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R E S U M O 

Na visao do mercado atual, percebe-se a grande necess idade de desenvolver fer ramentas 

ef icazes para ajudar os gestores na tomada de decisao, cuja cr iacao e aperfe icoamento 

estao de acordo com as necess idades das industr ias. Observa-se que no Brasil o uso de 

praticas de contabi l idade gerencial e recente, e por isso, a lguns metodos de custeio nao sao 

uti l izados com muita f requencia. O objet ivo do estudo e invest igar as praticas de 

contabi l idade gerencial uti l izadas pelos empresar ios das industr ias de tece lagem da c idade 

de Sao Bento no Estado da Paraiba. Nos procedimentos metodologicos fez-se o uso de 

aspectos quali tat ivos e quanti tat ivos atraves de quest ionar io e entrevista semi-estruturada. 

As praticas de contabi l idade gerencial ut i l izadas na pesquisa foram: metodos de custeio por 

absorcao, metodo de custeio variavel, anal ise das relacoes custo-volume- lucro e o custeio 

baseado em atividades (ABC). Real izou-se, na primeira etapa, a caracter izacao do perfil dos 

empreendedores e na segunda etapa veri f icou-se o uso das praticas gerenciais. Os 

resultados revelaram que apenas 5 0 % das empresas uti l izam o metodo de custeio variavel. 

Palavras - c h a v e s : Contabi l idade gerencia l , Metodos de custeio, Lucro 



A B S T R A C T 

In the vision of the current market, it is perceived great necessi ty to develop efficient tools to 

help the managers in the decision taking, whose creat ion and perfect ioning are in 

accordance with the necessit ies of the industr ies. It is observed that in Brazil the use of 

practical of managementa l account ing is recent, and therefore, some methods of expendi ture 

are not used quite frequently. The objective of the study is to investigate the practical ones of 

managementa l account ing used by the entrepreneurs of the industr ies of weav ing of the city 

of Is Bento in the State of the Paraiba. In the methodological procedures one became the 

use of quali tat ive and quanti tat ive aspects through quest ionnaire and half-structural ized 

interview. The practical ones of managementa l account ing used in the research had been: 

methods of expendi ture for absorpt ion, method of changeable expendi ture, analysis of the 

relations cost-volume-prof i t and the expenditure based on activit ies (ABC). It was become 

fullf i l led, in the first stage, the characterizat ion of the profi le of the entrepreneurs and in the 

second practical stage the use of the managementa l ones was veri f ied. The results had 

disclosed that only 5 0 % of the companies use the method of changeable expendi ture. 

Key words : Managementa l account ing, Methods of expendi ture, Profit 
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1 I N T R O D U Q A O 

O processo de mudangas que se encontra o mercado atual faz necessar io o uso de 

ferramentas gerenciais para que os gestores possam manter em cont inuidade as suas 

operagoes e manutengao eficiente de seus resul tados operacionais. 

Dentro desse contexto, as pequenas empresas que tern grande importancia social no Brasil , 

pr incipalmente pelo aspecto de geragao de empregos, porem cos tumam encontrar 

di f iculdades para superar um ano de existencia e muitas de ixam de existir com poucos 

meses de func ionamento. 

Var ios fatores podem ser apontados como causadores desta real idade e dentre estes 

podem ser menc ionados a pequena uti l izagao de tecnicas de gerenc iamento consistentes. 

Quer por desconhecimento, quer pelo grau de di f iculdade para implementa- las, poucos sao 

os empresar ios que empregam nas empresas ferramentas gerenciais que possam dar 

suporte as suas decisoes operacionais. ( H E R C U L A N O , 2006). 

Pelas consideragoes apresentadas, esta pesquisa sera aprofundada por meio de fatos 

empir icos observados, buscando atraves de uma invest igagao cienti f ica identif icar as 

prat icas gerenciais uti l izadas nas empresas industr ias de tece lagem instaladas na regiao do 

semi-ar ido da Paraiba. 

Em fungao da importancia desse seguimento para regiao, veri f ica-se a apl icabi l idade das 

prat icas de contabi l idade gerencial que se uti l izadas poderao contribuir com a cont inuidade 

desses empreendimentos. 

O estudo se concentrou na analise dos concei tos de contabi l idade gerencial , s is temas de 

custos, metodos de custeio e anal ise da relagao custo, vo lume e lucro, v isando reunir e 

discutir a lgumas informagoes publ icadas sobre o tema ate o momento da elaboragao deste 

t rabalho. 
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1.1 De l imi tacao do T e m a e Prob lemat ica 

O uso de praticas de contabi l idade gerencial vem cada vez mais sendo debat ido entre 

estudiosos e pesquisadores da area de administracao e Ciencias Contabeis, o fato e que 

com o aumento da competi t iv idade entre as empresas f icou evidente a necessidade de sua 

uti l izacao de pratica gerencial pelos gestores contemporaneos para colocar em cont inuidade 

seus empreendimentos. 

A pesquisa se concentrou no munic ip io de Sao Bento no estado da Paraiba, que esta 

local izada na regiao do semi-ar ido, tern uma populacao de 29.992 habitantes e tern como 

at ividade empresar ia l mais importante as empresas industrials texteis, especi f icamente a 

fabr icagao de rede de dormir. 

Essa pesquisa tern a pretensao de contribuir com o aprendizado, no qual as pessoas 

possam expandir cont inuamente sua capacidade de evidenciar resul tados, mostrando as 

perspect ivas de mudangas provocadas pela d inamica dos negocios e observando como as 

ferramentas gerenciais podem auxiliar o contador gerencial . Dada a importancia do assunto 

em pauta, quest iona-se: Quais as praticas de contabi l idade gerencial ut i l izadas pelos 

empresar ios das industrias de tece lagem da cidade de Sao Bento no Estado da Para iba? 

1 . 2 Jus t i f i ca t i va 

Justi f ica-se esta pesquisa tendo em vista que as prat icas de contabi l idade gerencial se bem 

uti l izadas poderao contribuir para que as empresas tenham cont inuidade no mercado 

compet i t i ve Sao Bento e o terceiro aglomerado urbano que mais cresce na Paraiba, a taxa 

de crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB) e s i tuado em 1,53 ao ano. Enquanto que 

o PIB per capita f icou em R$ 2.638,97, segundo os dados de pesquisa realizada pelo IBGE 

no ano de 2005. A base economica da c idade de Sao Bento esta central izada na industria 

textil pr incipalmente na fabr icagao de redes de dormir, mantas, cobertores, etc. Cuja 

exportagao Ihes da o titulo da maior produtora brasileira oficial do produto. ( IBGE, 2005) 
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Atua lmente, os produtores de Sao Bento exportam para a maioria dos pa ises da Amer ica do 

Sul , em virtude da grande movimentacao f inanceira que e propiciada pela industria texti l , 

Sao Bento e uma das maiores geradoras do imposto sobre circulacao de mercador ias e 

servicos ( ICMS) da Paraiba. ( IBGE, 2005) 

O fato e que Sao Bento esta local izada em uma regiao do semi-ar ido paraibano que se 

caracteriza pelo baixo indice pluviometr ico o que vem dif icultando o agronegocio que e uma 

das fontes de recurso desta regiao, assim cada vez mais, percebe-se a importancia do setor 

textil para a sociedade local. 

Dentro desse contexto, na proporcao que as industr ias conquistam o mercado nacional e 

internacional, as tecnicas gerenciais ganham espaco e os gestores sentem a necessidade 

de sua uti l izacao para os acertos das suas decisoes de negocio. Ass im a qual idade da 

informacao gerencial e de grande importancia para a maioria das empresas industr ias de 

tece lagem dessa regiao o que podera contribuir para uma maior eficacia da g e s t a e 

1 . 3 O B J E T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

• Identif icar quais as praticas de contabi l idade gerencial uti l izadas pelos empresar ios 

das industr ias de tece lagem da c idade de Sao Bento no Estado da Paraiba. 

7.3.2 Objetivos especificos 

• Anal isar nas l i teraturas disponiveis a lgumas prat icas contabeis gerenciais que 

poderao dar suporte as decisoes operacionais nas empresas industrials; 

• Veri f icar o perfil das empresas industrials estudadas e de seus gestores; 

• Identif icar quais as praticas de contabi l idade gerencial sao uti l izadas para dar 

suportes as decisoes operacionais das empresas texteis pesquisadas. 



