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RESUMO 

O aumento da competitividade no mercado faz com que as empresas transformem suas 
estrategias, seus processos, sua forma de gerenciar com finalidade de assegurar sua 
permanencia no mercado, em consequencia a essas mudancas, o administrador tern urn 
importante papel neste contexto visto que e o responsavel pelo o processo da tomada 
decisao.Para que as atividades realizem-se com eficiencia faz-se necessario conhecer todo 
o seu processo produtivo, administrativo e financeiro, dando suporte as atividades que irao 
vir a ser realizada no futuro isso se da atraves de urn controle efetivos dos custos.A 
proposta do presente trabalho que tern por objetivo geral apurar atraves do sistema de 
custeio por absorgao os custos dos produtos fabricados em uma industria de doces na 
cidade de Pombal , para a conquista do objetivo proposto no estudo realizou-se uma 
pesquisa, com uso do metodo dedutivo com base bibliografica e documental para dar 
fundamento a pesquisa. 
Os resultados indicaram que a entidade, nao classifica os custos de acordo com os criterios 
do custeio por absorgao, uma vez que inexiste a separagao dos custos diretos e indiretos 
existindo ainda a mao-de-obra e horas maquinas e influenciando negativamente na 
apropriacao dos custos indiretos de fabrieacao, chegando-se a conclusao de que o sistema 
estudado e utilizado pela entidade mais centradamente na obrigatoriedade que em qualquer 
outro tipo de decisao 

Palavras Chave: Custos. Sistema de custeio. Custeio por absorcao. 



ABSTRACT 

The increase of the competitiveness in the market does with the companies transform your 
strategies, your processes, your way of manager, with the purpose of assuring your 
permanence in the market, in consequence those changes, the administrator has an 
important function in this context that is the responsible for the process of make decision. 
For the activities to take place with efficiency it is done necessary to know all your process 
productive, administrative and financial, giving supported to the activities that will come to be 
accomplished in the future, that feels through an effective control of the costs. The proposal 
of the present work which has for general objective to clean the costs of the manufactured 
products, in a company of candies in the city , of Pombal, for the conquest of this objective 
proposed in study it took place a case study, with the use of the deductive method with 
bibliographical and documental base to give foundation to the research.. The results 
indicated that the entity doesn't classify the costs in agreement with the criteria of the 
costing for absorption, once they are inexistent the separation of the direct and indirect cost 
existing the labor and hours still and the machine hours, influencing negatively in the 
appropriation of the indirect cost of production, being arrived the conclusion that the studied 
system is used by the entity more centered in the compulsory that in any other type of 
decision. 

Key words: costs, costing system, costing for absorption. 
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1 INTRODUCAO 

Notadamente nos dias atuais a competitividade, e cada vez maior nas empresas, e a 

contabilidade de custos tern representado uma ferramenta eficaz na apuracao dos custos, 

visto que gera informacoes corretas e precisas, e assim viabiliza as empresas, maior rapidez 

e seguranca na tomada de decisoes. 

No entanto percebe-se que a contabilidade, disponibiliza ao gestor as informagoes sobre 

custos de seus bens, mercadorias e/ou servigos, seja a empresa da atividade comercial, 

industrial ou prestadora de servigos. Nesse contexto,Leone (1997,p. 19-20) afirma que a 

"Contabilidade de Custos e o ramo da contabilidade que se destina a produzir informacoes 

para os diversos niveis gerenciais de uma entidade, como auxilio as funcoes de avaliaeao 

de desempenho, de planejamento e controle das operagoes e de tomada de decisoes". 

Fazem-se necessario que sejam utilizados sistemas de custeio, que permitam a apuragao 

dos custos dos servigos e dos produtos. Estes sistemas de custeio devem tambem permitir 

que se realize o acompanhamento e as analises das despesas da empresa, otimizando, 

desta forma, a maneira como sao utilizados os recursos, bem como a redugao dos custos da 

produgao. Para Padoveze (1997) Sistema de custeio "e o metodo de apropriagao dos 

custos". 

Assim sendo, buscou-se neste trabalho urn enfoque sobre o sistema de custeio, em especial 

o custeio por absorgao, discutindo a sua relevancia e as deficiencias, evidenciando seus 

calculos e resultados. 

1.1 Problema da Pesquisa 

O aumento da competitividade nos mercados parece ter influenciado significativamente 

mudangas na gestao das empresas, a cbncorrencia faz com que produtos com as mesmas 

caracteristicas sejam vendidos no mesmo mercado. Necessario se faz pensar que as 

empresas determinam a necessidade de melhorar o controle de seus custos. 

Nesse contexto, entende-se que a alta competitividade faz com que, muitas vezes, a pratica 

de pregos inferiores a dos concorrentes, venha causar a obtengao de margens de lucros 

menores. 
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Os relatorios contabeis permitem ao gestor urn melhor entendimento e sao de grande 

importancia para que possarn tomar melhores decisoes, conduzindo a empresa a urn 

excelente desempenho empresarial. (Ildefonso, 2007) 

Desta maneira, para elucidar a pesquisa, o estudo foi fundamentado pela seguinte 

pretensao: como uma industria de doces utiliza-se do Sistema de Custeio por Absorgao para 

apuracao do custo dos produtos fabricados? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo da pesquisa baseia-se em o que quer saber sobre o tema. A formulacao do 

problema devera ser clara e objetiva. RUDIO (1978, p. 75 apud LAKATOS e MARCONI, 

2000, p. 139) explica que: 

Formular o problema consiste em dizer, de maneira explicita, clara, 
compreensivel e operacional, qual a dificuldade com a qual nos 
defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e 
apresentando suas earacteristicas. Desta forma o objetivo da formulacao do 
problema da pesquisa e toma-la individualizado, especifico, inconfundivel. 

De acordo com as afirmacoes apresentadas, os objetivos de uma pesquisa buscam mostrar 

o sentido, a utilidade, o produto e o resultado esperado da pesquisa. 

1.1.2 Objetivo Geral: 

Sob esse aspecto, este estudo teve como objetivo geral: 

Apurar atraves do Sistema de custeio por Absorcao os custos dos produtos fabricados em 

uma industria de doces na cidade de Pombal - Paraiba. 
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1 1 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos Especificos 

Para atender ao objetivo geral foram detalhados os seguintes objetivos especificos: 

• Coletar os dados de custos; 

• Apurar o custo de cada produto fabricado; 

• Discutir a relevancia e a deficiencia do sistema adotado. 

1.2 Justificativa da Pesquisa 

Deste modo, e necessario comentar sobre o sistema de custeio por absorcao, que e o 

metodo recomendado pela Legislagao Brasileira. Atende a Lei n° 6.404/76, conhecida como 

Lei das Sociedades por Acoes ao Decreto-Lei n° 1.598/77 e ao Decreto n° 3.000/99. 

Segundo Martins (2001, p.41-42), este sistema "consiste na apropriagao de todos os custos 

de produgao aos bens elaborados, e so os de produgao, todos os gastos relativos ao 

esforco de fabricacao sao distribuidos para todos os produtos feitos." 

Sendo assim, observa-se que o objetivo principal e separar custos e despesas. Sendo que 

os custos sao apropriados aos produtos, para no momento da venda, ser comparados com 

as receitas geradas, e as despesas sao lancadas diretamente no resultado do perfodo. 

Para tanto, este trabalho tern uma proposta de relacionar a teoria com a pratica por meios 

de analises documentais, contribuindo para urn melhor controle de custos dentro de uma 

organizagao, alem de promover uma ideia acerca da utilizacao do sistema de custeio 

tradicional, baseado no sistema de produgao. Desta maneira, o presente trabalho justifica-se 

por apresentar urn estudo de caso com a utilizagao do sistema de custeio por absorgao. 



19 

1.3 Procedimento Metodologico 

Para realizacao da pesquisa utilizou-se como delineamento o metodo dedutivo, conforme o 

entendimento de Sousa, Fialho e Otani (2007, p.25) afirmam que "por intermedio de uma 

cadeia de raciocinio em ordem descendente, de analise do geral para o particular, chega a 

uma conclusao." 

Adicionalmente, o metodo dedutivo segue um sistema de investigacao, o qual aborda uma 

serie de passos sequenciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Quanto a Tecnica Empregada 

O presente trabalho faz o uso da documentacao direta. Segundo Sousa, Fialho e Otani 

(2007, p.37), esta "earacteriza-se pela coleta de dados no proprio local onde os fenomenos 

ocorrem, podendo ser obtidos atraves da pesquisa de campo ou em laboratorio." 

Deve-se observar, contudo, que a fundamentacao teorica desta pesquisa repousa 

basicamente, sobre fontes secundarias, que e a pesquisa bibliografica, referencias estas 

encontradas e ratificadas no pensamento de Sousa, Fialho e Otani (2007) ao estudar 

pesquisa bibliografica consiste na obtencao de dados atraves de fontes secundarias. E 

desenvolvida mediante material ja elaborados, principalmente livros, periodicos cientificos, 

revistas, teses, dissertacoes... 

Cabe destacar tambem a pesquisa documental, enfatizando que mesmo que se pareca com 

a pesquisa bibliografica, ela possui uma caracteristica detalhada, visto que baseia-se em 

materials que ainda nao foram analisados profundamente e que podem ser revistos de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Neste estudo, foram analisados dados e informacoes 

de custos durante o periodo de juiho de 2007 a julho de 2008 disponibilizados pela empresa 

para analise dos resultados. Valendo-se do (Excel 2003)). 
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1 3 .2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quanto a Natureza da Pesquisa 

Classifica-se esse trabalho como uma pesquisa basica, pois conforme o entendimento de 

Sousa, Fialho e Otani (2007, p.37), a pesquisa basica caracteriza-se pelo seguinte: 

"objetiva gerar conhecimentos novos, uteis para o avanco da ciencia em aplicacoes 

previstas envolve verdades e interesses universais". 

Por conseguinte, esta pesquisa e denominada basica, porque ela procura apurar os custos 

dos produtos fabricados em uma empresa de doces, discutindo a relevancia e a deficiencia 

do sistema adotado. 

1.3.3 Quanto aos Objetivos da Pesquisa 

Assume em geral, as formas de pesquisas bibliograficas e de estudo de caso. A pesquisa 

bibliografica e parte obrigatoria neste trabalho, visto que contribui e da suporte ao 

seguimento do mesmo.Cervo e Bervian (1983, p. 55) definem a pesquisa bibliografica como 

a que "explica urn problema a partir de referenciais teoricos publicados em documentos." 

Quanto ao estudo de caso Beuren et al (2006, p. 85)afirma que: 

O estudo de caso e caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de urn 
de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e 
detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossfvel mediante os outros 
tipos de delineamentos considerados. 

1.3.4 Quanto a Abordagem do Problema 

Toda pesquisa inicia-se com algum tipo de indagagao ou problema; e questao nao resolvida, 

algo que precisa buscar uma resposta. O problema e a parte fundamental da pesquisa. 

Esta pesquisa faz uso de dados quantitativos, visto que a pesquisa quantitativa 

normalmente se mostra apropriada quando existe uma possibilidade de medidas 

quantificaveis de variaveis e inferencias a partir de uma amostra, utilizando-se de 

instrumento estatistico. 



