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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente investigacao objetiva descrever os aspectos operacionais (facilidades e 
dificuldades) no processo de implantacao do metodo de custeio ABC em um Centra de 
Formacao de Condutores (CFC). Para tanto, mapeou-se os processos da empresa 
pesquisada, no intuito de identificar as principals atividades desempenhas por ela; identificar 
os possfveis direcionadores de custos da empresa pesquisada e verificar os gastos que 
incorrem no processo de prestacao de servieo da empresa pesquisada. A pesquisa foi 
desenvolvida atraves de um estudo de caso, em que, atraves de entrevistas realizadas no 
proprio CFC, foi feito um levantamento das atividades realizadas assim como dos recursos 
consumidos, para posteriormente identificar os possiveis direcionadores de recursos e das 
atividades. No que tange aos direcionadores, foram analisados alguns direcionadores, para 
o mesmo recurso, sem a intencao de esgota-los para que, com isso, fosse possivel fazer 
inferencias a respeito de cada um e que a escolha levasse em consideracao a relacao que 
este tenha com a atividade e/ou dos objetivos que se propoe com a implantacao. Foram 
observadas como facilidades na implantacao a determinacao das atividades 
desempenhadas pela empresa, na renovacao dos direcionadores, alem da participacao de 
todos os envolvidos no processo dentro da empresa o que facilita a coleta das informacoes 
possiveis sobre o processo dentro da empresa. Ja como dificuldades, mais especificamente 
na empresa investigada, pode-se observar que, apesar da atividade desempenhada pela 
empresa ser simples e com atividades bem definidas, a ausencia de um sistema de 
informacoes dificultam o rastreamento dos elementos necessarios a implantacao do ABC. 
Neste sentido, a empresa precisa levar em consideracao a relacao custo-beneficio para a 
implantacao do metodo de custeio ABC, pois o mesmo deve adequar-se as necessidades 
da empresa para que nao acabe gerando gastos desnecessarios. 

Palavras-chave: Centra de formacao de Condutores. Metodos de Custeios. Custeio 

Baseado em Atividades. Servicos. Carteira Nacional de Habilitaeao. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present investigation aims to describe the operational aspects (strengths and difficulties) 
in the process of implementing the method in an ABC Training Center Conductor. To this 
end, it was mapped business processes research in order to identify the main activities 
performed by it; identify potential cost drivers of the company researched and verify the 
expenses incurred in the provision service company studied. The survey was developed 
through a case study, in which, through interviews with staff at the CFC, was a survey of 
activities and resources consumed to further identify potential drivers of resources and 
activities. With respect to drivers, some drivers were analyzed for the same resource, with no 
intention of exhausting them, that with this, it was possible to make inferences about each 
one and that the choice would take into account the relationship it has with the activity and / 
or the objectives it intends to deploy. Facilities were identified as the determination in the 
implementation of the activities performed by the company, the renewal of drivers, besides 
the participation of everyone involved in the process within the company which facilitates the 
collection of information possible about the process within the company. Since such 
difficulties, specifically the company investigated, it can be observed that despite the activity 
performed by the company to be simple and well defined activities, the absence of an 
information system make it difficult to trace the elements necessary for implementation of 
ABC. In this direction the company needs to consider the cost-effective to implement the 
ABC method, because it must fit the needs of the company that does not end up creating 
unnecessary expenses. 

Keywords: Drivers Training Center. Costing methods. Activity Based Costing. Services. 

Driver's License. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Problematizagao 

As empresas encontram-se inseridas em um cenario em constate movimentagao em que os 

avangos tecnologicos, o aumento da produtividade e a abertura dos mercados, vem fazendo 

com que as empresas repensem e mudem a forma de gerir seus negocios, buscando novos 

metodos de custeio que possam atender e adaptar-se as modificacoes e ao mesmo tempo 

obter informacoes relevantes reiacionadas aos seus processos, constituindo dessa forma 

um importante fator para a permanencia em um mercado, isso porque um sistema de 

custeio, isoladamente, nao garante o sucesso de uma empresa, mas a sua ausencia e 

capaz de tornar a empresa mais vulneravel (JOHNSON; KLAPLAN 1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud FROSSARD, 

2003). 

Essas mudangas e o aumento da concorrencia fazem com que o consumidor, alem de se 

tornarem cada vez mais exigentes e dispostos a pagar um valor menor pelos produtos 

devido a grande oferta, saia ganhando uma vez que, os pregos tendem a diminuir e a 

qualidade dos produtos, aumentar (BORNIA, 2010). 

A pressao, por melhoria da qualidade dos produtos ou servigos prestados, tern provocado 

uma preocupacao nos gestores, que a todo instante buscam as melhores ferramentas que 

estao ligadas a mensuragao dos custos, pois se conhecendo o custo efetivo da producao 

e/ou prestagao de servigos, os gestores passam a conhecer a estrutura de custo de cada 

produto e/ou servigos e com isso ajustar melhor os pregos de vendas a demanda e a 

necessidade da empresa em gerar lucros. 

Com isso, percebe-se a necessidade por parte dos gestores, de ferramentas aprimoradas 

para a analise dos custos incorridos neste setor e para auxilia-los, pode-se contar com um 

sistema de gestao dos custos, o Custeio Baseado em Atividades (ABC - Activity Based 

Costing) que supera as deficiencias dos sistemas tradicionais. 

A ideia basica do ABC e tomar os custos das varias atividades da empresa e entender seu 

comportamento, encontrando bases que representem as relagoes entre os produtos e essas 

atividades. Ele tern sua origem atrelada a necessidade de um metodo de mensuragao que 

levassem em consideragao conceitos como o de custos que nao agregam valor, o 
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comportamento desses custos e os custos das varias atividades desempenhadas na 

empresa (BORNIA, 2010). 

A proposta do metodo ABC e analisar os custos das atividades que consomem recursos da 

empresa, procurando reduzir as distorgoes provenientes do rateio arbitrario dos custos 

indiretos desenvolvidos durante o processo produtivo, comercializagao ou prestagao de 

servigo, considerado pelos estudiosos como o metodo de custeio que gera o maior numero 

de informagoes sobre os custos. 

Segundo Nakagawa (2007), o ABC e um metodo de analise de custos, que busca "rastrear" 

os gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de consumo dos 

recursos "diretamente identificaveis" com suas atividades mais relevantes, e destas para os 

produtos e servigos. 

Autores como Nakagawa (2007); Martins (2008); Bornia (2010); Jiambalvo (2009); Horngren, 

Sundem e Stratton (2004); Garrison, Noreen e Brewer (2007), entre outros, comentam que, 

o ABC tern se mostrado como sendo um metodo de custeio diferenciado, tendo em vista que 

ele oferece um numero muito grande de informagoes devido ao detalhamento das atividades 

da empresa. 

Porem, a implantagao de um metodo de custeio requer um conjunto de medidas e tarefas, o 

que envolve toda a organizagao. Para que a implantagao do ABC seja eficiente, e preciso 

que os gestores avaliem algumas questoes como, custo/beneficio com a implantagao, quais 

os objetivos pretendidos com a implantagao, pois este pode tornar-se bastante dispendioso. 

Muitos sao os estudos sobre o ABC, onde a maioria da literatura e pesquisas academicas 

apontam inumeras vantagens sobre o ABC, isso pode gerar distorgoes acerca desse 

metodo, por parte dos gestores, pois estes podem chegar a conclusao de implantar o ABC 

na empresa sem levar em consideragao alguns fatores, como por exemplo, as possiveis 

dificuldades e/ou limitagoes no processo de implantagao desse metodo de custeio, o que 

levaria estes gestores a implantarem esse metodo considerando apenas suas vantagens. 