19 

1.4 Proced imentos Metodologicos 

Para Fialho, Souza e Otani (2007, p. 35), "pesquisar tern como f inal idades principals, 

resolver problemas, formular teor ias ou ainda testar teorias". E possivel notar que a 

essencia l idade da pesquisa e buscar a resolucao de problemas, levantarem novas teorias 

sobre um determinado assunto ou testar as teorias ja existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Pesquisa Quanto a Tecnica Empregada 

1.4.1.1 Documentagao Direta 

E a pesquisa feita pela coleta de dados (questionario) no proprio local, onde ocorrem os 

fatos, podendo ser ass im, consideradas informacoes ver id icas, sendo este ponto muito 

importante, pois os resultados f inais serao reais. 

Segundo Fialho, Souza e Otani (2007, p. 37): "a documentagao direta caracter izam-se pela 

coleta de dados no proprio local onde os fenomenos ocorrem, podendo ser obt idos atraves 

da pesquisa de campo ou em laboratorio". 

Para coleta dos dados o metodo escolh ido foi a entrevista pessoal estruturada em um roteiro 

prev iamente e laborado. As entrevistas t inham por f inal idade solicitar aos gestores das 

empresas o preenchimento de um quest ionar io que serviu de base para a anal ise dos 

resultados. O quest ionar io encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte que 

identif icou o perfil da empresa e dos gestores versa pelo genero, faixa etaria, grau de 

escolar idade, tempo de existencia da empresa, numero de funcionar ios e faturamento medio 

anual . A segunda parte diz respeito a verif icagao do uso das praticas de contabi l idade 

gerencial 
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1.4.2 Pesquisa Quanto a Abordagem do Problema 

1.4.2.1 Pesquisa Quanti tat iva 

De acordo com Fialho, Souza e Otani (2007, p. 39): 

Caracteriza-se pelo emprego da quantificagao tanto no processo de coleta 

de dados quanto na utilizacao de tecnicas estatisticas para o tratamento dos 

mesmos, tern como principal qualidade a precisao dos resultados, sobretudo 

utilizado em estudos descritivos, que procuram descobrir e qualificar a 

relacao de casualidade entre as variaveis da hipotese estabelecida, bem 

como, estabelecer a casualidade entre os fenomenos. 

Desse modo, o presente estudo uti l izar-se-a tanto quanto da pesquisa quanti tat iva como da 

qualitativa na referida pesquisa, pois anal isa os dados coletados nas industr ias, e ass im, 

qualif ica a apl icabi l idade ou nao dos metodos gerenciais. Para tanto, essa pesquisa servira 

de suporte tanto para os empresar ios quanto para os contadores que ainda nao est iverem a 

par das varias metodologias de contabi l idade. 

1.4.2.2 Pesquisa quali tat iva 

A pesquisa quali tat iva busca atraves de anal ises mais aprofundadas relacionar os 

fenomenos que ocorrem sobre determinado assunto que se quer estudar, destacando a 

complex idade do estudo. 

Fialho, Souza e Otani (2007, p.40), expoem que: "A interpretacao dos fenomenos e a 

atribuigao de signif icados sao basicas no processo de pesquisa qualitat iva. Nao requer o 

uso de metodos e tecnicas estat ist icas. O ambiente natural e a fonte direta para a coleta de 

dados e o pesquisador e o instrumento-chave". 
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7.4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pesquisa Quando aos Objetivos 

1.4.3.1 Pesquisa descrit iva 

A pesquisa e do t ipo descrit iva, pois, pretende levantar mater ias que serao coletados nas 

industr ias de tece lagem, com a pretensao de anal isa-los e interpreta-los sem qualquer 

intervencao nos dados. Para Fialho, Souza e Otani (2007, p. 38), "trata-se da descrigao do 

fato ou do fenomeno atraves do levantamento ou observacao". 

1.4.4 Pesquisa Quanto aos Procedimentos 

1.4.4.1 Pesquisa bibl iografica 

De acordo com Fialho, Souza e Otani (2007, p. 40) a pesquisa bibl iografica, "consiste da 

obtencao de dados atraves de fontes secundar ias, utiliza como fontes de coleta de dados, 

materiais publ icados como: livros, per iodicos cient i f icos, revistas [...]". 

O estudo se concentrou na analise dos concei tos de contabi l idade gerencial , s istemas de 

custos, metodos de custeio e anal ise da relacao custo, vo lume e lucro, v isando reunir e 

discutir a lgumas informacoes publ icadas sobre o tema ate o momento da e laboracao deste 

trabalho. 

1.4.4.2 Levantamento 

Segundo Fialho, Souza e Otani (2007, p. 41): "e o t ipo de pesquisa que consiste na 

interrogagao direta das pessoas cujo compor tamento se deseja conhecer". Para isso, o 

estudo foi realizado atraves de quest ionar io e as escolhas da amostra foram por 

conveniencia entre as 12 empresas industr ials do setor de tece lagem. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Contabi l idade Gerenc ia l 

Nos meados da decada de 70, com o advento das industr ias veri f icou-se que havia um 

problema para a contabi l idade. A necessidade de apuracao do balanco e das 

demonst racoes do resultado mais detalhados, que o contador nao tendo acesso livre ao 

estoque para determinar valores, encontrando dif iculdades para detalhar o que se precisava, 

ser de fato. Com essa necessidade, observou-se o surg imento da contabi l idade gerencial 

que mensurava como a materia prima se t ransformava em produtos dest inados a venda. 

(MARTINS, 2003) . 

Para Barbosa (2004, p. 15): 

Na contabilidade financeira, nao existia a necessidade de elaborar 

demonstratives financeiros, ao contrario da contabilidade gerencial, que ja 

era relativamente sofisticada, fornecendo informagoes essenciais para o 

gerenciamento da produgao primitiva em larga escala. 

Dentro desse contexto, percebe-se que a contabi l idade gerencial surgiu antes da 

contabi l idade f inanceira como sistema de informagao para tomada de decisao dos gestores 

e a contabi l idade f inanceira era util izada para obtencao de emprest imos atraves de relacoes 

pessoais. A contabi l idade gerencial ganhou destaque por ser mais sofist icada e garantir 

in formacoes indispensaveis no gerenc iamento de produgao. 

Apos a virada do seculo, o imposto de renda e ate mesmo o mercado, exigi ram uma 

contabi l idade mais apurada, da i a contabi l idade f inanceira ressurgiu como a solugao do 

problema contabi l gerado nas empresas. Com isso, as prat icas de contabi l idade gerencial 

ate meados da decada de 80 nao se destacou muito daquelas uti l izadas na primeira guerra 

mundial . (MARTINS, 2003) . 

O fato e que os concei tos de contabi l idade gerencia l comegaram a reaparecer no inicio do 

seculo XX para apoiar os gestores das empresas mais diversi f icadas, dando- lhes suporte a 

informagao operacional e f inanceira. 
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Para Atk inson (2000, p. 36), "contabi l idade gerencia l e o processo de identificar, mensurar, 

reportar e anal isar in formacoes sobre os eventos economicos das empresas" . Desse modo, 

pode-se dizer que a contabi l idade gerencia l e responsavel por produzir as informacoes 

operacionais para ajudar os gestores na tomada de decisao. 

Segundo Padoveze (2007, p. 32), "o atual estagio da Contabi l idade Gerencia l , que abarca 

todos os estagios evolut ivos anter iores, centra-se no processo de cr iacao de valor por meio 

do uso efetivo dos recursos empresar ia is" . 

Seguindo o raciocinio do autor, observa-se que a contabi l idade gerencial passou por varios 

processos evolut ivos, sendo seu foco principal a tomada de decisao dos gestores e 

poster iormente mensuracao da cr iacao de valor dos recursos empresar ia is. 

Em razao do cresc imento das empresas, a contabi l idade gerencial passou a ser 

considerada como uma forma ef iciente de auxi l io no desempenho dessa nova missao 

gerencial . (MARTINS, 2003) . 

A f igura a seguir demonst ra a atuacao da contabi l idade f inanceira e gerencial no contexto 

de um sistema de informagoes: 

Contabilidade 

Financeira 

Contabilidade 

Gerencial 

Contabilidade 

de Custo 

r 
Sistema de 

Orcamento 

Figura 1: Atuagao da Contabilidade Financeira, de Custos, Gerencial e sistema de orgamentario no 

contexto de um sistema de informagao. 