2 CONTABILIDADE - CONTEXTUALIZACAO 

2.1 A Importancia e o Objetivo da Contabilidade 

E notorio que em nosso cenario a contabilidade vem tomando novas dimensoes. A seguir 

serao apresentadas algumas distingoes de acordo com a literatura especializadas, 

evidenciando dessa maneira uma comparacao entre a teoria e a pratiea. 

lUDiCIBUS (1998, p. 44) salienta que: 

A contabilidade e uma ciencia essencialmente utilitaria, no sentido de que 
responde a varios setores da economia e acrescenta que entender a 
evolucao das sociedades, em seus aspectos economicos, dos usuarios da 
informacio contabil, em suas informativas, e a melhor forma de entender e 
definir os objetivos da contabilidade. 

Corroborando com esta definigao o que nos chama a atengao e o fato do autor considerar a 

contabilidade de grande relevancia, como tambem as informagoes sao uteis aos diversos 

tipos de usuarios para a tomada de decisao. 

Em ralagao ao objetivo da contabilidade, MARION (2003, apud Alves, 2004, p.6) afirma: 

O objeto principal da contabilidade, conforme a estrutura conceitual basica 
da contabilidade e o de permitir a cada grupo principal de usuarios a 
avaliacao da situagao econdmica e financeira da entidade, num sentido 
estatico, bem como fazer inferencias sobre suas tendencias futuras. 

A contabilidade de custos, conforme Bufo (2003) "nasceu na Revolugao Industrial para 

atender as necessidades das empresas industrials de identificar o custo dos produtos 

fabricados. Em seu inicio, seculo XVIII e XIX, gerava informagoes apenas para avaliagao de 

estoque e apuragao dos resultados. Com o passar do tempo, foram estudados novos 

metodos de melhoria dos sistemas de custos para que as informagoes geradas aos usuarios 

tivessem maior utilidade." 

Segundo Leone (2000, p.21) "a contabilidade de custos e uma atividade que se assemelha a 

urn centra processador de informagoes, que recebe (ou obtem) dados, acumula-os de forma 

organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informagoes de custos para os diversos 

niveis gerenciais". 
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O esquema abaixo apresenta a atividade de contabilidade de custos de acordo com essa 

ideia. 

A Contabilidade de custo: como urn centra processador de informacoes 

Dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 1 ' ' 

Contabilidade \ 
de 

oustns 
Informal So 

Paedback 

Fonte: Leone, 2000, p.21 

2.2 Contabilidade de Custos 

A contabilidade de custo e vista como pega fundamental para o controle e gerenciamento 

das atividades produtivas dos bens e servigos, bem como para o fomecimento de 

informagoes gerenciais para subsidiar a tomada de decisoes, fazendo com que as empresas 

tornem-se capazes de atingir sua missao, e propositos, para que possa continuar atuando 

no mercado. 

De acordo com LEONE (2008,p. 19-20): 

A contabilidade de custos e o ramo da contabilidade que se destina a 
produzir informagoes para os diversos niveis gerenciais de uma entidade, 
como auxilio as fung5es de determinagao de desempenho, e controle das 
operagSes e de tomada de decisoes. 

E reconhecida, portanto, a importancia da contabilidade de custos, no ambito das 

organizagoes como geradora de informag5es estrategica para o processo 

decisorio.-Vanderbeck enriquece o pensamento afirmando que "a contabilidade de custos 

fornece os dados detalhados sobre custos que a gestao precisa para controlar as 

operagoes atuais e planejar para o futuro". 
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2.3 A Contabilidade de Custos e a Gerenciai 

Crepaldi(1998, p. 18) define: 

Contabilidade gerenciai e o ramo da contabilidade que tern por objetivo 
fornecer instrumentos aos administradores de empresas que auxiliem em 
suas funcSes gerenciais. E voltada para a melhor utilizacao dos recursos 
econdmicos da empresa, atraves de um adequado controle dos insumos 
efetuados por um sistema de informacao gerenciai. 

Neste entendimento pode-se dizer que contabilidade gerenciai esta voltada para o 

gerenciamento das atividades administrativa, uma vez que fornece subsidios para o controle 

efetivo das atividades e a melhor maneira de chegar aos objetivos. A interligagao da 

contabilidade gerenciai e de custos e notoria, uma vez que a tomada de decisoes 

apresentadas nos relatorios gerenciais e fundamentada no sistema de custos acolhidos pela 

organizacao. 



3 SISTEMA DE PRODUQAO: CONCEITOS, DEFINICOES E CLASSIFICACOES 

Cada empresa para poder funcionar comumente, adota o sistema de produgao, objetivando 

reaiizar as suas operagoes e produzir seus produtos e servigos da maneira que melhor se 

adapte na empresa, com isso assegurar eficiencia e eficacia. 

Conforme Harding (1992, apud LIMEIRA, 2004), sistema de produgao "e um conjunto de 

pactos inter-relacionados, nos quais, quando ligados, atuam de acordo com padroes 

estabelecidos sobre entradas no sentido de produzir saidas." 

Ampliando o conceito de sistema de produgao, entende-se este como um processo 

organizado, onde as entradas em um sistema de produgao sao insumos, que sao 

transformados em um produto acabado, vistos como saidas. 

Para Russomaro (1995 apud LIMEIRA,2004), "sistema de produgao em processo 

organizado, que utiliza insumos e os transformam em bens ou executam servigos, devem 

apresentar dentro dos padroes de qualidades, prego e ter procura efetiva." 

3.1 Sistema de Acumulacao 

Conforme Leone (2008, p. 186), "os sistemas de acumulagao de custos destinam-se a 

coletar dados de custos, direta ou indiretamente identificados com algum objeto de custeio, 

a organiza-lo de forma a que possam contribuir para o desenvolvimento de informagoes que 

se destinam ao atendimento de alguma necessidade gerenciai diferente ou especial." 

Dentro do contexto acima descrito, implica dizer que o sistema de custeamento coleta os 

custos de cada produto, organizando-os para que possa gerar informagoes que e dar 

suporte ao gerenciamento da empresa. 

Leone apresenta uma classificagao dos sistemas de custeamento: o sistema de 

custeamento por ordem de produgao e o sistema de custeamento por processo. 

Para que se possa entender os sistemas de produgao necessarios se fazem a compreensao 

da classificagao dos sistemas. 
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De acordo com Tubino (1999, apud LIMEIRA, 2004) "os mais conhecidos sao a classificagao 

pelo grau de padronizagao dos produtos, pelo tipo de operacao que sofre os produtos e pela 

natureza do produto." 

Conforme Leone (2008) a produgao continua como sendo aquela que "determina os custos 

e as despesas, relacionadas ao processo de produgao, onde produtos sao fabricados em 

serie, de modo contfnuo, ou seja, todos produzem o mesmo produto onde todos tern as 

mesmas caracteristicas." 

Partindo deste principio e necessario dizer que a produgao continua e um procedimento de 

custeio destinado as industrias de produgao ininterrupta e de produtos padronizados. 

E fundamental lembrar que nesse tipo de sistema existe apenas um processo de produgao e 

nao existe em andamento nem ao iniciar o periodo e nem ao seu termino. O ritmo de 

produgao e acelerado e as operagoes sao executadas sem interrupgao ou mudangas. 

Em contra partida, isso faz com que nao seja possivel identificar as falhas nos produtos em 

processo. 

Com relagao a apuragao do custo da produgao, ocorre no final do periodo, dos custos 

acumulados sao atribuidos as quantidades produzidas. 

Por outro lado, quando uma empresa nao produz interruptamente, ela esta inserida na 

produgao por ordem que de acordo com Leone (2008), sistema de custos por ordem de 

produgao ou conhecida tambem como produgao sob encomenda, relata como "um sistema 

que se baseia no qual cada elemento de custo e acumulado separadamente, conforme 

ordens especfficas da produgao." 

Este tipo de fabricagao e feita sob encomenda, a pedido de um cliente. Os pedidos sao em 

geral nao repetitivos, nao seguindo nenhum piano padronizado. E apos o pedido efetuado 

sera planejada e controlada a produgao. 

Ainda pode-se observar que uma das vantagens principals, e que a contabilidade de custos, 

tern condigoes de identificar, tao logo a produgao tenha sido terminada, como tambem 

devera atender as exigencias de um determinado cliente especifico, tendo como fator 

determinante a capacidade de ser flexivel ao processo. 

Por conseguinte, elenca-se uma entre varias caracteristicas que diferem os sistemas 

contfnuos e sob encomenda, quando pode se verificar que a produgao continua, equilibra 
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seus estoques de acordo com a procura, enquanto que os sistemas que produzem sob 

encomenda so o fazem mediante o pedido de cada cliente (LIMEIRA,2004). 

Portanto, a escolha de um ou outro sistema de custeamento vai depender das necessidades 

gerenciais e do tipo de custeio, nao deixando de influenciar no controle dos custos. 

Com relagao a apuragao do custo da produgao ocorre no encerramento da ordem, mesmo 

que ultrapasse o exercicio contabil.Em se tratando ao tipo de classificagao dos sistemas, 

pode-se dividi-los segundo sua natureza, como processos continuos e os processos 

discretos, onde os processos continuos nao estabelecem os produtos individualmente. 

De acordo com Tubino (1999, apud LIMEIRA, 2004), os processos discretos ainda se 

classificam por uma subdivisao em "repetitivos em massa, repetitivo em lotes e processos 

por projeto". 

Processos repetitivos em massa sao aqueles em que a produgao sao iguais e de forma 

continua, em que a procura e constante, onde e observado a pouca flexibilidade na 

produgao. 

Em contrapartida, nos processos repetitivos em lotes, a produgao sai em quantidade 

limitada, apesar dos produtos ser padronizados, cada lote e acompanhado para que possa 

atender ao volume de vendas. 

No entendimento de Moreira (1999), os processos por projetos "sao aqueles que os clientes 

identificam os seus proprios projetos". Nesse contexto, pode-se afirmar que os processos 

por projetos tern suas caracteristicas inerentes nos processos sob encomenda, visto que a 

produgao tera que ser flexivel devido as necessidades de determinado tipo de cliente. 

Desse modo, entende-se que os processos continuos se caracterizam por produzirem em 

grande volume, onde a produgao e uniforme, nao existindo nenhuma flexibilidade, onde os 

produtos nao sao identificados, ficando a mao-de-obra concentrada, basicamente, na 

manutengao dos equipamentos. 

Ao se tratando da produgao para estoque pode esta caracterizada pelo fato de um produto 

ja conhecido no mercado, seja imediato fabricado e depois de pronto colocado em deposito 

para que seja fornecido. Em contrapartida, quando o sistema se desenvolve em grandes 

lotes e naturalmente observar que a fabricagao de todos os produtos pode gerar, pela nao 

flexibilidade o aumento dos custos pela precisao de gastos com novas instalagoes. 
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De acordo com Machilline (1990), pode se justificar que o aumento crescente dos custos 

seja em fungao de que "caso nao seja atingida a produgao ideal, relativamente havera 

excesso de custos fixos." 

Conforme Tubino (1999, apud LIMEIRA, 2004), os processos por sua natureza se 

classificam em: "manufaturas de bens ou prestagao de servigos". 