Nesse sentido, o ABC constitui-se de uma ferramenta, tanto para a gestao de custos quanto 

para o auxilio na tomada de decisao, alem de subsidiar decisoes relacionadas a prego, 

superando assim, os metodos de custeio tradicionais, por estes terem seus rateios 

considerados arbitrarios e subjetivos. 

O setor de servigos tern mostrado bastante crescimento refletindo em aumento da 

competitividade e exigindo melhorias, por parte destas empresas, em seus processos. 
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Assim sendo, os problemas gerenciais antes enfrentado apenas pelas empresas de 

manufaturas, passam agora a fazer parte da realidade das empresas que atuam nesse 

segmento, o que faz com que elas busquem ferramentas que possam contribuir para o 

aprimoramento de seus processos, possibilitando assim, uma melhoria da qualidade e 

eficiencia das atividades desenvolvidas por elas. 

Especificamente, o setor de CFC - Centra de Formagao de Condutores, em virtude das 

mudancas advindas com o Codigo de Transito Brasileiro em que os servicos oferecidos 

tiveram que ser aperfeicoados e com isso esses centres sentiram a necessidade de 

informagoes mais acuradas sobre os custos, para que estas sirvam de subsidio para o 

processo decisorio, pois, por terem seus pregos pre-estabelecidos por sindicatos de classe, 

esses centros necessitam dessas informagoes, no intuito de identificar as atividades que 

nao agregam valor aos seus produtos, podendo, entao, elimina-las e assim, adequar-se 

facilmente aos pregos propostos, garantindo uma rentabilidade possivel. 

A mensuragao dos custos nas empresas prestadoras de servigos torna-se bem mais 

complexa do que nas empresas de manufatura, isso devido as caracteristicas pertinentes a 

esse setor, que sao, segundo Meireles (2006): simultaneidade, intangibilidade, interatividade 

e inestocabilidade. Assim quanta maior o numero de informagoes geradas por um metodo 

de custeio, melhor para a empresa, pois estas poderao aperfeigoar seus processos e reduzir 

seus custos. 

Neste contexto, surge a questao problema que norteia esta pesquisa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quais os aspectos operacionais (facilidades/dificuldades) na implantacao do ABC em 

um Centro de Formacao de Condutores - CFC na cidade de Sousa/PB? 

1.2 Justificativa 

A ascensao das empresas prestadoras de servigos, provocada pelo grande demanda no 

setor industrial que ocasionou a terceirizagao de alguns processos, tornou necessario para 

essas empresas conhecer a sua estrutura de custos, de forma mais detalhada, fazendo com 

que as metodologias de custeio, antes utilizadas apenas no setor industrial, passassem 

entao a serem utilizadas nas empresas prestadoras de servigos. 

A evolugao no setor de servigos fez com as empresas que atuam nesse segmento passasse 

a enfrentar uma acirrada competigao. Assim, segundo Kaplan (1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MAUAD; 
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PAMPLONA, 2001), os problemas gerenciais antes enfrentados apenas pelas empresas de 

manufatura passam agora a ser enfrentados tambem no setor de prestagao de servigos. 

Estas empresas se vem com a necessidade de conhecer melhor seus custos no intuito de 

melhorar seu processo, reduzindo seus custos sem, no entanto, diminuir a qualidade dos 

servigos prestados. 

A necessidade de um estudo sobre esse tema surge com advento de mudangas impostas 

pelo ambiente em que as empresas encontram-se inseridas e a necessidade que os 

gestores tern de informagoes pertinentes ao processo de prestagao de servigos e na 

identificagao de seus custos, podendo assim reluzi-los ao maximo sem, porem, perder sua 

rentabilidade. 

Por seus custos serem de dificil mensuragao, as empresas prestadoras de servigos 

necessitam de um metodo de custeio eficiente, que Ihes fornegam o maior numero de 

informagoes possiveis, para que estas possam ter uma visao mais ampla e real sobre a 

estrutura de seus custos e de suporte na tomada de decisao. 

Neste sentido, o ABC se destaca por ser um metodo de custeio que gera um maior numero 

de informagoes sobre os custos incorridos no processo produtivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el ou prestagao de 

servigos, podendo assim, ser aplicado em qualquer tipo de empresa, facilitando o 

entendimento dos custos pelos gestores. 

Os Centros de Formagao de Condutores - CFC, nomenclatura adotada pelo Codigo de 

Transito Brasileiro para definir as antigas Auto Escolas, tern evoluido bastante no sentido de 

atender as novas exigencias trazidas pelo Codigo de Transito Brasileiro e seus servigos tern 

passado por enormes mudangas. Mudangas essas trazidas pelo Codigo de Transito 

Brasileiro - CTB que entrou em vigor em 1998, que fez com estes centros passassem a 

contar com normas mais rigidas. Os servigos oferecidos pelas antigas auto-escolas tiveram 

que ser aperfeigoados e, atualmente, sao oferecidos um grande numero de servigos. 

Devido as mudangas ocorridas nesse setor e o aumento de servigos por elas oferecidos, e 

interessante que os CFCs conhegam a estrutura de seus custos e suas atividades, para que 

estes consigam ser competitivos no mercado em que atuam, alem de, considerando os 

pregos estabelecidos pelos sindicatos das classes, adequar o fornecimento de seus servigos 

dentro de padroes ja estabelecidos por normas e regulamentos, e ao mesmo tempo garantir 

o maior nivel de lucratividade para a empresa. 

Nesse sentido, o metodo que tern se destacado, por oferecer uma melhor visao das 

atividades da empresa, de como estas atividades consomem os recursos e, 



18 

consequentemente, da estrutura de seus custos de uma forma geral e o metodo de custeio 

ABC, pois, depois de ter passado por aigumas adaptacoes, esse metodo pode ser 

faciimente aplicado nas empresas desse segmento, auxiliando assim os gestores na tomada 

de decisao. 

As discussoes acerca do tema tern ocorrido com bastante frequencia devido a sua 

complexidade, sendo considerado pela literatura como o mais complexo metodo de custos. 

Assim, esse estudo dara suporte para que os CFCs possam usufruir dos beneffcios 

proporcionados por esse metodo, atraves do detalhamento das informacoes, podendo estas, 

competirem melhor no mercado em que atuam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos 

1.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivo geral 

Descrever os aspectos operacionais (facilidades e dificuldades) no processo de implantacao 

do metodo de custeio ABC em um Centra de Formagao de Condutores. 

1.3.2 Objetivos especificos 

Para o alcance do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos especificos: 

• Mapear os processos de prestagao de servigos da empresa pesquisada no intuito de 

identificar as principals atividades desempenhadas por ela; 

• Identificar os possiveis direcionadores de custos da empresa pesquisada; 

• Verificar os gastos que incorrem no processo de prestagao de servigo da empresa 

pesquisada; 

• Relacionar os direcionadores de custos com as atividades pelo criterio ABC no objeto de 

estudo. 
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1.4 Metodologia 

1.4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Classificagao da pesquisa 

Quanta as tipologias da pesquisa cientifica, elas podem ser classificadas, segundo 

Gongalves (2008, p. 79), sobre quatro criterios: a pesquisa quanta aos objetivos; quanta aos 

procedimentos; quanta as fontes de informagao e quanta a natureza dos dados, que pode 

ser quantitativa e qualitativa. 

O problema desta pesquisa fundamenta-se na analise das atividades e dos direcionadores 

de custos, no intuito de identificar as facilidades e limitaeoes na implantagao do metodo de 

custeio ABC em um Centra de Formagao de Condutores de tal modo que, pode ser 

classificada quanta a natureza dos dados, como qualitativa, ao passo que interpreta a 

relagao de fatos nao quantificaveis. Richardson (1999 apud BEUREN 2088, p. 91), 

menciona que "os estudos quern empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interagao de certas variaveis, 

compreender e classificar procedimentos dinamicos vividos por grupos sociais". 

