aquisigao do 
bem ou servigo. Pode ocorrer antes, durante ou apos 
a entrada da utilidade comprada, portanto defasada 
Ou nao do momento do gasto. 

Ex.: compra de materia prima a vista; 
pagamento de salario aos funcionarios; 
pagamento de emprestimo bancario; 
pagamento de despesas provisionadas no 
periodo anterior. 

Gasto: Compra de urn produto ou servigo qualquer, 
que gera sacriflcio financeira para a entidade 
(desembolso), sacriflcio esse representado por 
entrega ou promessa de entrega de ativos 
(normalmente dinheiro). Conceito extremamente 
amplo e que se aplica a todos os bens e servigos 
adquiridos; assim, temos Gastos com a compra de 
materias-primas, Gastos com mao-de-obra, tanto na 
producao como na distribuigao, Gastos com 
honorarios da diretoria, Gastos na compra de urn 
imobilizado etc. So existe gasto no ato da passagem 
para a propriedade da empresa do bem ou servigo, ou 
seja, no momento em que existe o reconhecimento 
contabil da di'vida assumida ou da redugao do ativo 
dado em pagamento. Nao estao aqui incluidos todos 
os sacrificios com que a entidade acaba por arcar, ja 
que nao sao incluidos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA custo de oportunidade ou os 
juros sobre o capital proprio, uma vez que estes nao 
implicam a entrega de ativos. 

Ex.: material consumido no processo 
produtivo; material de expediente 
consumido no processo administrativo; 
energia eletrica consumida na area 
industrial; mao-de-obra da produgao. 

Custo: Gasto relativo a bem ou servigo utilizado na 
produgao de outros bens ou servigos. 0 Custo e 
tambem urn gasto, so que reconhecido como tal, isto 
e, como custo, no momento da utilizagao dos fatores 
de produgao (bens e servigos), para a fabricagao de 
urn produto ou execugao de urn servigo. Este, por sua 
vez, e de novo urn investimento, ja que fica ativado 
ate sua venda. A energia eletrica e urn gasto, no ato 
da aquisigao, que passa imediatamente para custo 
(por sua utilizagao) sem transitar pela fase de 
investimento. A maquina provocou urn gasto em sua 
entrada, tornado investimento (ativo) e 
parceladamente transformado em custo, via 
Depreciagao, a medida que e utilizada no processo de 
produgao de utilidades. 

Ex.: materia-prima utilizada no processo de 
produgao; mao-de-obra utilizada no 
processo de produgao; energia eletrica 
consumida na produgao; a materia-prima foi 
urn gasto em sua aquisigao que 
imediatamente se tomou investimento, e 
assim ficou durante o tempo de sua 
Estocagem; no momento de sua utilizagao 
na fabricagao de urn bem, surge o Custo da 
materia-prima como parte integrante do 
bem elaborado 

Despesa: Bem ou servigo consumido direta ou 
indiretamente para a obtengao de receitas. As 
despesas sao itens que reduzem o Patrimonio Liquido 
e que tern essa caracteristica de representar 
sacrificios no processo de obtengao de receitas. 

Exempios: A comissao do vendedor, por 
exemplo, e um gasto que se toma 
imediatamente uma despesa. 0 
equipamento usado na fabrica, que fora 
gasto transformado em investimento e 
posteriormente considerado parcialmente 
como custo, toma-se, na venda do produto 
feito, uma despesa. 0 microcomputador da 
secretaria do diretor financeira, que fora 
transformado em investimento, tern uma 
parcela reconhecida como despesa 
(depreciagao), sem transitar por custo. 

Fonte: adaptado de Martins (2003 pag. 17) e Oliveira (2008). 
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O quadro 2 mostra algumas terminologias de variaveis que interferem diretamente ou 

indiretamente nos resultados das empresa e estao envolvidos dentro do processo produtivo. 

Quadro 3 - classificagao dos custos c e acordo com a diretibilidade, variabilidade e natureza. 
CLASSIFICAQAO CONSIDERAQAO 

De acordo com a diretibilidade 

Custos Diretos - sao aqueles que podem ser diretamente 
apropriados a cada tipo de bem ou orgao, no momento da sua 
ocorrencia, isto e, estao ligados diretamente a cada tipo de bem 
ou funcao de custo. (MARTINS, 2003). 
Custos Indiretos - sao aqueles que nao se pode apropriar 
diretamente a cada tipo de bem ou funcao de custo no momento 
da sua ocorrencia. Atribui-se parcela deles a cada tipo de bem 
ou funcao de custo atraves de urn criterio de rateio. 
(SEVERIANO FILHO, 1999). 

De acordo com a variabilidade 

Custos Variaveis - sao todos aqueles cujos valores se alteram 
em funcao do volume de producao da empresa. Se nao houver 
quantidade produzida, o custo variavel sera nulo. Observa-se 
que os custos variaveis devem ser analisados com respeito as 
quantidades consumidas na produgao e nao as quantidades 
adquiridas ou as estocadas. (LEONE, 2000). 
Custos Fixos - sao aqueles cujos valores sao os mesmos, 
qualquer que seja o volume de producao da empresa, ou seja, 
permanecem inalterados. (LEONE, 2000). 

De acordo com a sua natureza 

Custos tangtveis ou explicitos ou "mensuraveis" - sao os 
que se podem calcular com criterios convencionais de custos, 
em muitos casos de acordo com principios de contabilidade 
geralmente aceites, e normalmente vao acompanhados de urn 
desembolso efetivo por parte da empresa" (AECA, 1995:). 
Custos intangiveis ou implicitos ou ocultos - e qualquer 
custo que nao seja aparente na contabilidade padrao, ou, em 
termos gerais, que nao esteja imediatamente aparente mas que 
seja importante para o processo de producao. (FUREDY, 2005) 

Fonte: Freitas, Melo, Filho e Costa (2005, pag. 05) 

Vale salientar que em relagao aos custos algumas terminologias devem ser acrescentadas. 

Desta forma o quadro 3, mostra como os custos sao classificados de acordo com a 

diretibilidade, variabilidade e natureza. 

2.4 Metodos de Custe io 

Ferni (2008, p. 30), reflete que "as literaturas existentes sobre Contabilidade de Custo 

afirmam que ao longo dos anos, diversos sistemas de custeio foram criados, cada urn com 

suas proprias caracteristicas, porem todas com a intengao de ajudar aos gestores com 

informagoes importantes para a tomada de decisao" 

Neste sentido, existem varios sistemas especificos para custear a apuragao dos custos, 

cada urn com metodologias diferenciadas, mas com os mesmos objetivos de auxiliar os 

gestores na tomada de decisao, desta forma as empresas devem escolher urn metodo de 

custeio que se encaixe ao seu sistema organizacional e proporcione informagoes relevantes 

para o processo decisorio. 
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Melhor explicando, Martins (2001) relata que custeio: "significa metodo de apuragao de 

custos, assim existe varios Sistemas de apuragao dentre eles: custeio por absorgao, custeio 

baseado em atividade - ABC e custeio variavel". 

Diante dessa concepcao pode-se dizer que custeio e o processo responsavel pela 

apropriagao dos custos totais, resultante do processo produtivo e das demais areas que 

envolvem o ciclo operacional da empresa, sabendo que dependendo do criterio adotado 

este proporciona informagao especificas e distintas para a tomada de decisoes. 

Complementando, lldefonso (2007) explica que: 

E comum vermos empresas adotarem sistema de custos repentinamente, 
acreditando em resultados imediatos. Desse modo, muitas empresas 
acabam encontrando urn metodo que nao condiz com sua realidade 
empresarial, que sao inuteis na tomada de decisao de gestores, pois sao 
insuficientes para atingir os resultados almejados. 

Assim observa - se que os gestores antes da decisao por qualquer aplicagao de metodo de 

custeio devem atentar-se a elaboragao de urn estudo detalhado das vantagens, 

desvantagens que cada sistema e sua aplicabilidade ao segmento em que a empresa esta 

atuando e se este pode gerar resultados condizentes ao desejado. Desta forma a seguir 

vejamos os principals metodos de custeio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Custeio por absorgao 

O custeio por absorgao, pode-se dizer que e aquele que inclui aos produtos todos os custos 

envolventes no processo fabril, sejam esses custos definidos como: custos diretos e 

indiretos, fixos ou variaveis, de estrutura ou operacionais. O procedimento pra utilizar esse 

metodo e fazer com que cada produto ou produgao absorva parcela dos custos indiretos, 

relacionadas a fabricagao. 

Isso e melhor explicado por Scherer (2001. p, 23): 

Custeio por absorgao e o metodo derivado de aplicagao por principios de 
contabilidade geralmente aceitos, consistindo na apropriagao de todos os 
custos de produgao aos bens elaborados, e os de produgao. Todos os 
gastos relativos ao esforgo de fabricagao sao distribuidos para todos os 
produtos feitos. Nao e urn principio contabil propriamente dito, mas a 
metodologia decorrente dele, nascida com a propria contabilidade de 
custos. 
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Complementando Queiroz (2001, p. 10) diz que: 

O criterio de custeio por absorgao e o mais utilizado, ate por ser uma 
exigencia fiscal no Brasil e, por comodidade, usa-se como ferramenta 
gerencial com todos os seus defeitos, principalmente decorrentes do rateio 
dos custos fixos e sua incorporac§o a urn ou varios produtos. 

Dessa forma, esse metodo e o aceitavel pela legislacao vigente no Brasil, alem de poder 

auxiliar os gestores a calcular a rentabilidade de cada atividade e a analisar os recursos 

destinados a cada produto de uma forma geral, de tal forma a fornecer informagoes 

significativas no auxilio para a tomada de decisao no tocante a estabelecer os pregos de 

venda dos produtos. 

Figura 1 - Fluxo dos gastos atraves do Custeio por Absorgao 

Fonte dados adaptados de Paulo, Junior e Leone (2000) 

Na figura acima o processo do fluxo dos gastos atraves do custeio por absorgao, onde os 

recursos provenientes das receitas sao emanados para a DRE e os custos variaveis e fixos 

s3o alocacjos aos produtos e e$toque, ja as despesas variaveis e fixas sao langadas na 

DRE, de forma que todos os gastos sao absorvidos e interpretados neste modelo. 

Mostra- se as principais vantagens, desvantagens e caracteristicas do sistema de custeio 

por absorgao. 
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QUADRO 4 - Vantagens e Desvantagens do Sistema de Custeio por Absorgao 
Vantagens do sistema de 

custeio por absorgao 
Desvantagens do sistema de 

custeio por absorgao 
Caracteristicas 

1- Considera o total dos custos 
por produto; 
2- Formagao de custo para 
estoque; 
3- Permite a apuragao dos 
custos por centra de custos; 

4- Atende a legislagao fiscal; 

1- Podera elevar artificialmente 
os custos de alguns produtos; 
2- Nao evidencia a capacidade 
ociosa da empresa; 
3- Os criterios de rateio sao 

sempre arbitrarios; 

1- Engloba os custos totais: fixos, 
variaveis, diretos e/ou indiretos; 
2- Primeiro - faz a alocagao, dos custos 
indiretos, no centra de custos (auxiliares 
e produtivos); 
3- Segundo - alocagao dos centros de 
custos para os produtos; 
4- Os CIF acabam transferindo-se, 
contabilmente, para a conta de estoques 
de produtos acabados; 
5- E util nas empresas que tern processo 
de produgao pouco flexivel e poucos 
produtos; 
6- Os resultados apresentados sofrem 
influencia direta do volume de produgao. 

Fonte: dados adaptados de Silva Junior (2000, p.233), Kroetz (2001) e Fagundes (2004, p. 51). 

Conforme dados no quadro 4, verifica-se que esse sistema de custeio e o aceitavel pela 

legislagao vigente embora para algumas empresa que apresentam processo de produgao 

flexivel, com muitos produtos, esse nao seja urn melhor metodo de apuragao, mas o sistema 

de custeio por absorgao apresenta pontos positivos dentre eles os autores destacam o 

englobamento de todos os custos totais por produtos, alem de desenvolver custos para o 

estoque e permitir a distribuigao dos custos para os centros que estao em conivencia com 

as leis competentes, dentre os pontos negativos pode-se elencar o fato que os custos 

podem ser elevados superficialmente, nao considerando a parte ociosa da empresa, alem 

de ter seus criterios predeterminados de forma arbitraria. Desta forma compete aos gestores 

visualizar a melhor forma possivel de adaptagao de urn sistema de custeio a empresa que 

envolva a mesma como urn todo e seja flexivel a novas adequagoes. 

Convem lembrar o que Ferni (2008) desta onde mesmo, sendo o custeio por absorgao 

aceito pela legislagao do Imposto de renda, nos dias atuais esse metodo ja esta tendo 

pouca aplicabilidade e consequentemente esta sendo substituido por sistemas que tenha 

procedimentos mais especificos, flexiveis e aprimorados de custeamento de produtos. Em 

meio a esse entendimento destacamos o sistema de Custeio ABC (Activity Based Costing) 

ou Custeio Baseado em Atividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Metodo de custeio variavel ou direto 

Outro metodo constantemente utilizado pelas empresas que tambem nao e aceito pela 

legislagao vigente, mas que oferece urn leque de novas informagoes sobre os custos que 

variam de acordo com a produtividade e disponibiliza para fins internos relatorios que podem 
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auxiliar os gestores nas tomadas de decisoes, e o metodo de custeio variavel, que segundo 

Carvalho (2002, p. 59) este metodo e aquele em que: 

Somente os custos diretos ou indiretos variaveis e as despesas variaveis 

sao atribui'dos aos objetos de custeio. Os custos e despesas fixos sao 

levados integral e diretamente ao resultado do periodo. Dessa maneira, 

comporao o valor dos estoques apenas os custos variaveis, e as despesas 

variaveis sao apropriadas apos a valoracao dos inventarios para se apurar a 

chamada margem de contribuigao. 

Complementando Perez Junior, Oliveira e Costa (1999, p. 141), reflete que o metodo de 

custeio variavel e o "metodo que apura os custos de fabricagao dos bens mediante 

apropriacao somente de custos variaveis". 

Dentre as decisoes gerenciais por meio da utilizagao do metodo de custeio variavel 

Carvalho (2002, p. 59), cita: "a fixagao de prego de venda; o calculo da lucratividade de 

produtos; selegao do mix de produtos". 

Neste sentido, o metodo de custeio variavel fornece suporte para os gestores no momento 

de tomar decisoes referentes a formagao do prego de venda em virtude do mesmo apurar os 

custos variaveis para determinado produto, alem de permitir o calculo da margem de 

contribuigao ou lucro, sendo tambem capaz de evidenciar quais os produtos sao mais 

rentaveis e lucrativos, para so entao a parti desta analise selecionar os produtos que atigem 

os resultados desejados. 

Complementando, Ferni (2008 p. 39) destaca os pontos principals do sistema de custeio 

variavel sao: 

A separagao dos gastos fixos e dos gastos variaveis, ou seja, os gastos que 

oscilam proporcionalmente ao volume da produgao/venda e gastos que se 

mantem constantes diante do volumes de produgao/venda dentro de certos 

limites de tempo. O sistema de custeio variavel so trabalha com os custos e 

as despesas que sao ligados diretamente a atividade produtiva, os custos 

fixos sao debitados como despesas do periodo diretamente no resultado 

(lucro). 