De acordo com a literatura pertinente ao assunto, consideram-se como bens de manufatura 

os bens tangiveis e como bens referentes a prestagao de servigos os bens intangiveis. 

Nesse sentido pode-se afirmar que a diferenga entre um e outro e o fato de, nos sistemas de 

manufatura, a pratica das atividades esta direcionadas para a produgao de bens, e nos 

sistemas de prestagao de servigos ser voltada para a agio, ou seja, em servigos a 

produgao acontece no mesmo instante em que acontece a precisao de cliente. Contudo, o 

processamento desse tipo de atividade nao diz respeito a caracterizagao de uma produgao 

sob encomenda. 

Assim pode ser observado, que apesar de um sistema de produgao, comumente, produzir 

bens ou servigos, e possivel haver um domfnio entre um e outro sistema, de acordo com o 

tipo de cliente que a empresa deseje alcangar. 

Conforme a literatura pertinente ao assunto uma das caracteristicas dos sistemas 

convencionais e a produgao em grande gama. Portanto o cumprimento de um grande 

numero de estoque tanto ao iniciar como ao termino do processo, e um atributo que, 

segundo Tubino (1999, apud LIMEIRA, 2004), "a enfase na qualidade e feita atraves da 

fiscalizagao final dos produtos." 

Corroborando com o texto citado, conforme se pode inferir que cada empresa adota o 

sistema de produgao para realizar as suas operagoes e produzir seus produtos ou servigos 

da melhor forma possivel, auxiliando a administragao na avaliagao dos resultados, onde sao 

organizados os dados reais por meio dos sistemas de custeamento. 
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3.2 Metodos de Custeio 

De acordo com a literatura pertinente, com o surgimento da contabilidade de custos 

surgiram os metodos de custeio. 

Segundo Wernek (2005, p. 17), atribui o seguinte conceito: 

Metodo e um vocabuiario de origem grega e resulta da soma das palavras 
meta (resultado que se deseja atingir) e hodo (caminho). E, portanto, o 
caminho para chegar aos resultados pretendidos. Custeio significa atribuir 
valor de custo a um produto, mercadoria ou servigo. 

Nesse sentido, entende-se que metodo de custeio e o caminho, para se chegar ao valor do 

produto/servigo, ou seja, e a forma de como apurar os valores dos custos dos produtos e 

servigos. 

Padoveze (2008, p. 331) define metodos como o processo de "(...) identificar o custo 

unitario" ainda no pensamento de Wemk , os metodos de custeio, possuem caracteristicas 

e restrigoes diferentes, cabe a empresa verificar qual metodo que se ajuste melhor as 

necessidades da empresa, nao se pode dizer que um seja melhor que o outro. 

Faria e Costa (2005, apud lldefonso, p.23, 2007), destacam que os metodos de custeios 

estao relacionados a forma de atribuigoes dos custos aos produtos / servigos ou outros 

objetos tais como: clientes, regioes e canais de distribuigao. Corroborando com estes 

autores, o sistema nao pode ser tao resumido, visto que esses sistemas possam vir a ser 

adotado como alternativas para solugoes de futuros problemas. 

Os tres principais metodos de custeio relacionados pela bibliografia de custos referem-se ao 

custeio por absorgao, ao custeio variavel e ao custeio ABC. 

Como o objetivo deste estudo e abordar o sistema de custeio por absorgao, mostrando 

conceitos, suas vantagens e desvantagens, dando nogoes ao leitor para um melhor 

entendimento; os demais serao tratados de forma sucinta. 

Para melhor compreensao do assunto, necessario se faz abordar alguns conceitos para que 

possa proporcionar ao leitor um melhor entendimento a respeito do assunto em pauta. 
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3.3 Custos Diretos 

Sousa (2007, p. 27-28) classificam-se como custos diretos "todos os que forem facil e 

confiavelmente contaveis por unidade de produto". 

Fica evidente que os custos diretos sao aqueles que podem ser facilmente identificados a 

fabricacao do produto, a exemplo a materia prima e a mao-de-obra. 

3.4 Custos Indiretos 

De acordo com Wernk (2005, p. 8) custos indiretos "englobam os itens de custos em que ha 

dificuldades de produtos fabricados no periodo. 

Sendo assim, os custos indiretos sao aqueles apropriados, ou seja, sao aqueles gastos que 

nao podem ser alocados diretamente aos produtos. 

3.5 Custos Fixos 

Oliveira (2000, p. 66), ressalta que custos fixos "sao aqueles que permanecem dentro de 

determinada capacidade instalada, independente do volume de producao". 

Ainda na visao de Wernek custos fixos "Sao aqueles cujos valores totais, tendem a 

permanecer constantes ("fixos") mesmo havendo alteracao no nivel de atividades 

operacionais do periodo". 

Por conseguinte, pode-se afirmar que os custos fixos independentes das variacoes nas 

atividades terao os mesmos valores no final do periodo ou seja permanecem constantes em 

um dado periodo. 
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3.6 Custos Variaveis 

De acordo com Leone (2000), custo variavel sao "aqueles custos que variam conforme os 

volumes das atividades." 

Pode-se afirmar que custos variaveis estao relacionados com o funcionamento da empresa, 

ou seja, variam de acordo com o nivel de producao, a exemplo disso pode-se citar o custo 

de energia, que pode sofrer alteracoes de acordo com a quantidade de horas-maquina. 

3.7 Custeio Variavel 

O sistema custeio variavel e um metodo de apuracao dos custos que e embasado em 

classificar os custos em fixos e variaveis aproximadamente. 

Dessa forma Maher (2001, p. 360), conceitua custeio variavel como sendo o "sistema de 

contabilizacao de custos em que apenas os custos variaveis de produgao sao atribuidos aos 

produtos." 

Desta maneira, Crepaldi (2004, p. 117) complementa: 

"Custeio variavel e um tipo de custeamento que consiste em considerar como custo de 

produgao do periodo apenas os custos variaveis incorridos." 

Vale lembrar que os custos variaveis de produgao sao atribufdos as unidades produzidas, 

ou seja, sao estocaveis, enquanto que os custos fixos sao considerados custos do periodo. 

O criterio do custeio variavel nao e aceito legalmente, embora muitas organizagoes adotem-

o como um instrumento importante, pois oferece informagoes gerenciais de grande 

importancia para o gestor ajudando-o na tomada de decisao. (IIDEFONSO, 2007). 

Corroborando com esse entendimento ludicibus afirma que o objetivo desse metodo e (...) 

proporcionar a administragao maior informagao sobre a relagao entre custo, volume e lucros. 

Leone (2008) aponta algumas vantagens e desvantagens do custeio variavel: 
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Vantagens 

• Destaca o custo fixo, que independe do processo fabril; 

• Nao ocorre a pratica do rateio; 

• Fornece o ponto de equilibrio; 

• Enfoques Gerenciais. 

Desvantagens 

• O custo variavel nao e aceito pela auditoria externa das entidades que tern capital 

aberto e nem pela legislacao do IR, bem como uma parcela significativa de 

contadores. A razao disto e que o custeio variavel fere os principios fundamentals 

de contabilidade, em especial os principios de realizagao da receita, da 

confrontagao e da competencia; 

• O valor do estoque nao mantem relacao com o custo total; 

• Os resultados do custeio variavel nao devem substituir, em algumas decisoes, as 

informagoes decorrentes de outros criterios. 

De acordo com os autores citados, pode-se definir que no custeio variavel sao alocados aos 

produtos apenas os custos diretos, sendo os custos indiretos langados como despesas do 

periodo. 

Com isso fica evidente a relevancia do referido metodo de custeio uma vez que e de 

grande utilidade com relagao a geragao de informagoes para a tomada de decisoes. 



3.8 Custeamento Baseado em Atividades ABC 

Kaplan (1998, p. 15) define: 

"Os sistemas de custeio baseado na atividade (sistema ABC) surgiram em 
meados da decada de 80, com o objetivo de suprir a necessidade de 
informacoes precisas sobre o custo da necessidade de recursos de 
produtos, servigos, clientes e canais especificos, Os sistemas ABC 
permitiram que os custos indiretos e de apoio fossem direcionados primeiro 
a atividade e processo e depois a produtos, servigos e clientes, Os sistemas 
proporcionaram aos gerentes um quadro mais nitido dos aspectos 
economicos envolvidos em suas operagoes." 

Nesse sentido ressalva-se que e um criterio totalmente novo, especialmente no Brasil cujo 

objetivo e suprir as necessidades de informagoes claras e objetivas sobre o custo de 

recursos de produtos, servigos e canais especificos. 

Nakagawa (1994 apud Leone 2008, p. 55) afirma que: 

"O metodo de custeio baseado em atividades ou ABC, assume-se 
como pressuposto que os recursos de uma empresa sao consumidos 
por suas atividades e nao pelos produtos que ele fabrica. Os 
produtos surgem como consequencia das atividades consideradas 
estritamente necessarias para fabrica-los e/ou comercializa-los, e 
como forma de se entender necessidades, expectativas e anseio de 
clientes." 

Ainda na afirmagao o autor salienta que "as atividades sao desenhadas em resposta a 

necessidade de desenhar, produzir, comercializar e distribuir de acordo com a real demanda 

dos clientes e sao elas que devem fazer parte dos objetivos de observagao, coleta, registro 

e analise do sistema de custeio." Torna-se evidente a ideia principal do sistema de custeio 

ABC, que e atribuir os custos as atividades e posteriormente atribuir custos das atividades 

aos produtos. E importante lembrar tambem que o ABC distribui esses custos e despesas 

por uma grande quantidade de atividades normalmente relacionadas as operagoes 

procurando oferecer outros topos de informagoes para auxiliar a determinados objetivos 

gerenciais de controle e a tomada de decisao. 



33 

3.9 - Vantagens e Desvantagens do Criterio ABC 

O sistema de custeio ABC apresenta diversas vantagens e desvantagens que analisados 

pelas empresas, devem gerir informagoes para que as empresas possam tracar pianos e 

tomar melhores decisoes para o bom funcionamento das organizagoes. 

Assim Nilton, Daniel e Cleber (2008 p. 10) citam como vantagens: 

• Adequa-se mais facilmente as empresas de servigos pela dificuldade de definigao 

do que sejam custos, gastos e despesas nessas entidades; 

• Menor necessidade de rateios arbitrarios; 

• Atende aos principios fundamentals de contabilidade( similar ao custeio por 

absorgao); 

• Obriga a implantagao, permanencia e revisao de controles internos; 

• Proporciona melhor visualizagao dos fluxos dos processos; 

• Identifica de forma mais transparente, onde os itens em estudo estao consumindo 

mais recursos; 

• Identifica o custo de cada atividade em relagao aos custos totais da entidade; 

• Pode ser empregado em diversos tipos de empresa; 

• Pode, ou nao, ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade; 

• Pode fornecer subsidios para gestao economica, custo de oportunidade e custo de 

reposigao, e ; 

• Possibilita a eliminagao ou redugao das atividades que nao agregam valor ao 

produto. 

Sendo que a principal vantagem desse metodo esta relacionado com a tomada de decisao, 

possibilitando reconhecer as atividades que sao pontos fortes de uma organizagao 

permitindo que as atividades consideradas como pontos francos sejam reorganizados. 