A metodologia utilizada nesse projeto de pesquisa quanta aos seus objetivos, pode ser 

classificada como descritiva, pois descreve as caracteristicas da empresa estudada. De 

acordo com Gil (2009, p. 42) "as pesquisas descritivas tern como objetivo primordial a 

descrigao das caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno ou, entao, o 

estabelecimento de relagoes entre as variaveis". 

Quanta aos seus procedimentos de coleta, este trabalho constitui-se de um estudo de caso, 

pois faz uma analise dos metodos de custeio tradicionais e o ABC, verificando quais os 

aspectos operacionais trazidos pela implantagao do metodo ABC em um Centra de 

Formagao de Condutores na cidade de Sousa-PB. 

De acordo com Gil (2009, p. 54) o estudo de caso "consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossivel mediante outros delineamentos". 

Ainda, quanta aos seus procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliografica, fazendo 

assim, um levantamento de estudos relacionados ao tema Custeio Baseado em Atividades. 

Foram realizadas pesquisas para o embasamento teorico em diversas fontes bibliograficas, 

como: livros, revistas, periodicos, leis, monografias, dissertagoes, teses e em publicagoes 

avulsas. De acordo com Gil (2009, p. 44), "a pesquisa bibliografica e desenvolvida com base 
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em material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos". Esta 

pesquisa caracteriza-se, ainda, de acordo com seus procedimentos como sendo 

documental, pois foram analisados os documentos da empresa estudada. 

De acordo com Silva e Grigolo (2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEUREN, p. 89), a pesquisa 
documental vale-se de materials que ainda nao receberam nenhuma analise 
aprofundada. Esse tipo de pesquisa visa, assim, selecionar, tratar e 
interpretar a informacao bruta, buscando extrair dela algum sentido e 
introduzir - Ihe algum valor, podendo, desse modo, contribuir com a 
comunidade cientifica a fim de que outros possam voltar a desempenhar 
futuramente o mesmo papel. 

Inumeros sao os trabalhos cientificos publicados fazendo uma abordagem sobre custos, 

mostrando muitos metodos e sistemas de controle e gestao de custos que geram 

informacoes relevantes para a tomada de decisao. Porem, nao ha publicacoes na area 

fazendo referenda aos Centros de Formagao de Condutores - CFC. Neste sentido, esta 

pesquisa e considerada exploratoria, no intuito de proporcionar esclarecimentos sobre o 

segmento mencionado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14.2 Coleta e tratamento dos dados 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas algumas tecnicas para a coleta de 

dados. Neste caso, a tecnica utilizada foi a entrevista (apendice 1), que segundo Lakatos e 

Marconi (1995, p. 107)," e uma eonversacao face a face, de maneira metodiea; proporciona 

ao entrevistador, verbalmente, a informagao necessaria. A partir dessa tecnica pode-se 

identificar melhor todo o processo ocorrido no Centra de Formagao de Condutores Bom 

Jesus, assim como a identificagao dos recursos consumidos na prestagao de servigos. 

O roteiro de entrevista foi elaborado considerando a necessidade de obtengao de dados que 

serviria de suporte para a implantagao do metodo de custeio ABC na empresa pesquisada. 

O mesmo e constituido de questoes subjetivas com o objetivo de identificar o processo de 

prestagao de servigos e os recursos consumidos pelo CFC. 

As entrevistas foram realizadas nas instalagoes do proprio CFC, com a gerente de ensino e 

auxiliar de escritorio, onde durante essa conversagao pode ser identificado todo o processo, 

assim como os recursos consumidos pela empresa. 

Apos a coleta de dados iniciou-se a identificagao e analise das atividades e direcionadores 

de custos no processo de habilitagao da CFC Bom Jesus. Foi realizada, ainda, uma analise 

das etapas para a implantagao do metodo ABC tradicional no intuito de verificar quais 
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etapas seriam necessarias para a implantacao do mesmo em um Centra de Formagao de 

Condutores. 

As informagoes coletadas foram organizadas e representadas por quadras e figuras, onde 

foi feita uma analise qualitativa no intuito de proporcionar uma melhor visao da implantagao 

do metodo e responder a questao problema dessa pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAL AO TEORICA 

2.1 Aspectos relevantes sobre Contabilidade financeira, de custos e gerencial 

A contabilidade tern como objetivo, segundo Silva ef a/ (2011), a mensuragao, o registro, 

assim como informar os aspectos que envolvem o patrimonio, seja ele, das pessoas 

juridicas e/ou fisicas. Nesse sentido, a Contabilidade fornece o maior numero de 

informagoes, aos mais diversos usuarios sejam eles, internos ou externos. A contabilidade 

financeira atende os usuarios externos e tern como foco principal a apuragao do resultado 

economico e financeiro das empresas, atendendo as necessidades destes usuarios, sempre 

em conformidade com os princi'pios de contabilidade. 

Para Martins (2008, p. 19): "Ate a Revolugao Industrial (seculo XVIII), quase so existia a 

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

estruturada para servir as empresas comerciais". 

A necessidade de controle e gestao de custos, em decorrencia do surgimento de varias 

industrias durante a Revolugao Industrial, deu origem a uma contabilidade que se destina 

aos diversos niveis gerenciais, a contabilidade de custos. 

A Contabilidade de Custos, segundo Crepaldi (2009,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANDRADE, 2010, p. 26), "e uma 

tecnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e/ou servigos, 

a qual tern a fungao de gerar informagoes precisas e rapidas para a administragao". 

Esta Contabilidade de Custos de acordo com Martins (2009, apud ANDRADE, 2010, p. 26), 

"tern duas fungoes relevantes: o auxilio ao dominio e a ajuda as tomadas de decisoes". Esta 

contabilidade de custos atendia as necessidades de controle de custos dos produtos 

fabricados, oferecendo informagoes para a solugao de possiveis problemas relacionados ao 

processo produtivo. 

A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 
necessidade de avaliar estoques na industria, tarefa essa que era facil na 
empresa tipica da era do mercantilismo. Seus principios derivam destas 
finalidades primeiras e, por isso, nem sempre consegue atender 
completamente a suas outras duas mais recentes e provavelmente mais 
importantes tarefas: controle e decisao (MARTINS, 2008, p. 23). 

Nesse sentido, a Contabilidade de Custos deve caminhar em harmonia com a Contabilidade 

Financeira, pois aquela recebe informagoes desta em termos de procedimentos e seus 

demonstratives devem obedecer aos Principios de contabilidade. A Contabilidade de Custos 
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e Gerencial surgem, entao, da necessidade de informagoes uteis para o auxilio na tomada 

de decisao, com a funcao inicial de mensuragao de estoques. 

Com os avangos tecnologicos, empresas com sistemas cada vez mais automatizados e a 

expansao comercial fez surgir um ambiente altamente competitivo. A partir deste fato, surge 

a necessidade, pelos gestores, de uma contabilidade voltada para aspectos relacionados ao 

planejamento e controle, e que fornega informagoes importantes que auxiliem esses 

gestores no processo de tomada de decisao. Sendo assim, a contabilidade gerencial tern 

seu foco voltado para os usuarios internos das empresas. 

De acordo com Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 4, grifo do autor), "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contabilidade 

gerencial e o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e 

comunicar informagoes que auxiliem os gestores a atingir objetivos organizacionais". 

Andrade (2010, p. 27) comenta que "a contabilidade gerencial esta interligada ao equilibrio 

entre os custos e as vantagens da informagao contabil, aliado a nogao dos efeitos 

comportamentais". 