Assim, pode-se dizer que o sistema de custeio variavel dedica-se em apurar apenas as 

saidas de recursos que variam de acordo com a produgao, mesmo que estes dispendios em 

determinado limite de tempo permanega constante e em relagao aos custos fixos estes sao 

langados diretamente na DRE como despesas do exercicio, tornando-se dedutiveis do 

Lucro. 
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A figura 2 - evidencia o fluxo dos gastos no sistema de custeio variave 

Figura 2 - fluxo dos gastos no sistema de custeio variavel 
Fonte: dados adaptados de Paulo, Junior e Leone (2000) 

Carvalho (2002) define o metodo de custeio direto como sendo: "Aquele que leva aos 

objetos todos os custos e despesas variaveis ou fixas que se permitem ser apropriados 

objetivamente a unidade de produto". 

Neste entendimento, observa-se que o metodo de custeio direto e possui uma interfase 

entre o custeio por absorgao e o custeio variavel, sendo que este nao envolve apenas os 

custos variaveis, mas tambem as despesas fixas, levando estes gastos de forma unitaria 

aos produtos. 

Conforme melhor explicado por ludicibus (1995)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho (2002) quando e dito que 

este se refere a urn metodo de custeio situado entre o custeio por absorgao e o custeio 

variavel (que ele denomina custeamento direto puro), que e exatamente o metodo de 

custeio direto. 

Outro fator de destaque e apresentado pelo mesmo autor da citagao anterior ao referir que o 

metodo de custeio direto nao considera os custos indiretos de fabricagao fixos comuns como 

custo dos produtos e o trata como custo do periodo, langando-o diretamente para resultado, 

considerando apenas os custos indiretos de fabricagao fixos especificos. 
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Quadro 5 - Vantagens e Desvantagens do Sistema de Custeio por Absorgao 

Vantagens do custeio direto e variavel Desvantagens do custeio direto 

e variavel 

1. Os custos dos produtos sao mensuraveis objetivamente, 

pois nao sofrerao processos arbitrarios ou subjetivos de 

distribuicao dos custos comuns; 

2. 0 lucro liquido nao e afetado por mudangas de 

incremento ou diminuicao de inventarios; 

3. Os dados necessarios para a analise das relacoes custo-

volume-lucro sao rapidamente obtidos do sistema de 

informacao contabil; 

4. Mais facil para os gerentes industrials entenderem o 

custeamento dos produtos sob o custeio direto/variavel, pois 

os dados sao proximos da fabrica e de sua 

responsabilidade, possibilitando a correta avaliacao de 

desempenho setorial; 

5. 0 metodo de custeio direto e o metodo de custeio 

variavel sao totalmente integrados com o custo-padrao e 

orcamento flexivel, possibilitando o correto controle de 

custos; 

6. 0 metodo de custeio direto e o metodo de custeio 

variavel constituem urn conceito de custeamento de 

inventario que corresponde diretamente aos dispendios 

necessarios para manufaturar os produtos; 

7. 0 metodo de custeio direto e o metodo de custeio 

variavel possibilitam mais clareza no planejamento do lucro 

e na tomada de decisoes. 

8. 0 custeio direto e variavel tern estreita relacao com os 

conceitos de custos desembolsaveis, custos financeiros, isto 

e, que passam por caixa; 

1. A exclusao dos custos fixos 

indiretos para valoracao dos 

estoques causa sua subavaliacao, 

fere os princi'pios contabeis e altera o 

resultado do periodo; 

2. Na pratica, a separacao de custos 

fixos e variaveis nao e tao clara como 

parece, pois existem custos 

semivariaveis e semifixos, podendo o 

custeamento direto/variavel incorrer 

em problemas semelhantes de 

identificacao dos elementos de 

custeio; 

3. Baseia-se no conceito de 

custeamento e analise de custos 

para decisao de curto prazo, mas 

subestima os custos fixos, que sao 

ligados a capacidade de produgao e 

de planejamento de longo prazo, 

podendo trazer problemas de 

continuidade para a empresa. 

Fonte: dados adaptados de Padoveze (1997)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho (2002, p. 61) 

Para tanto os gestores devem atentar para as formas de custeio, envolvendo a melhor 

metodologia que conduza ao resultado desejado. Dentre as principals formas pode-se 

destacar: o custo - meta, custo padrao e custo real, que nos proximos tres topicos irao ter 

maior enfase nos aspectos de tipologias sobre os conceitos e formas de aplicacao. 

2.4.3 Custeio baseado em atividade (Abe) 

Nota-se na atualidade uma constante concorrencia entre as empresas, e para se 

sobressairem dos efeitos negativos e melhorar seu desempenho, torna-se incessante a 

busca por novas informagoes relevantes no processo decisorio e por sistemas que reduzam 

riscos, eliminem os desperdicios e evidenciem o total de custos e despesas que devem ser 

alocado a cada produto elaborado, e consequentemente possam disponibilizar relatorios 

reais sobre a situagao da empresa. 



35 

Maciel, Rocha, Almeida (2005, p. 5) melhor explica ao dizer que: 

Hoje, com a concorrencia mais acirrada e os sistemas produtivos cada vez 

mais complexos onde existe uma crescente participacao dos custos 

indiretos e de despesas fixas, observa-se a imposicao de margens de lucro 

menores como alternativas de se manter no mercado. Isto exige a 

compreensao precisa e clara de como os custos sao apropriados aos 

produtos no decorrer de sua fabricagao, para que seja possivel obter urn 

parametro para efeitos de comparacao com os precos praticados no 

mercado. Esse parametro sera o prego basico do produto, obtido, 

principalmente, atraves do custo de fabricagao. 

Na busca por clareza e precisao ao relacionar os custos e sua apropriagao nos produtos, 

tendo como base o prego aplicado no mercado, Padoveze (2005, p. 331) elenca o sistema 

de custo por atividade como sendo: 

Urn metodo de custeamento que identifica urn conjunto para cada evento ou 

transagao (atividade), na organizagao que age como urn direcionador de 

custos. Os custos indiretos sao, entao, alocados aos produtos e servigos na 

base do numero desses eventos ou transagoes, que o produto ou servigo 

tern gerado ou consome como recurso. 

Neste sentido, nota-se que o metodo ABC e o responsavel em identificar atraves das 

atividades, os custos aplicados como forma de urn vetor, onde os custo que estao ligados 

indiretamente com a produgao sao apropriados com base no numero de operagoes 

realizadas, mediante seu consumo e capacidade produtiva. 

Complementando, Paula (2006, p. 5), diz que o sistema ABC desenvolve tres fungoes 

principals dentro da empresa: 

> Avaliar estoque analisando os custos dos bens vendidos para a elaboragao 

dos relatorios financeiros; 

> Estimar as despesas em urn percentual criterioso das despesas da entidade; 

> Apresentar uma analise economico e a eficiencia da empresa e dos seus 

gestores; 

Assim, as fungoes do ABC esta relacionada com a discriminagao de atividades para a 

atribuigao de custos, focalizando a parte gerencial, apresentando-se como urn elo entre a 

acumulagao e os produtos ou servigos, em forma de direcionador especifico de custos que 

se relaciona com a atividade desenvolvida e consequentemente proporciona aos tomadores 

de decisoes dados relacionados a estoque, despesas, desempenho economico e financeiro 

por atividade, deixando para tras os fins contabeis e colocando a frente os interesses dos 

gestores em maximizar resultados e poder oferecer aos clientes produtos de pregos 

acessiveis embasados na redugao de gastos. 
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Viceconte e Neves (2003, p. 133) desta que neste sistema o ABC o seu objetivo e: 

E rastrear quais as atividades da empresa que estao consumindo de forma 

mais significativa seus recursos. [...] O rastreamento de custos que esta 

implicito no metodo ABC e urn processo muito mais complexo e sofisticado 

do que o simples rateio dos CIF aos produtos. E necessario elencar as 

atividades que a empresa efetua no processo de fabricagao, verificar quais 

os recursos que estao sendo consumidos por elas, direcionar os custos 

para essas atividades e delas para os produtos. 

Desta forma, observa-se que o principal objetivo do ABC, e apresentar de forma especifica 

os recursos destinados para cada atividade, onde as atividades consumem recursos e esses 

sao convertidos em produtos que retroalimentam o processo. Vale salientar ainda que o 

ABC indica os recursos necessarios para financiar as atividades e delas para os objetos de 

custos no caso os produtos. 

O quadro 6, mostra algumas vantagens, desvantagens e caracteristicas citadas com base 

no entendimento de Fagundes (2004, p. 58) e Kroetz (2001, p. 65), melhor explicando como 

este sistema funciona. 

QUADRO 6 - Vantagens e Desvantagens do Custeio ABC 

Vantagens do custeio ABC Desvantagens do custeio ABC Caracteristicas 

1. Obtem urn quadro que 
explica "por que" e "como" 
os custos sao incorridos; 
2. Separa os custos que 
agregam ou nao valor ao 
produto; 
3. Percebe desperdicios e a 
geragao dos custos; 
4. Avalia as possibilidades 
de influencia e modificagoes 
dos geradores de custos 

1. Nao encontra viabilidade em 
empresas de pequeno/medio 
porte; 
2. Muito burocratico; 
3. Transforma custos fixos em 
variaveis - tendo em vista que as 
tecnologias modernas de 
produgao tern aumentado os 
custos fixos proporcionalmente 
aos custos variaveis, esse metodo 
de custeio conduzira a resultados 
proporcionalmente mais errados. 

1. Utiliza bases especificas (em grande 
numero) na alocagao dos custos para 
cada atividade; 
2. Nao esta preocupado em segregar 
custos e despesas, mas procura separar 
os gastos que adicionam valor ao 
produto, do que nao adicionam; 

3. Nao e centrado em numeros; 
4. Procura analisar aspectos fisicos das 
atividades, analisar fatos e processos; 
5. Os custos ABC precisam ser 
interpretados como custos a medio e a 
longo prazo; 
6. Volta-se para os processos da gestao 
empresarial, adequando-se 
gradativamente ao sistema de 
informagao contabil ao nivel gerencial; 

7. Tern como objetivo desenvolver uma 
sistematica de alocagao de custos que 
permita avaliar a eficiencia (valor 
agregado) das atividades que 
consumiam os recursos e produziam os 
CIF. 

Fonte: Adaptado de Kroetz (2001, pag. 65)Fagundes (2004, p. 58) 

O quadro 6, mostra que a vantagem basica do ABC e proporcionar urn direcionamento mais 

preciso sobre os desperdicios, apresentar urn molde direto sobre os custos incorridos nas 

atividades para os objetos de custos e em relagao as desvantagens esta na aplicabilidade, 

por ser complexo e burocratico o sistema ABC, nao e viavel para empresa de pequeno e 

medio porte e sim em empresas que apresentam grande quantidade de recursos indiretos 
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em seu processo de produgao e tiver significativa diversificacao em produtos, processos de 

produgao e clientes. 

Maciel, Rocha, Almeida (2005, p. 5) destaca ainda que Urn sistema de custeio baseado em 

atividades (ABC) faz mais do que apurar custos de produtos. Ele diz aos executivos o que 

ira gerar ou causar custos e como gerencia-los. E tambem uma especie de custeio por 

absorgao, so que mais sofisticado, pois pode ser congregada nele uma cadeia de valor, 

partindo desde o pre - produgao ate a pos-venda. E nao se limita aqueles valores atinentes 

ao processo produtivo, que a lei brasileira absorve e aceita. Portanto, no Brasil, 

normalmente, a sua aplicagao e efetuada em nivel gerencial para efeito de analises mais 

sofisticadas, e nao para o efeito contabil-fiscal. 

Neste sentido, visualiza-se que no metodo tradicional a alocagao e feita atraves de criterios 

de rateios limitados (quantidade produzida e vendida, faturamento, mao-de-obra direta, 

horas de trabalhos etc.), enquanto no ABC, existem multiplos criterios denominados de 

gerenciadores de custo ou cada qual especifico a atividade a que se relaciona e o custo final 

do produto sera urn somatorio de diversas atividades utilizadas nas produgoes, e que podem 

ser identificadas e tratadas separadamente. 

Nesse sentido, a Figura 3 detalha essa concepgao: 

GASTOS TOTAIS 

Figura 3 - Processo de distribuigao de recursos 

Fonte: Fonte dados adaptados de Paulo, Junior e Leone (2000) e Martins (2003, p. 289). 

A figura 3 demonstra o processo de distribuigao de recursos dentro do ciclo operacional, 

sendo que o equivalente ao que gastamos corresponde aos recursos disponiveis para 

financiar determinadas atividades dentro do processo produtivo, relacionada a cada produto 

que necessita de urn dispendio de recursos, onde estes sao determinados como custos. 
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Com tudo percebe-se que as industrias necessitam de metodos uteis a fim de auxiliar os 

gestores com informagoes para o melhor gerenciamento na analise de custos dos processos 

produtivos, com o intuito de efetivar o controle das saidas de recursos e facilitar a tomada de 

decisao com maior exatidao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.4 Ponto de equilibrio 

Ponto de equilibrio, tambem chamado de ponto de ruptura e o valor ou a quantidade que a 

empresa precisa vender para cobrir os custos e despesas variaveis e fiscais das 

mercadorias vendidas. Nele o lucro operacional e nulo, ou seja, a empresa nao tera lucro 

nem prejuizo os gastos totais sao iguais as receitas totais. 

Para Martins (2003), o Ponto de Equil ibrio indica a capacidade minima que a empresa 

deve operar para nao ter prejuizo. E, portanto, a relacao entre o volume de vendas e a 

lucratividade, determinando o nivel de vendas necessario para cobrir os custos 

operacionais. Ou ainda, e o ponto em que a empresa se equilibra, servindo tambem para 

mostrar a magnitude dos lucros ou perdas da empresa se as vendas ultrapassarem ou 

cairem para urn nivel abaixo desse ponto. 

De acordo com Martins (2003, p. 270): 

"Existem, pelo menos, tres pontos de equilibrio: Con.ta.bil, quando a Receita 

menos Custos e Despesas Totais dao resultado nulo; Economico, quando 

dao como resultado o custo de oportunidade do Capital Proprio empregado; 

e Financeiro, quando os valores das disponibilidades permanecem 

inalterados, independentemente de haver resultado contabil ou economico". 

Neste artigo, o conceito utilizado e o de Ponto de Equilibrio Contabil, que, tradicionalmente e 

representado pela formula: 

PE = CF / MC sendo: MC = P - CV ou PE = OF / (P - CV) ou PE = CF + DF/MC% 

Onde: 

PE = Ponto de Equilibrio; CF = Custo Fixo; MC = Margem de Contribuigao; P = Prego 

unitario de venda do produto; CV = Custo Variavel por unidade; DF = Despesas fixas e 

MC% a margem de contribuigao em percentual sobre as vendas 

Normalmente, as empresas consideram que todas as variaveis de entrada deste modelo 

(prego de venda e custos fixos e variaveis) sao conhecidas com certeza (modelo 

deterministico). No entanto, algumas ou todas as variaveis do modelo podem apresentar urn 

comportamento aleatorio (modelo probabilistico). 

http://Con.ta.bil
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A analise do Ponto de Equilibrio tern seu lugar de destaque para as consideracoes 

preliminares sobre o custo, o volume de produgao e os lucros projetados da entidade 

quando do planejamento. Esta analise deve permitir compreender como o lucro pode ser 

afetado pelas variagoes nos elementos que integram as receitas de vendas e os custos e as 

despesas totais. O Ponto de Equilibrio constitui-se num indicador importante do risco 

operacional de certo negocio quando comparado com a capacidade de produgao ou com a 

demanda maxima do mercado. 