34 

Em contrapartida Nilton, Daniel e Cleber (2008 p. 10) elencam como desvantagens: 

• Gastos elevados para implantagao; 

• Alto nivel de controles internos a serem implantados e avaliados; 

• Necessidade de revisao constante; 

• Levam em consideragao muitos dados; 

• Informacao de dificil extracao; 

• Dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa; 

• Necessidade de reorganizacao da empresa antes de sua implantacao; 

• Dificuldade na integracio das informacoes entre departamento; 

• Falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantagao e 

acompanhamento; 

• Necessidade de formulacao de procedimentos padroes e; 

• Maior preocupacao em gerar informagoes estrategicas do que em usa-las. 

3.10 Custeio por Absorgao 

De acordo com a literatura pertinente ao custeamento por absorgao este e considerado 

como classieo, desenvolvido de acordo com os conceitos de custos com comportamentos 

diferentes em relagao a quantidade produzida, ou seja, nos custos fixos ou variaveis. 

Conforme afirma, Padoveze (2008,p.341): 

Nos primordios da contabilidade industrial, sabe-se que os custos fixos nao 
eram relevantes e praticamente nao havia necessidade de criterios de 
distribuigao e alocagao de tais gastos aos diversos produtos da empresa. 
Com o tempo e a crescente industrializagao criando atividades mais 
complexas e diferentes, os gastos fixos e indiretos passaram a ser mais 
relevantes dentro da empresa e exigiram a apropriagao de tais gastos ou 
demais custos diretos ou variaveis. 
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Contudo.o s istema por absorgao surgiu para atender as necessidades das empresas para 

f ins de aval iacao de estoque e para produzir informagoes que auxi l iem na decisao de 

estabelecer os pregos dos produtos ou servigos. Sendo o metodo de custeio mais conhecido 

e o mais uti l izado no Brasil , e um metodo recomendado pela legislagao brasileira. A tende a 

lei n°. 6.404/76, conhecida como lei das soc iedades por agoes, que desde 1° de Janeiro de 

2008 entrou em vigor a Lei 11.638/07, que altera e revogam disposit ivos da lei n°. 6.404, 

a tendendo tambem ao decreto lei n°. 1.598/77 e a decreto n°. 3.000/99. 

O sistema custeio por absorgao pode ser com ou sem departamental izagao. Ass im tem-se o 

esquema do custeio por absorgao sem departamental izagao: 

FIGURA 1: Esquema de Custeio por Absorgao. sem departamentatogao 

Custos 

Indirctos 

Rateio 

Dcspcsas 

Diretos 

Produto A 

Produto B 

Produto C 

Estoque 

Custo dos Produtos 

Vendidos 

Rcsultado 

Vcndas 

Fonte: Martins (2000:62) 

De acordo com o expl ici tado acima se percebe que o custeio por absorgao sem 

departamental izagao fundamenta-se por tres processos: separagao entre custos e 

despesas; apropriagao dos custos diretos; apropriagao dos custos indiretos. 

O rateio por absorgao sem departamental izagao gera valores de custos dist intos e, por 

conseguinte custos totais para cada produto, desenvolvendo informagoes que podem levar a 
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certas distorgoes. Diante disso, a obr igator iedade da departamental izagao fica evidenciada, 

como ratifica Mart ins (2000, p. 83 ) gerava uma distr ibuigao mais real dos custos indiretos, 

os custos indiretos sao rateados em dois grupos: os que promovem mudangas d i retamente 

sobre os produtos e os que nem recebe o produto; o outro grupo chamado de 

depar tamentos de servigos, gera lmente nao tern seus custos apropr iados aos produtos. 

A f igura seguinte demonst ra a esquemat izagao do s is tema custeio por absorgao com 

departamental izagao. 

Figura: 2, Esquema de Custeio por absorcao com departamentalizagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iyTartrnF(2X>0{y:8uT 

C o m o mostra a f igura 2. o esquema de custeio por absorgao com departamental izagao 

possui seis etapas: divisao entre custos e despesas, a apresentagao dos custos diretos ao 

produto, prefacio dos custos indiretos aos depar tamentos, escolha do segmento de rateio 

dos custos acumulados nos depar tamentos de servigos e a repart igao aos demais 

depar tamentos, prerrogativa dos custos indiretos dos depar tamentos de produgao aos 

produtos conforme modelo escolhido. 
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Custeio por absorgao para Wernk (2005, p. 19) "designa o conjunto de procedimentos 

real izados para atribuir todos os custos fabris, quer fixo ou variavel, direto ou indireto aos 

produtos fabr icados em urn per iodo." 

Mart ins (2004, apud Ca rmem e Marcio, 2008, p. 36 e 37) complementa que o custeio por 

absorgao e urn metodo que originou da adaptagao dos principios contabeis. 

De acordo com os autores no custeio por absorgao ocorre a apropriagao de todos os custos 

de fabr icagao se jam eles f ixos ou variaveis. 

Dentro do contexto acima descri to, o custeio por absorgao consiste no metodo de apuragao 

de custos onde sao incluidos todos os custos de fabr icagao, materiais, mao-de-obra, custos 

variaveis e f ixos e custos diretos a produgao. Noutras palavras, apropria os custos diretos e 

indiretos aos produtos e as despesas administrat ivas de venda e f inanceiras, como sendo 

do resultado do per iodo. 

Na visao de Padoveze (2000, p.50) considera vantagens de utilizar o custeio por absorgao 

as seguintes: 

" 1 - esta de acordo com os principios contabeis (PFC) e as leis 

tr ibutarias; 2- pode ser menos custoso de implementar , pois nao 

requer a separagao dos custos de manufatura nos componentes 

f ixos e var iaveis; 3- acumula todos os custos tantos os f ixos como os 

variaveis." 

De acordo com Mart ins (1996, p. 316) cita as desvantagens do s istema e que vem deixando 

de ser importante ao passar dos tempos, essas desvantagens sao as seguintes: 

• Distorgoes no custeio dos produtos; provocados por rateios arbitrarios de custos 

indiretos quando do uso dos custeios que p romovem tais rateios; 

• Uti l izagao de reduzido numero de bases de rateios; 

• Nao mensuragao dos custos da nao qual idade provocados por falhas internas e 

externas tais como retrabalhos e outros; 

• Nao segregagao dos custos das atividades que nao agregam valor; 

• Nao util izagao do conceito de custo-meta ou custo-alvo; 

• Nao consideragao de medidas de desempenho de natureza nao f inanceira, mais 

conhecidos por indicadores f is icos de produt iv idade. 
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De acordo com Mart ins (1996), que a desvantagem deste metodo de custeio esta no ambito 

gerencia l , visto que os custos deverao juntar-se aos produtos, inclusive os f ixo. Deve-se 

utilizar a lgum criterio de rateio para colocacao destes custos. Mesmo que o criterio de rateio 

seja o mais perfeito, havera uma certa arbi trar iedade nas colocacoes dos custos. 



4 A P R O P R I A C A O D O S C U S T O S I N D I R E T O S D E F A B R I C A Q A O 

A apropr iagao dos custos indiretos de fabr icagao, comumente dar-se sob tres modelos de 

apropriagao, considerados materiais diretos, mao-de-obra direta e horas maquina. 

Tal fato se da em virtude de se conhecer o custo real de urn produto.O f is ico estabelece 

como custos de fabr icagao todos os custos incorr idos no processo produtivo, sejam de 

mater ia de pr ima, mao-de-obra direta ou custos indiretos de fabr icagao que sao apropr iados 

seguindo criterios estabelecidos (MARTINS, 2003) . 

Os criterios estabelecidos legalmente conforme Mart ins, (2000) ja foram referenciados 

anter iormente e estes paregem nao trazer resultados de custos precisos e ef icientes de 

acordo com a real idade de tais custos quando do seu compor tamento no processo produto. 

Entretanto a metodologia do s istema de custeio aqui quest ionado sera apresentada a seguir 

para evidenciagao mais expl ici tada: 

Quadro 1 

Distribuigao de Custo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i r e t o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ProdutoA Produto B ProdutozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C In d i r e t o s T o t a l 

Materia-prima $ 7 5 , 0 0 0 $135 ,000 $ 1 4 0 , 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- $350 ,000 

Mao-de-obra $ 2 2 , 0 0 0 $ 4 7 , 0 0 0 $ 2 1 , 0 0 0 $30 ,000 $120 ,000 

Energia Elctr iea $ 1 8 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 $7 ,000 $40 ,000 $85 ,000 

Depreciacao -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - $60 ,000 $60 ,000 

Soguros - - -
$10 ,000 $10 .000 

Materiais Divorsos - - - $15 ,000 $15 ,000 

Manutencao $70 ,000 $70 ,000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Total $115,000 $202,000 $168,000 $225,000 $710,000 

Fonte: adaptada de Mart ins (2003) 

Quadro 2 

Apropriagao dos custos indiretos atraves dos custos diretos totais. 

Cu s t o s D i r e t o s Cu s t o s In d i r e t o s 

To t a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ % $ % To t a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pr od u to A $1 1 5 ,0 0 0 2 3 ,7 1 % $5:3.351 2 3 ,7 1 % $1 6 8 ,3 5 1 

Pr od u to B $2 0 2 ,0 0 0 4 1 ,6 5 % $9 3 ,7 1 1 '11 ,65% $2 9 5 .7 1 1 

Produto  C $1 6 8 ,0 0 0 3 4 .6 4 3 $ $7 7 ,9 3 8 3 4 ,6 4 % $.245,538 

Total $485,000 1 0 0 , 0 0 % $225,000 100,00%  $710,000 

Fonte: adaptada de Mart ins (2003) 
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Quadro 3 

Apropriagao dos custos indiretos atraves da mao-de-obra direta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a o - d e - o b r a D i r e t a C u s t o s  I n d i r e t o s  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ % 

Produto A $22,000 24,44% $55,000 24,44% 
Produto B S47.000 52,22% $117,500 52,22% 
Produto C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..32.XJ).QQ 23.33% $52,500 2 3 , 3 3 %. 

Totat $90,000 100,00%  $225,000 100,00%  

Fonte: adaptada de Martins (2003) 

Quadro 4 

Apropriagao dos custos indiretos atraves das horas maquina 

C u s t o D t r e t o C u s t o I n d i r e t o T o t a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Produto A $115,000 $55,000 $170,000 

Produto B $202,000 $117,500 $319,500 

Produto C $168,000 $52.500 __$220.50Q 

Total $485,000 $225,000 $710,000 Total 

Fonte: adaptada de Mart ins (2003) 

De acordo com o expl ic i tado ac ima percebe-se que o esquema da contabi l idade de 

custos baseia-se nas etapas: separagao entre o que e custo do que e despesa; 

apropr iagao dos custos diretos di retamente aos produtos ou servigos, rateio dos custos 

indiretos. Entretanto nao existe uma forma perfeita de se fazer esta distr ibuigao, no 

entanto o que deve ser feito e uma analise minuciosa das varias alternativas de rateio e 

escolher o que traz menor grau de arbi trar iedade 



5 C U S T E A M E N T O P O R A B S O R Q A O E C U S T E A M E N T O V A R I A V E L 

Diante das var ias def inigoes ci tadas, podem-se estabelecer segundo Leone (2000 p. 