Fonte: Martins (2003, p. 22). 
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Segundo Garr ison e Noreen (2001 , p. 3-6): 

Os relatorios contabeis financeiros sao para uso das partes externas 

(usuarios externos), enquanto os relatOrios gerenciais se destinam aos 

gerentes da organizagSo. As raizes da contabilidade financeira estao na 

Revoluc3o Industrial do seculo XIX, momento em que as empresas eram 

fortemente controladas por uns poucos proprietaries administradores, os 

quais obtinham emprestimos atraves das suas relacoes e dos seus bens 

pessoais. 

Ass im, os contadores passaram a t rabalhar para garant ir que as exigencias da contabi l idade 

f inanceira pudessem ser atendidas e com isso, relatorios fossem apresentados de maneira 

mais tempest ivos, para atender os usuar ios da informagao contabi l , o quadro I mostra as 

caracter ist icas do s istema de informagoes contabeis. 

Q U A D R O 1 

Caracteristicas basicas das contabilidades: financeira e gerencial: 

C O N T A B I L I D A D E 

F I N A N C E I R A 

C O N T A B I L I D A D E 

G E R E N C I A L 

C L I E N T E L A Externa: Acionistas, credores, 

autoridades tributaries. 

Interna: Funcionarios, 

administradores e executivos 

P R O P 6 S I T O Reportar o desempenho 

passado as partes externas; 

contratos com proprietaries e 

credores. 

Informar decisdes internas 

tomadas pelos funcionarios e 

gerentes;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback e controle 

sobre desempenho 

operacional; contratos com 

proprietaries e credores 

D A T A Historica, atrasada Atual, orientada para o futuro 

R E S T R I Q O E S Regulamentada: dirigida por 

regras e princlpios 

fundamentals da contabilidade 

e por autoridades 

governamentais. 

Desregulamentada: sistema e 

informagSes determinadas pela 

administragao para satisfazer 

necessidades estrategicas e 

operacionais. 

T I P O D E I N F O R M A Q A O 

Somente para mensuracao 

financeira 

Mensuragao flsica e 

operacional dos processos, 

tecnologia, fornecedores e 

com petid ores. 

N A T U R E Z A D A 

I N F O R M A Q A O 

Objetiva, auditavel, confiavel, 

consistente, precisa. 

Mais subjetiva e sujeita a juizo 

de valor, valida relevante, 

acurada. 

E S C O P O Muito agregada; reporta toda a 

empresa 

Desagregada; informa as Muito agregada; reporta toda a 

empresa decisdes e ag6es locais. 

Fonte: Atkinson (2000, p. 38). 

Ass im, observa-se que ate meados da decada de 80, as prat icas de Contabi l idade Gerencial 

nao se dist inguiam muito daquelas uti l izadas antes da Primeira Guerra Mundia l , contudo, 
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nos ult imos anos, novas forcas economicas produziram muitas inovagoes importantes. 

(ATKINSON, 2000) . 

Destarte, f ica evidente que a contabi l idade f inanceira serve para atender aos usuarios 

externos e elaboragao dos demonstrat ivos contabeis de acordo com a normatizagao 

enquanto que a contabi l idade gerencial e uti l izada pelos usuarios internos ou para o auxil io 

na tomada de decisao operacional. 

2.2 S i s t e m a de C u s t o s G e r e n c i a i s 

De acordo com Garr ison e Noreen (2001 , p. 27), para cada f inal idade de custo exige 

classif icagao e definigao diferente, essas diferengas ocorrem devido ao t ipo de informagao 

desejada pelo gerente, que pode ser tanto para fins de elaboragao das demonstragoes 

f inanceiras como para fins de tomada de decisao ou gerencial . 

A maior questao com relagao a custos e saber quando eles tern um re lac ionamento direto 

ou indireto com determinado objeto de custos. Os custos diretos de um objeto de custo sao 

custos que estao relacionados a um determinado objeto de custo e que podem ser 

identif icados com este de maneira economicamente viavel, ja os custos indiretos nao podem 

ser identif icados com o objeto de custo de maneira economicamente viavel sendo alocado a 

este atraves de um metodo de alocagao de custo denominado rateio. ( H O R N G R E N , 

FOSTER, DATAR, 2000). 

Bruni e Fama (2004) ev idenciam que, para fins de elaboragao das demonstragoes 

f inanceiras, o termo custo industrial compreende a soma dos gastos com bens e servigos 

apl icados ou consumidos na produgao de outros bens, que sao at ivados no balango 

patr imonial na forma de custos, sendo armazenado nos estoques, depois de produzido, 

e laborado e vendido torna-se despesa na demonst ragao do resultado do exercic io na forma 

de custos dos produtos vendidos, como mostra a f igura 2. 
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Balanco Patrimonial 

Demonstracao do 

Resultado do Exercicio 

"Consumo associado 

a elaboragao do 

.produto ou servico 

Produtos ou 

Servigos 

Elaborados 

e s p e s a s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r Consumo 

J associado 

pl ao periodo4 

Gastos 

Figura 2 - Diferenciagao entre custos e despesas: 

Fonte: Bruni e Fama (2004, p. 27) 

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 19), os gestores para guiar suas decisoes sempre 

dese jam saber quanto custa determinada coisa (como por exemplo, um novo produto, uma 

maquina) e chamamos esta "coisa" de objeto de custo. 

Apropriagao 

de custos 

Custos 

Diretos 

Apropriacao Direta 

Custos 

Indiretos 

Rateio de custos 

Figura 3 - Sistemas de apropriacao de custos. 

Fonte: Horngren, Foster e Datar (2000, p. 67) 

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 20) os esforcos cont inuos para reducao de custos 

entre os concorrentes levaram as organizacoes a buscar uma reducao constante nos custos 

de seus produtos, esses esforcos se concentraram em duas areas: 



27 

1) Realizar somente at ividades que adic ionem valor; 

2) A uti l izagao ef iciente de direcionadores de custos naquelas at iv idades que adic ionam 

valor. Um direcionador de custo e tambem chamado de determinante de custos. 

Dentro desse contexto, percebe-se que ha varias fo rmas de verif icar como e a a locacao de 

custo de um produto ou saber as at iv idades que provocam custo, seja por um criterio de 

rateio ou por determinantes de custo ou direcionadores de custo. 

Desse modo, a terminologia do custo pode ser empregada de varias maneiras. "Isto se deve 

a existencia de di ferentes terminologias de custos que sao classif icados de acordo com as 

necessidades imediatas da administracao." (HERCULANO, 2006) . 

Baseado nas ideias supraci tadas percebe-se, que, a classi f icacao dos custos, o gestor e 

responsavel para descobrir , juntamente com o profissional de contabi l idade, os t ipos de 

custeio e procede- los atraves de uma operagao detalhada, determinando assim, o que vai 

para relatorios e quais informacoes servem apenas para serem guardadas. 

Segundo Horngren, Foster, Datar (2000, p. 21) "os s is temas contabeis gerenciais registram 

os custos dos recursos adquir idos e acompanham seus usos posteriores". O 

acompanhamento desses custos permite que os gestores ve jam como estes custos se 

compor tam. E preciso considerar dois t ipos de custo: f ixo e variavel. 

2.2.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Custos Fixos 

Bruni e Fama (2004) aduzem que sao custos que, em determinado per iodo de tempo e em 

certa capacidade instalada, nao var iam, qualquer que seja o vo lume de at ividade da 

empresa. Existe mesmo que nao haja produgao. 

Desse modo, os autores Teixeira, Hansen e Santos (2005, p. 55) ressal tam ainda que: 

Os custos fixos sao mais representatives e dificeis de suportar se o volume 

de atividade for abaixo do previsto inicialmente. Isso significa que quanto 

menor ao volume de atividade, maior o peso dos custos fixos em relagao a 

receita total obtida pela empresa. [...], pois os mesmos podem afetar a 

eficiencia, a qualidade e a competitividade do prego de venda de seus 

produtos no mercado. 
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Diante desse contexto, fica claro identif icar que os custos f ixos permanecem constantes 

mediante todas as fases de produgao, seja qual for a quant idade produzida em um 

determinado momento . 

2.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Custo Variavel 

Bruni e Fama (2004) destacam que, seu valor al tera-se diretamente em funcao da atividade 

da empresa. Quanto maior a produgao, maiores serao os custos variaveis. 