Graficamente, o ponto de equilibrio, e representado conforme expresso na Figura 5: 

Figura 5 - Demonstragao do ponto de Equilibrio. 

Fonte: Dados adaptados de Padoveze (1997, p.257) 

A Figura 5 apresenta uma situagao que esta prevalecendo mais custos e despesas do que 

receitas, encontrando-se por isso, na faixa de prejuizo; acima entre a faixa do lucro. 

Assim, a analise do ponto de equilibrio e importante para gestao financeira, por possibilitar a 

determinagao do nivel de operagoes minimo para viabilidade do negocio, alem de propiciar 

avaliagao da lucratividade decorrente do nivel de vendas distintas. 

2.5 Maximizagao dos lucros e preco de venda 

A margem de lucro esta intimamente relacionada com o custo de oportunidade do investidor 

em suas diversas oportunidades de utilizagao dos recursos aplicados no negocio, isso 

significa que, se o empresario possui diversas opgoes para aplicar seu dinheiro e escolheu 

urn determinado ramo, este deve proporcionar-lhe a maior rentabilidade. 
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A maximizagao dos lucros deve ser adquirida atraves de procedimentos efetivos sobre as 

receitas e os custos, ou seja, significa agir sobre as quantidades vendidas, sobre os pregos 

de venda e sobre os custos totais. 

Para identificar o prego de venda que alcance o maior lucro possivel, Bernardi (1996, p. 245) 

afirma que devem ser considerados os seguintes fatores: 

Estimativa das vendas totais possiveis e elasticidade de prego: Para 
determinado prego base, estima-se realisticamente o potencial de volume 
de vendas e simulando variagoes nos pregos, observa-se o impacto no 
volume. Estimativa de custos e despesas: Mesmos os fixos podem variar, 
conforme o volume vendido, assim, a empresa estima seus custos e 
despesas para o volume estudado. Localizagao do prego que maximiza: 
Atraves de simulagoes notoriedade da analise de valor efetuada sobre as 
atividades. 

A empresa busca o prego de mercado dos produtos levando em consideragao a estimativa 

de venda, a relagao do prego em e volume de venda; Enfatizando paralelamente os custos e 

despesas mensurando o valor gasto na produgao de cada produto separadamente para 

aproximar ao maximo possivel do valor real gasto no processo de produgao de cada item 

produzido. 

2.6 F o r m a g a o d o prego de v e n d a 

Prego de venda e o valor monetario que a empresa cobra de seus clientes em uma 

transagao comercial. Cunha e Fernandes (2008) destacam que estabelecer o prego de 

venda e urn dos mais importantes momentos nas decisoes a serem implantadas na 

empresa, de tal maneira que este prego pode representar o sucesso, a rentabilidade, a 

competitividade e consequentemente sua existencia. 

Neste sentido o valor do prego de venda devera ser suficiente para que a empresa cubra 

todos os gastos que foram necessarios para colocar o produto, mercadoria ou servigo a 

disposigao do mercado, ate a transferencia da propriedade e da posse destes, incluindo o 

lucro desejado ou possivel. 

Para Bernardi (1996, p. 219) diz que: 

Estabelecer pregos e uma decisao dificil e complexa, notadamente quando 
o mesmo e estabelecido pela primeira vez, ou quando se objetiva mudar os 
pregos. A formagao dos pregos, orientando-se pelo ponto de vista interno, 
poderao adotar os seguintes caminhos: Pregos baseados nos custos, 
retorno do investimento e a maximizagao dos lucros. 

Neste entendimento, por ser uma tarefa dificil e de inumeras variaveis que afetam os 

pregos, a teoria economica encontra grandes dificuldades para quantificar as informagoes 

sobre o assunto. Por esse motivo ainda encontra-se o conceito de elasticidade da procura e 
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da oferta, o aumento ou diminuigao do prego de um produto sao baseados nas quantidades 

ofertadas e consumidas. 

Complementando Santos (1995, p.4) diz que: 

Pode-se afirmar que, a fixagao de pregos de venda dos produtos e servigos 

e uma questao que afeta diariamente a vida de uma empresa, 

independentemente de seu tamanho, da natureza de seus produtos ou do 

setor economico de sua atuagao. Esta dificuldade de formar prego de venda 

pode atingir toda uma cadeia produtiva, desde o fornecedor da materia-

prima, passando pelo fabricante, distribuidores, varejistas ate o consumidor 

final. 

Assim sendo, observa-se que o prego de venda e uma fator de constantes mutagoes que 

influencia sobre todo o processo sistematico produtivo (entrada - processamento - saida) 

afetando diretamente nos resultados das empresas e que sobre influencia do mercado, 

custos, concorrencia. 

Santos (1995, p. 47) prossegue dizendo que "o Prego de venda deve ter por finalidade 

primordial auxiliar o gestor a encontrar a melhor alternativa de prego dada uma situagao 

decisoria, tanto na determinagao de um prego especifico, como no estabelecimento de 

politicas e estrategias de pregos." Nesta concepgao o prego de venda funciona como 

direcionador auxiliar capaz de indicar melhores estrategias que possam gerar resultados 

que condizem com o esperado pelas empresas. 

Para analisar a formagao de pregos de um produto ou servigo, sem duvida e necessario 

conhecer o custo do produto e tratado como principal elemento que importa a formagao do 

prego de venda. 

2.6.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Formagao de prego com base no custo 

De acordo com a concepgao de Cunha e Fernandes (2008), no Brasil, o porte da maioria 

das empresas e caracterizado por Micro e Pequenas Empresas. Porem, muitos desses 

empreendimentos nascem sem ter um coerente planejamento e acompanhado da falta de 

analise de fatores que influenciam seu crescimento, acabam por vir a falencia muito cedo. 

Assim, para que uma empresa possa perpetuar sua sobrevivencia e necessario que as 

empresa tomem conhecimento de aspectos financeiros que constituem o planejamento e 

podem servir de intercambio entre os resultados planejados e o resultado efetivado, dentre 

eles esta o prego de venda com base nos custos. 
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Pontes, Oliveira, Aragao e Lopes (2006, p. 3) as premissas orientadoras utilizadas por esses 
modelos sao: 

a) o mercado esta disposto a aceitar os pregos de venda determinados pela 
empresa, calculados com base em seus custos; 
b) o percentual escolhido de margem adicional ao custo deve cobrir todas 
as despesas de venda, distribuigao e administragao, todos os impostos, e 
proporcionar um lucro satisfatorio e uma remuneracao adequada sobre o 
capital empregado. 

Desta forma deve-se observa se os precos desejados apos aplicagao da parcela dos custos 

esta de acordo com o prego exigido pelo mercado e se o percentual aplicado e capaz de 

suprir os custos e despesas, alem q gerar rendimentos condizentes ao almejado no 

planejamento. 

O mesmo autor da citagao anterior ao citar Lere (1979, p. 58zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santos, 1995) sugere um 

conjunto de regras necessarias para o estabelecimento do prego com base no custo, 

conforme o quadro 7. 

Quadro 7 - Regras necessarias para fixagao do prego de venda com base nos custos. 
| 1. Determinar o custo do produto; I 

2. Determinar o percentual de margem a ser aplicado 
3. Multiplicar o percentual de margem pelo custo do produto, para obtengao da margem em 
unidades monetarias 
4. Somar a margem monetaria ao custo do produto, para determinar o prego. 

Fonte: dados adaptados de Pontes, Oliveira, Aragao e Lopes (2006) 

Segundo Martins (2003), esse metodo de calcular pregos com base nos custos e muito 
utilizado pelas empresas, mesmo apresentando algumas deficiencias, como: nao 
considerar, pelo menos inicialmente, as condigoes de mercado, fixar o percentual de 
cobertura das despesas fixas de forma arbitraria etc. 

Complementando Cunha e Fernandes (2008) e Assef (1999, p. xvi apud Bruni 2003 p. 311) 

reforga a importancia da formagao do prego de venda, pois o mesmo tern por objetivos 

essenciais: 

• Proporcionar, a longo prazo, o maior lucro possivel; 
• Permitir a maximizagao lucrativa da participagao de mercado; 
• Maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdicios 
operacionais; 
• Maximizar o capital empregado para perpetuar os negocios de modo 
auto - sustentavel. 

De acordo com a afirmativa acima, verifica-se que a formagao do prego de venda e parte 

fundamental para a construgao da lucratividade e rentabilidade dos processos produtivos 

das empresas. 

Complementando, Horngren, Datar e Foster (2004) enfatizam que custos influenciam pregos 

por afetarem a oferta e consequentemente a demanda, de tal forma que quanto mais baixo 
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for o custo de produgao de um produto em relagao ao prego pago pelo cliente, maior sera a 

capacidade de fornecimento por parte da empresa. 

Pontes, Oliveira, Aragao e Lopes (2006) reflete ainda que o prego com base nos custos 

pode sofre variagoes dependendo da base de custeio escolhida, em duas formas ou por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Markup ou Taxa de Retorno Alvo. 

Segundo o mesmo autor as variagoes mais utilizadas de acordo como o metodo Markup sao 

as seguintes, melhor destacadas no quadro 08. 

O quadro 08 melhor explica como estas variagoes ocorrem decorrentes do sistema de 

custeio utilizado e como o Markup se aplica dentro do processo de formagao de prego de 

venda. 

Quadro 8 - Variagoes de acordo com o metodo de custeio e Aplicabilidade 

Tipo de Variagoes Apl icabi l idade 

Mark-up com base no custo 

pleno 

Aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre o custo 

unitario do produto, obtido por meio do metodo de custeio pleno 

ou integral, que e composto por todos os custos de produgao. 

vendas, distribuigao e administragao. 

Mark-up com base no custeio por 

absorg§o 

Aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre o custo 

unitario do produto, obtido por meio do metodo de custeio por 

absorgao, que inclui em sua composigao somente os custos de 

produgao diretos e variaveis, indiretos e fixos, alocados de 

acordo com alguns criterios e segundo uma expectativa de 

produgao e vendas. Portanto, nao inclui no custo unitario as 

despesas de vendas, distribuigao e administragao, que devem 

ser cobertas pelo percentual de margem escolhido. 

Mark-up com base no custo 

variavel 

Aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre o custo 

unitario do produto, obtido por meio do metodo de custeio 

variavel, que inclui em sua composigao somente os custos de 

produgao variaveis, excluindo-se, portanto os custos fixos, as 

despesas de vendas, distribuigao e administragao, que devem 

ser cobertas pelo percentual de margem escolhido. 

Mark-up com base no custo de 

transformagsto 

Aplica-se um percentual multiplicador ou divisor somente sobre 

o custo de conversao incorrido pela empresa na transformagao 

do material direto em produto acabado. Esse custo de 

conversao geralmente compoe-se de mao-de-obra aplicada no 

produto e dos custos indiretos de fabricagao rateados segundo 

algum criterio. 

Mark-up com base no custo 

orgado ou estimado 

Aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre os custos 

estimados ou orgados de um produto ou empreendimento. Esse 

metodo e utilizado em empresas que trabalham sob o regime de 

encomendas, que sao especificas para cada cliente, sendo 

geralmente necessario um orgamento tecnico-financeiro, que 

sera negociado junto ao cliente. Os custos de cada encomenda 

podem ser calculados com base no custeio pleno, por absorgao 

ou variavel. 

Mark-up com base no custo-

padrao 

Aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre os custos 

previamente calculados de acordo com o conceito-padrao, ou 

seja, custos cientificamente apurados, sem imputar ineficiencia 

ou anormalidades de produgao, venda ou distribuigao 

Fonte: dado adaptados de Pontes, Oliveira, Aragao e Lopes (2006, p. 4, e p.5) 
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Pela Taxa de Retorno-Alvo Pontes, Lere (1979, p. 118-126 apud Santos, 1995)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Oliveira, Aragao e Lopes (2006) dissertam sobre as etapas a serem seguidas por uma 

empresa que adote como metodo de formagao de pregos de venda a Taxa de Retorno-Alvo 

que sao as seguintes: escolher a taxa de retorno desejada que esteja em consonancia com 

o planejado e seja suficiente para cobertura dos custos e gastos totais; estimar o nivel 

esperado de atividade no futuro de forma que este seja alem de lucrativo rentavel; 

determinar o custo unitario de produgao no nivel de atividade esperado, de modo que apos 

o calculo do custo unitario este possa ser adequado ao total da produgao esperada para 

determinado periodo; calcular um prego que garanta a taxa de retorno sobre o investimento, 

estabelecida como meta, no nivel esperado de atividade e por fim avaliar o prego para 

identificar se este esta sendo aplicado de forma correta. 

2.6.2 Prego com base no mercado 

Utilizando o metodo de formagao do prego de vendas com base no mercado a empresa 

podera decidir pela fixagao com base nos pregos praticados pelo mercado, deixando, como 

prioridade, uma menor atengao aos seus proprios custos ou a procura de seus produtos. 

Assim, o prego de venda praticado pela empresa podera ser igual, menor ou maior do que o 

praticado no mercado, dependendo dos objetivos e das inferencias que deduz sobre as 

possiveis influencias que podem Ihe causar os componentes do sistema que esta inserida. 

Quando a empresa decide adotar este procedimento, desconhece quase por completo sua 

estrutura interna, ou aparenta confiar nesta estrutura, ou entao, seu sistema de informagoes 

baseia-se apenas nos custos integrals e historicos em lugar dos custos incrementais 

(aumento de volume), ou futuros (derivados dos pianos existentes). 

Sobre a formagao do prego baseado no mercado, Motta (1997, p. 35), ressalta algumas 

etapas a serem consideradas pelos gestores no momento da formagao dos pregos 

baseados no mercado, cujas etapas serao apresentadas no quadro 13: 
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Quadro 09 - Etapas necessar ias para a formagao do prego com base no mercado. 

Identificar os custos incrementais e evitaveis que sao aplicaveis a uma alteragao de vendas.~| 

Calcular a margem de contribuigao e variagao das vendas em equilibrio relativas a 

mudanga de prego proposta. 

Avaliar a sensibilidade ao prego por parte dos compradores, com a finalidade de se estimar 

a plausibilidade de eles alterarem suas compras, acima ou abaixo da variagao das vendas 

em equilibrio. 

Identificar os concorrentes e avaliar suas provaveis reagQes. 

Identificar compradores para os quais os custos, sensibilidade ao prego e concorrencia sao 

significativamente diferentes, e segmenta-los com base no prego, onde for possivel. 