406) as comparagoes entre estes s istemas: 

Tabela 1 

Custeamento variavel / custeamento por absorgao 

Custeamento variavel Custeamento por absorgao 

1. Classifica os custos em fixos e variaveis. 1. Nao ha a preocupagao por essa 

classificagao. 

2 Classifica os custos em diretos e 

indiretos. 

2 Tambem classifica os custos em diretos 

e indiretos. 

3 Debita ao segmento, cujo custo esta 

sendo apurados, apenas os custos que 

s3o diretos ao segmento e variaveis em 

relagao ao parametro escolhido como 

base. 

3 Debita ao segmento cujo custo esta 

sendo apurado os seus custos diretos e 

tambem os custos indiretos atraves de 

uma taxa de absorgao. 

4 Os resultados apresentados sofrem 

influencia direta do volume de vendas. 

4 Os resultados apresentados sofrem 

influencia direta do volume de produgao. 

5 E urn criterio administrative gerencial, 

interne 

5 E urn criterio legal, fiscal, externo. 

6 Aparentemente sua filosofia basica 

contraria os preceitos geralmente aceitos 

de Contabilidade, principalmente os 

fundamentos do "regime de 

competencia". 

6 Aparentemente, sua filosofia basica alia-

se aos preceitos contabeis geralmente 

aceitos, principalmente aos fundamentos 

do "regime de competencia". 

7 Apresenta a Contribuigao Marginal — 

diferenga entre as receitas e os custos 

diretos e variaveis do segmento estu-

dado. 

7 Apresenta a Margem operacional — 

diferenga entre as receitas e os custos 

diretos e indiretos do segmento estu-

dado. 

8 0 custeamento variavel destina-se a 

auxiliar, sobretudo, a gerencia no 

processo de planejamento e de tomada 

de decisoes. 

8 0 custeamento por absorgao destina-se 

a auxiliar a gerencia no processo de 

determinagao da rentabilidade e de ava-

liagao patrimonial. 

9 Como o custeamento variavel trata dos 

custos diretos e variaveis de determinado 

segmento, o controle da absorgao dos 

custos da capacidade ociosa nao e bem 

explorado. 

9 Como o custeamento por absorgao trata 

dos custos diretos e indiretos de 

determinado segmento, sem cogitar de 

perquirir se os custos sao variaveis ou 

fixos, apresenta melhor visao para o 

controle da absorgao dos custos da 

capacidade ociosa. 

Fonte adaptado de Leone 2000. 
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O metodo de custeio correto tern ocasionado muitas d iscussoes entre varios autores. A lguns 

advogam que urn pode juntar-se ao outro, outros af i rmam que dependem do t ipo de 

empresa , ou do t ipo da at iv idade. 

E evidente que a uti l izagao dos metodos de custeio vai depender dos objetos tragados pela 

empresa. Sendo assim, acredita-se que para os relatorios externos util ize-se o custeio por 

absorgao; entretanto se a empresa utiliza as informagoes fornecidas pela contabi l idade de 

custos para a tomada de decisoes o custeio pode ser uti l izado o custeio variavel. 

A di ferenga entre o metodo de custeio por absorgao e o variavel refere-se a questao do 

tempo. Os defensores do custeamento variavel a f i rmam que os custos f ixos de produgao 

devem ser confrontados com as receitas em seu total como despesas imediatamente, 

enquanto que os defensores do custeio com absorgao, advogam que os custos f ixos de 

produgao devem ser langados contra a receita na sequencia e exata, que as unidades 

produzidas sao vendidas ( P A D O V E Z E 2008) . 

Nao existe urn metodo melhor do que o outro; observa-se que ambos sao opostos, porem 

urn complementa o outro; pois enquanto que o custeio variavel fornece informagoes 

gerenciais para uma melhor decisao; o custeio por absorgao atende aos principios 

fundamenta ls de contabi l idade. 

Contudo, vale sal ientar que ambos os s is temas fornecem informagoes que a judam a tomar 

importantes decisoes nao exist indo urn s is tema mais preciso e a escolha desses s is temas 

depende da carencia da organizagao e do t ipo de informagao que necessita. 



6 A P R E S E N T A Q A O E A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

6.1 Caracter izagao da E m p r e s a 

A empresa uti l izada para o estudo e uma empresa industrial do ramo de fabr icagao de 

doces, local izada na c idade de Pombal , Estado da Paraiba. A empresa utiliza sua fo rma de 

tr ibutagao no Simples Nacional ( A l iquota de 7 ,33% sobre o faturamento) . 

A empresa citada destaca-se na regiao devido a organizagao dos seus produtos, como 

tambem a higienizagao e seguranga observando as instrugoes dos orgaos f iscal izadores, 

como a vigi lancia sanitaria IBAMA, SUDEMA, C R Q e outros. 

A escolha desta empresa deu-se devido ao facil acesso a mesma, faci l i tando assim as 

informagoes necessar ias para elucidar este trabalho. 

6.2 P r o c e s s o Produtivo 

A empresa anal isada realiza at ividade de doces de goiaba e banana, que sao adquir idos de 

produtores da c idade de Pombal e c idades vizinhas. Sendo o setor de produgao dividido por 

setores dentro da empresa objet ivando a organizagao das diferentes fases do processo. 
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Figura 3 - Setor de Abafamento 

Fonte: Empresa pesquisada 2008 

Part indo do processo de produgao, inicia pelo setor de abafamento. Esse e o setor que 

permanecem armazenadas as frutas, onde t ambem se faz a preparagao das frutas como a 

banana e a goiaba que sao descascadas e passam pelo processo de lavagem em tanques, 

e em seguida encaminhados para o setor de produgao. 

Figura 4 - Setor de produgao 

Fonte: Empresa pesquisada 2008 

No setor de produgao, as frutas sao cozidas e passadas por urn tr i turador industrial. Logo 

depois dessa fase sao levados ao fogo junto com o agucar e alguns produtos qu imicos, 

sendo os mesmos responsaveis pela conservagao do doce. Em seguida, sao aquecidos por 

vapor vindo de uma caldeira abastecida por lenha. 
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Figura 5 - Setor de Resfriamento 

Fonte: Empresa pesquisada 2008 

Depois de produzir o doce, o produto e co locado em formas de madeira e fat iado em barras 

que f icarao em resfr iamento ate o dia seguinte que logo seguirao para o setor de 

emba lagem, sendo este local de total higienizacao, protegido por lonas no te lhado 

garant indo a protecao contra insetos e poeiras. 

Figura 6 - Setor de Modulagem 

Fonte: Empresa pesquisada 2008 

No setor de modu lagem os funcionar ios t raba lham em boas condicoes de higiene, todos 

uni formizados.os produtos sao empacotados em plast icos e potes que sao conservados em 

fardos e caixas de papelao t ambem adquir idos de empresas credenciadas no fornecimento 

de emba lagem para al imentos e obedecendo os padroes exigidos para comercial izacao. 
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Figura 7 - Setor de Expedicao 

Fonte: Empresa pesquisada 2008 

Neste setor de expedicao os produtos sao armazenados em fardos de plastico e caixa de 

papelao e permanece guardado ate a comercia l izacao. 

6.3 Produtos F a b r i c a d o s 

A industria de doces fabrica os determinados produtos: 

• Doce em tabletes goiaba e banana com 260g 

• Doce em tabletes goiaba e banana com 400g 

• Doce em tabletes goiaba e banana com 900g 

• Doce e m tabletes embalados potes de 1 kg 

• Doce em tabletes mariola com 260g 
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Para apuracao dos resultados considerou-se a apuracao dos custos ate o momento em que 

o s is tema processa a materia pr ima pelo montante de cada lote de produto, uma vez que a 

empresa nao registra a quant idade em unidade de produto por periodo. 

A inda uti l izou-se como criterio de apropriagao dos custos indiretos apenas os custos da 

materia pr ima, em fungao da empresa considerar toda a sua mao-de-obra como indireta e 

ainda nao registrar a quant idade de horas maquina t rabalhada. Para simpli f icar a 

nomenclatura dos produtos estes fo ram chamados de produto A e Produto B, sendo o 

produto A o doce de goiaba e o produto B o doce de banana, onde a empresa considera em 

todos os per iodos, que 6 5 % do consumo de sua mater ia pr ima e consumida na produgao do 

produto A e 3 5 % na produgao do produto B, fato, inclusive, que dif icultou a anal ise dos 

resul tados. 

Tabela 2 

Distribuigao dos custos em agosto de 2007. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 7.260,43 3.909,47 11.169,90 

Embalagem 262,5 487,5 750 

Embalagem 7.434,63 4.003,27 11.437,90 

MOD 2.801,60 2.801,60 

MOI 200 200,00 

Energia 353,8 353,80 

Telefone 223,1 223,10 

Agua 147,39 147,39 

Impostos 2.509,46 2.509,46 

14.957,56 8.400,24 6235,35 29.593,15 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

A tabela 2 mostra a distr ibuigao dos custos diretos por produto onde o produto A tern a 

maior quant idade desses custos e dos CIF 's registrados durante o mes, carecendo ainda de 

apropr iagao a cada produto. 
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Tabela 3 

Apropriagao dos CIF 's atraves dos custos diretos em agosto de 2007 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT"s 

PRODUTO A 14.957,56 64,04 3.993,12 18.950,68 

PRODUTO B 8.400,24 35,96 2.242,23 10.642,47 

TOTAL 23.357,80 100 6.235,35 29.593,15 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Na tabela 3 nota-se que do montante de R$ 6.235,35 de CIF's, 64 ,04% per tencem ao 

produto A e 35 ,06% per tencem ao produto B, f icando a maior parcela de custos, portanto, 

para o produto A. 

Tabela 4 

Distribuigao dos custos em setembro de 2007. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 11.002,62 5.919,10 16.921,72 

Frutas 407,25 219,3 626,55 

MOD 2.801,60 2.801,60 

MOI 200 200,00 

Energia 406,9 406,90 

Telefone 193,13 193,13 

Agua 36,34 36,34 

Impostos 1.720,50 1.720,50 

11.409,87 6.138,40 5358,47 22.906,74 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

A tabela 4 mostra a distribuigao dos custos totais, separando-os em diretos e indiretos, 

cont inuando o produto A com o percentual de 6 5 % dos custos diretos e o produto B com 

3 5 % em virtude da separagao destes termos percentuais pela propria empresa. 
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Tabela 5 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em setembro de 2007. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT"s 

PRODUTO A 11.409,87 65,02 3.484,08 14.893,95 

PRODUTO B 6.138,40 34,98 1.874,39 8.012,79 

TOTAL 17.548,27 100 5.358,47 22.906,74 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Do montante dos CIF's somado em R$ 5.358,47 a maior parcela, quando da apropriagao 

atraves dos custos diretos, pertence ao produto A. Essa observagao aconteceu em todos os 

per iodos em virtude de que a empresa sempre considerar 6 5 % da materia para produgao 

desse produto. Nesse caso o diferencial de anal ise dos CIF's em termos de apropriagao, ira 

di ferenciar apenas em seu montante de urn produto para o outro e nao em termos 

percentuais. 