Segundo Leone (1997, p. 215) , para caracterizar determinado custo como sendo fixo ou 

variavel, devem-se considerar os seguintes aspectos: 

• Quanto ao controle: os custos fixos sao controlados por algum nivel 

dentro da empresa. Os custos variaveis, geralmente, sao controlados pelos 

centros de custo que os realizam; 

• Quanto a atividade: os custos fixos sao aqueles relacionados a 

capacidade. Sao custos que independem do volume da atividade; 

• Quanto a faixa de volume: assim como os custos fixos, os custos 

variaveis devem ser analisados dentro de uma faixa efetiva de volume; 

• Quanto a decisao administrativa: os custos fixos ligam-se estreitamente 

as decisoes tomadas pela administragao; 

• Quanto ao periodo: os custos fixos sao sempre relacionados ao periodo. 

Os custos variaveis sao relacionados a atividade; 

• Quanto a unidade do produto: os custos fixos tornam-se variaveis por 

unidade e os custos variaveis tornam-se fixos. 

Percebe-se que e necessar io ter uma base estrutural de todo processo de custos para 

caracter izar determinados custos dos produtos. Para tanto, esses t ipos de custos 

acontecem de acordo com a proporgao de quant idades produzidas, ou seja, var iam de 

acordo com o vo lume de produgao. 

2.3 Metodos de Custe io 

Miranda e Souza (1999, p. 4) "entendem que os metodos de custeio representam a forma 

como os gastos sao alocados aos produtos e servigos, com reflexo no seu prego". 
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Ass im, Garr ison e Noreen (2001 , p. 28), reiteram que "os custos estao associados a todos 

os t ipos de organizacoes, sejam elas: comerciais, industrials ou de servigos". As categor ias 

dos custos em que se incorre e o modo como estao classif icados depende do t ipo de 

o rgan izagae 

Para Souza (2001 , p. 44) , s istema de custo compreende um conjunto de normas, f luxos, 

papeis e rotinas, operacionai izado pelas pessoas envolv idas no processo de mensurar o 

valor dos recursos consumidos na obtencao de um bem ou se rv i ce 

Dentre os metodos de custeio, pode-se destacar o Custeio por Absorcao, Custeio Variavel e 

A B C . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Custeio por Absorgao 

De acordo com Neves e V iceconte (2003, p. 33), "O custeio por absorgao e um processo de 

apuragao de custos, cujo objetivo e ratear todos os seus e lementos (fixos ou variaveis) em 

cada fase da produgao". 

Part indo dessa premissa, e possivel entender que o custeio por absorgao pode somar todos 

os gastos efetuados para a fabr icagao de um produto dest inado a venda, sendo entao 

preciso ratear esses os gastos em cada fase da produgao. 

Segundo Mart ins (2003, p. 37), 

Custeio por Absorgao e o metodo derivado da aplicagao dos principios de 

contabilidade geralmente aceitos, nascido da situagao historica 

mencionada. Consistem na apropriagao de todos os custos de produgao 

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

esforgo de produgao sao distribuidos para todos os custos ou servigos 

feitos. 

Mediante o esclarecimento do autor, observa-se que este metodo somente considera os 

recursos direta ou indiretamente consumidos na fabricagao de produtos ou servigos. Desta 

forma, as despesas operacionais nao se incorporam ao custo do produto. 

A f igura a seguir demonstra a util izagao do custeio por absorgao em empresas de 

manufatura. 
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Despesas 
Custos 

Estoque 

de 

Produtos 

Vendas 

Demonstragao de 

Resultados 

Receita 

CPV 

Lucro Bruto 

Despesas 

Lucro Operacional 

Figura 4: Custeio por Absorgao: empresas de manufatura 

Fonte: Martins (2003, p. 37) 

Megliorini ( 2001 , p. 3), ensina que custeio por absorgao: 

"E o metodo de custeio que consiste em atribuir aos produtos fabr icados todos os custos de 

produgao, quer de forma direta ou indireta (rateios). Ass im, todos os custos, se jam eles f ixos 

ou variaveis, sao absorv idos pelos produtos." (grifo do autor) 

Contudo, nota-se que o s istema de custeio por absorgao e aquele s istema que apura o valor 

dos custos dos bens ou servigos, tomando como base todos os custos da produgao, quer 

se jam f ixos ou variaveis, diretos ou indiretos. 

Segundo Fagundes (2004, p. 51) o custeio por absorgao tambem tern suas vantagens e 

desvantagens que serao demonst radas no quadra abaixo: 
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QUADRO 2 

Vantagens e Desvantagens do Sistema de Custeio por Absorcao 

Vantagens do sistema de custeio por 

absorgao 
Desvantagens do sistema de custeio por 

absorgao 

1 - Considera o total dos custos por produto; 

2 - Formagao de custo para estoque; 

3 - Permite a apuragao dos custos por centra 

de custos 

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; 

Fonte: Fagundes (2004, p. 51). 

Uma das vantagens do custeio por absorgao e que o mesmo atende aos Principios 

Fundamenta ls de Contabi l idade, edi tados pela resolugao 750/93 do Conselho Federal de 

Contabi l idade, pr incipalmente no que tange ao Principio da Competenc ia . Nesse sentido 

reconhece todos os custos de produgao como despesas somente no momento da venda, 

demonst rando de forma mais apropr iada a confrontagao da receita com a despesa, na 

apuragao do resultado. Por este motivo e aceito pelo f isco brasileiro. 

Por outro lado, e necessario mencionar dois fatores que se apresentam como desvantagem 

do s istema de custeio por absorgao. Primeiro, o fato do mesmo apresentar pouca 

quant idade de informagoes para fins gerenciais, pois serve bas icamente a valoragao dos 

estoques e das despesas com produtos ou servigos vendidos. 

2.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Custeio Variavel 

Para Garr ison e Noreen (2007, p.228) no metodo de custeio variavel, somente os custos de 

produgao que var iam com o vo lume e que sao t ratados como custos de produtos. Isto inclui 

normalmente a mater ia -pr ima direta, mao-de-obra direta e a parcela variavel dos gastos 

gerais de produgao. 

Segundo Ching (1997) no custeio variavel, todos os custos e despesas variaveis (inclusive 

as despesas de vendas e administragao) sao deduzidos da recita de vendas, embora as 

despesas variaveis nao fagam parte do custo do produto, resultando em margem de 
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contr ibuicao. A margem de contr ibuicao representa o valor que cobrira os custos e despesas 

f ixos da empresa e proporcionara o lucro. 

Para Hansen e Mowen (2001 , p. 136) esclarece que: 

O custeio variavel talvez seja mais util na tomada de decisoes por parte da 

gerencia, pois os custos indiretos fixos de fabricagao, que nao sao afetados 

pela quantidade produzida, nao fazem parte do custo do produto fabricado e 

sao tratados como despesa do periodo em que foram ocorridos. 

Para Hansen e Mowen (2001 , p. 136) as principals caracter ist icas do metodo de custeio 

variavel: 

• E basicamente orientado para o aspecto gerencial por permitir a 

apuragao da margem de contribuicao de cada produto, nao se adequando 

as exigencias legais; 

• Permite um maior controle sobre os gastos fixos ao mante-los isolados 

do custo das vendas; 

• Permite prever com maior grau de precisao os resultados de decisoes de 

se descontinuar a comercializacao de produtos por facilitar o calculo da 

margem de contribuicao e do ponto de equilibria 

Desse modo, no s istema de custeio variavel, a apropr iacao aos produtos fabr icados pode 

ser composta exc lus ivamente pelos custos que se al teram na proporcao do vo lume de 

produgao a exemplo de mao-de-obra direta, material direto e outros custos da mesma 

natureza. Consequentemente , os custos f ixos sao cons iderados como custo do per iodo, 

sendo contabi l izados d i retamente em resultado. 

De acordo com Leone (1997, p. 336), 

O custeamento variavel, indica, enfatiza a analise das despesas e custos 

variaveis de qualquer objeto de custeio. As despesas e os custos variaveis 

sao suscetiveis de maior controle por parte da gerencia porque possuem 

unidades de medida operacionais e fisicas que os governam. 

Nesse contexto, Maher (2001) af irma que a anal ise pelo custeio var iavel , em fungao de 

separar os custos f ixos dos variaveis e considera- los l ineares, torna as informagoes ef icazes 

somente para o curto prazo. 