Segundo Garrison, Norren e Brewer (2007), a contabilidade financeira nao difere da 

contabilidade gerencial apenas quanta a orientagao para seus usuarios, mas tambem em 

sua enfase no passado ou no futuro, no tipo de dado fornecido e em sua enfase na precisao. 

A contabilidade financeira e obrigatoria, tendo seus dados que estarem de acordo com os 

Principios de Contabilidade, pois existem varios orgaos que a fiscaliza. Ja a contabilidade 

gerencial nao e obrigatoria, sendo seus dados utilizados para fins gerenciais. 

A Figura 1 mostra um comparativo entre a contabilidade financeira e gerencial. 
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Figura 1 - Comparagao entre Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial. 
Fonte: Adaptado de Garrison (2007, p. 7). 

A Contabilidade Financeira segundo Jiambalvo (2009) e direcionada aos usuarios externos, 

enquanto que a Contabilidade Gerencial e voltada a atender seus usuarios internos. As 

informacoes apresentadas pela Contabilidade Financeira dizem respeito as transacoes 

relacionadas a transacoes passadas, ja a Contabilidade Gerencial possui foco no 

planejamento, tendo suas informagoes relacionadas a eventos futuros. 

A Figura 2 apresenta de forma resumida uma comparaeao entre as contabilidades 

financeira, gerencial e de custos baseado no foco em seus usuarios. 
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Figura 2 - Comparaeao entre a Contabilidade Financeira, de Custos e Gerencial com foco nos seus 
usuarios. 
Fonte: Adaptado de Martins 2008, GarrisonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 2007 

A Contabilidade Financeira assemelha-se com a Contabilidade de Custos no que diz 

respeito aos usuarios, pois suas informacoes sao destinadas aos usuarios externos. Ja a 

Contabilidade de custos assemelha-se com a Contabilidade Gerencial, pois aquela tambem 

possui foco nos usuarios internos quanto a destinacao de suas informagoes, assim como a 

Contabilidade Gerencial. 

O desenvolvimento tecnologico e o advento da globalizagao vem tornando o ambiente, em 

que as empresas estao inseridas, cada vez mais competitive Surge, entao, a necessidade 

de uma contabilidade, que nao so trate de questSes financeiras, mas que gere informagoes 

que auxiliem os gestores no planejamento e controle dos processos das entidades. 

Nesse sentido, a nova Contabilidade de Custos segundo Martins (2008) acabou por passar 

de mera auxiliar na avaliagao de estoques e lucros para importante arma de controle e 

decisoes gerenciais. A Contabilidade de Custos tradicional era voltada para atender as 

necessidades das empresas em mensurar seus estoques. Atualmente, com o aumento da 

competitividade, a nova Contabilidade de Custos possui seu foco no planejamento e tomada 

de decisao. 

Para atender a suas fungoes de mensuragao de estoques em um primeiro momento; e de 

planejamento e controle num segundo momento, a Contabilidade de Custos segue, segundo 

Martins (2008), um esquema basico, com as seguintes etapas: separagao entre custos e 

despesas; apropriagao dos Custos Diretos diretamente aos produtos; apropriagao dos 

Custos Indiretos que pertencem, visivelmente aos Departamentos, agrupando, a parte, os 

comuns; rateio dos custos indiretos comuns aos diversos Departamentos, quer de produgao, 

quer de Servigos; escolha da sequencia de rateio dos Custos acumulados nos 

Departamentos de Servigos e sua distribuigao aos demais Departamentos e atribuigao dos 
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Custos Indiretos que agora so estao nos Departamentos de Producao aos produtos, 

segundo criterios fixados, 

A Figura 3 traz um esquema basico da Contabilidade de custos sugerido por Martins (2008), 

mostrando como e feita a distribuicao dos custos e despesas aos produtos e como estes 

influenciam o resultado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Custos 

Indiretos 

Rateio 

Dtretos 

Despesas 

Produto A 

Produto B > , 

Produto C 

Btoque 

Custo dos Produtos 

Vendidos 

1 

Vendas 

Resuftado 

Figura 3 - Esquema Basico da Contabilidade de Custos 
Fonte: adaptado de Martins (2008, pag. 57) 

Esse esquema basico mostra como os custos e despesas sao alocados aos 

produtos/servicos da forma como e adotada pelo Custeio por absorcao, onde os custos do 

periodo so irao integralmente para o resultado caso esses produtos/servicos sejam vendidos 

integralmente nesse periodo. 

2.2 A Contabilidade de custos 

Para um melhor entendimento da Contabilidade de Custos, assim como entender o 

funcionamento dos metodos de custeio na gestao de custos, e necessario fazer uma 
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descrigao sobre os termos mais relevantes utilizados durante o estudo da mesma. O Custo 

pode ser entendido como todo gasto ou recurso sacrificado, utilizado no processo produtivo 

e/ou prestagao de servicos, A Despesa e tudo que e consumido de forma direta, ou 

indiretamente, no processo produtivo/prestagao de servigo para obtencao de receitas. 

Custos e despesas sao, em termos gerais, gastos utilizados para a 
conducao das atividades da empresa. Contudo, considerar-se-a custos 
como os gastos relacionados com o processo operacional em si e os 
despesas como aqueles gastos inerentes a area administrativa como um 
todo (RIBEIRO, 1988, p. 63). 

De acordo com Freire e Pereira (2011), custo e um gasto efetuado no setor de producao, 

necessario a obtencao de um novo produto e/ou servico e e lancado primeiramente no ativo 

para em seguida ser lancado no resultado. Ja a despesa e um gasto efetuado fora do setor 

de produgao, necessario a obtencao de receitas e e lancado diretamente no resultado. 

Outra classificagao dos custos diz respeito a alocagao destes aos objetos de custos; sao 

eles aos custos diretos e indiretos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Custos Diretos, por sua propria natureza, esses custos 

sao apropriados diretamente aos produtos. Ja os Custos Indiretos sao custos que 

precisam ser alocados aos produtos, atraves de bases de rateio e por estimativas. (grifo 

nosso) 

Os custos sao alocados, segundo GarrisonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2007) a objetos de custos com a 

finalidade de fixar pregos, realizar estudos de rentabilidade e controle de gastos. Sendo 

objeto de custos tudo aquilo para o que alguem deseja obter gastos. 

Ja com relagao a sua variabilidade os custos podem ser classificados em custos fixos e 

custos variaveis. Custos fixos sao custos cujo valor nao varia de acordo com o nfvel de 

produgao. Ja os Custos variaveis sao custos cujo valor varia de acordo com o aumento no 

nfvel de produgao. E ainda, segundo Garrison et al (2007), existe os custos mistos ou 

semivariaveis, compostos tanto por custos fixos como por custos variaveis. 

De acordo com Warren, Reeve e Fess (2008, p. 92-93), "custos variaveis sao custos que 

variam no total proporcionalmente as mudangas no nfvel de atividade e os custos fixos sao 

os custos quer permanecem os mesmos, em termos monetarios, quando o nfvel de 

atividade muda". 

Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2006), os diferentes tipos de custos comportam-se 

de maneiras diferentes, com isso os gestores encontram grandes dificuldades no controle 

eficiente e na classificagao destes custos. Isso acaba sendo uma das maiores dificuldades 

apresentadas na Contabilidade de Custos, a identificagao dos custos e como aloca-los aos 
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seus produtos. Porem, esse processo de controle e classificagao torna-se de extrema 

importancia para as empresas, para que estas consigam ser competitivas no mercado em 

que atuam. 

Sabidamente, nao existe Custo ou Despesa eternamente fixos; sao, isso 
sim, fixos dentro de certos limites de oseilacao da atividade a que se 
referem, sendo que, apos tais iimites, aumentam, mas nao de forma 
exatamente proporcional, tendendo a subir em "degraus". Em inumeras 
empresas, os unicos custos realmente variaveis no verdadeiro sentido da 
palavra sao as materias-primas (MARTINS, 2008, p. 254-255). 