Calcular as consequencias em termos de lucro. aritmetica ou graficamente, para diversas e 

provaveis alteragoes das vendas; e 

Aceitar ou rejeitar as modificagoes de prego propostas, considerando-se os beneficios de 

resultados favoraveis, em comparagao com os riscos percebidos de consequencias 

desfavoraveis 

Fonte: dados adaptados de Motta (1997, p. 35) 

No entanto, os gestores ded icam maiores atengoes aos produtos que a lcancem maior 

lucratividade; e e o sistema de custos que vai proporcionar informagoes sobre as margens 

efet ivamente obtidas. Neste sent ido, o A B C se apresenta como um sistema que fornece 

informagoes menos propicios aos erros sistematicos. 

A lem disso, ha de se considerar que produtos fabr icados sob encomenda gera lmente nao 

possuem pregos de mercado disponivel , fato proporc ionado pela obr igator iedade da analise 

de valor efetuada sobre as at iv idades. 

2.7 Custo-meta 

O custo meta e mais uma ferramenta gerencial uti l izada no intuito de maximizar os 

resultados das empresas e teve como propulsor a cultura e economia japonesa. Melhor 

expl icado por Filippini (2005, p. 37) quando diz que: 

O custo-meta tambem conhecido na lingua Inglesa comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Target Costing e 

tambem denominado custeio alvo. Originou-se no Japao e desde a decada 

de 70 e um instrumento gerencial muito utilizado pelas empresas japonesas 

que operam com linhas de montagem e dispoem de altas tecnologias. bem 

como por empresas que produzem softwares para computadores e para 

industrias que produzem por processos continuos e repetitivos. 
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Complementando Wernke e Bornia (2000, p. 3) apud Carastan (1999) afirmam que: 

O custo-meta nao tern suas bases fixadas na contabilidade de custos e nem 

e cientifico, pois parte de estimativas realizadas pelo departamento de 

engenharia de produgao e considera as restricoes do mercado e a 

rentabilidade desejada pela empresa. A engenharia de valor calcula um 

custo denominado "custo flutuante" com base nas estimativas de 

valorizacao do produto projetado e este e o objetivo de redugao com base 

nas diversas alternativas possiveis de fabricagao ou de utilizacao de 

materials, entre outros, que busquem reduzir o "custo flutuante" ate o custo-

meta. 

Neste sentido o custo-meta reflete um processo gerencial, que envolve desde o 

planejamento dos resultados desejados e observando os pregos das mercadorias e em 

seguida os custos, Martins (2003, p. 223) define este modelo como sendo o custo de fora 

para dentro. Convem lembrar ainda que seu uso limita-se a fins gerenciais, nao mantendo 

base cientifica. 

Para Cogan (1999, p. 97), custo-meta e: "uma ferramenta de gerenciamento estrategico que 

busca reduzir o custo do produto durante seu ciclo-de-vida". De acordo com Filipini (2005) 

apud Costa (2000), o custo-meta objetiva a redugao de custos quando do desenvolvimento 

de novos produtos e modelos numa fase anterior a implementagao, que corresponde ao 

ponto onde a decisao de produgao foi tomada e na fase de projeto se faz mais eficaz, por 

refletir os diversos custos do produto, dando o prego final, oportunizando a oferta e o que o 

mercado esta disposto a pagar, levando sempre em consideragao a quantidade vendida. 

Assim o custo-meta e uma ferramenta de gerenciamento estrategico centrado na redugao 

de custos ante a integragao de novos produtos e modelos, o mesmo serve ainda como 

denominador comum para o exito das novas mercadorias. 

Convem lembrar que para melhor funcionamento devera existir uma integragao entre todos 

os setores da empresa. Conforme melhor explicado por Martins (2003) ao refletir que, o 

custo-meta tern como compromisso a uniao e integragao entre todos os setores da empresa, 

como a contabilidade, projetos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing, planejamento, desenho, compras ate limpeza e 

seguranga, obrigando a empresa ainda a ter como foco o cliente. 

2.7.1 Custo padrao 

Outro metodo aplicado nas empresas e o custo padrao, cujo representa o custo desejado de 

forma padronizada, encontrada mediante calculo embasado em fatos futuros sem 

interferencia das oscilagoes do custo real. 

Conforme melhor explanado por Filippini (2005), o custo padrao e a meta ou custo 

estabelecido em forma de padrao, que nao sofre influencia sobre as mutagoes do custo real 
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e tern como caracteristica a possibilidade de se estabelecer uma comparagao com o custo 

real e consequentemente torna-se referencial para os custos e atribuigao de metas aos 

gestores da empresa. 

Complementando Padoveze (2003, p. 224), destaca algumas das caracteristicas do custo 

padrao que: 

a) compoe-se de elementos fisicos e monetarios; 

b) utilizam dados e informagoes que devem acontecer no futuro; 

c) deve ser cuidadosamente predeterminado, dentro de bases unitarias; 

d) aplica-se basicamente a operagoes repetitivas, servindo como medida 

predeterminada estavel para processos e atividades organizacionais 

especificas; 

e) deve servir como modelo de comparagao ou meta. 

Assim, observa-se que o custeio padrao utiliza-se de metodos simplificados, de facil 

aplicabilidade, onde as atividades sao prefixadas e especificas, sendo possivel a 

visualizagao dos elementos fisicos e monetarios utilizados pela empresa, de modo que 

estes serviram de dados para elencar acontecimentos futuros e auxiliares para a formagao 

de comparativos entre as metas alcangadas. 

O mesmo autor e ano destaca ainda que um padrao representa medidas fisicas e 

monetarias, relativas a elementos de receita e ao custo dos eventos, transagoes e 

atividades adequadamente mensuradas, que deveriam ser atingidos a partir de condigoes 

preestabelecidas, vinculadas a decisao de elaborar uma unidade de produto ou servigo, em 

um determinado momento de tempo. 

Em relagao aos objetivos do custo padrao Martins (2003, p. 316), ressalta que: 

O grande objetivo do custo padrao e o de fixar uma base de comparagao 

entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido. E isso nos leva a 

concluscio, de que custo padrao nao e outra forma, metodo ou criterio de 

contabilizagao de custos (como absorg§o e variavel), mas sim uma tecnica 

auxiliar e coadjuvante no processo decisOrio. 

Desta forma, identifica-se que o custo padrao e como um alicerce para a construgao de 

relatorios determinantes entre os recursos que foram utilizados no processo produtivo e os 

que deveriam ser realizados ou reduzidos, isto nao em forma de metodos ou criterios, mas 

por meio de tecnicas especificas predeterminada, auxiliar e coadjuvante para a tomada de 

decisoes. 
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Bacurau (2006 p. 6) define como outra finalidade ou objetivo do custo padrao e: 

Decorrente da adogao de qualquer base de comparagao fixada para efeito 

de controle, pelo efeito psicologico sobre o pessoal podendo ser positivo ou 

negative Outra importante utilidade decorrente do custo padrao diz respeito 

a obrigagao que cria na empresa para o registro e controle nao so dos 

valores monetarios de custos, mas tambem das quantidades fisicas de 

fatores de produgao utilizados. 

Sendo assim, o grupo de individuos envolvidos no processo de desenvolvimento das metas 

empresariais ira buscar assimilar, almejar e realizar controles especificos por segmento ou 

atividade, de modo que suas agoes acompanhem os valores pre-estabelecidos no custo 

padrao e que a partir destas agoes possam ser desenvolvidos relatorios comparativos 

evidenciando os pontos atingidos ou nao neste processo. 

Martins e Alexandre Leite (2006, p. 4) diz que: 

A logica do custo-padrao esta intimamente relacionada a logica do principio 

de custeio ideal por determinar um padrao eficiente de desempenho, com o 

qual sera comparado o desempenho real do processo produtivo. O objetivo 

e chegar a uma variagao que representaria a ineficiencia relacionada ao 

item de custo analisado. 

Neste sentido, nota-se que o custo padrao, nao significa a eliminagao de custos a valores 

reais incorridos (Custo Real); pelo contrario, so se torna eficaz na medida em que exista um 

custo real, para se extrair, da comparagao de ambos, as divergencias existentes. Para 

escolha entre os metodos e tecnicas a serem utilizadas deve-se atentar par as vantagens e 

desvantagens que cada um elenca em suas aplicagoes. Desta forma o quadro 10 mostra as 

vantagens e desvantagens do custo padrao. 

Quadro 10 - Vantagens e desvantagens do custo padrao 

Vantagens do custo padrao Desvantagens do custo padrao 

1. Controlar e reduzir os custos: com a comparagao padrao-
real torna-se possivel identificar os pontos de maior custo; 
2. Promover e medir a eficiencia: pode-se verificar se os 
departamentos estao aptos para os padroes; 
3. Disponibilidade antecipada de dados: com os padroes e 
possivel prever quais custos irao incorrer, ou pelo menos se ter 
uma ideia; 
4. Facilita as projegoes: por ter os dados ja "orgados" podem-
se projetar os custos mais facilmente; 
5. Calcular e determinar os pregos de venda: com o custo 
padrao pode-se determinar nao somente quanto custa um 
produto ou servigo, mas tambem quanto deveria custar, e quais 
as possiveis causas para o custo em excesso; 

6. Instrumento de decisao: em face as comparagoes com custo 
padrao, e o incorrido em determinado periodo, a gerencia, 
supervisors 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. 

1. Os proprios padroes: por ter um padrao, 
as vezes a gerencia se ve bitolada a este e 
nao procuram alterar propositus mudando 
um ou outro detalhe; 

2. Motivagao x Desmotivagao: quando os 
padroes sao fixados como inatingiveis as 
pessoas envolvidas acabam desanimando, 
o que pode colocar a metodologia em franco 
declinio na organizagao; 

3. Longo periodo de maturagao: para que 
os padroes sejam coerentes devem sempre 
ser alterados, pois quando da sua 
irnplantagao, ira ocorrer uma serie de 
imperfeigoes e com o passar do tempo 
deverao ser aperfeigoados, porem tais 
mudangas podem levar ao descredito. 

Fonte: Casarotto, Garcia e Garcia (2002, p. 13) 
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Diante da explanagao do quadro 10, verifica-se que a utilizacao do custo padrao e essencial 

como tecnica de controle nas operagoes, haja visto que este facilita a avaliagao dos 

resultados decorrentes dos atos e fatos de forma continua e por assim auxiliar os gestores 

quanto a eliminagao dos riscos e consequentemente efetivar o controle interno, mas contudo 

os gestores devem ficar atento nas desvantagens citadas, pois estas devem ser analisadas 

de forma sucinta e reduzidas ao maximo sem que seja comprometido os resultados 

desejados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.2 Fixagao do Padrao 

O custo padrao deve ser fixado em termos monetarios e em termos fixos, a empresa tera 

que fixa-lo em quantidades e valor para os diversos tipos de custos que compoem o 

produto. Os funcionarios de uma organizagao devem participar da determinagao e 

implantagao de um sistema de custo-padrao, devido ao envolvimento de quase todos os 

departamentos produtivos ou nao produtivos. 

Deve-se destacar que o padrao depende totalmente de funcionarios especializados nos 

aspectos tecnicos de produgao, afinal sao eles que entendem das quantidades de materia-

prima, tempo de fabricagao e composigao do produto. 

Portanto os engenheiros de produgao devem fornecer ao responsavel pela contabilidade os 

dados de custo-padrao das quantidades efetuadas nos procedimentos produtivos, para 

transformar em padroes monetarios. 

Martins (2003, p. 318), diz que "a fixagao final do custo padrao de cada bem ou servigo 

produzidos depende de um trabalho conjunto entre a engenharia de produgao e a 

contabilidade de custo". 

Assim, o custo padrao com a materia-prima precisa ser detalhado em termos de quantidade 

(quilos, metros, toneladas, litros, pegas, etc.) e custo por unidade de consumo (custo de 

metro, do quilo, do litro etc.). 

Com relagao a mao-de-obra, esta precisa ser detalhada pelas quantidades de horas, 

minutos ou semanas, necessarias para a produgao de cada unidade do produto acabado, 

incluindo salarios, encargos sociais e demais beneficios trabalhistas. Todos esses 

procedimentos sao tarefas de responsabilidades da contabilidade de custos, o quadro 10 

relata de forma sintetica as responsabilidades da contabilidade de custos e da engenharia 

de produgao na determinagao do custo padrao. 



50 

Quadro 11 - Responsabilidade para a Determinagao dos padroes 
CONTABILIDADE DE CUSTOS ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Ao pessoal da controladoria caberia a 

determinacao de padroes monetarios, como: 

• Custos das materias-primas e demais 

materiais; 

• Salarios e encargos de MOD e MDI; 

• Custos com aluguel de predio e de 

maquinas; 

• Custos com seguros; 

• Valor da depreciacao das maquinas, 

predio e demais ativos utilizados na 

produgao: 

• Valor do consumo de agua, energia 

eletrica, telefone, fase etc. 

Os engenheiros da produgao seriam 

responsaveis, por sua vez, pela obtengao dos 

padroes tecnicos e quantitativos como: 

• Consumo de materias-primas e demais 

materiais por unidade produzida; 

• Nivel e qualificagao da mao-de-obra 

direta por unidade produzida; 

• Quantidade de horas-maquinas 

necessarias; 

• Nivel de desperdicios de materias-primas 

aceitaveis; 

• Espago fisico ocupado pelos 

departamentos ou setores produtivos. 

Fonte: Perez Junior. Oliveira e Costa (2001, p. 157) 

Dessa forma se percebe que a contabilidade de custos deve ser assessorada pelos demais 

departamentos, onde a determinagao do custo-padrao de certo produto se inicia com 

levantamento da quantidade de materia-prima, quantificagao da mao-de-obra, quantidades 

relativas aos custos indiretos e de fabricagao e demais insumos para cada produto 

fabricado. Esses padroes sao transformados em carater financeiro, obtendo-se o padrao do 

produto multiplicando-se as quantidades pelos seus respectivos valores, e sempre que 

ocorrer mudangas na estrutura do produto os padroes devem ser revistos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.3 Custo Real 

A origem do custo real esta intimamente ligado a contabilidade de custos no intuito de 

retratar qual o custo da mercadoria vendida que envolve todos os recursos relacionados ao 

processo de produgao de um bem que ja esta sendo fabricado Silva (1999 pag. 22). O custo 

real e mais um dos metodos utilizados pelos gestores, cujo valor e representado pelos 

valores reais para elaborar o custo final dos produtos ou servigos. 

Conforme Filippini (2005) calculo do custo real toma como base os valores do custo historico 

e do custo historicos corrigido ja registrados, nao contendo alteragao do padrao monetario e 

considerando o valor de reposigao, sendo a validade maior do custo real ocorre quando da 

elaboragao do calculo e compara-se com o custo padrao, para assim determinar a variagao 

ocorrida, promover as alteragoes do processo ou do produto. 

Convem lembrar ainda que Silva (1999) apud ludicibus (2003) em relagao ao sistema 

baseado em custos reais, e baseado em custear a produgao para apuragao de quanto 

custou determinado produto ou servigo. Desse modo registra-se tao somente o custo 

historico das transagoes de aquisigao e consumo dos recursos nas suas respectivas datas e 

periodos correspondentes. 
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Neste sentido, entende-se por sistema de custo real, o custo ja ocorrido nos desembolsos 

para custear a produgao, tendo seus valores langados em cada periodo condizentes com a 

atividade. No entanto e obvio que os gestores devem observa as particularidades de cada 

metodo, tecnica e criterios ao serem alocados. 