O autor (2001) destaca ainda que, isso acontece devido ao fato de que, em longo prazo, a 

diregao da empresa pode tomar decisoes que mudar iam sua estrutura de custos, a l terando-

se a margem de contr ibuigao. Cabe ressaltar a variagao do prego de venda em fungao da 
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demanda , o que conf irma que o custeio variavel e mais recomendavel para anal ises de curto 

prazo. 

QUADRO 3 

Vantagens e Desvantagens do Metodo de Custeio variavel 

Vantagens do sistema de custeio Variavel Desvantagens do sistema de custeio Variavel. 

1- Apresentacao de informagoes gerenciais 

para o gestor 

2- Verificagao da margem de contribuigao 

3- Nao utilizam rateio 

1- Nao atende aos principios fundamentals de 

contabilidade; 

2- A informagao pode ser distorcida por nao 

contemplar os custos indiretos 

Fonte: adaptado de Martins (2003) e Megliorini (2001, p. 137). 

Uma das vantagens do custeio variavel e a apresentagao de informagoes gerenciais para o 

gestor. Conforme Megliorini ( 2001 , p. 137) "este metodo permite aos administ radores utilizar 

os custos como ferramenta auxil iar na tomada de decisoes". 

C o m o desvantagem apresenta-se a nao obediencia aos Pr incipios Fundamenta ls de 

Contabi l idade, por nao atender pr incipalmente o principio da competenc ia , uma vez que os 

custos f ixos, referentes a produtos e/ou servigos, ainda nao vendidos, sao levados 

d i retamente para o resultado. 

2.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Custo / Volume / Lucro 

A relagao custo/volume/lucro e a relagao que o vo lume de vendas tern com os custos e 

lucros. O planejamento do lucro exige uma compreensao das caracter ist icas dos custos e 

de seus compor tamentos em di ferentes niveis operacionais. A demonstragao de resultado 

do exercic io reflete o lucro somente em determinado nivel das vendas, nao se prestando a 

previsao de lucros em di ferentes niveis de atividade. (MARTINS, 2003) . 
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Para Bruni e Fama (2004, p. 240) uma das principals fungoes da contabi l idade de custos 

consiste em fornecer subsidio para a tomada de decisoes. Nesse sent ido, a identi f icacao e 

dist incao de gastos conforme sua variabi l idade em variavel e fixo consiste em importante 

etapa na analise de formacao de prego e projecao de lucro. 

Para Garr ison e Noreen (2007, p. 190) a anal ise da relagao entre custo, vo lume e lucro e 

uma das fer ramentas mais poderosas que os gestores tern a sua disposigao, concentrando 

a atengao nas interagoes dos seguintes cinco e lementos: 

1. Prego do produto; 

2. Volume do nivel de atividade; 

3. Custos variaveis unitarios; 

4. Custos fixos totais; 

5. Compostos de produtos vendidos. 

Dentro desse contexto percebe-se que o entendimento dos gestores sobre a relagao entre, 

custo, vo lume e lucro e de fundamenta l importancia para as decisoes operacionais, podendo 

ser uti l izada para veri f icar os produtos que devem oferecer que polit ica de prego se deve 

adotar, que estrategia de vendas se deve adotar e qual deve ser a estrutura basica de 

custos que a empresa deve empregar. 

2.3.3.1 Ponto de equi l ibr io 

Mart ins (2003, p. 257) afirma que "o ponto de equi l ibr io nasce da conjugagao dos Custos e 

Despesas Totais com as Receitas Totais". 

Mediante as informagoes de Atk inson (2000), pode-se observar que os administ radores, 

muitas vezes, querem saber o nivel de produgao no qual o custo dos recursos 

compromet idos e coberto pelos lucros ganhos da produgao e venda de bens e servigos. 

C o m o pode ser c laramente observada pelo graf ico abaixo: 
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GRAFICO 1 - Grafico do Ponto de Equilibrio. 

Fonte: Atkinson (2000, p. 193) 

Como menc ionado anter iormente, o nivel em que o vo lume de vendas cobre os custos f ixos 

dos recursos compromet idos e chamado de ponto de equil ibrio. 

"A anal ise do ponto de equi l ibr io determina o vo lume de produgao no qual o lucro do 

negocio especulat ivo se iguala a zero - em que lucro que t ambem pode ser ganho sob uma 

decisao alternativa, em que os administradores nao fazem invest imento no negocio". 

(ATKINSON, 2000, p. 192). 
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QUADRO 4 

Equagao de custo 

A equagao do custo pode ser escrita como segue, onde: 

C= Custo Total 

F= custo Fixo 

V= Custo Variavel por Unidade 

Q=N(vel de produgao em Unidade 

C = F + ( V x Q ) 

Fonte: Atkinson (2000, p. 192) 

2.3.3.2 Margem de contr ibuigao 

O termo margem de contr ibuigao tern um signif icado igual ao termo ganho bruto sobre as 

vendas. Isso indica para o empresar io o quanto sobra das vendas para que a empresa 

possa pagar suas despesas f ixas e gerar lucro. (PADOVEZE, 2003) . 

Uma das principais preocupagoes dos responsaveis pelas areas comercia is consiste na 

di f iculdade para se avaliar adequadamente a forga de vendas, pois gera lmente ocorre uma 

enfase nos vo lumes e nos custos incorr idos para realizagao das vendas. Ass im, na maioria 

das empresas uti l izam de pianos de remuneragao baseados na apl icagao de percentuais 

sobre o valor da venda / fa turamento. 

Segundo ludic ibus (2000, p. 181), 

A contabilidade de custos esta preocupada com apuragao do resultado, ou 

seja, identificar o lucro de forma mais adequada. Alem de se preocupar 

tambem com as tomadas de decisoes, a necessidade de estoque minimo a 

produzir para nao ter prejuizo, estabelecendo um patamar de equilibrio, e 

tambem, qual produto esta com tendencia positiva em vendas. 

Desse modo, embora muitas uti l izem outros parametros (ex: f ixagao de cotas e niveis de 

concessao) para adequar, incentivar ou reduzir o valor da comissao a ser paga para o 

vendedor, a real idade e que prevalece a pouca enfase dada pela maior ia das empresas 

sobre a efetiva contr ibuigao que cada pedido vendido traz para a organizagao. 
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Contudo, se for preciso comprar o que e vendido e ainda pagar a lgumas despesas que so 

ocorrem quando se vende, como e o caso de impostos sobre a venda e das comissoes dos 

vendedores, quanto sobra para a empresa pagarem despesas f ixas e ter lucro? 

E essa sobra que se considera como sendo a Margem de Contr ibuigao sendo usada dentro 

do metodo de custeio variavel, podendo ser demonst rada atraves de uma Demonst racao do 

Resul tado do Exercicio - DRE: 

QUADRO 5: 

Modelo de DRE 

DRE 

Vendas totais 

(-) Custo Variavel Total 

(=) Margem de contribuigao 

(-) Custos Fixos Totais 

(=) Lucro Operacional 

Fonte: Elaboragao propria 

Contudo, em qualquer que seja o segmento: industria, comerc io ou servigos, e 

perfei tamente possivel apurar o valor e o percentual respect ivo da margem de contr ibuigao. 

Portanto, conhecer a margem de contr ibuigao que as vendas proporc ionam, mesmo antes 

de serem real izadas, e fundamenta l para o p lanejamento de qualquer empresa, 

pr incipalmente se considerarmos que a margem de contr ibuigao pode ser f ixada no 

momento do calculo do prego de venda dos produtos ou servigos. A lgumas consideragoes e 

preciso ressaltar nesse momento, para que f ique bem clara a definigao de margem de 

contr ibuigao, sendo baseado em alguns teor icos como Padoveze (2003, p. 258): 

• Margem por que e a diferenga entre o Valor da Venda (prego de venda) e 

os Valores dos Custos e das Despesas especificas destas Vendas, ou seja, 

valores tambem conhecidos por Custos Variaveis e Despesas Variaveis da 

venda. 

• Contribuigao porque representa em quanto o valor das vendas contribui 

para o pagamento das Despesas Fixas e tambem para gerar Lucro. 
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Para encontrar a margem de contr ibuicao, e preciso realizar a seguinte conta: margem de 

contr ibuicao e igual ao valor das vendas menos o valor dos custos var iaveis e das despesas 

variaveis, ou se preferir numa formula, isso tudo fica ass im: Margem de Contr ibuigao = Valor 

das Vendas - (Custos Variaveis + Despesas Variaveis) 

O valor encontrado em qualquer uma das formas apresentadas para o calculo da margem 

de contr ibuigao representa o quanto a empresa consegue gerar de recursos para pagar as 

despesas f ixas e obter lucro. Quando o valor da margem de contr ibuigao for superior ao 

valor total das despesas f ixas, a empresa estara gerando lucro e, quando for inferior, o 

resultado sera entendido como prejuizo. 