Tabela 6 

Distribuigao dos custos em outubro de 2007. 

DIRETOS 

CUSTO 

TOTAL C U S T O S PRODUTO A PRODUTO B CIF's 

CUSTO 

TOTAL 

MOD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 3.048,63 3.048,63 

MOI - - 200 200 

Energia - - 579,84 579,84 

Telefone -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 167,83 167,83 

Agua - - 105,82 105,82 

Impostos - - 2.123,90 2.123,90 

0,00 0,00 6.226,02 6.226,02 

Fonte: Elaboragao prbpria pesquisa direta 2008. 

Em outubro de 2007 nao houve movimentagao de compras de materia pr ima, sendo 

registrados nos relatorios de custos da empresa apenas os CIF's. 
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Tabela 7 

Apropriagao dos CIF's em outubro de 2007. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 0,00 65 4.046,91 4.046,91 

PRODUTO B 0,00 35 2.179,11 2.179,11 

TOTAL 0,00 100 6.226,02 6.226,02 

Fonte: Elaboragao pr6pria pesquisa direta 2008. 

Devido a nao mov imentacao de compra de materia pr ima nesse per iodo, a empresa 

considerou para a locacao dos CIF's a cada produto, a leator iamente, o percentual de 6 5 % 

para A e 3 5 % para B. 

Tabela 8 

Distribuigao dos custos em novembro de 2007. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 14.250,60 7.673,40 21.924,00 

Frutas 9.916,80 5.339,81 15.256,61 

MOD 5.284,11 5.284,11 

MOI 200 200,00 

Energia 485,84 485,84 

Telefone 136,91 136,91 

Agua 88,79 88,79 

Impostos 1.554,91 1.554,91 

24.167,40 13.013,21 7.750,56 44.931,17 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Em novembro observa-se uma elevagao dos custos diretos totais de aprox imadamente 4 7 % 

com relagao ao mes de setembro, provavelmente em virtude de se anteceder o per iodo 

fest ivo, porem os CIF's permanecem, prat icamente, constantes no total, embora o produto B 

foi o de maior CIF depois da apropr iagao real izada deste custo. 

Tabela 9 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em novembro de 2007. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 24.167,40 65% 2.712,70 26.880,75 

PRODUTO B 13.013,21 35% 5.037,86 18.051,42 

TOTAL 37.180,61 100% 7.750,56 44.931,17 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 
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Tabela 10 

Distribuigao dos custos em dezembro de 2007. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

MOD 5.267,33 5.267,33 
MOI 200 200 

Energia 495,05 495,05 

Telefone 197,57 197,57 

Agua 65,29 65,29 

Impostos 1.065,77 1.065,77 

0,00 0,00 7.291,01 7.291,01 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Em dezembro de 2007, igualmente ao mes de outubro do mesmo ano, nao houve 

movimentagao de compras de materia pr ima, sendo registrados nos relatorios de custos da 

empresa apenas os CIF's. 

Tabela 11 

Apropriagao dos CIF's em dezembro de 2007. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CP's 

PRODUTO A 0,00 65 4.739,15 4.739,15 

PRODUTO B 0,00 35 2.551,86 2.551,86 

TOTAL 0,00 100 7.291,01 7.291,01 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Em dezembro de 2008 os CIF 's foram apropr iados pelo percentual de 6 5 % para o produto A 

e 3 5 % para o produto B uma vez que esses percentuais sao os mesmos uti l izados pela 

empresa para atribuigao da materia prima a cada produto. 

Tabela 12 

Distribuigao dos custos em Janeiro de 2008. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 8.558,55 4.608,45 13.167,00 

Embalagens 273,00 147,00 420,00 

Frutas 3.312,43 1.783,61 5.096,04 

MOD 3.945,38 3.945,38 

MOI 200 200 

Energia 344,51 344,51 

Telefone 53,94 53,94 

Agua 148,41 148,41 

Impostos 914,27 914,27 

12.143,98 6.539,06 5.606,51 24.289,55 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 
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Em Janeiro de 2008, os custos diretos ca i ram aprox imadamente 5 0 % com relagao a 

novembro de 2007 bem como os CIF's, embora estes demonst rem uma osci lagao menos 

signif icativa com relagao aos per lodos anal isados. 

Tabela 13 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em Janeiro de 2008 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT"s 

PRODUTO A 12.143,98 65 3.644,23 15.853,21 

PRODUTO B 6.539,06 35 1.962,28 8.536,34 

TOTAL 18.683,04 100 5.606,51 24.389,55 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Conforme se ve, na apropriagao dos CIF 's em Janeiro de 2008, seguiu-se a mesma linha de 

raciocinio dos meses anteriores, ou seja, 6 5 % desses custos para o produto A e 3 5 % para o 

produto B, f icando este, quase que sempre com a minoria do montante dos custos. 

Tabela 14 

Distribuigao dos custos em fevereiro de 2008 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 6.579,30 3.542,70 10.122,00 

MOD 3.137,84 3.137,84 

MOI 200 200 

Energia 2051,68 2051,68 

Telefone 397,54 397,54 

Agua 174,3 174,3 

Impostos 37,03 37,03 

6.579,30 3.542,70 5.998,39 16.120,39 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Em fevereiro a tabela 14 mostra que os custos diretos ca i ram signi f icat ivamente com 

relagao aos meses anteriores, f icando os CIF's prat icamente constantes. 

Tabela 15 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em fevereiro de 2008. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 6.579,30 65 3.898,95 10.543,25 

PRODUTO B 3.542,70 35 2.099,44 5.677,14 

TOTAL 10.122,00 100 5.998,39 16.120,39 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

A tabela 15 mostra que em fevereiro na apropriagao dos CIF's o produto B recebeu uma 

quant idade maior desses custos com relagao a Janeiro, esse fato dar-se-a pela relagao do 

montante de tais custos com os custos diretos, ou seja, na proporgao que aumentam os 
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custos diretos t ambem aumentam os CIF's de cada produto, visto que a empresa os 

relaciona em termos percentuais. 

Tabela 16 

Distribuigao dos custos em margo de 2008. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 7.434,63 4.003,26 11.437,89 

Embalagens 2.340,00 1.260,00 3.600,00 

Frutas 1.226,55 660,45 1.887,00 

MOD 2.721,17 2.721,17 

MOI 200 200 

Energia 344,51 344,51 

Telefone 148,41 148,41 

Agua 53,94 53,94 

Impostos 1.298,89 1.298,89 

11.001,18 5.923,71 4.766,92 21.691,81 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Em margo os custos diretos e levaram-se com relagao a fevereiro, porem nao se pode dizer 

em que nivel se e levou de acordo com a produgao, uma vez que a empresa nao registrou 

em nenhum dos per lodos a quant idade produzida de fato de cada produto. Ja nos CIF's, se 

observa uma pequena queda se relacionado aos meses anter iores. 

Tabela 17 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em margo de 2008. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 11.001,18 65 3.098,50 14.164,68 

PRODUTO B 5.923,71 35 1.668,42 7.627,13 

TOTAL 16.924,89 100 4.766,92 21.691,81 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

C o m relagao a apropriagao dos CIF's neste mes, a maior parcela foi para o produto A em 

fungao de tal produto ter recebido maior parte dos custos diretos. 

Tabela 18 

Distribuigao dos custos em abril de 2008. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Embalagens 370,50 199,50 570,00 

Frutas 1.274,00 686,00 1.960,00 

MOD 2.817,99 2.817,99 

MOI 200 200 

Energia 1.738,99 1738,99 

Telefone 325,67 325,67 

Agua 171,67 171,67 

Impostos 71,08 71,08 

1.644,50 885,50 5.325,40 7.855,40 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 
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Em abril 2008 a tabela 18 mostra que os custos diretos ca i ram signi f icat ivamente com 

relagao aos meses anteriores, contudo cont inuam sendo o unico parametro que se tern para 

apropr iagao dos CIF's. 

Tabela 19 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em abril de 2008. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 1.644,50 65 3.461,51 5.171,01 

PRODUTO B 885,50 35 1.863,89 2.784,39 

TOTAL 2.530,00 100 5.325,40 7.855,40 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

A tabela 19 mostra mais uma vez que o produto A recebeu a maior parcelas dos CIF's, pois 

embora os custos diretos tenham caldo, a produgao do produto A foi quern mais consumiu 

estes custos. Por outro lado, os CFI 's, just i f icam os seus concei tos em permanecerem 

basicamente constantes. 

Tabela 20 

Distribuigao dos custos em maio de 2008 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Agucar 13.824,52 7.443,97 21.268,49 

Embalagem 3.705,00 1.995,00 5.700,00 

Frutas 2.143,05 1.153,95 3.297,00 

MOD 2.574,18 2.574,18 

MOI 200 200 

Energia 396,24 396,24 

Telefone 141,06 141,06 

Agua 59,6 59,6 

Impostos 2.229,01 2.229,01 

19.672,57 10.592,92 5.600,09 35.865,58 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

De acordo com a tabela de distr ibuigao dos custos ac ima, os custos diretos se e levaram 

signi f icat ivamente a exemplo de novembro de 2007, ev idenciando que sempre nos meses 

que an tecedem a lgum per iodo festivo a produgao dos produtos se eleva. 

Tabela 21 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em maio de 2008 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 19.672,57 65 3.640,06 23.377,63 

PRODUTO B 10.592,92 35 1.960,03 12.587,95 

TOTAL 30.265,49 100 5.600,09 35.865,58 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 
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Conforme se ve na tabela 2 1 , apesar do aumento dos custos diretos, a apropriagao dos 

CIF's em maio de 2008, prat icamente nao se altera e m termos de montante de cada 

produto, pela nao f lutuagao relevante destes custos. 

Tabela 22 

Distribuigao dos custos em junho de 2008. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Embalagem 8.202,68 4.416,83 12.619,51 

Frutas 1.885,00 1.015,00 2.900,00 

MOD 4.266,07 4.266,07 

MOI 200 200 

Energia 428,28 428,28 

Telefone 164,56 164,56 

Agua 162,09 162,09 

Impostos 1.830,89 1.830,89 

10.087,68 5.431,83 7.051,89 22.571,40 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Di ferentemente do mes de maio de 2008, em junho do mesmo ano os custos diretos 

reduzi ram-se em aprox imadamente , 5 0 % e em contrapart ida, os CIF 's se e levaram com 

relagao aos meses anter iores. 

Tabela 23 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em junho de 2008 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 10.087,68 65 4.583,73 14.736,41 

PRODUTO B 5.431,83 35 2.468,16 7.934,99 

TOTAL 15.519,51 100 7.051,89 22.571,40 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

Tabela 24 

Distribuigao dos custos em julho de 2008. 

CUSTOS 

DIRETOS 

CIF's CUSTO TOTAL CUSTOS PRODUTO A PRODUTO B CIF's CUSTO TOTAL 

Embalagem 7.116,69 3.832,06 10.948,75 

Frutas 7.622,06 4.064,18 11.686,24 

MOD 4.104,02 4.104,02 

MOI 200 200 

Energia 404,65 404,65 

Telefone 182,92 182,92 

Agua 123,71 123,71 

Impostos 2.204,94 2.204,94 

14.738,75 7.896,24 7.220,24 29.855,23 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 
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Conforme se ve na tabela 24 em ju lho de 2008, houve urn aumento dos custos diretos de 

aprox imadamente 6 8 % com relagao ao mes de junho do mesmo ano, e os CIF's 

permaneceram quase que semelhantes ao mes anterior. 