2.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 Importancia de manter controles 

Conforme Martins (2001, p. 325), controle significa "conhecer a realidade, compara-la com o 

que deveria ser, tomar conhecimento rapido das divergencias e suas origens e tomar 

atitudes para sua corregao". 

Neste sentido, de modo geral para Martins (2001), controle e a fiscalizagao exercida sobre 

as atividades de pessoas, orgaos, departamentos, ou sobre produtos, para que tais 

atividades, ou produtos nao se desviem das normas planejadas. 

Assim pode-se afirma que, controle deve ser entendido como um processo que se manifesta 

em cada atividade da vida empresarial, podendo ele ser aplicado e estudado sob varias 

oticas, conforme o nivel de detalhe ou ponto de vista que mais interessa ao analista em 

particular, ou seja, deve ser implantado de acordo com a estrutura organizacional da 

empresa, que pode ser por departamentos, por atividades, dentre outros. 

O processo de controle compoe-se de quatro fases distintas, que ocorrem num determinado 

periodo de tempo, para fiscalizar e conhecer o desenvolvimento e a evolugao do 

desempenho de um sistema ou de uma atividade atraves da comparagao e avaliagao de um 

estagio com outro inicialmente definido como padrao desenvolvendo agoes que determinem 

o alcance dos objetivos, como pode ser observado na Figura 4: 

Figura 4 - Fases do controle 

PREPARACAO 

V 

EXECUgAO 

V 

AVALIAQAO 

V 

CORRECAO 

V 

Orgamentos 
padroes 

Mensuragao dos 
trabalhos 

Comparagoes dos 
resultados 

Agoes 
corretivas 

Fonte: Martins (2001, p. 325) 
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De acordo com a figura 4, observa-se as 4 fases do controle que sao a primeira parte da 

preparacao que corresponde aos orgamentos padroes na fase de planejamento, a segunda 

corresponde a execugao que equivale a mensuragao dos trabalhos sobre a otica do 

planejado e orgado, a terceira etapa corresponde a fase da avaliagao, onde sao observados 

os relatorios comparativos entres os criterios, metodos e tecnicas adotas pela empresa para 

o setor produtivo no intuito de identificar as possiveis falhas ou desvio em relagao aos 

resultados esperados e a ultima a quarta fase equivale as corregoes que se constitui com 

agoes corretivas que direcionem a empresa ao alcance das metas preestabelecidas. 

Diante do exposto, evidencia-se que e de suma importancia para as empresas manterem 

controles, pois ficou evidenciado nas citagoes acima que atraves de um bom controle os 

resultados podem ser potencializados e ficarem em consonancia com o planejado, alem de 

permitir aos gestores informagoes para possiveis corregoes nas estrategias da mesma. 

2.8 O uso da margem de contribuigao e do ponto de equilibrio como 

ferramenta para a tomada de Dec isao 

Nesse capitulo, sera feito uma relagao dos criterios que podem facilitar as atuagoes dos 

gestores em eliminar as areas de risco, como tambem tornar mais clara as situagoes e 

alcangar o lucro desejado e assim auxiliar os gestores na tomada de decisao. 

Acorsi e Gorski (2008) destacam que decisoes tomadas de forma empirica, baseadas em 

dados historicos ou avaliagoes subjetivas, ou ainda na dificuldade em identificar um custo 

unitario exato. 

Neste sentido tornam primordiais o conhecimento dos custos e os elementos quern 

compoem a formagao do prego de venda, compreendidos pelos que formam a estrutura 

interna, e aqueles que procuram entender os impactos que o ambiente provoca nas 

operagoes da empresa, sendo estas informagoes coletadas de forma objetiva, baseada em 

informagoes reais as atividades. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8.1 Margem de contribuigao 

Reis (2005, p. 31) afirma que a margem de contribuigao representa: "O lucro variavel, ou 

seja, e a diferenga entre o prego de venda do produto e os custos e despesas variaveis por 

unidade de produto". 

Significa que em cada unidade vendida a empresa lucrara determinado valor. Multiplicado 

pelo total vendido, teremos a contribuigao marginal total do produto para a empresa 

(PADOVEZE. 2004). 
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E a diferenca entre o prego de venda e o Custo variavel de cada produto; e o valor que cada 

unidade traz de fato a empresa de sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou 

podem e que ser Ihe atribuido sem erro (MARTINS, 2003). 

O estudo da margem de contribuigao e elemento fundamental para decisoes de curto prazo. 

Este estudo realizado rotineiramente possibilita inumeras analises objetivando a redugao 

dos custos, bem como politicas de incremento de quantidade de vendas e redugao dos 

pregos unitarios de venda dos produtos (PADOVEZE, 2004). 

Limeira (2005) conclui que a margem de contribuigao diferencia-se do que se pode 

considerar lucro bruto, pois ao se deduzir da receita liquida de vendas as despesas 

variaveis de venda e de financiamento juntamente com os custos variaveis de fabricagao 

referentes aos produtos vendidos e, por nao considerar, na sua determinagao, os Custos 

Indiretos Fixos. 

Laurentino, Lestensky, Nogara e Pria (2008) apud Garrison e Noreen (2001, p. 144), 

"Margem de contribuigao e o valor remanescente das receitas de vendas apos a dedugao 

das despesas variaveis. Esse valor contribui para cobrir as despesas fixas e, em seguida 

para os lucros do periodo". 

De acordo com Padoveze (2003, p.368): Margem de contribuigao e a margem bruta obtida 

pela venda de um produto ou servigo que excede seus custos variaveis unitarios; em outras 

palavras, e o mesmo que o lucro variavel unitario, ou seja, prego de venda unitario do 

produto deduzido dos custos e despesas variaveis necessarios para produzir e vender o 

produto. 

Martins (2003, p. 185) afirma que: 

"A margem de contribuigao, conceituada como diferenga entre a receita e a 

soma de custos e despesas variaveis, tern a faculdade de tomar bem mais 

facilmente visivel a potencialidade de cada produto, mostrando como cada 

um contribui para, primeiramente amortizar os gastos fixos, e, depois tomar 

o lucro propriamente dito". 

Diante dessa concepgao, pode-se dizer que margem de contribuigao analisada do ponto de 

vista conceitual representa um parametro que demonstra a capacidade de cobertura dos 

custos e despesas fixados nos produtos. 

Algebricamente, a margem de contribuigao unitaria e descrita pela formula a seguir: 

MCU = PV-(DC+CVU) 

Onde: 

MCU= Margem de Contribuigao Unitaria; PV = Prego de Venda; DC = Despesas Variavel; 

CVU = Custo Variavel Unitario. 
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Neste sentido, observa-se que o P V e fator determinante para a determinacao da MCu, 

onde dependendo do valor do preco de venda aplicado e do valor da soma das despesas de 

comercializagao com o prego de custo unitario de um produto, a margem de contribuigao 

unitaria podera ser: positiva, negativa ou nula. 

Conforme melhor explica Oliveira (2000, p. 06) destacando que a margem de contribuigao 

pode ser: 

• Positiva ocorrera quando PV>(DC+ CVU), ou seja o valor do prego de 

venda for maior que o valor da soma das despesas de comercializagao com 

o prego de custo unitario do produto. 

• Nula, ira ocorrer, quando o PV=(DC+ CVU), sendo o prego de venda for 

igual a soma das despesas de comercializagao com o prego de custo 

unitario do produto. 

• Negativa ira ocorrer quando o PV<(DC+ CVU), e assim o valor do prego 

de venda for menor que a soma do valor das despesas de comercializagao 

com o prego de custo unitario do produto. 

Assim, se a margem de contribuigao for positiva, significa dizer que o prego de venda 

atribuido ao produto e superior a soma das despesas com comercializagao e ao prego de 

custo unitario de tal forma que este contribuira para cobrir as despesas de funcionamento 

(Despesa Fixa) e consequentemente para a formagao de um resultado positivo, se a MCu 

for nula entende-se que o prego de venda e igual a soma das despesas com 

comercializagao como prego de custo unitario e em relagao a margem de contribuigao 

negativa verifica-se que o valor do prego de venda atribuido ao produto e menor que a soma 

das despesas de comercializagao com o valor do prego de custo unitario do produto. 

Oliveira (2000, pag. 7,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santos, 2000) descreve as vantagens de conhecer as 

percentagens e o valor da margem de contribuigao, que ora transcrevemos, adaptando ao 

comercio varejista. 

• As percentagens da margem de contribuigao em relagao ao prego de 

venda ajudam a administragao a decidir quais mercadorias devem merecer 

maior esforgo de venda ou ser colocadas em pianos secundarios, ou 

simplesmente ser toleradas, pelos beneficios de vendas que possam trazer 

a outras mercadorias. 

• As margens de contribuigao sao essenciais para auxiliar os 

administradores a decidirem se um segmento de comercializagao deve ou 

nao ser abandonado. 

• Podem ser usadas para avaliar alternativas que se criam com respeito a 

redugoes de pregos, descontos especiais, campanhas publicitarias 

especiais e uso de premios para aumentar o volume de vendas. 

• Quando se chega a conclusao quanto aos lucros desejados, pode-se 

avaliar prontamente o seu realismo pelo calculo do numero de unidades a 

vender para conseguir os lucros desejados. 

• A margem de contribuigao auxilia os gerentes a entenderem a relagao 

entre custos, volume, pregos e lucros, levando a decisoes mais sabias 

sobre pregos. 
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Desta forma, observa-se que a margem de contribuigao e de suma importancia para auxiliar 

os gestores na tomada de decisoes em relagao ao prego de venda para fins promocionais e 

lucratividade desejada, alem de auxilia-los na determinagao de segmentos para se expandir 

ou reduzir a atuagao e facilitar o entendimento da relagao entre custo, volume, prego e 

lucros. 

Convem lembrar ainda que segundo Santos, Argolome, Filho e Gomes (2003), a margem de 

contribuigao unitaria e calculada utilizando informagoes da margem de contribuigao total 

dividido pelo volume vendido. Os mesmos destacam ainda que a margem de contribuigao 

total e uma das linhas que aparece no demonstrative de resultados gerenciais das empresa 

como base essencial para se a margem total atingida pela produgao, alem de fomentar 

dados para o calculo individual da margem de contribuigao alcangada por cada produto. 

Entretanto, o lucro so ira ocorrer apos a empresa atingir um montante de vendas com 

margem de contribuigao positiva que cubra as despesas de funcionamento. Por esse 

motivo, nao e adequado chamar a margem de contribuigao de margem de lucro. 

3 Breve Historico Sobre a Carne Bovina e Pecuar ia , de Acordo c o m Dados 

no S is tema de Informagoes de C a r n e s - S I C . 

Este topico foi dividido em duas etapas para melhor entendimento, sendo a primeira voltada 

para o conhecimento da origem do Sistema de Informagoes de Carnes, bem como sua 

missao e objetivos e a segunda direcionada a um breve historico da carne bovina de agor 

com as informagoes do SIC. 

O sistema de informagoes de carnes e uma organizagao que surgiu em 2001, apos a 

reuniao entre ABMR (Associagao Brasileira de Marketing Rural), pela ACNB (Associagao de 

Criadores de Nelore do Brasil) e pelo Fundepec (Fundo de Desenvolvimento da Pecuaria do 

Estado de Sao Paulo) e varias entidades, que representavam diferentes ragas bovinas, que 

se estabeleceu a necessidade de instalar um sistema que funcione como um mediador entre 

os profissionais do setor, os orgaos publicos e os consumidores. 

A partir deste fato originou-se o SIC, com a missao de Informar ao consumidor as 

caracteristicas, as qualidades e os beneficios da carne bovina e com o objetivo de melhorar 

o conhecimento do publico em relagao a carne bovina; divulgar informagoes corretas sobre 

a carne bovina, baseadas no conhecimento cientifico e voltadas tanto para os formadores 

de opiniao como para os consumidores; orientar o consumidor na escolha de alimentos e 

esclarecer mitos e preconceitos sobre a carne bovina. 
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Segundo dados do Sistema de Informagoes de Carne - A carne e o alimento que tern 

acompanhado a evolugao do homem desde a epoca em que ele habitava as escuras 

cavernas, que nos primeiros tempos, a alimentagao humana era essencialmente 

vegetariano, baseada principalmente no consumo de frutos e de algumas folhas, mas, uma 

vez que os homens experimentaram a carne ele tornou-se elemento imprescindivel aos 

habitos alimentares da especie humana, de forma que qualquer animal que andasse por 

cima da terra, cruzasse os ares ou deslizasse sob as aguas dos rios era prenuncio de um 

farto banquete. 

Neste sentido observa-se que o consumo da carne surgiu de forma inesperada, mas, 

ocasionou um fator determinante na evolugao da humanidade, que antes sobrevivia com o 

consumo exclusivo de vegetais, para uma nova era de consumo de carnes sem distingao de 

especies (aves, repteis e herbivoros dentre outros). 

Complementando o Sistema de Informagoes de Carnes reflete que para atender a 

necessidade de consumo o ancestral dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Homo sapiens utilizava - se da caga e seus a 

pretextos como: langa de pau, pedagos de pedras com ponta afiada. Ao final da caga o 

homem tinha como recompensa a garantia da sobrevivencia, a perpetuagao da especie e 

contribuigao para a sua evolugao ate a atualidade. 

O SIC cita que os primeiros nacos de carne saboreados pelo homem foram "in natura", ou 

seja, crus e cheirando a sangue, mas com a descoberta do fogo, elemento natural que 

mudou radicalmente a vida de todos os que passaram a domina-lo e a usufruir de sua forga 

transformadora, de fato que inicialmente, ele so servia para aquecer durante o inverno e 

para afugentar as feras que queriam fazer do homem o seu prato predileto, mas que com o 

passar do tempo, o homem resolveu chamuscar as carnes que tinha acabado de cagar, 

transferindo um novo sabor para a carne. 

O SIC cita outro fator que contribuiu para incrementar essa mudanga nos habitos 

alimentares dos nossos antepassados ao citar a domesticagao de rebanhos bovinos, suinos, 

caprinos e ovinos, como redito de garantia para o abastecimento seguro de carne, 

proporcionando ao homem certa independencia da sorte em suas cagadas. 
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3.1 Breve historico da pecuaria de corte no Brasi l segundo dados do 

s is tema de informagoes de c a r n e s 

O quadro 12 evidencia alguns fatos que envolveram a pecuaria de corte brasileira e 

forneceram dados construtivos para a origem e desenvolvimento, deste segmento no Brasil. 

Quadro 12 - Fatos Historicos Relacionados a Pecuaria de Corte no Brasil 

S E C U L O FATO HISTORICO 

XVI 

Os primeiros registros da atividade pecuaria no Brasil, quando foram introduzidos os 

primeiros bovinos oriundos de Cabo Verde. Esta introdugao foi realizada onde hoje se 

localiza o estado da Bahia. 

XVII 

Introdugao de outros animais na capitania de Sao Vicente. 0 maior valor para o gado 

bovino na epoca estava na tracao. para o transporte em geral e serviram de alimento 

para os escravos. Neste mesmo seculo, segundo alguns relatos historicos, estavam 

envolvidas na atividade nao mais do que 13 mil pessoas e um rebanho de cerca de 

650 mil cabecas. 