Uma ferramenta utilizada na alocagao dos custos e o rateio que faz uma divisao 

proporcional dos custos indiretos aos produtos e ou servigos. Para Nakagawa (2007) os 

rateios sao as principals causas das distorgoes nos custos dos produtos, e que eles tern 

provocado inumeros erros de decisao. O rastreamento assume o sentido de investigagao. 

Para Nakagawa (2007), o rastreamento tern o significado de identificar, classificar e 

mensurar, em uma primeira etapa, a maneira como as atividades consomem recursos e, 

numa segundo etapa, como os produtos consomem as atividades de uma empresa. 

O Quadro 1 traz um resumo das principals nomenclaturas utilizadas nas Contabilidade 

Financeira, Gerencial e de Custos. 
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Quadro 1 - Resumo das principais terminologias utilizadas na Contabilidade de Custos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TERMINOLOGIA CONCEITO 

Custo Gasto relativo a bem ou servigo utilizado na produgao de outros bens e 
servigos. 

Despesa Bem ou servigo consumido direta ou indiretamente para a obtengao de 
receitas. 

Gasto 
E o valor dos insumos adquiridos pela empresa, independentemente de 
terem sido utilizados ou nao. 

Desperdlcio 
E o esforgo economico que nao agrega valor ao produto da empresa e nem 
serve para suportar diretamente o trabalho efetivo. 

Custo Direto 
E aquele que pode ser facil e convenientemente identificado com o objeto 
especifico de custo sob analise. 

Custo Indireto 
E aquele que nao pode ser facil ou convenientemente identificado com o 
particular objeto de custo em discussao. 

Objeto de custos E tudo aquilo para o que alguem deseja ter dados de custos. 

Direcionador de 
custos 

Qualquer medida de produgao que gere custos. 

Custo Fixo 
Nao e afetado imediatamente pelas mudangas no nivel do direcionador de 
custos. 

Custo Variavel 
E aquele que muda em proporcao direta as mudangas no nivel do 
direcionador de custos. 

Rateio 
Utilizagao de um parametro que possa representar uma distribuigao razoavel 
dos custos indiretos as atividades. 

Rastreamento 
E o processo de identificar atividades especificas e determinar quanta de 
cada atividade e consumido pelo objetivo final do custo. 

Fonte: Adaptado de Martins (2008), Bornia (2010), GarrisonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2007), Horngren et. al. (2004), 
Ribeiro (1988) 

De acordo com Bornia (2010), os custos podem ser classificados, quanta ao auxilio na 

tomada de decisao; quanta a facilidade de eliminagao; quanta a facilidade de alocagao; 

quanta a variabilidade. Outras classificagoes dizem respeito a custo de oportunidade, custos 

desembolsados e custos de transformagao. 

O Quadro 2 apresenta um resumo da classificagao dos custos de acordo com Bornia (2010) 
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Quadro 2 - Classificagao dos Custos 

Quanto a variabilidade Custos fixos e Custos variaveis 

Quanto a facilidade de alocagao Custos diretos e custos indiretos 

Quanto ao auxilio na tomada de 
decisao Custos relevantes e Custos irrelevantes 

Quanto a facilidade de eliminagao Custos eliminaveis e Custos n3o eliminaveis 

Outras classificagoes Custos de oportunidade, custos desembolsaveis e 
custos de transformagao 

Fonte: Adaptado de Bornia (2010). 

Muitas sao as classificagoes adotados para analisar o comportamento dos custos, o Quadro 

2 apresenta de forma simplificado a classificagao adotada por Bornia (2010) no intuito de 

facilitar o entendimento sobre o comportamento destes custos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Sistemas de gestao de custos e metodos de custeio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,3.1 Sistemas de gestao de custos 

As empresas encontram-se inseridas em um ambiente altamente competitivo. Estas 

empresas tern se tornado cada vez mais dinamicas para adequar-se as transformagoes 

ocasionadas pela introdugao de novas tecnologias, onde as empresas tiveram que repensar 

sobre suas estrategias de negocio para garantir sua permanencia nesse mercado. Os 

gestores passaram, entao, a sentir a necessidade por um volume cada vez maior de 

informagoes para conhecer seus processos. 

Nesse novo ambiente quanto mais informagoes a empresa obtiver, mais ferramentas ela 

tera para lidar com a competigao. Com isso as empresas tern se tornado cada vez mais 

dinamicas, inovadoras e criativas; assim, a preocupagao da empresa nao esta apenas 

baixar seus pregos ou em melhorarem a qualidade de seus produtos e servigos, mas 

tambem a de melhorarem seu relacionamento com o cliente. 

Nesse sentido, os gestores possuem a responsabilidade na escolha das melhores 

ferramentas que os auxiliem nas questoes voltadas para os custos, gerando informagoes 

relevantes para o processo decisorio dentro da empresa. 

De acordo com Bornia (2010, p. 12): 
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0 ambiente concorrenciai onde as empresas encontram-se inseridas esta 
em continua mudanga, modificando constantemente a quantidade e a 
qualidade das informacoes demandadas pelas empresas. Os sistemas de 
custos podem ajudar a gerencia da empresa basicamente de duas 
maneiras: auxilio ao controle e a tomada de decisao. 

A escolha do melhor sistema de custo dependera das necessidades de cada empresa, de 

forma individual, de qual o objetivo pretendido com a implantacao e quais as informagoes a 

empresa procura. Pois os sistemas de custos auxiliam os gestores em saber quais 

informagoes devem ser geradas, a partir da necessidade de cada uma, e como estas devem 

ser processadas. 

Dessa forma, faz-se necessario um estudo previo, no sentido de verificar qual o melhor 

metodo de custeio, dentre aqueles disponiveis e possiveis, pois as informagoes obtidas dao 

suporte aos gestores na tomada de decisao, gestao e planejamento da empresa. Martins 

(2008) comenta que, nenhum sistema e capaz de resolver todos os problemas da empresa, 

pois os mesmos dependem do pessoal que os alimenta. 

A implantagao de um sistema de custos nao e simples. Segundo Martins (2008), essa 

implantagao precisa ocorrer de forma gradativa, precisando levar em consideragao varios 

aspectos, dentre eles, o custo-beneficio. Os metodos de custeio precisam adequar-se as 

caracteristicas das empresas, pois mesmo as que atuam em um mesmo setor, possuem 

caracteristicas particulares como seu porte, estrutura operacional e culturas organizacionais 

diferentes; principalmente no setor de servigos. 

Ainda, ha uma resistencia por parte de algumas pessoas dentro das empresas, pois um 

sistema de custos requer muitas informagoes para alimenta-lo, o que nem todas as pessoas 

envolvidas no processo estao dispostas a fornecer. 

"Cada informagao provoca um gasto (nenhuma e gratuita) e pode trazer um beneficio. Essa 

relagao entre gasto e beneficio precisa ser muito bem avaliada na hora da implantagao do 

sistema, e mesmo depois, durante todo seu funcionamento" (MARTINS, 2008, p. 359). 

Portanto, nem sempre e economicamente viavel a implantagao de um sistema de custos, 

sua implantagao devera ocorrer de forma gradativa. E para que um metodo de custeio seja 

implantado com sucesso, faz-se necessario um estudo sucinto das necessidades da 

empresa. 
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2.3.2 Metodos de Custeio 

Uma das maiores dificuldades apresentadas pelos gestores, esta relacionada ao nao 

gerenciamento de seus custos, que se encontra na alocagao dos custos indiretos, pois os 

custos diretos, por sua propria natureza, ja sao alocaveis aos produtos e/ou atividades. 

Neste sentido, os metodos de custeio sao utilizados para alocar os custos aos produtos. 