Tabela 25 

Apropriagao dos CIF's atraves dos custos diretos em julho de 2008. 

PRODUTOS CDT's % CIF's CT's 

PRODUTO A 14.738,75 65,11 4.701,10 19.504,96 

PRODUTO B 7.896,24 34,89 2.519,14 10.450,27 

TOTAL 22.634,99 100 7.220,24 29.855,23 

Fonte: Elaboragao propria pesquisa direta 2008. 

De acordo com a tabela 25 na apropriagao dos CIF's o produto A recebeu uma parcela 

signif icativa em fungao do montante dos custos diretos nesse produto tambem serem bem 

mais e levados que no produto B. 

Pode-se ainda contatar em cada resul tado apresentado que a relevancia do s istema 

estudado foi notada apenas diante da obr igator iedade da empresa perante a legislagao 

vigente, pois tanto na tabela ac ima quanto nas demais e observado um grau de 

subjet iv idade bastante e levado com relagao a apropr iagao dos CIF's, ( 6 5 % da proporgao 

dos custos diretos para o produto A e 3 5 % da proporgao dos custos diretos para o produto 

B), podendo-se ainda notar nesses resul tados uma def iciencia com ralagao ao custo total 

por unidade de cada produto por nao ser posslvel computar a quant idade produzida, bem 

como a dependencia do montante dos custos indiretos para cada produto em fungao do 

montante dos custos diretos destes. 

De acordo com todos os dados de apropr iagao acima, em todos os meses, so e posslvel se 

contatar a alocagao dos C IF ' s atraves dos custos diretos, f icando impossibi l i tada a 

alocagao destes atraves da mao-de-obra direta ou das horas maquinas, devido a falta de 

registro destes dados. 



7 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

Diante das grandes mudangas ocorridas nos ultimos tempos, as informagoes sobre custos 

tornaram-se importantes dentro das entidades, com isso surgiram novos metodos de custeio 

para que possa oferecer subsidios a exigencias empresariais. Tal afirmativa indica que 

cada empresa devera possuir urn sistema de custeio, para que possa auxiliar os gestores 

na tomada de decisao e gerenciar os custos incorridos aos processos e atividades. Apesar 

do advento de sistemas de custos serem considerados novos, buscou-se neste trabalho urn 

enfoque sobre o sistema considerado tradicional, que e o custeio por absorgao. Em tal 

metodo considera-se que todos os custos fixos e variaveis sao custos dos produtos. 

Para alcangar o resultado proposto, foram coletados informagoes e dados da empresa. 

Conforme os resultados apresentados ficou evidenciado que a empresa estudada nao 

classifica os seus custos de acordo com os conceitos do sistema de custeio por absorgao, 

uma vez que a mao-de-obra que deveria ser direta, foi alocada juntamente com os custos 

indiretos de fabricagao - CIF's registrados pela mesma. 

Tal fato impossibilitou o uso do criterio de apropriagao pela mao-de-obra direta, o mesmo 

acontecendo com o criterio das horas maquina trabalhadas pela razao destas nao serem 

devidamente registradas durante o periodo. 

Esses fatores, portanto, impossibilitaram o uso da metodologia do sistema em pauta na sua 

Integra, limitando a empresa a apropriar seus CIF's aos produtos fabricados usufruindo 

apenas da informagao oferecida para efeito do custo de cada produto, atraves dos custos 

diretos de materia prima. 

Nessa mesma linha, notou-se que a empresa estudada so tern condigoes de apurar o custo 

dos seus produtos ate certo ponto do processo, ou seja, ate onde e fabricado o montante de 

cada lote de produto, pois a mesma nao registra a quantidade de produto por unidade em 

cada periodo, deixando a desejar com relagao a apuragao do custo unitario de fabricagao. 

Ainda observou-se que apesar da evidente flutuagao dos custos diretos, nao se pode atribuir 

esse fato diretamente a quantidade produzida, uma vez que a empresa nao registra esse 

dado, sabe-se, contudo, que tais custos, pelos seus proprios conceitos, costumam se flutuar 

pela proporgao da produgao, entretanto, na empresa estudada, essa afirmativa e bastante 

subjetiva. 
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Das deficiencias do sistema de custeio por absorgao, estudiosos apontam como a mais 

comum, o grau de arbitrariedade dos criterios estabelecidos pelo fisco para apropriagao dos 

CIF'S e no estudo aqui em pauta ficou entendido que o problema se acentua pelo fato de 

que, alem das limitagoes ja existentes na metodologia de tal sistema, a empresa nao utiliza 

totalmente dessa metodologia, e ainda, nao se utiliza de nenhum outro sistema de custo 

com suporte as ineficiencias aqui abordadas. 

Diante dessas configuragoes, pode-se concluir que o sistema de custeio por absorgao 

parece ter sua relevancia centrada na sua obrigatoriedade perante a legislagao fiscal e que 

sua maior deficiencia esta nos criterios de apropriagao utilizados para alocagao dos CIF's 

onde nos resultados aqui apresentados esses criterios foram ainda mais limitados, 

sugerindo-se a empresa em questao a registrar os seus custos com urn controle mais 

efetivo que venha disponibilizar informagoes mais precisas para utilizagao nao so do sistema 

de custeio por absorgao, mas de qualquer outro tipo de sistema. 



R E F E R E N C E S 

ALVES, Jarzan Mageski: Informacao Contabi l e T o m a d a de D e c i s a o : Um levantamento 

junto a o s m i c r o s e p e q u e n o s e m p r e s a r i o s a s s o c i a d o s a C D L no munic ip io de A f o n s o 

C l a u d i o / E S . In: Simpozio Fucape de produgao cientifica, 2, 2004 vitoria. ANAIS. Vitoria: 

fucape, 2004 .1 CD-ROM, Revista do conselho de contabilidade, Ano XXXVII, n° 171, 

Maio/Julho 2008, p. 57-67. 

BEUREN, USE Maria et al.Como elaborar trabalhos monograficos em contabilidade-teoria e 

pratica.3 a ed . Editora Atlas:2006. 

BUFO, Renato Tezotto. A n a l i s e do s i s t e m a de informacao de c u s t o s de um e m p r e s a do 

se tor al imenticio da c idade de Tiete- S P . Monografia c u r s o de c i e n c i a s contabe is da 

UNIMEP, ano 2003. http://unimep.br/nepss/monografias.2003.html. 

BRASIL, Decreto Lei n° 1.598/77 de 26 de dezembro de 1977. Altera a legislagao do 

Imposto s o b r e Renda . Disponlvel em: HTTP//WVVW.planalto.gov.br/CCIVL/Decreto 1.598 . 

Acessoem 01/12/2008. 

BRASIL, Decreto n° 3000.99 de 26 de margo de 1999 .Regulamentada a tr ibutacao, 

f i sca l i zacao arrecardagao e admin is t racao do imposto s o b r e renda e proventos de 

qualquer natureza . Disponlvel em: HTTP/www.planalto.gov.br/CCIVL/Decreto 

3000.Acesso em 01/12/2008. 

BRASIL, Lei n° 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976. D ispoe s o b r e a S o c i e d a d e s por 

Acoes .Disponivel em: http/ www.planalto.gov.br/CCIVL/Leis/6.404.Acesso em 01/12/2008. 

BRASIL, Lei n° 11.638/07, de 28 de dezembro de 2007.Altera e revoga d ispos i t i vos da 

Lei 6.404, de dezembro de 1976, e da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e es tende 

a s s o c i e d a d e de grande porte d i s p o s i c d e s relat ivas a e laboragao e divulgagao de 

d e m o n s t r a c a o financeira.Disponlvel em:HTTP// www.planalto.gov.br/CCIVL/Lei 11.638. 

Acesso em:01/12/2008. 

CAVALCANTE, Carmem Haab Lutte; WANDSCHEER Marcio .Decisao entre Produgao 

Propr ia e Tercer izagao:o c a s o do refeitorio de um frigorifico do extremo oeste de 

S a n t a Catarina.Revista de contabilidade, Ano XXXVII, n° 171, Maio/Junho 2008. 

Cervo, Amado Luiz; Alcino. Metodologia Cient i f ica:para u s o d o s es tudantes 

universi tar ios. 3 a edigao Sao Paulo:McGraw-Hill do Brasil, 1983. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabi l idade G e r e n c i a s , teoria e pratica. Sao Paulo, Atlas 

1998. 

http://unimep.br/nepss/monografias.2003.html
http://www.planalto.gov.br/CCIVL/Decreto
http://www.planalto.gov.br/CCIVL/Leis/6.404.Acesso
http://www.planalto.gov.br/CCIVL/Lei


60 

Contabilidade Gerencial, 3 a ed. Sao Paulo, Atlas 2004. 

GIL, Antonio Carlos. Metodos e T e c n i c a s de p e s q u i s a S o c i a l . 3 a ed. Sao Paulo, Atlas 

1991. 

ILDEFONSO, Moacir de Sousa. Utilizagao da R e g r e s s a o L inear c o m o Ferramenta de 

D e c i s a o na G e s t a o de C u s t o s em uma Industr ia de D o c e s na C idade de Pomba l - P B . 

Monografia, curso de ciencia contabeis. Universidade Federal de Campina Grande. Ano 
2007, 48p. 

lUDlCIBUS, Sergio de. Contabi l idade Gerenc ia l . 6 a edigao. Sao Paulo. Atlas 1998, 332 p. 

KAPLAN, Robert S; COOPER, Robin. C u s t o & d e s e m p e n h o : administre s e u s c u s t o s 

para s e r m a i s competit ivo. Tradugao O.P tradugoes. Sao Paulo: Futura 1998, 376 p. 

LIMEIRA, Marizelma Patriota. Ana l i se Teor ica d a s Rest r igoes Impostas a o s S i s t e m a s 

Trad ic iona is de C u s t e i o c o m Relagao a Apuragao do C u s t o Unitario de Fabr icagao 

P P G E P 2004. Programa de pos-graduagao em engenharia de produgao da UFPB, Joao 

Pessoa, 2004. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. F u n d a m e n t o s de Metodologia 

Cient i f ica. 3 a ed. Sao Paulo:Atlas 2000 . 

LEONE, George Guerra.Curso de Contabilidade de Custos.Sao Paulo.Atlas 1997. 

C u s t o s : P lanejamento, Implantagao e controle. 3 a ed. Sao Paulo: Atlas 2000. 

C u r s o de Contabi l idade de C u s t o s . 2 a ed. Sao Paulo: Atlas 2008. 

MACHLINE, C. Organizagao industrial . In: et. al. Manual da produgao. Rio de 

Janeiro: FGV, 1990 

MAHER, M. Contabi l idade de C u s t o s : Cr iando Va lor para a Administragao. Sao Paulo. 

Atlas 2001. 

MARTINS, E. contabi l idade de C u s t o s Inclui o A B C . 5 a ed. Sao Paulo: Atlas 1996. 