XVIII 

0 estado do Rio Grande do Sul devido sua colonizacao. desenvolveu-se uma 

atividade pecuaria baseada no uso da alimentacao de pasto nativo. Marcado pelo 

crescimento da raca bovina, para consumo humano. 

XIX 

Chegada de animais europeus. mais adaptados as regioes sulistas. introducao do 

gado zebuino no pais, nas regioes Sudeste e Centro-Oeste. Outro marco esta na 

alimentacao dos animais, que antes era fundamentalmente a pasto, tiveram a 

brilhante influencia da introducao de gramineas do genero das braquiarias, 

principalmente em regioes de solos relativamente fracos nos estados de Minas 

Gerais, Sao Paulo, Goias, e apartir dai passou a permitir uma exploragao maior da 

atividade com sistemas que utilizavam pastagem nativa e passaram para sistemas 

mais intensivos, com a disponibilizacao destas pastagens chamadas artificiais (as 

que foram introduzidas), permitindo o desenvolvimento de pecuaria nestas regioes. 

XX 

Apos as duas grandes guerras mundiais, criou-se a consciencia de que o Brasil se 

transformaria num dos maiores fornecedores de carne bovina para o mundo. Assim 

muitos programas de incentivos, inclusive financeiros, foram criados para levar o 

gado zebuino e a braquiaria, numa expansao que se deu na regiao Norte e Centro-

Oeste do pais, denominadas como zonas de expansao da fronteira agropecuaria. 

Nos dias de hoje pode ser claramente observada a valorizacao destas terras, que um 

dia tiveram que ser "abertas" para a introdugao da agropecuaria, pois trouxeram 

tambem o desenvolvimento regional com o crescimento das cidades 

Fonte: dados adaptados do Sistema de Informagoes de Carnes, 2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Principals regioes da bovinocultura de corte no Brasil segundo dados do 

sistema de informagoes de carnes 

O Sistema de informagoes de carnes, afirma que de acordo com um trabalho realizado pelos 

pesquisadores da Embrapa, Zenith, Joao, Arruda e Yoshihiko Sugai (1994), foram 

estabelecidas bases de uma regionalizagao a qual identifica 44 regioes de produgao e as 

cinco maiores regioes do Brasil em nivel de estimativa de rebanho, conforme mostra o 

quadro 13 abaixo. 
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Quadro ' 3 - Distribuigao da bovinocultura no Brasil por Regioes 
REGIAO % DE CONCENTRACAO VARIACAO ULTIMOS ANOS 

Centro-Oeste 34,24% - 0,09% 
Sudeste 21,11% -0,65% 

Sul 15,27% -1,13% 
Nordeste 15,24% 0,33% 

Norte 14,15% 2,34% 
Fonte: Dados adaptados do Sistema de Informagoes de Carnes, 2010 

O quadro 3, destaca a distribuicao da bovinocultura no Brasil por regioes, desse modo 

observa-se que a maior concentragao esta na regiao centro - oeste com 34,24%, mas vale 

salientar que o maior percentual positivo de variagao nos ultimos anos esta concentrado na 

regiao norte do Brasil com 2,34%. 

O Sistema de Informagoes de Carnes melhor explica a distribuigao da bovinocultura no 

Brasil ao refletir que em primeiro lugar continua o estado do Mato Grosso do Sul, seguido 

dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso, nao sendo menor a importancia dos demais 

estados para suas respectivas regioes, uma vez que: "Dado o dinamismo do comportamento 

socioeconomic© do Brasil, a atividade pecuaria se expande, modifica e se desloca..." dito 

pelos mesmos autores anteriormente citados. Em outras palavras, cada regiao evolui e 

assim evolui tambem sua economia e seus interesses. 

Nos ultimos anos, o uso de algumas tecnologias permitiu ampliar e desenvolver cada regiao, 

sendo que algumas delas sao largamente utilizadas nos dias de hoje como a suplementagao 

mineral, devido a utilizagao dos mais diversos sais minerals e proteicos e de vermifugo para 

controle de parasitos. As novas tecnologias somadas ao uso de ragas e cruzamentos mais 

adaptados para cada regiao e suas particularidades (principalmente em termos de 

condigoes climaticas), permitiram um desenvolvimento mais rapido de nossa agropecuaria 

brasileira. 

Outro fator de extrema importancia e o avango da agricultura sobre as areas de pastagens 

nestes dois ultimos anos. Isso pode ser explicado basicamente pela boa perspectiva, 

principalmente para os graos, para os anos que se seguem. 

Isso pode ser observado como o rebanho, em numero, vem se comportando nao so em 

crescimento total (apenas de 0,03% sobre 2002), mas tambem entre as regioes pecuarias. 

Fundamentalmente, a agricultura tern invadido areas tradicionalmente pecuarias, como as 

da regiao Centro-Oeste, expulsando a pecuaria para regioes como Nordeste e Norte. O que 

vem tambem implicando neste cenario e o aumento do custo das terras. Resta aos 

pecuaristas, de certa forma, duas alternativas: intensificar a atividade ou buscar terras mais 

baratas, atualmente encontradas, teoricamente, nas regioes de fronteira agricola, regioes 

Norte e Nordeste. 
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4. A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

4.1 Perfil d o s Entrev istados Encont rados Apos o Quest ionamento. 

Neste topico foi apresentado o perfil dos entrevistados, em forma de graficos, em relagao ao 

tempo de atuagao, escolaridade, numero de funcionarios, formagao de prego de compra do 

animal, concentragao de despesa e receita mensais, totais de despesas e custos mensais. 

No grafico 1 foi elaborado mediante o seguinte questionamento: Qual o tempo de atuagao 

da empresa no segmento frigorifico? O qual teve como objetivo identificar o tempo de 

atuagao exercido pelo entrevistado no segmento frigorifico. 

• ATE 5 ANOS 

• ENTRE 5 E 10 ANOS 

• ACIMA DE 10 ANOS 

Grafico 1 - Tempo de Atuacao do Entrevistado no segmento frigorifico em %. 

Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Observa-se que 60 % dos entrevistados, valor este que corresponde a seis frigorificos, 

atuam no segmento frigorifico a mais de 10 anos e que 20% dos mesmos, no caso dois, 

exercem atividades ate 5 anos e o mesmo percentual respondeu que atuava entre 05 e 10 

anos. Neste sentido observa-se que os entrevistados experiencia no ramo, segmento 

frigorifico e possui certa estabilidade em seus negocio. 

No grafico 2 buscou - se identificar a escolaridade do entrevistado, pelo seguinte 

questionamento: Qual seu grau de escolaridade entrevistado/proprietario? 
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• ENS.FUND.INC 

• ENS.FUND.COMP 

• ENS.MEDIOINC. 

• ENS.MEDIOCOMP. 

• ENS.SUP.INC 

iENS.SUP.COMP 

OUTROS 

Grafico 2 - Grau de Escolaridade dos Entrevistados em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

O grafico 2, mostra que 20% dos entrevistados tern como nivel de escolaridade de ensino o 

nivel fundamental incompleto, sendo o mesmo percentual encontrado para ensino medio 

completo e ensino superior incompleto. Os demais 40% que corresponde a quatro 

entrevistados tern escolaridade subdividida para os niveis de: 10% ensino fundamental 

completo, 10% ensino medio incompleto, 10% ensino superior completo e 10% dos 

entrevistados optaram por outros niveis de escolaridade. A partir deste dado conclui-se que 

os entrevistado em sua maior parte nao possui grau de instrucao superior ao ensino medio. 

No grafico 3 reflete sobre o total de funcionarios ou ajudantes no empreendimento e teve 

seu objetivo alcangado pelo questionamento: Qual o numero de funcionarios em seu 

empreendimento?. Vale ressaltar que neste questionamento foi incluido o proprietario como 

funcionario, assim como os demais familiares que exerciam as demais fungoes necessarias 

para o funcionamento do empreendimento. 
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• DE 1 A 5 

• DE6A 10 

• ACIMADE 10 

Grafico 3 - Quantidade de Funcionarios no Empreendimento em % 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

No grafico 3 identificou-se que 90% dos empreendimentos tern de 1 a 5 funcionarios e 

apenas 10% contam com de 06 a 10 funcionarios e notificou-se que nenhum possuem mais 

de 10 funcionarios e ou ajudantes. Esse fator pode ser justificado pelo porte dos 

empreendimentos, que em sua maioria sao micro e pequenos empreendedores, com baixa 

demanda de vendas de mercadoria e pouca complexidade para se exercer as atividades, 

alem de atuarem no regime familiar. 

O grafico a baixo, revela, quais os criterios utilizados pelos entrevistados no momento da 

compra de suas mercadorias, cujo intuito foi diagnosticar como os entrevistados se baseiam 

no momento da compra. Para o alcance do resultado, foi gerado a seguinte pergunta: Qual o 

criterio utilizado para formagao do prego de compra do animal? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  PESO ESTIMADO 

•  PESO REAL 

•  PESO D ESCONTAD O 

•  OUT ROS 

Grafico 4 - Criterios Utilizados Pelos entrevistados na Compra em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 
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O grafico 4 mostra que 40% dos entrevistados, utiliza-se como meio de base, o peso 

descontado que segundo os mesmos e o peso do animal, descontado a carcaga. Ja 20% 

formulam suas compras pelo peso real, que segundo os entrevistados e o peso do animal 

abatido descontado apenas o couro, arrasto (figado, fato um conjunto de estomago e 

intestino), cabega e mocoto. Outros 20% efetuam suas compras por meio do peso estimado, 

que e o mesmo que comprar o animal vivo pelo prego de estimativa. 20% dos entrevistados 

citaram que usam outros criterios para a compra de suas mercadorias. Diante do exposto, 

no grafico, verifica-se que a maior parcela dos entrevistados utilizam do peso descontado 

como criterio para a compra de suas mercadorias. Esse criterio segundo os mesmos, 

corresponde ao peso do animal abatido na balanga, descontando 3kg do peso total do 

animal. 

O proximo grafico, apresenta a concentragao de receita media por atividade. Convem 

lembrar que os dados foram alocados por media, tomando como base 100% do faturamento 

total e que os valores foram encontrados por meio da pergunta: Qual a concentragao de 

receita em percentuais por atividade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2% 

Grafico 5 - Concentracao Media de Receita Por Atividade em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Desta forma, o grafico 5 mostra que 80% do faturamento em media dos empreendimentos 

sao provenientes da atividade bovina, 1 1 % da receita por meio da comercializagao de aves 

(especificamente frango), 2% derivados de vendas de peixe e 8% dos entrevistados 

responderam outros tipos de atividades como: caprino, ovinos, suinos, dentre outros. Assim, 

nota-se a maior parte do faturamento dos frigorificos entrevistados e proveniente da carne 

bovina. 
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O grafico 6 identifica a concentracao media das despesas por atividade e teve seu objetivo 

alcangado pelas respostas do seguinte questionamento: Qual a concentracao de despesas 

em percentuais por atividade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

Grafico 6 - Concentracao de Despesa por Atividade em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

No grafico - 6 foi identificado que a maior parte das despesas localiza-se com a atividade da 

carne bovina isto pode ser ocasionado pelo maior geracao de receita e lideranga no 

consumo de carne. Desta forma destaca-se que 75% das despesas sao destinadas a 

compra e comercializagao de animais, alem dos gastos incorridos com o retalhamento da 

carne que aumenta esse percentual e agregar mais valor ao produto final; o frango 

concentrou 12% das despesas geradas do movimento, esse fator pode ser justificado pela 

compra do frango pronto pra venda; Ja outros itens como queijo, ovos e diversos tiveram 

11 % das despesas de acordo com os entrevistados e apenas com 2% das despesas por 

atividade ficou com o processo de compras e vendas de peixes. Desta forma pode-se dizer 

que em decorrencia do maior demanda de mao-de-obra, materias especificos e outros 

encargos, vem a ocasionar a maior concentragao de despesas na carne bovina. 

4.2 Percepcao do Entrevistado em Relagao a Contabil idade 

Neste topico buscou-se verificar a percepgao dos entrevistados em relagao a contabilidade 

nos aspectos da utilizagao de ferramentas contabeis, contabilidade de custo como fonte 

para maximizar de resultados, concentragao de dispendios financeiros ligados a 
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comercializagao, identificagao de controles internos utilizados e verificagao de como e 

elaborado o prego de venda nos empreendimentos do entrevistados. 

O grafico 7 exibe em percentuais a frequencia do uso de algumas tecnicas contabeis, que 

foi levantado no questionamento atraves da seguinte pergunta: Voce utiliza alguma 

ferramenta contabil para suporte a tomada de decisao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  SIM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  NAO 

•  ASVEZES 

Grafico 7 - Frequencia de Uso de Tecnicas Contabeis em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Tendo em margens percentuais, o grafico 9, mostra que cerca de 60% afirmaram que nao 

fazem uso de nenhuma ferramenta contabil, sendo identificado esse percentual pela falta de 

conhecimento na area contabil. 20% disseram fazer uso de alguma ferramenta ao qual Ihe 

auxilie na tomada de decisao e controle dos seus negocios e tambem com 20% frisaram que 

as vezes usam ou nao alguma ferramenta para tomada de decisao, onde o uso dessa 

informagao e mais utilizado pelos entrevistados na captagao de recursos com terceiros 

como emprestimos e financiamentos e em grandes movimentagoes de compra e venda. 

No grafico 8 buscou-se verificar se existe uma relagao entre a contabilidade de custos e o 

aumento de receita e consequentemente dos lucros atraves do seguinte questionamento: 

Voce acredita que a contabilidade pode aumentar a receita consequentemente os lucros? 
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• S IM 

• N A O 

« ASVEZES 

Grafico 8 - Relagao da Contabilidade de Custos vs Aumento de Receita e Lucros em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Apesar da maioria dos entrevistados nao fazer uso de qualquer ferramenta contabil, cerca 

de 60% acreditam que existe uma relagao entre a contabilidade de custos e o aumento de 

receita e consequentemente dos lucros. 30% nao acreditam que possa haver diferenga com 

o uso da contabilidade de custos e 10% responderam que as vezes. Pode - se dizer que o 

uso destas potencializam seus resultados. Embora a maioria dos entrevistados nao 

utilizarem tecnicas contabeis em seus empreendimentos, mesmo assim maior parte dos 

mesmos acredita que o uso da contabilidade custos pode gerar aumento no faturamento e 

consequentemente nos lucros. 

No grafico 9 objetivou-se demonstrar a percentagem de gastos em relagao a produgao e 

comercializagao do produto formulado na pergunta: O maior dispendio de dinheiro esta 

concentrado na compra e venda das mercadorias? 
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• SIM 

• NAO 

aASVEZES 

Grafico 9 - Concentracao de Gastos em Relagao a Produgao e Comercializagao em %. 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Podemos observar que 40% afirmaram que sim. O beneficiamento e a comercializagao das 

mercadorias sao os grandes responsaveis pelos maiores gastos das empresas, haja vista 

que existem varios gastos dentro do processo de comercializagao. 30% afirmaram que 

esses pontos nao sao os seus maiores gastos existentes e destacaram como principais 

gastos como o aluguel, energia etc. Outros 30% afirmam que as vezes esses gastos sao 

dispendios altos, mas que nem sempre sao os mais altos, podendo variar ou nao 

dependendo da situagao e do momento do empreendimento. Diante do exposto, no grafico 

09, a maioria dos empreendimentos, objeto deste estudo, concordaram que a maior parte 

das despesas esta concentrada na comercializagao dos produtos. 