A margem de contr ibuigao total da empresa representa t ambem a margem media, pois 

considera tudo o que e vendido. E normal ter em qualquer empresa produtos/servigos com 

pregos, custos e despesas diferentes uns dos outros. Por isso, e mui to importante apurar a 

margem de contr ibuigao de cada produto/servigo. 

Todavia, antes da tomada de decisao para implantagao de um sistema que contemple isso, 

se jam procedidas, projegoes e calculos comparat ivos e anal isados todas as caracter ist icas e 

variaveis ( inclusive trabalhistas) especi f icas de cada empresa, espec ia lmente em relagao a: 

mercado de atuagao, l inhas de produtos, pianos de ganhos em vigor, forma de v inculo dos 

vendedores ou representantes, incentivos vigentes e as praticas gerenciais de vendas. 

Contudo, para Souza (2001, p. 74): 

O ponto mais questionado quanto a elaboragao dos orgamentos pela 

literatura mais recente e a falta de adogao de algumas praticas de 

Contabilidade Gerencial, como: uso do custeamento e gestao por 

atividades, uso do custo-meta, uso do custo-padrao com nova configuragao 

e entendimento sobre a variabilidade dos custos. 

Observa-se, portanto, que do s istema de custeio variavel extrai-se a margem de 

contr ibuigao, que e a diferenga entre o prego de venda e o custo do produto. Contudo, os 

produtos de maior margem de contribuigao sao supostamente, os mais rentaveis para a 

fabrica. Ass im, pode-se dizer que a margem de contr ibuigao tern a fungao de tornar bem 

mais fac i lmente visivel a potencial idade de cada produto, mostrando como cada um 

contr ibui para, pr imeiramente, amort izar os gastos f ixos e, depois constituir o lucro 

propr iamente dito. 



39 

2.4 C u s t e i o B a s e a d o em Atividade - A B C 

O Custeio Baseado em At iv idades (ABC) e um conjunto de concei tos e tecnicas para custeio 

de produtos, servigos, cl ientes e outros objetos de custo. A B C parte do principio de que sao 

as at iv idades, isto e, as tarefas que a empresa executa, e nao os produtos e servigos em si 

que consomem os recursos da empresa ( tempo de trabalho, materiais, equ ipamentos, etc.). 

(NAKAGAWA, 2007) . 

O que o A B C oferece de novo no tocante a custeio de produtos em relagao aos s is temas 

ditos convencionais (s istemas implantados na maior ia das empresas industrials)? Em 

termos essenciais, tanto os modelos convencionais quanto os modelos A B C t rabalham em 

um processo de dois estagios: no primeiro estagio os custos sao atr ibuidos a centros de 

custo e no segundo estagio os custos sao repassados dos centros de custo para os 

produtos (COOPER & KAPLAN, 1999). O repasse dos custos tanto no primeiro quanto no 

segundo estagio se da atraves da selegao de um conjunto de bases de alocagao. 

A f igura a seguir i lustra o uso do A B C e o processo de mudangas nas industrias: 

A B C 

v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

Processo 

de mudangas 

A N A L I S E 

• Atividades 

A Q A O 

• Qualidade dos produtos e 

• Custos drives - atributos 

• Custos dos produtos e 

servigos 

servigos; 

• Produtividade e flexibilidade dos 

processos; 

• Eficacia dos custos - timina 

Figura 5: O ABC e o processo de mudangas. 

Fonte: Nakagawa (2007, p. 41). 
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A o anal isar a f igura ac ima, nota-se que, o ambiente economico esta cada vez mais 

compet i t ive e global izado, uma boa informagao e algo que as empresas valor izam cada vez 

mais. Ass im, o custo de se processar informagao hoje em dia e muito menor do que 

costumava ser a alguns anos atras. 

Na abordagem A B C , a at ividade passa a exercer o papel de centra de custo e a selegao das 

bases de alocagao (ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cost drivers na l inguagem A B C ) procura evitar qualquer 

arbi t rar iedade no processo. Uma crit ica adic ional , e f requente, aos s istemas convencionais 

de custos e a de que tais s is temas tendem a privi legiar como bases de alocagao, variaveis 

corre lac ionadas a vo lume de produgao. C o m o o custo de mui tas at iv idades desenvolv idas 

pela empresa nao e causado por um maior ou um menor vo lume de produgao, essa pratica 

gera distorgoes nas informagoes de custo. Essa distorgao tern diregao previsivel , isto e, os 

produtos de alto vo lume subs id iam os produtos de baixo vo lume. 

Segundo Nakagawa, (2007) na gestao do projeto de implementagao do A B C , gera lmente a 

equipe de trabalho e organizada da seguinte maneira. Veja a f igura abaixo. 

Figura 6: Equipe de trabalho de um projeto ABC 

Fonte: Nakagawa (2007, p. 53). 

Cooper & Kaplan (1999) sugerem, por exemplo, que as at iv idades que consomem menos do 

que 5% do tempo de uma pessoa ou da capacidade de um recurso devem ser ignoradas. 

O sistema de custeio baseado em at ividades A B C procura, igualmente, amenizar as 

distorgoes provocadas pelo uso do rateio, necessar ios aos s is temas t ratados anter iormente, 
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pr incipalmente no que tange ao s istema de custeio por absorgao. Ass im, esse sistema 

poderia ser t ratado como uma evolucao dos s is temas ja discutidos, mas sua relagao direta 

com as atividades envolv idas no processo conf igura mero aprofundamento do s istema de 

custeio por absorgao. (NAKAGAWA, 2007) . 

Mart ins (2003, p. 87), informa que o Custeio Baseado em At iv idades "e uma metodologia de 

custeio que procura reduzir sensive lmente as distorgoes provocadas pelo rateio arbitrario 

dos custos indiretos". Este s is tema tern como fundamento basico a busca do princlpio da 

causa/agao, ou seja, procura identif icar de forma clara, por meio de rastreamento, o agente 

causador do custo, para Ihe imputar o valor. 

A ideia basica e atr ibuir pr imeiramente os custos as at iv idades e poster iormente atribuir 

custos das at iv idades aos produtos. C o m o comentados, sendo assim, pr imeiramente faz-se 

o rastreamento dos custos que cada at ividade causou, atr ibuindo-lhes estes custos, e 

poster iormente ver i f icam-se como os portadores f inais de custos consumiram servigos das 

at iv idades, atr ibuindo-lhes os custos def inidos. 

Segundo Martins (2003, p. 96) "para atribuir custos as at iv idades e aos produtos uti l izam-se 

de direcionadores. Ensina ainda que "ha que se dist inguir dois t ipos de direcionador: 

direcionador de custos de recursos, e os di recionadores de custos de at ividades". 

O citado autor cont inua af i rmando que "o primeiro identif ica a maneira como as at iv idades 

consomem recursos e serve para custear as at ividades". Af i rma ainda que "o segundo 

identifica a maneira como os produtos consomem atividades e serve para custear produtos". 

Nakagawa (2007, p.42), concei tua at ividade "como um processo que combina, de forma 

adequada, pessoas, tecnologias, materials, metodos e seu ambiente, tendo como objetivo a 

produgao de produtos". 

Ass im, para o estudo do metodo ABC, deve-se ponderar sobre as at iv idades envolv idas em 

cada processo de produgao, seja de uma mercador ia ou um servigo. A importancia que se 

da a util izagao do s istema de custeio A B C e em vir tude do mesmo nao ser apenas um 

sistema que da valor aos estoques, mas tambem proporciona informagoes gerenciais que 

auxi l iam os tomadores de decisao, como por exemplo, os custos das at iv idades, que 

proporc ionam aos gestores atr ibuirem responsabi l idades aos responsaveis pelas mesmas . 

(NAKAGAWA, 2007) . 
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O A B C , por ser tambem um sistema de gestao de custos, pode ser implantado com maior 

ou menor grau de detalhamento, dependendo das necessidades de in formacoes gerenciais 

para o gestor, o que esta int imamente l igado ao ramo de at ividade e porte da empresa. 