Eles estao relacionados estritamente a forma ou ao como fazer a alocagao dos custos aos 

produtos. Os metodos de custeio tradicionais utilizam-se de bases de rateio, para estes 

custos indiretos, que envolvem aspectos subjetivos, isso faz com que estes rateios tenham 

certo grau de arbitrariedade, fazendo com que as informagoes por eles geradas nem sempre 

seja totalmente confiaveis. 

Todos os Custos Indiretos so podem ser apropriados, por sua propria 
definigao, de forma indireta aos produtos, isto e, mediante estimativas, 
criterios de rateio, previsao de comportamento de custo etc. Tidas estas 
formas de distribuigao contem, em menor ou maior grau, certo subjetivismo, 
portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas aloeagoes, sendo que 
as vezes ela existira em nivel bastante aceitavel, e em outras oportunidades 
so a aceitamos por nao haver alternativas melhores (MARTINS, 2008, p. 
79). 

Existem diversos metodos de custeio, assim, a utilizagao de um metodo ou outro vai 

depender das necessidades das empresas. Neste sentido, nao existe nenhum metodo 

melhor que o outro, e sim, um que se adeque as reais necessidades destas empresas, 

sejam elas de manufatura ou de prestagao de servigos. 

A diferenga basica entre sistema e metodo de custeio e que os sistemas de custeio estao 

relacionados ao principio, ou seja, sao os meios utilizados para obtengao das informagoes 

relacionadas aos custos, ja os metodos de custeio estao relacionados ao procedimento, a 

operacionalidade dos dados. Os principals metodos de custeios apontados pela maioria da 

literatura referente ao tema sao: Custeio por Absorgao; Custeio Variavel, Custeio Pleno e 

Custeio Baseado em Atividades (ABC). 

2.3.2.1 Custeio porabsorcao 

Segundo Martins (2008), o Custeio por Absorgao surgiu da necessidade da contabilidade 

em mensurar todos os custos incorridos durante o processo produtivo. Seu uso e obrigatorio 

para fins de avaliagao de estoques e divulgagao, estando em conformidade com os 

Principios de Contabilidade. Por este metodo, sao apropriados somente os custos referentes 
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a produgao, sendo necessario fazer a distingao entre custos e despesas, pois os custos 

serao ativados no estoque, enquanto as despesas serao levadas direto para o resultado. 

De acordo com Martins (2008, p. 37): 

Custeio por Absorgao e o metodo derivado da aplicagao dos Principios de 
Contabilidade e consiste na apropriagao de todos os custos de produgao 
aos bens alocados, e s6 os de produgSo; todos os gastos relativos ao 
esforgo de produgao sao distribuidos para todos os produtos e servigos 
feitos. 

O custeio por absorgao utiliza como base de rateio dos custos indiretos, o volume de 

produgao. Neste sentido, este metodo acaba realizando rateios arbitrarios dos custos 

indiretos, fazendo com que seu uso seja pouco util para fins gerenciais, pois este criterio 

possui certo grau de subjetivismo, levando para o exercicio seguinte parte dos custos de 

produgao dos produtos fabricados e ainda nao vendidos. 

Algumas desvantagens podem ser observadas, segundo Martins (2008), na utilizagao do 

Custeio por Absorgao, uma delas esta no fato de que os custos fixos existirem 

independentemente da produgao, neste sentido estes custos poderiam, entao, serem 

considerados mais como um encargo para a empresa. Outro fator importante e que os 

custos fixos sao distribuidos com base em rateio, ou seja, estimativas que, muitas vezes, se 

mostram com grande grau de arbitrariedade, distribuindo assim um custo maior para um 

determinado produto do que para outro, isso poderia levar a uma visao distorcida sobre a 

rentabilidade de um produto, pois a empresa podera optar por interromper a produgao de 

um produto que supostamente nao estaria trazendo lucro para a empresa, ou poderia 

aumentar seu prego, em virtude do alto custo, o que ocasionaria em uma diminuigao da sua 

procura. 

2.3.2.2 Custeio variavel 

No metodo de Custeio Variavel, segundo Martins (2008), o resultado acompanha o volume 

de vendas, sendo seus custos fixos deduzidos integralmente no resultado do periodo. Estes 

custos sao tratados como despesas, indo direto para o resultado. Neste sentido, observa-se 

que neste metodo sao alocados aos produtos tanto os custos variaveis quanto as despesas 

variaveis, sendo estes custos deduzidos da receita, a partir dai encontra-se a margem de 

contribuigao dos produtos, auxiliando assim na analise de desempenho de cada produto. 

A margem de contribuigao e a relagao entre custo, volume e lucro. E o 
excesso da receita de vendas sobre os custos variaveis. O conceito de 
margem de contribuigao e especialmente util no planejamento empresarial 
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porque fornece informagoes sobre o potencial de lucro de uma empresa. 
(WARREN; REEVE; FESS 2008, p. 97) 

O Custeio Variavel e muito util para fins gerenciais, porem nao e aceito pela legislacao por 

ferir aos Principios de contabilidade, em especial ao principio da prudencia, quando leva os 

custos fixos dos produtos, ainda nao vendido, para o resultado. 

Do ponto de vista decisorial, verificamos que o Custeio Variavel tern 
condicoes de propiciar muito mais rapidamente informacoes vitais a 
empresa; tambem o resultado medido dentro do seu criterio parece ser mais 
informativo a administragao, por abandonar os custos fixos e trata-los 
contabilmente como se fossem despesas, ja que sao quase sempre 
repetitivos e independentes dos diversos produtos e unidades (MARTINS, 
2008, p. 202). 

Este metodo e muito utilizado para fins gerenciais, pois acabam auxiliando os gestores a 

tomarem as melhores decisoes, na medida em que faz a distingao entre custos variaveis e 

fixos. 

Apesar de ser bastante util para fins gerenciais, existem algumas razoes, segundo Martins 

(2008), para a nao utilizagao do custeio variavel. A demonstragao do resultado e os 

balangos elaborados com base nos dados fomecidos pelo custeio variavel acabam ferindo 

os Principios de contabilidade, principalmente o da competencia. Contudo este metodo de 

custeio nao e aceito pela legislagao fiscal na avaliagao de estoques para fins de apuragao 

do Imposto de Renda. 

A Figura 4 apresenta uma a classificagao de custos de acordo com o metodo de custeio por 

absorgao e custeio variavel. 

Custeio por 
Absorgao 

Custos 

dos 

Produtos 

Custos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do 

periodo 

M a t e r i a — p r i m a d i re ta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq - de - Ob ra d i re ta 

Custos ge ra i s var iave is de producao 

Custos ge ra is fixos de p r o d u g a o 

Despesas va r iave is de v e n d a e admin i s t ragao 

Despesas f ixas d e v e n d a e admin i s t ragao 

Custeio 
Variavel 

Custos 

dos 

Produtos 

Custos 

do 

Periodo 

Figura 4 - Classificagao de custos pelo Custeio por absorgao e Custeio variavel 
Fonte: Adaptado de Garrison (2007, p. 229) 

A partir da Figura 4 pode-se observar que o custeio por Absorgao considera como sendo 

custos dos produtos, todos os custos incorridos durante o processo produtivo, sejam eles 
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custos fixos ou variaveis, ja as despesas sao levadas direto para o resultado. No custeio 

Variavel so sao tratados como sendo custos dos produtos, os custos de producao variaveis, 

sendo os custos fixos tratados como custos do periodo, indo diretamente para o resultado 

juntamente com as despesas, sejam elas fixas ou variaveis. 