Contabi l idade de C u s t o s . Sao Paulo: Atlas 2000. 

Contabi l idade de C u s t o s . Sao Paulo: Atlas 2001. 



6 1 

Contabi l idade de c u s t o s . 9 a ed. Sao Paulo: Atlas 2003. 

MOREIRA, D. A. Admin is t racao da produgao e operacdes . Sao Paulo: Ed. Pioneira, 
1999. 

VANDERBECK,Edward j;NAGY Charles F. Contabi l idade de Custos .Tradugao Robert 

BrianTaylor 11.ed. Sao Paulo: Pioneira Thomson Learning, 456p. p. 13. 

NILTON, Aquino de Andrade; BATISTA, Gerhard Daniel; SOUSA, Batista Cleber. 

V a n t a g e n s e D e s v a n t a g e n s da utilizagao do s i s t e m a de C u s t e i o A B C . 

Disponlvel: http://www.Fae.edu/publicagoes/pdf/art_cie/art-37pd 
Consultado em 08/10/2008. 

OLIVEIRA, Luiz Martins de; PERES, Junior; JOSE, Ernandez. Contabi l idade de C u s t o s 

para Nao Contadores . Sao Paulo: Atlas 2000, 280p. 

PADOVEZE.CIovis Luis.Manual de Contabilidade Basica: uma introdugao a pratica 

contabil.3 ed. Sao Paulo: Atlas, 1996. 

. Contabi l idade Gerenc ia l : Um Enfoque em s i s t e m a de Informagao 

Contabi l . 3 a ed. Sao Paulo: Atlas 2000, 430p. 

, Contabi l idade Gerenc ia l : Um Enfoque em Sistema de Informagao Contabil. 

5 a ed. Sao Paulo: Atlas 2008. 

SOUSA, Antonio Carlos de; FIALHO, Francisco; OTANI, Nilo. T C C Metodos e t e c n i c a s . 

F lor ianopol is: Visual books 2007, 160p. 

WERNK, Rodney. A n a l i s e de C u s t o e Pregos de V e n d a : ( E n f a s e em ap l icagoes e c a s o s 

nac iona is ) . Sao Paulo: saraiva 2005 

http://www.Fae.edu/publicagoes/pdf/art_cie/art-37pd


A N E X O S 



Compras 

Agosto de 2007 Empresas Valores 

2/ago Usina Monte Alegre S/A R$ 11.169,90 

21/ago Corepol R$ 750,00 

28/ago Fibrasa R$ 11.437,90 

Total R$ 23.357,80 

Setembro de 2007 Empresas Valores 

9/set Usina Monte Alegre S/A R$ 2.606,31 

12/set Portela Distribuidora R$ 626,55 

20/set Companhia Usina S.Joao R$ 11.656,26 

22/set Companhia Usina S.Joao R$ 2.649,15 

Total R$ 17.538,27 

Outubro de 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Sem Movimento -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Novembro de 

2007 Empresas Valores 

5/nov Usina S.Joao R$ 7.560,00 

8/nov Usina S.Joao R$14.364,00 

16/nov Francinilda Vieira R$ 1.320,00 

21/nov Klabim S/A R$ 3.190,02 

22/nov Klabim S/A R$ 2.740,06 

30/nov Fibrasa Nordeste R$ 8.006,53 

Total R$ 37.180,62 

Dezembro de 2007 - -

Sem Movimento -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-



COMPRAS 

Janeiro de 2008 Empresas Valores 

12/jan Bananas do Nordeste R$ 233.00,00 

22/jan Corepol Com. e Rep. Fodeus R$ 120.00 

26/jan Bananas do Nordeste R$ 1439,04 

31/jan Ferreira Costa R$ 657,00 

31/jan Usina Monte Alegre R$ 13.167,00 

TOTAL R$ 18.483,04 

Fevereiro de 2008 Empresas Valores 

28/fev Agroval Agroindustrial R$ 7.003,50 

28/fev Agroval Agroindustrial R$ 3.118,50 

TOTAL R$ 10.122.00 

Margo de 2008 Empresas Valores 

17/mar Fibrasa Brasa Nordeste S/A R$ 11.437.90 

18/mar Rogerio Braga de Almeida R$ 1.987,00 

23/mar Sacopel Distribuidora de Sacos R$ 3.600,00 

TOTAL R$ 16.924.90 

Abrii de 2008 Empresas Valores 

4/abr Corepol Com. E Rep. Pordesus R$ 570.00 

16/abr Bananas do Nordeste R$ 1.96.00 

TOTAL R$ 2.530.00 

Maio de 2008 Empresas Valores 

2/mai Ferreira e Costa e Cia. R$ 657.00 

5/mai Agucar e mel. e Com. Ltda. R$ 8.700.00 

15/mai Corepol com. E Rep. Fordesu R$ 5.700.00 

19/mai Caetano Cavalcante R$ 1.200.00 



22/mai Caetano Cavalcante R$ 1.440.00 

31/mai Usina Monte Alegre R$ 12.568.50 

TOTAL R$ 25.135.50 

Junho de 2008 Empresas Valores 

6/jun Ozelia Batista de Queiroga R$ 500.00 

13/jun Francinilda Vieira R$ 1.250,00 

14/jun Ozelia Batista de Queiroga R$ 400.00 

23/jun Banfrut S/A R$ 750.00 

27/jun Fenoplast Embalagens R$ 1.480.00 

30/jun Fibrasa Nordeste Embalagens R$ 11.139.52 

TOTAL R$ 15.520.15 

Julho de 2008 Empresas Valores 

5/jul Ozelia Batista de Queiroga R$ 800.00 

8/jul Agroval Agroindustrial R$ 9.408.00 

13/jul Klabim Embalagens R$ 6.236.35 

15/jul Flory Quimica R$ 740.76 

21/jul Klabim Embalagens R$ 6.489.89 

28/jul Suplan Construcoes R$ 661.20 

29/jul Agroval Agroindustrial R$ 10.489.50 

31/jul Agroval Agroindustrial R$ 6.520.50 

TOTAL R$ 40.346.19 



DESPESAS DE 2007 

Julho de 2007 Outubro de 2007 

Energia Eletrica R$ 547,90 Energia Eletrica R$ 579,84 

Telefone R$ 202,01 Telefone R$ 107,08 

Agua R$ 164,88 Agua R$ 105,82 

Contador R$ 200,00 Contador R$ 200,00 

TOTAL R$ 1.115,39 TOTAL R$ 10.353,29 

Agosto de 2007 Novembro de 2007 

Energia Eletrica R$ 353,80 Energia Eletrica R$ 485,84 

Telefone R$ 223,10 Telefone R$ 136,91 

Agua R$ 117,33 Agua R$ 89,79 

Contador R$ 200,00 Contador R$ 200,00 

TOTAL R$ 924,29 TOTAL R$ 10.353,29 

Setembro de 2007 Dezembro de 2007 

Energia Eletrica R$ 406,90 Energia Eletrica R$ 405,05 

Telefone R$ 193,13 Telefone R$ 497,57 

Agua R$ 36,34 Agua R$ 65,29 

Contador R$ 200,00 Contador R$ 200,00 

TOTAL R$ 836,37 TOTAL R$ 957,91 



DESPESAS DE 2008 

Janeiro de 2008 Maio de 2008 

Energia Eletrica R$ 297,74 Energia Eletrica R$ 396,24 

Telefone R$ 55,97 Telefone R$ 141,06 

Agua R$ 42,31 Agua R$ 59,50 

Contador R$ 200,00 Contador R$ 200,00 

TOTAL R$ 696,01 TOTAL R$ 796.80 

Fevereiro de 2008 Junho de 2008 

Energia Eletrica R$ 397,51 Energia Eletrica R$ 428.28 

Telefone R$ 174,30 Telefone R$ 164.56 

Agua R$ 37,03 Agua R$ 162,09 

Contador R$ 200,00 Contador R$ 200,00 

TOTAL R$ 808.87 TOTAL R$ 954.93 

Margo de 2008 Julho de 2008 

Energia Eletrica R$ 344.51 Energia Eletrica R$ 404,05 

Telefone R$ 148.41 Telefone R$ 182,92 

Agua R$ 53.91 Agua R$ 123,92 

Contador R$ 200,00 Contador R$ 200,00 

TOTAL R$ 746.86 TOTAL R$ 911.28 

Abril de 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Energia Eletrica R$ 325,67 - -

Telefone R$ 171,07 - -

Agua R$ 71,08 - -

Contador R$ 200,00 - -

TOTAL R$ 768.42 - -
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FOLHA DE PAGAMENTO GFIP G P S RECISAO 

Junho de 2007 R$ 1.376,00 

R$ 4.252,62 

R$ 372,55 R$ 55,52 

R$ 50,78 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Julho de 2007 

R$ 1.376,00 

R$ 4.252,62 R$ 342,40 

R$ 55,52 

R$ 50,78 -

Agosto de 2007 R$ 2.801,00 R$ 221,70 R$ 77,01 -

Setembro de 2007 R$ 2.801,60 R$ 224,70 R$ 34,22 R$ 2.792,26 

Outubro de 2007 R$ 3.048,63 R$ 246,10 R$ 48,54 -

Novembro de 2007 R$ 5.284,11 R$ 428,00 R$ 75,35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Dezembro de 2007 R$ 5.207,33 R$ 128,00 R$ 82,41 R$ 527,39 

2008 FOLHA DE PAGAMENTO GFIP G P S RECISAO 

Janeiro R$ 3.945.38 

R$ 3.137,84 

R$ 321,00 R$ 80,05 

R$ 89,72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Fevereiro 

R$ 3.945.38 

R$ 3.137,84 R$ 256,80 

R$ 80,05 

R$ 89,72 -

Margo R$ 2.721,17 R$ 232,40 R$ 38,00 

-

Abril R$ 2.817,98 R$ 232,40 R$ 92,97 R$ 986,93 

Maio R$ 2.571,18 R$ 211,20 R$ 99.33 R$ 672.71 
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Impostos Federals 2007 

Industrializados pelo contribuinte Total dos Tributos 

Julho de 2007 R$ 18.372,00 R$ 1.477,11 

Agosto de 2007 R$ 34.188,80 R$ 2.509,46 

Setembro de 2007 R$ 23.440,00 R$ 1.720,50 

Outubro de 2007 R$ 28.936,00 R$ 2.123,90 

Novembro de 2007 R$ 21.184,00 R$ 1.554,91 

Dezembro de 2007 R$ 14.520,00 R$ 1.065,77 

TOTAL R$ 140.640,80 R$ 10.451,50 

Impostos Federals 2008 

Industrializados pelo Contribuinte Total dos Tributos 

Janeiro de2008 R$ 12.456,00 R$ 914,27 

Fevereiro de 2008 R$ 27.952,00 R$ 2.051,68 

Marco de 2008 R$ 17.696,00 R$ 1.298,89 

Abril de 2008 R$ 23.692,00 R$ 1.738,99 

Maio de 2008 R$ 30.368,00 R$ 2.229,01 
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Junho de 2008 R$ 24.944,00 R$ 1.830,89 

Julho de 2008 R$ 30.040,00 R$ 2.204,94 

Total R$ 167.148,00 R$ 12.268,67 