Para melhor entendimento apresentam-se as vantagens e desvantagens da apl icacao do 

metodo de custeio ABC. Como vantagens baseado nas colocacoes de Nakagawa (2007) e 

necessar io ressaltar que: 

• in formacoes gerenciais relat ivamente mais f idedignas por meio da reducao do rateio; 

• menor necessidade de rateios arbitrarios; 

• a tende aos Principios Fundamenta ls de Contabi l idade (similar ao custeio por absorgao); 

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

Por outro lado, pode-se enumerar como desvantagens (NAKAGAWA, 2007) : 

• gastos e levados para implantagao; 

• alto nivel de controles internos a serem implantados e aval iados; 

• necess idade de revisao constante; 

• leva em consideragao muitos dados; 

• informagoes de dificil extragao 

Para Moden (1999) a abordagem A B C e util para muitos t ipos de si tuagoes de tomada de 

decisoes em negocios, como tambem para decisoes relativas a estrategia de negocio. Pode 

ser usado para obter val iosas informagoes que possibi l i tam a alta gerencia concentrar-se 

nos produtos e t ipos de produtos mais lucrativos. 

De acordo com Martins (2003), uma das vantagens do A B C e a de nao restringir a anal ise 

ao custo do produto e sua lucrat ividade. A analise do A B C permite que os processos 

ocorr idos na empresa sejam custeados, pois sao compostos por at iv idades que se inter-

re lac ionam. Com isso possibilita a visual izagao das at iv idades que podem ser melhoradas, 

reestruturadas ou , ate mesmo, el iminadas dentro de um processo, de forma a melhorar o 

desempenho competi t ive da empresa. 
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3 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 

3.1 Coleta de d a d o s 

Para coleta dos dados o metodo escolhido foi a entrevista pessoal estruturada em um roteiro 

previamente e laborado. As entrevistas t inham por f inal idade solicitar aos gestores das 

empresas o preenchimento de um quest ionario que serviu de base para a anal ise dos 

resul tados. O quest ionar io encontra-se dividido e m duas partes. A primeira parte que 

identif icou o perfil da empresa e dos gestores, como genero, faixa etaria, g rau de 

escolar idade dos gestores, tempo de existencia da empresa, numero de funcionar ios e 

faturamento medio anual . A segunda parte diz respeito a veri f icagao do uso das prat icas de 

contabi l idade gerencial . 

3.2 Metodo de ana l ise 

Para a analise dos dados na primeira parte fez o uso da distr ibuicao de f requencia e de 

f requencia acumulada. Na segunda parte obt iveram-se da fungao frequencia, graf icos de 

pizza. Fez-se o uso do Microsoft Excel, versao 2007. 

3.3 Ana l i se Descr i t iva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 Perfil dos entrevistados 

A pesquisa envolveu um estudo empir ico em que baseado nas informagoes do IBGE (2008) 

o munic ip io de Sao Bento conta com mais de 300 pequenas empresas industr ias texteis, 

que fabr icam mais 500 mil redes ao mes e consomem 12 mi lhoes de kg de fio por ano em 

1200 teares que func ionam dia e noite para atender a demanda . Para isso, o estudo foi 

real izado atraves de quest ionar io e as escolhas da amost ra foram por conveniencia entre as 
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12 empresas industrials do setor de tecelagem que estao com sua inscricao regular no 

s istema S INTEGRA/I CMS, 11 empresas possuem uma media de 15 funcionarios e 

faturamento medio de R$ 621.848,000 (seiscentos e vinte um mil, oi tocentos e quarenta e 

oito reais) caracter izando-se como micros e pequenas empresas e apenas uma que conta 

com 80 funcionarios e com faturamento acima de R$ 10.000.000,00 (dez mi lhoes). 

De acordo com a divisao dos grupos das questoes estabelecidas A tabela 1 descreve o 

genero dos gestores entrevistados que responderam a pesquisa. Percebe-se entre os 12 

respondentes, 9 e do sexo mascul ino e 3 e do sexo feminino, portanto a predominancia do 

genero mascul ino, com 75%. 

TABELA 1 

Genero do Entrevistado 

Frequencia % % Acumulada 

Mascul ino 

Feminino 

Total 

9 

3 

12 

75 

25 

100 

75 

100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Ao analisar a tabela 2 percebe-se, a faixa etaria de cada entrevistado, entao de 12 

entrevistados, 1 tern idade entre 26-33 anos total izando 8% e 11 tern entre 42-49 anos 

total izando de 92%, portanto a idade que prevalece esta entre 42-49 anos. 

TABELA 2 

Faixa Etaria 

Frequencia % % Acumulada 

1 8 - 2 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 

2 6 - 3 3 1 8 8 

3 4 - 4 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ 8 3 4 - 4 1 

4 2 - 4 9 11 92 100 

Acima de 50 - - 100 

Total 12 100 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 
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Pela tabela 3, observa-se a fungao dos entrevistados, percebe-se que, entre 12 

entrevistados, todos os 12 sao proprietaries total izando 100%, onde os mesmo 

desempenham a fungao de gerente dos seus estabelecimentos. 

T A B E L A 3 

Fungao do Entrevistado 

Frequencia % % Acumulada 

Proprietario 

Gerente 

Total 

12 

12 

100 

100 

100 

100 

100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Na tabela 4, indica o grau de escolar idade dos respondentes, percebe-se que entre os 12 

entrevistados, 1 tern o 1° grau incompleto, 2 tern o 1° grau completo, 2 tern o 2° incompleto, 

5 tern o 2° completo e 2 tern o superior. Mostrando que o que prevalece e o 2° grau 

completo com 41,6%. 

T A B E L A 4 

Grau de Escolaridade 

Frequencia % % Acumulada 

1° grau incompleto 8,3 8,3 

1° grau completo 2 16,6 24,9 

2° grau incompleto 16,6 41,5 

2° grau completo 5 41,6 83,1 

Superior 2 16,6 100 

Total 12 100 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Na tabela 5, mostra o tempo de existencia da empresa, onde das 12 empresas 

entrevistadas, 4 tern 01-05 anos de existencia com 33,3%, 3 tern 06-10 anos de existencia 

com 25%, 1 tern de 11-15 anos de existencia com 9,3% e 4 tern de 21 anos ou mais de 

existencia. Entre 16-20 anos nao encontramos nenhuma empresa. Entao como bem mostra 

a tabela, houve um empate entre 01-05 anos e 21 anos ou mais com 33 ,3% cada. 
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T A B E L A 5 

Tempo de Existencia da Empresa 

Frequencia % % Acumulada 

0 1 - 0 5 anos 4 33,3 33,3 

0 6 - 1 0 anos 3 25 58,3 

1 1 - 1 5 anos 1 8,3 66,6 

1 6 - 2 0 anos 66,6 

21 anos ou mais 4 33,3 100 

Total 12 100 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

O perfil dos entrevistados e uma variavel de fundamental importancia que pode revelar a 

caracterist ica das organizacoes produtoras da industria textil sediada em Sao Bento-PB. A 

pesquisa revela que os gestores tern baixo nivel de escolar idade e que e m sua maioria tern 

faixa etaria ac ima de 40 anos e tern mais de 20 anos na at ividade caracter izando uma 

experiencia pratica na atividade desenvolv ida, onde a maioria aprendeu fazer tais at iv idades 

com os outros e desenvolvem-se ate o momento sem a preocupacao com a quali f icagao 

prof issional. 

3.3.2 O u s o de Prat icas de Contabi l idade Gerencia l 

Em relagao ao uso das informagoes economicas e f inanceiras evidenciadas pela 

contabi l idade, procurou-se saber sobre a importancia do uso dos metodos de custos 

tratados na literatura que os gestores das industrias de tece lagem uti l izavam no seu dia a 

dia, obtendo os seguintes resultados: 5 0 % dos gestores da empresas industrias nao uti l izam 

nenhum metodo de custos e outras 50 % deles d izem utilizar o metodo de custo, pois se 

sabe que e atraves dele que se compreende a soma dos gastos com bens e servigos 

apl icados ou consumidos na produgao de outros bens, o que poder iamos caracteriza-los 

como custeio variavel. 
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UTILIZASAO DE METODO CUSTOS 

GRAFICO 2 - Utilizacao de Dados de Custos para tomar Decisoes 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

A o anal isar o graf ico 3, procurou-se identif icar quais os metodos de custeio, 5 0 % da 

industr ias pesquisadas uti l izam o metodo de custeio variavel e 5 0 % nao uti l izam nenhum 

tipo de metodo. 