No grafico 10, tentou-se observar o uso da utilizagao de algum controle interno para o 

melhor gerenciamento das atividades e os resultados foram encontrados na seguinte 

pergunta: Voce faz uso em seu estabelecimento de algum controle interno, dos em destaque 

no questionamento? 
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•  CONTASA RECEBER 

• CAIXA 

• ESTOQUE 

• CONTASA PAGAR 

• FORNECEDOR 

N EN H U M 

Grafico 10 - Controles Internos Utilizados no Processo Decisorio 
Fonte: Dados da pesquisa 2010 

Pode-se visualizar no grafico 10, 90% responderam que fazem o uso do controle de contas 

a receber, 60% fazem controle de caixa, 30% realizam controle de contas a pagar, 20% 

fazem controle de estoque e o mesmo percentual disseram que realizam controle de 

fornecedor e 10% dos entrevistados nao fazem nenhum controle interno dos destacados no 

questionamento. De acordo com o grafico 10, identifica-se que os controles internos 

utilizados pelos empreendedores em sua maioria sao os de contas a receber e caixa. 

No grafico 11, buscou-se identificar qual o criterio e formula utilizada para a formagao do 

preco de venda, atraves do questionamento: De que forma e elaborado o prego venda? 
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Ao analisar o grafico 11 identificou-se que para 60% dos entrevistados a formagao do prego 

e feita da seguinte formula: prego bruto + percentual de lucro. Ja 30% responderam que 

utilizam a seguinte formula prego de custo dividido pelas despesas fixas + percentual de 

lucro e 10% afirmam utilizar outros tipos para chegarem ao prego ideal de venda. Nenhum 

dos entrevistados respondeu utilizar a formula de prego bruto + despesas + percentual de 

lucro para a formagao do prego de venda. Neste sentido, observa-se que a maioria dos 

empreendimentos entrevistados calcula o prego de venda a partir do prego bruto adicionado 

um percentual de lucro, sendo desconsideradas as despesas no processo de construgao 

deste valor. 
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5 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

O mercado globalizado que predomina nos dias atuais, exige a necessidade de total 

atengao das empresas diante da competitividade, buscam cada vez por informagoes que 

possam garantir sua sobrevivencia. 

Neste sentido o presente estudo buscou identificar qual importancia do controle de custos 

para fins gerenciais nos frigorificos de Pombal - PB. Para tanto caracterizou-se o perfil da 

empresa e do entrevistado, verificou-se a percepcao do entrevistado sobre a otica da 

contabilidade, evidenciando a qualificacao sobre tecnicas, controles e etc., utilizados pelo 

empresario no ramo de atividade. 

Na busca para obtencao das respostas condizentes aos objetivos de caracterizar a empresa 

e o entrevistado, o resultado apurou que todos os entrevistados sao os proprios proprietaries 

dos estabelecimentos, que em sua maioria atuam no segmento frigorifico a mais de 10 

anos, cuja escolaridade concentra-se no ensino fundamental incompleto e ensino superior 

incompleto, e por adotarem em maior parte do regime familiar, possuem entre 1 a 05 

funcionarios. Vale salientar que maior parte dos funcionarios sao os proprios familiares. 

As repostas dos entrevistados mostrou ainda que os criterios utilizados no momento da 

compra da mercadoria e o peso descontado e maior parte do faturamento das despesas e 

proveniente da comercializagao da carne bovina e a formagao do prego de venda, e feita 

atraves de um percentual sobre o prego bruto do animal, que de acordo com os mesmos, 

este percentual e suficiente para cobrir seus gastos e render uma margem de lucro. 

Em relagao aos criterios adotados para o gerenciamento dos negocios, os entrevistados em 

sua maior parte nao fazem uso de tecnicas contabeis, embora acreditem que a apuragao de 

custo pode ser um fator determinante para o aumento de receitas e lucros. Possuem como 

ferramentas de controle, em maior parte, o uso que de forma rustica de controle de contas a 

receber e controle de caixa. 

Neste sentido, para satisfazer o mercado consumidor nos dias de hoje, que e formado por 

clientes exigentes, e uma grande tarefa dos empreendedores, que sempre tern que oferecer 

novos produtos de qualidades e com pregos acessiveis foi evidenciado que com o uso da 

contabilidade como ferramenta auxiliar para gerir os negocios e maximizar os lucros entre os 

entrevistados apresentou diversos fatores de concordancia com as assertivas e que para 

acompanhar esse ritmo, as empresas precisam analisar seus custos inerentes aos produtos 

e utilizar seus controles como forma de reduzir gastos, aumentar a receita e 

consequentemente seus lucros. 
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Sugere-se para novas pesquisas, um estudo detalhado e continuado na area de custos 

evidenciando quais tecnicas e ferramentas sao utilizadas pelos empreendedores do ramo 

frigorifico, em favor da formagao das estrategias e tomada de decisoes relacionadas a 

margem de lucro, prego de venda, custo e despesas... 



71 

6 R E F E R E N C E S 

ALMEIDA, lury dos Santos. Um estudo sobre a influencia do capital de giro liquido sob 

o resultado do exercicio em instituicoes financeiras. Monograf ia postada e 
defendida pelo autor como requisi to para conclusao do Curso de Ciencias 
Contabeis , conforme normat ivos da Univers idade Federal de Campina Grande no 
per iodo de 2 0 1 0 . 1 . 

ACORSI. Dirlei Bortolozo e GORSKI. Juciane Delevati. Apropriacao de custos, formacao 

e analise do preco de venda. Disponivel em: 

http://www.crcrs.orq.br/revistaeletronica/artiqos/06 dirlei iuciane.pdf, acessado em 
29/10/2010. 

ASSAF NETO, Alexandre. A contabilidade e a gestao baseada no valor Alexandre 

Assaf Neto disponivel em: 

http://www.institutoassaf.com.br/downloads/Contabilidade Gestao Baseada Valor.pdf, 

acessado em 27/11/2010. 

ABIEC - Associagao Brasileira das Industrias Exportadoras de Carnes. Pecuaria Brasileira. 

Disponivel em: http://www.abiec.com.br/3 pecuaria.asp, acessado em 28/11/2010. 

BACURAU, Themis Oliveira de Freitas, CUNHA. Joilson Pereira, SILVA. Jose Roberto da, 

MAGALHAES. Marlene Dias de, CABRAL. Maria de Souza, ATAlDE. Rossana Medeiros, 

FREITAS. Rita de Cassia. Custo Padrao e Analise das suas Variagoes: Um Estudo 

Atraves dos Aspectos Conceituais. Disponivel em: 

http://webserver.falnatal.com.br/revista nova/a6 v1/artigo 6.pdf, acessado em 

31/11/2010. 

BERNARDI, Mauro Santo. Desenvolvimento da contabilidade de custos. Sao Paulo: 
Atlas, 1996. 

BRITO, Orley Souza de. A Contabilidade de custos: uma ferramenta para evidenciar os 

custos hospitalares. Disponivel em: 

http://www.interfisco.com.br/portal/artigoPortal/verArtigo.Contabilidade de custos: uma 

ferramenta para evidenciar os custos hospitalares&formas=1, acessado em 26/10/2010. 

CARVALHO. Milene Lopes de; LIMA. Ivis Bento de; CRUZ. Fabricio Oliveira. O 

Desenvolvimento do Agronegocio da Carne Bovina no Brasil no Periodo 1994-2006. 

Disponivel em: http://www.sober.org.br/palestra/6/469.pdf, acessado em 27/11/2010. 

CREPALDI, S. A. Contabilidade gerencial. 3 ed Sao Paulo, Atlas, 2004 

CASAROTTO. Claudia Cristina Wust, GARCIA. Elias, GARCIA. Osmarina Pedro. 

METODOS DE CUSTEIO: UMA FERRAMENTA PARA PRECIFICAQAO DA PRODUQAO 

Disponivel em eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/Vlllcongreso/297.doc, acessado em: 

02/12/2010. 

CUNHA. Marilia Caroline Freire; FERNANDES. Maria Sueli Arnoud. A UTILIZAQAO DA 

CONTABILIDADE DE CUSTOS NA FORMACAO DO P R E C O DE VENDA. Disponivel em: 

http://www.prac.ufpb.br/anais/IXEnex/iniciacao/documentos/anais/7.TECNOLOGIA/7CCSAD 

FCMT01.pdf. acessado em 28/11/2010. 

http://www.crcrs.orq.br/revistaeletronica/artiqos/06
http://www.institutoassaf.com.br/downloads/Contabilidade
http://www.abiec.com.br/3
http://webserver.falnatal.com.br/revista
http://www.interfisco.com.br/portal/artigoPortal/verArtigo.Contabilidade
http://www.sober.org.br/palestra/6/469.pdf
http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/Vlllcongreso/297.doc
http://www.prac.ufpb.br/anais/IXEnex/iniciacao/documentos/anais/7.TECNOLOGIA/7CCSAD


72 

CARNEVALLI , Jose Antonio e MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Desenvolvimento da 

Pesquisa De Campo, Amostra e Questionario para Realizacao de um Estudo Tipo 

Survey Sobre A Aplicacao Do Qfd No Brasil, disponivel em: 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR21_0672.pdf, acessado em 
14/10/2010. 

COGAN Samuel. Custos e Pregos: Formagao e Analise Sao Paulo: Pioneira, 1999 

CARVALHO. Dalmy Freitas de. A Contabilidade de Custos e os Metodos de Custeio: 

Uma Analise da Utilizagao Gerencial da Informagao da Contabilidade de Custos Pelas 

Industrias de Autopegas da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte. Disponivel em: 

http://pessoas.feb.unesp.br/vaqner/files/20Q9/02/CARVALHO dissertacao 2002.pdf. 

acessado em: 30/11/2010. 

DEMO, Ensinar pela metodologia de projetos de pesquisa, disponivel em: 

http://www.webartigos.com/articles/911/1/Ensinar-Pela-Metodologia-De-Projetos-De-

Pesquisa/paginal.html, acessado em 26/10/2010. 

FAGUNDES, Jair Antonio. Apostila de Contabilidade de Custos. Disponivel em: 

http://labinfo.cefetrs.edu.br/professores/durval, acessado em: 29/11/2010. 

FONSECA, Jaciara Zanolli da. A Contabilidade de Custos: Instrumento de Vantagem 

competitiva. VIII Forum de Estudantes e Profissionais de Contabilidade do Estado do 

Espirito Santo - O Marketing e a Valorizagao do Profissional Contabil - 30/10 a 01/11/2003 

no Sesc - Praia Formosa Aracruz - ES. 

FELIPPE. Mario Celso de, ISHISAKI. Norio e KROM. Valdevino. Fatores Condicionantes 

da Mortalidade das Pequenas e Medias Empresas na Cidade de Sao Jose dos 

Campos. Disponivel em: 

http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paqinas/artiqos%20recebidos/Pnee/PNEE16 -

Fatores condicionantes da mortalidade.PDF, acessado em 28/11/2010. 

FILIPPINI. Francisco. Modelos de Custos Utilizados nas Maiores Industrias de 

Confeccdes da Regiao Oeste do Parana. Disponivel em: 

http://proxv.furb.br/tede/tde arquivos/1/TDE-2007-01-18T072413Z-

221/Publico/xDiss%20Francisco%20Felippini.pdf. acessado em: 30/11/2010. 

FREITAS, Joao Batista de, MELO. Janaina Ferreira Marques de, FILHO. Cosmo Severiano 

e COSTA Ivani Identificagao dos Custos Ocultos como forma de Vantagem 

Competitiva na Gestao Estrategica. Disponivel em: 

http://www.aedb.br/seqet/artiqos06/925 Custos%20Ocultos.pdf, acessado em 30/11/2010. 

F E R N I . Maria da Gloria Almeida UM ESTUDO DA MARGEM DE CONTRIBUIQAO 

ATRAVES DO CUSTEIO VARIAVEL EM UMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

UTENSiLIOS DOMESTICO NO ESTADO DA PARAJBA. Disponivel em: 

http://www.ccis.ufcq.edu.br/monoqrafias uacc/contabilidade custos gestao estrateqica/TC-

Maria da Gloria.pdf, acessado em 01/12/2010. 

IDELFONSO, Moacir de Sousa. Utilizagao da Regressao Linear como ferramenta de 

Decisao na Gestao de Custos em uma Industria de doces na Cidade de Pombal 

2007.Monografia (Graduagao em Contabilidade) - Centro de Ciencias Juridicas e Sociais, 

Universidade Federal de Campina Grande, Sousa. 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR21_0672.pdf
http://pessoas.feb.unesp.br/vaqner/files/20Q9/02/CARVALHO
http://www.webartigos.com/articles/91
http://labinfo.cefetrs.edu.br/professores/durval
http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paqinas/artiqos%20recebidos/Pnee/PNEE16
http://www.aedb.br/seqet/artiqos06/925
http://www.ccis.ufcq.edu.br/monoqrafias


73 

Instituto brasileiro de geografia e estatistica Disponivel em: www.ibge.gov.br, 

acessado em 28/10/2010. 

JUNIOR, Valderio Freire de Moraes e NASCIMENTO, Ivan Alves do. Evolugao e 

Desenvolvimento da Teoria da Contabilidade: contexto historico. Disponivel em: 

http://www.ccsa.ufrn.br/ambiente/artiqo003.pdf. acessado em: 27/11/2010. 

Kroetz. Cesar Eduardo S. Apostila de Contabilidade de Custos I. Disponivel em: 

http://apostilas.netsaber.com.br/apostilas/1029.pdf. Acessado em: 29/11/2010. 

LEONE, George Guerra. Custos: Um Enfoque Administrative 8 a ed. Rio de Janeiro: 

Editora da Fundacao Getulio Vargas, 1985. 

LIMEIRA, Marizelma Patriota. Analise teorica das restricoes impostas aos sistemas 

tradicionais de custeio com relagao a apuragao do custo unitario de fabricagao. 

Dissertagao (Mestrado em Ciencias Contabeis) - Universidade Federal da Paraiba. Joao 
Pessoa, 2005. 

LAURENTINO. Anderson Jose, LESTENSKY. Douglas Laureano, NOGARA. Joao 

Guilherme e PRIA. Thiago Dalla. A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO S E C U L O XXI NO BRASIL. Disponivel 

em: http://www.forumpme.pr.qov.br/arquivos/File/TCC ANDERSON DOUGLAS JOAO TH 

lAGO.pdf. acessado em 29/11/2010. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 8 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2001. 

MARTINS, Eliseu Contabilidade de Custos. 9 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. 

MAUAD, Guilherme Azevedo e PAMPLONA, Edson de Oliveira. ABC/ABM e B S C - Como 

e s s a s ferramentas podem se tornar poderosas aliadas dos tomadores de decisao das 

empresas. Disponivel em: eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/Vlllcongreso/303.doc, 

acessado em 26/10/2010. 

Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. Disponivel em: 

www.mdic.gov.br, acessado em 28/10/2010. 