2.3.2.3 Custeio pleno (RKW) 

De acordo com Frossard (2003), o Custeio Pleno e tambem conhecido como Custeio 

Integral. Por este metodo de custeio o preco de venda e calculado adicionando-se uma 

margem de lucro, levando em consideragao os custos incorridos e os pregos praticados no 

mercado. Este metodo nao e utilizado pela Contabilidade, pois seu uso esta estritamente 

voltado para questoes gerenciais e ligados a formacao do preco de venda, pois apropria 

todos os custos e despesas, fixas e variaveis aos produtos. 

Segundo Martins (2008), este metodo possui origem na Alemanha e consiste no rateio nao 

so dos custos de producao como tambem de todas as despesas da empresa, inclusive 

financeiras, a todos os produtos. A partir da utilizagao desse metodo, podera se chegar ao 

custo de produzir e vender, adicionando o lucro desejavel. Segundo Vartanian (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Frossard, 2003) o Custeio Pleno pode ser utilizado, principalmente, no "monitoramento da 

eficiencia de processos fabris e de producao e na rentabilidade dos mesmos". 

Para Frossard (2003), este metodo pode ser utilizado para verificar a viabilidade de se 

trabalhar com determinado produto ou mesmo para verificar o lucro real na venda de cada 

produto, tendo em vista que este metodo traz uma visao geral sobre o gasto completo 

incorrido no processo empresarial para a obtencao da receita. 

Quanto a forma de avaliagao de estoque, o Custeio Pleno utiliza-se do mesmo procedimento 

utilizado pelo Custeio por Absorgao, ou seja, ele apropria os custos aos produtos 

classificando-os como sendo custos do periodo. 

2.3.2.4 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

Com o aumento da competitividade e a constante modificagao no ambiente que as 

empresas encontram-se inseridas, surge a necessidade de uma ferramenta de auxilio aos 

gestores, para que estes garantam a sobrevivencia destas empresas no mercado. O metodo 

que mais se adequa a essas necessidades e o custeio ABC, pois tern seu foco voltado a 
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alocagao dos custos pelas atividades desenvolvidas na empresa e nao pelo volume 

produzido, identificando as atividades que agregam valor a empresa. Martins (2008) 

comenta que em um mercado competitivo, em que se faz necessario a reducao dos custos e 

despesas, o uso do ABC e imbativel. 

O custeio baseado em atividades pressupoe que as atividades consomem 
recursos, gerando custos, e que os produtos usam tais atividades, 
observando seus custos. Assim, os procedimentos do ABC consistem em 
seccionar a empresa em atividades, supondo-se que as mesmas gerarao os 
custos, calcular o custo de cada atividade, compreender o comportamento 
dessas atividades, identificando as causas dos custos relacionados com 
elas e, em seguida, alocar os custos aos produtos de acordo com as 
intensidades de uso (BORNIA, 2010, p. 112). 

No que diz respeito ao detalhamento das informagoes relacionadas aos custos da empresa, 

o ABC torna-se superior aos demais metodos de custeio, pois devido ao grande 

detalhamento das atividades das empresas e uma melhor alocagao dos CIF, diminui 

drasticamente o subjetivismo e arbitrariedade incorridos nos outros metodos de custeio. 

Apesar de sua complexidade, o ABC oferece custos mais acurados, sendo assim 

considerada uma excelente ferramenta no auxflio a tomada de decisao. 

Em um ambiente de extrema competitividade em que as empresas estao inseridas, o ABC 

pode ser considerado uma excelente ferramenta no auxilio aos gestores na tomada de 

decisao. Seu uso esta voltado para a pratica gerencial, oferecendo informagoes relevantes 

as empresas para sua sobrevivencia no ambiente competitivo em que atuam. Nesse 

sentido, faz-se necessario um estudo mais detalhado desse metodo de custeio, pois o 

mesmo vem se tornando, cada vez mais, um importante instrumento de gestao dos custos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Historico, modelo conceitual e aspectos operacionais do A B C (Custeio 

Baseado em Atividades) 

Apesar de ser um metodo conhecido ha bastante tempo, apenas recentemente esse estudo 

vem ganhando enfase. Nakagawa (1994, pag.41) afirma que "segundo alguns autores, o 

ABC ja era conhecido e usado por contadores em 1800 e inicio de 1900. Outros registros 

mostram que o ABC ja era bastante conhecido e utilizado na decada de 60". 

De Rochi (1994,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NAKAGAWA, 2007) encontrou as origens do ABC nos trabalhos de 

Alexander H. Church no inicio do seculo XX. Outros autores, como Bornia (2010) e Matins 

(2008), apontam que o surgimento de ABC deve ser atribuido a Robin Cooper e Robert 

Kaplan nos anos 80 com a publicagao de um artigo intitulado Measure costs rightt. No Brasil, 

as primeiras publicagoes relacionadas ao ABC sao atribuidas a Masayuki Nakagawa na 
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decada de 90 com a publicagao do livro Gestao estrategica de custos: conceitos, sistemas e 

implementagao. 

Porem, segundo Bornia (2010), seu marco se deu em 1988 quando Cooper e Kaplan 

publicaram um artigo intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Measure costs right: make the right decisions, assumindo a 

paternidade do ABC. 

Segundo Nakagawa (2007), o ABC trata-se de uma metodologia desenvolvida para facilitar 

a analise estrategica de custos relacionados com as atividades que mais impactam o 

consumo de recursos de uma empresa. 

Este vem sendo o metodo de custeio que mais se adequa a mensuragao dos custos, por 

usar o rastreamento, como tecnica de alocagao desses custos fazendo uma analise dos 

custos e de uma forma mais acurada, diferente dos demais metodos de custeio, que utilizam 

o rateio como tecnica de alocagao e relacionando as atividades da empresas a estes. 

Para superar as deficiencies dos sistemas tradicionais, foi criado um 
sistema de custos de duas fases: primeiramente os custos sao alocados 
nas varias atividades da empresa para, a seguir, serem transferidos aos 
produtos por bases que representem as relagoes entre as atividades e os 
custos decorrentes (BORNIA, 2010, p. 111). 

O metodo de custeio, ABC, e o metodo que direciona todos os custos as atividades, e em 

seguida os direciona aos produtos e/ou servigos. Nele, os custos indiretos sao apropriados a 

varias unidades atraves de algumas bases que nao sao relacionadas aos volumes dos 

fatores (LEONE, 1997 apud NETO; STRASSBURG, 2000). Neste sentido, o ABC faz o 

rastreamento dos custos e atribui as atividades, em seguida, atraves de direcionadores, 

atribui os custos dessas atividades ao produto final. 

A principal diferenga entre o ABC e os metodos de custeios tradicionais esta na forma de 

alocagao dos custos. Enquanto os metodos de custeio tradicionais fazem uso do rateio para 

alocagao dos custos indiretos, o que causa grandes distorgoes por serem arbitrarios e com 

grande grau de subjetivismo; o ABC utiliza o rastreamento dos gastos de uma empresa ao 

ligar o consumo dos recursos as atividades e em seguida aos produtos. O ABC nao exclui a 

arbitrariedade, porem os acertos sao bem maiores tendo em vista que o metodo calcula 

melhor os custos dos produtos, atraves do detalhamento das atividades da empresa. 

Em um primeiro momento o ABC era utilizado, segundo Nakagawa (2007), apenas para 

atender as necessidades de gestores que atuavam no setor industrial. Porem, com a 

evolugao ocorrida no setor de servigos, ocasionada pelo grande nivel de produtividade da 

chamada "Era mercantilista", tendo as empresas que terceirizarem a produgao para poder 
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atender a grande demanda; houve a necessidade de se conhecer melhor os custos que 

envolvia o processo de prestagao de servigos, podendo, assim, as tecnicas do ABC serem 

aplicadas neste setor. 