USO DE METODOS DE CUSTEIO 

GRAFICO 3 - Uso de Metodos de Custeio 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

No graf ico 4, pode-se observar que 5 0 % das industr ias entrevistadas nao uti l izam nenhuma 

apl icacao gerencial com dados de custos mas, os outros 5 0 % das industr ias que uti l izam, 

notaram que o prego do produto foi de 25%, a aval iacao do estoque foi de 8%, a anal ise de 
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desempenho foi de 1 7 % e por f im a acei tagao de pedidos e a gestao de custos e reducao foi 

0%. 

APLICAQOES GERENCIAIS DADOS DE CUSTOS 

Precodo 

produto 

Analise de 

desemp« 

Aceitacao de 

pedidos 

0% 

Avaliacao de 

stoques 

8% 

iestaode 

custos e 

Reducao 

0% 

GRAFICO 4 - Aplicacoes Gerenciais Com Dados de Custos 

Fonte : Pesquisa de Campo, 2008. 

A tomada de decisao gera lmente e confundida com resolugao de prob lemas, que e o 

processo que procura estabelecer os fatores causais do problema. Percebe-se que a 

tomada de decisao, no entanto, pode ser um processo que tern a intengao de buscar uma 

agao que leva a el iminagao do problema. O modelo de tomada de decisao incorre em como 

e de que maneira as decisoes dever iam ser tomadas. 

Portanto, esse mode lo da tomada de decisao, deve evidenciar os resul tados f inanceiros, 

operacionais e economicos das diversas manei ras de real izagao de um evento ou 

t ransagao. Uma vez que a tomada de decisao ocorre no momento de realizagao de cada 

t ransagao ou evento, nas di ferentes areas da empresa, deve ser e laborado um modelo de 

decisao para cada evento economico, levando em conta as variaveis nele envolv idas e 

consideradas relevantes para cada decisao. 

Contudo, pode-se ser observado no graf ico 5, que a margem de contr ibuigao e a redugao de 

custos da empresas entrevistadas foi de 33%, onde o custo/volume/ lucro foi de 1 7 % 

jun tamente com o ponto de equi l ibr io. 
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U S O DE F E R R A M E N T A S PARA D E C I S O E S 

Reducao 

de custos 

33% 

Custos 

volume lucro 

17% 

Margem de 

contribuicao 

33% 

GRAFICO 5 - Praticas de Contabilidade Gerencial em uso no Processo Decisorio 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Nesse modo, a fungao de custo ou demanda e descont inua, uma anal ise mais detalhada se 

faz necessar ia. A o ver o graf ico abaixo, nota-se que o percentual de margem do lucro (92%) 

foi bem maior que o retorno do invest imento (8%) . O que pode ser just i f icado pelo proprio 

nivel de escolar idade dos respondentes. 

C A L C U L O DO PREQO DE VENDAS 

Retorno do 
investimento 

GRAFICO 6 - Uso de Praticas de Contabilidade Gerencial para o Calculo do Prego de 

Venda do Produto. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Este estudo objet ivou identif icar quais as praticas de contabi l idade gerenciais uti l izadas 

pelos empresar ios das industrias de tecelagem da cidade de Sao Bento no Estado da 

Paraiba. Constatou-se que, a predominancia dos gestores e do genero mascul ino de 7 5 % e 

a faixa etaria e entre 42 e 49 anos, 92%. Observou-se tambem que na maioria das 

empresas sao os proprietarios que fazem o papel de diretores e gerentes, o que pode ser 

caracter izado como empresas famil iares, quanto ao grau de instrucao, veri f icou-se que o 2° 

grau completo e de 41 ,6% e com o superior completo foi de 16,6% com formacao em 

administragao de empresas, anal isou-se tambem que 33 ,3% tern mais 21 anos na gestae 

das empresas. 

Constatou-se tambem que, 5 0 % das industrias prat icamente nao uti l izam nenhum metodo 

de custeio, e apenas 50% util izam o metodo de custeio variavel. Para isso, foi necessario 

conhecer a real idade dessas industrias para ass im, fazer um comparat ivo da teoria com a 

pratica. Observou-se ainda que, a maioria das industr ias pesquisadas nao sabem o grande 

valor que o uso dos metodos de custos t razem, como beneficios para essas empresas pelo 

fato de nao conhecerem esse metodos. 

Observou-se que, apenas 17% das empresas uti l izam a relagao custo, vo lume e lucro 

juntamente com o ponto de equi l ibr io no processo de decisao, com a redugao de custo e a 

margem de contr ibuigao em 33%. Ja a verif icagao da margem de lucro foi 9 2 % e o retorno 

de invest imentofoi apenas 8%. 

Conclui-se, que uso de praticas de contabi l idade gerencial e muito baixo, o que poderia ser 

expl icado pelo perfil dos respondentes, o metodo de custeio por absorgao que deveria ser o 

mais apl icado em virtude da legislagao do imposto de renda nao foi constado, o que poderia 

ser mot ivado pelo fato de que a maioria das empresa sao micros e pequenas empresas e 

deve esta enquadrada no Simples Nacional , Lei complementar 123/07. Ja o uso do metodo 

de custeio variavel, as industrias ter iam informagoes importantes para tomadas de decisao, 

com a util izagao da margem de contribuigao e elaboragao de relatorios gerenciais internos. 

No entanto, constatou-se que o uso de praticas de contabi l idade gerencial como o metodo 

de custeios para os acertos das decisoes operacionais e de fundamenta l importancia, mas 
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possui aspectos sistematicos e muitas providencias administrat ivas nao possuem esse 

aspecto, por isso, o resultado deriva da capacidade do gestor conhecer com profundidade 

as suas operacoes para tratar com pessoas e nao segundo regras especi f icadas nos 

metodos. 

Porem, o uso da informagao dos dados de custos precisa ser bem definido para os acertos 

nas decisoes de negocios quando os gestores se deparam com medidas f inanceiras. Nessa 

si tuacao e prudente recorrer aos meios que possam ser medidos e mensurados. 
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A P E N D I C E 



AS PRATICAS DE CONTABILIDADE GERENCIAL E SUA UTILIZAQAO NO 

P R O C E S S O OPERACIONAL: uma analise nas empresas industrials de 

tecelagem na cidade de Sao Bento no Estado da Paraiba 

QUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

1. Sexo: F ( ) M ( ) 

2. Faixa etaria: 

( ) 1 8 - 2 5 

( ) 2 6 - 3 3 

( ) 3 4 - 4 1 

( ) 4 2 - 4 9 

3. Fungao: 

( ) Proprietario 

( ) Gerente 

4. Grau de Escolar idade: 

( ) 1° grau incompleto 

( ) 1° grau completo 

( ) 2° grau incompleto 

( ) 2° grau completo 

( ) Superior 

5. Tempo de existencia da empresa: 

( ) 01 - 05 anos 

( ) 06 - 10 anos 

( ) 11 - 15 anos 

( ) 1 6 - 2 0 anos 

( ) 21 anos ou mais 

6. Numero de Funcionarios: 

7. Faturamento medio anuak 

8. Porte da empresa de acordo com a Lei n° 9.317/96 (SIMPLES) : 
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PARTE 2 - 0 USO DE PRATICAS DE CONTABIL IDADE GERENCIAL 

1. A empresa utiliza dados de custos para tomar decisoes? 

SIM 

NAO 

Se sim, responda as questoes de 2 e 3; 

Se nao, va para a questao 4 

2. Qual o metodo de custeio util izado pela empresa? 

Absorgao 

Variavel 

Absorgao e Variavel 

A B C 

Outros, por favor, especi f iquem. 

3. Quais das apl icagoes gerenciais sao uti l izados dados de custos? 

Prego do produto 

Acei tagao de pedidos 

Aval iagao de estoques 

Gestao de custos e Redugao 

Anal ise de desempenho 

4 . Marque as tres caracterist icas mais importantes que voce considera util para os acertos 

das decisoes de negocios? 

Margem de contr ibuigao 

Ponto de equil ibrio 

Custos vo lume lucro 

Redugao de custos 

Outros, qual? 

5. Para o calculo do prego de venda do produto quais medidas voce utiliza? 

Retorno do invest imento 

Markup 

Percentual de margem de lucro 

Outro, qual? 