MOTTA, Jorge. Decisoes de prego em clima de Incerteza: Uma contribuigao da analise 

Bayesiana. Sao Paulo: Revista de Administragao de Empresas. Abr/Jun. 1997. 

MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. Tecnicas de pesquisa: Planejamento e Execugao de 

Pesquisas, Amostragens e Tecnicas de Pesquisas, Elaboragao, Analise e Interpretagao de 

Dados. 3.ed. Sao Paulo: Atlas, 1996. 

MACIEL. David Batista, ROCHA. Jose Sebastiao, ALMEIDA. Sidia Fonseca. A Importancia 

dos Custos e da Formagao do Prego Basico do Produto na Tomada de Decisoes em 

Micros, Pequenas e Medias Empresas: Um Estudo de Caso numa Industria de 

Confecgdes em Sanharo - PE . Disponivel em: 

http://www.ucla.edu.ve/DAC/departamentos/coordinaciones/costol/Conqreso%20lnternacion 

al%20de%20Costos/VOL 200511232139%20(D)/artiqos/custos 212.pdf, acessado em 

28/11/2010. 

MARTINS. Maria de Fatima e ALEXANDRE. Maria Silene Leite. Gestao de Custos em 

Redes de Empresas: Uma Analise dos Metodos de Custeios Utilizados Pelo Consorcio 

http://www.ibge.gov.br
http://www.ccsa.ufrn.br/ambiente/artiqo003.pdf
http://apostilas.netsaber.com.br/apostilas/1029.pdf
http://www.forumpme.pr.qov.br/arquivos/File/TCC
http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/Vlllcongreso/303.doc
http://www.mdic.gov.br
http://www.ucla.edu.ve/DAC/departamentos/coordinaciones/costol/Conqreso%20lnternacion


74 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Natural Fashion na Cidade de Campina Grande - PB - Brasil. Disponivel em: 

http://www.intercostos.org/documentos/Martins%20lv1aria.pdf. acessado em: 29/11/2010. 

NETO, Paulo Vieira. Probabilidade e amostragem: conceitos basicos. Disponivel em: 

Probabilidade_e_amostragem_conceitos_basicos._http://uni.educacional.com.br/up/599600 

01/3103751 /PROBABI LI DADE%20e%20. Amostragem_FMC_EST-l I. pdf, acessado em 

15/10/2010. 

O L I V E I R A , Abdinardo Moreira Barreto de, SILVA, Ana Shir ley da e Si lva, Raquel 
Nonato da. Ana l i se da sustentab i l idade f inanceira sob a otica da gestao do 

capital de giro e da estrutura de capital : um estudo de caso. 
D ispon ive l_em_ht tp : / /www. sim pep. feb.unesp.br /ana is /ana is_13/ar t igos/343. pdf. 
Acessado em 23/09/2009. 

OLIVEIRA, Sibele Vasconcelos de; DALCIN. Dioneia; SETE. Lucas Rogerio; ARBAGE. 

Alessandro Porporatti. Economia e estrategias no ramo frigorifico: um estudo de caso. 

Disponivel em: http://www.sober.org.br/palestra/13/834.pdf, acessado em 27/11/2010. 

OLIVEIRA. Marcelo Leonardo Braga de. Custos na Formacao de Precos. Disponivel em: 

http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/custos-na-formacao-de-precos/21888/, 

acessado em: 28/11/2010. 

OLIVEIRA Humberto Rosa. FORMACAO DO P R E C O DE VENDA NA MICRO E 

PEQUENA EMPRESA COMERCIAL VAREJISTA. Disponivel em: 

http://www.humbertorosa.com.br/Banco de Artigos/Humberto/Humberto Capitulo Livro de 

Marketing .pdf, acessado em 30/11/2010. 

ORTOSITE. Conceito de Pesquisa Cientifica. Disponivel em: 

www.ortosite.com.br/p..7conceitos_basicos.htm, acessado em 15/10/2010. 

P E R E Z JUNIOR, Jose Hernandez, Oliveira, Luis Martins de, COSTA, Rogerio Guedes. 

Gestao Estrategica de Custos. 2 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2001. 

Ponto de equilibrio. Disponivel em http://www.scribd.com/doc/14997235/Ponto-de-

Equilibrio, acessado em 17/08/2010. 

PADOVEZE, Clovis Luiz. Controladoria Estrategica e Operacional: Conceitos, 

Estrutura, Aplicacao. 1 a ed. Sao Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2003. 

PAULA, Jane. Custeio Baseado em Atividade (ABC). Sao Paulo, maio 2006. Disponivel 

em: http: //www.paulodantas.com.br/cursos.htm, acessado em 29/11/2010. 

PAIVA, Luis Eduardo de. Gestao Estrategica de Custo para Tomada de Decisao. 

Disponivel em: http://www.portaladm.adm.br/CI/CI25.pdf, acessado em 27/11/2010. 

P E R E Z JUNIOR. Jose Hernandez; OLIVEIRA. Luis Martins de; e COSTA, Rogerio Guedes. 

Gestao estrategica de custos. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

PAULO. Edilson, JUNIOR. Carlos Pedrosa e LEONE. George S. Guerra. Taxinomia dos 

Sistemas e Criterios de Custeio. Disponivel em: 

eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/Vlllcongreso/226.doc, acessado em: 30/11/2010. 

http://www.intercostos.org/documentos/Martins%20lv1aria.pdf
http://uni.educacional.com.br/up/599600
http://www
http://pep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/343
http://www.sober.org.br/palestra/13/834.pdf
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/custos-na-formacao-de-precos/21888/
http://www.humbertorosa.com.br/Banco
http://www.ortosite.com
http://www.scribd.com/doc/14997235/Ponto-de-
http://www.paulodantas.com.br/cursos.htm
http://www.portaladm.adm.br/CI/CI25.pdf
http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/Vlllcongreso/226.doc


75 

PONTES. Vera Maria Rodrigues, OLIVEIRA. Ordelene Vieira de, ARAGAO. Lindemberg 

Araujo e LOPES. Charlie Silva. Formagao do prego de venda: uma investigagao nas 

empresas de recapagem de pneus. Disponivem em: 

http://www.conqressousp.fipecafi.org/artiqos72007/211 .pdf. acessado em 01/12/2010. 

POMPERMAYER. Cleonice Bastos. SISTEMAS DE GESTAO DE CUSTOS: 

DIFICULDADES NA IMPLANTAQAO. Disponivel em: 

http://www.qooqle.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCqQFiAB&url=http%3A%2F 

%2Fwww.fae.edu%2Fpublicacoes%2Fpdf%2Frevista da fae%2Ffae v2 n3%2Fsistemas d 

e gestao de custos.pdf&rct=i&q=qerenciamento%20de%20custos%20%20&ei=Fk75TKiQA 

cL48AbkmpDvCA&usg=AFQiCNHK6pLJMYHQcEx05Pv9s87n6BcxXw&cad=ria. acessado 

em 03/12/2010. 

QUEIROZ, Jose de Aguiar Casagrande. Contabilidade de Custos. Sao Paulo: Atlas, 2001. 

REIS. Rodrigo Fernandes dos. MARGEM CONTRIBUIQAO: UM INSTRUMENTO PARA 

TOMADA DE DECISAO NA ANALISE DE CUSTO E RENTABILIDADE DE PRODUTO. 

Disponivel em: http://www.g4assessoria.com.br/g4/TCCGraduacao.pdf, acessado em 

31/11/2010. 

SANTOS, Roberto Vatan dos. Modelos de decisao para Gestao de Prego de Venda. 

Dissertagao de mestrado apresentada a FEA - USP. Sao Paulo, 1995. 

SANTOS. Luis Sergio Ribeiro dos; ARGOLOME. Alcindo Cipriano; FILHO. Helio Zanquetto; 

GOMES. Leonardo Lima. Analise da Variagao da Margem de Contribuigao Unitaria na 

Industria Moageira do Trigo a partir do Prego do Trigo em Grao, da Cotagao do Dolar e 

do Volume Negociado: Um Estudo de Caso. Disponivel em: 

http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/390.pdf, acessado em 28/11/2010. 

Servigo de Informagao da Carne. Disponivel em: www.sic.org.br, acessado em 28/10/2010; 

SANTOS, Roberto Vatan dos. Modelos de decisao para Gestao de Prego de Venda. 

Dissertagao de mestrado apresentada a FEA - USP. Sao Paulo, 1995. 

Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. Disponivel em: 

http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas 

SILVA JUNIOR, Jose Barbosa da. Custos Ferramentas de Gestao. Sao Paulo: Atlas, 2000 

(colegao Seminarios CRC - SP / IMBRACON). 

S C H E R E R , Oscar Luiz da Silveira. Comparativo e analise do sistema de custeio por 

absorgao e o ABC: Estudo de Caso Propondo Metodo de Integragao em Empresa do 

Ramo Metalurgico. Porto Alegre, Nov 2001. Disponivel em: http: //Volpi.ea.Ufrgs.br/teses e 

dissertagoes, acessado em 29/11/2010. 

SILVA. Christian Luiz da. GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS: O Custo Meta na Cadeia 

de Valor. Disponivel em: 

http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista da fae/fae v2 n2/gestao estrategica de.pdf, 

acessado em 28/10/2010. 

SIC. Servigo de Informagoes de Carnes - Pecuaria brasileira - disponivel em: 

http://www.sic.org.br/pecuaria.asp, acessado em 25/11/2010. 

http://www.conqressousp.fipecafi.org/artiqos72007/21
http://www.qooqle.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCqQFiAB&url=http%3A%2F
http://www.fae.edu%2Fpublicacoes%2Fpdf%2Frevista
http://www.g4assessoria.com.br/g4/TCCGraduacao.pdf
http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/390.pdf
http://www.sic.org.br
http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas
http://ea.Ufrgs.br/teses
http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista
http://www.sic.org.br/pecuaria.asp


76 

TORGA, BRUNO LOPES MENDES. Modelagem, Simulacao e Otimizacao em Sistemas 

Puxados de Manufatura, Disponivel em: http://adm-net-a.unifei.edu.br/phl/pdf/0030880.pdf, 

acessado em 14/10/2010. 

VALENTE, Jose Armando. Pesquisas Quantitativas, disponivel em: 

http://www.ead.unicamp.br/trabalho_pesquisa/Pesq_quanti.htm, acessado em 14/10/2010. 

VALENTIM, Dra. Marta. Tipos de Pesquisa, disponivel em: 

www.valentim.pro.br/Slides/Metodologia/Tipos_de_Pesquisa.pp, acessado em 14/10/2010. 

VICECONTE, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silverio. Contabilidade de Custos: Um 

Enfoque Direto e Objetivo. 7 a ed. Sao Paulo: Frase, 2003. 

WERNKE, Rodney e BORNIA Antonio C . Consideracoes sobre o uso de sistemas 

informatizados na contabilidade; Rev. FAE, Curitiba, v.4, n.2, p.53-66, maio/ago. 2001. 

Disponivel em: 

http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v4_n2/consideracoes_sobre_o.pdf, 

acessado em 26/10/2010. 

WERNKE. Rodney, BORNIA. Antonio C , Consideracoes Acerca do Custeio-Meta 

(Target-Costing). Disponivel em: 

http://www.abepro.orq.br/biblioteca/ENEGEP2001 TR32 0002.pdf, acessado: 29/11/2010. 

ZAGO. Ana Paula Pinheiro, ARANTES. Bruno Roberto Martins, NUNES. Elder Ferreira, 

LEMES Sirlei FINANCAS CALCULO DO PONTO DE EQUILJBRIO EM CONDIQOES DE 

RISCO E INCERTEZA. Disponivel em: 

http://www.ead.fea.usp.br/semead/9semead/resultado semead/trabalhosPDF/433.pdf, 

acessado em 02/12/2010. 

http://adm-net-a.unifei.edu.br/phl/pdf/0030880.pdf
http://www.ead.unicamp.br/trabalho_pesquisa/Pesq_quanti.htm
http://www.valentim.pro.br/Slides/Metodologia/Tipos_de_Pesquisa.pp
http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v4_n2/consideracoes_sobre_o.pdf
http://www.abepro.orq.br/biblioteca/ENEGEP2001
http://www.ead.fea.usp.br/semead/9semead/resultado


77 

A N E X O 



PARTE 1 - PERFIL DA EMPRESA ANALISADA E DO ENTREVISTADO 

1. QUAL O TEMPO DE ATUACAO DA EMPRESA NO SEGMENTO FRIGORIFICO? 

( ) Ate 5 anos 

( ) Entre 5 e 10 anos 

( ) Acima de 10 anos 

2. QUAL SEU GRAU DE ESCOLARIDADE ENTREVISTADO/PROPRIETARIO? 

( ) ensino fundamental incompleto 

( ) ensino fundamental completo 

( ) ensino medio incompleto 

( ) ensino medio completo 

( ) superior incompleto 

( ) superior completo 

( ) outros 

3. QUAL O NUMERO DE FUNCIONARIOS OU AJUDANTES EM SEU EMPREENDIMENTO: 

( )de 1 a 5 

( ) d e 6 a 1 0 

( ) acima de 10 

4. QUAL O CRITF.RIO UTIZADO PARA FORMAQAO DO PRECO DE COMPRA DO ANIMAL. 

( ) Peso estimado do animal vivo 

( ) Peso real do animal vivo (uso de balanga) 

( ) Peso da carne do animal abatido 

( ) Outros 

5. CONCENTRACAO DE RECEITA POR ATIVIDADE. 

Venda de carne bovina % 

Venda de aves abatidas % 

Venda de peixes % 

Queijo / outros % 

6. CONCENTRACAO DE DESPESA POR ATIVIDADE. 

Venda de carne bovina % 

Venda de aves abatidas % 

Venda de peixes % 

Queijo / outros % 
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PARTE 2 - PERCEPCAO DO ENTREVISTADO EM RELACAO A CONTABILIDADE 

7. VOCE UTILIZA ALGUMA FERRAMENTA CONTABIL PARA DAR SUPORTE PARA A TOMADA 

DE DECISAO E FORMACAO DO PRECO DO PRODUTO? 

( ) sim 

( ) nao 

( ) as vezes 

( ) alguma 

8. VOCE ACREDITA QUE A CONTABILIDADE DE CUSTOS PODE AJUDAR NO AUMENTO DE 

RECEITAS E CONSEQUENTEMENTE NOS LUCROS? 

( ) sim 

( ) nao 

( ) as vezes 

9. PARA VOCE O MAIOR DISPENDIO DE DINHEIRO ESTA CONCENTRADO NOS GASTOS 

LIGADOS DIRETAMENTE COM A PRODUQAO, COMERCIALIZAQAO DAS MERCADORIAS? 

( ) sim 

( ) nao 

( ) as vezes 

10. O FRIGORIFICO UTILIZA ALGUM TIPO DE CONTROLE INTERNO? 

( ) Sim, quais: 

( ) Nao 

11. DE QUE FORMA E ELABORADO O PRECO VENDA. 

( ) Preco bruto mais percentual de lucro 

( ) Preco bruto mais despesas mais lucro 

( ) Prego de compra dividido pelo percentual das despesas fixas e pelo percentual de lucro. 

( ) Outros 