Para que se consiga fazer um desenho apropriado do ABC, e de fundamental importancia 

que se conhega as atividades que consomem recursos dentro das empresas. No desenho 

do ABC, segundo Nakagawa (2007), as formas de rastreamento devem atender aos 

principios da simplicidade, visibilidade e comunicabilidade. 

Segundo o autor existem duas versoes para o modelo conceitual do ABC. A primeira versao 

do ABC era voltada para uso externo, tinha objetivos estrategicos, considerado uma 

ferramenta para melhorar a acuracia do custeio de produtos e servigos assim como na 

determinagao do melhor mix e pregos de produtos. Ja a segunda versao do ABC, que alem 

de contemplar uma visao externa esta, tambem, voltada para uso interno e tern como 

finalidade suprir seus usuarios das necessidades de informagoes sob duas visoes: a visao 

economica e de custeio; e a visao de aperfeigoamento do processo. 

A primeira versao do ABC era basicamente utilizada na manufatura, ja a segunda versao, 

mais abrangente, pode ser utilizada nos demais setores de atividades. 

A Figura 5 apresenta a primeira versao do ABC. 

RECURSOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CosfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA drivers 

Cost poo! 
de grupo 

de atividades 

Cost poo! 
de grupo 

de atividades 

Cost pool 
de grupo 

de atividades 

Cost drivers 

PRODUTOS, CLIENTES, PRQJETOS 

Figura 5 - Primeira versao do ABC 
Fonte: Adaptado de Nakagawa (2007, p. 68) 
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A primeira versao do ABC, apresentada na Figura 5, preocupava-se em como apropriar de 

maneira eficiente o consumo dos recursos da empresa aos diversos grupos de atividades. 

Ja na Figura 6 ha mudangas neste conceito, considerando uma nova versao do ABC. 

A Figura 6 apresenta a segunda versao do ABC. 

VisaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economica e de custeio 

Visao de aperfeicoamento 
de processo 

RECURSOS 

Atividades 

Mensuracao 

de 

desempenhos 

Objetos 

de 

custeio 

Figura 6 - Segunda verslo do ABC 
Fonte: Adaptado de Nakagawa (2007, p. 70). 

Essa segunda versao do ABC, mostrada da Figura 6, devido a sua abrangencia e melhor 

detalhamento das informagoes, encontrou larga aplicacao no setor de servigos, 

proporcionando aos seus gestores um melhor suporte para a tomada de decisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Objetivos do ABC 

Os beneficios trazidos, pelo metodo de custeio ABC, foram tanto em termos gerenciais, no 

contexto de aperfeigoamento de processo dentro da empresa, quanto no detalhamento dos 

custos e auxiliando os gestores na tomada de decisao, com isso o ABC proporciona 

vantagem competitiva para as empresas. 
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Nesse sentido, e possivel identificar o principal objetivo do metodo de custeio ABC, tendo 

em vista o numero considerado de informagoes que esse metodo fornece a seus usuarios. 

Para Nakagawa (2007, p. 30), "o ABC tern como objetivo faciiitar a mudanca de atitudes dos 

gestores de uma empresa, a fim de que estes, paralelamente a otimizagao de lucros para os 

investidores, busquem tambem a otimizagao do valor dos produtos para os clientes". O 

ABC, atraves de seu metodo de mensuragao dos custos fixos, pode melhorar a 

administragao destes custos, identificando as atividades mais onerosas, o que contribuira 

para a redugao dos custos e a otimizagao do processo. 

Devido a redugao do rateio arbitrario dos custos indiretos dos produtos e/ou servigos 

prestados, o ABC proporciona uma melhor visao sobre as atividades que nao agregam valor 

a empresa, conseguindo, assim, reduzir os desperdicios dentro da empresa, aperfeigoando 

seu processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4,2 Etapas para a implantagao do ABC 

A implantagao de qualquer metodo de custeio requer dos gestores um estudo sobre as reais 

necessidades das empresas, para que assim se consiga atender aos objetivos ao qual se 

propos a implantagao do metodo. 

Bornia (2010) menciona quatro fases para o calculo dos custos pelo ABC. Sao elas: 

mapeamento das atividades; distribuigao dos custos as atividades; distribuigao dos custos 

das atividades indiretas ate as diretas; e distribuigao dos custos dos produtos. No processo 

de mapeamento das atividades, estas tern que ser as mais detalhadas possiveis para em 

seguida, formarem processos. A distribuigao dos custos indiretos as atividades deve ocorrer 

da melhor maneira possivel. 

O Quadro 3 apresenta uma descrigao das fases para a implantagao do metodo de custeio 

ABC. 
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Quadro 3 - Processo de mapeamento das atividades 

ETAPAS DESCRICAO 

1 a Etapa Mapeamento das atividades; 

2 a Etapa Distribuic§o dos custos as atividades; 

3a Etapa Distribuigao dos custos das atividades Indiretas ate as diretas; 

4 a Etapa Distribuigao dos custos dos produtos. 

Fonte: Adaptado de Bornia (2010) 

A primeira etapa da implantagao do ABC pode ser considerada a mais importante, pois e 

neste momento que sao identificadas as atividades da empresa e estas devem ser a mais 

detalhada possivel. Pois segundo Bornia (2010), quanto mais detalhadas forem as 

atividades da empresa, melhor sera para os gestores identificar as que nao agregam valor, 

reduzindo desperdicios e estimando seus custos. 

Na segunda etapa, distribuigao dos custos as atividades, Bornia (2010, p. 115) comenta que 

"deve representar o consumo dos insumos pelas atividades da melhor maneira possivel". 

Esses insumos sao representados pelos custos indiretos. Para isto o ABC faz uso de 

direcionadores de custos e estes devem levar em consideragao a relagao entre as 

atividades desenvolvidas pela empresa e os recursos por elas consumidos. 

Bornia (2010) comenta, ainda, que na terceira etapa deve-se contemplaro momento em que 

as atividades indiretas tern seus custos alocados diretamente aos produtos. 

Na quarta e ultima etapa, o ABC utiliza o conceito de direcionadores de custos para distribuir 

os custos das atividades aos produtos, objetivando encontrar os fatores que causam os 

custos, determinando sua origem no intuito de distribui-los corretamente. 

Para a distribuigao dos custos das atividades aos produtos, o ABC utiliza o 
conceito de direcionadores de custos, os quais podem ser definidos como 
aquelas transagSes que determinam os custos das atividades, ou seja, sao 
as causas principals dos custos das atividades (BORNIA, 2010, p. 117). 

Nesse sentido, nota-se a importancia do ABC pelo fato dele fazer o rastreamento das 

atividades mais relevantes da empresa, identificando as atividades que consomem mais ou 

menos recursos. 
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O pressuposto assumido pelo metodo ABC, segundo Nakagawa (2007) e que os recursos 

de uma empresa sao consumidos por suas atividades e nao pelos produtos que ela fabrica. 

A atividade pode ser definida como um processo que combina, de forma adequada, 

pessoas, tecnologias, materiais, metodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produgao 

de produtos. Ele acrescenta que, atividade nao se refere apenas a processos de 

manufatura, mas tambem a produgao de projetos, servigos etc., bem como as inumeras 

agoes de suporte a esses processos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 Aspectos operacionais do ABC 

Nenhum metodo de custeio e suficientemente bom que possa resolver todos os problemas 

da empresa. Como todo metodo gerencial, o ABC tambem possui vantagens e limitagoes. 

Uma das vantagens do ABC com relagao aos outros metodos de custeios tradicionais 

segundo Martins (2008), e que ele nao se restringe ao custo do produto, sua lucratividade 

ou continuidade, permitindo que os processos que ocorrem dentro da empresa sejam 

custeados. 

2.4.3.1 Vantagens do ABC 

O ABC tern se tornado uma ferramenta excelente no processo decisorio, pois atraves de sua 

metodologia de rastreamento dos custos e possivel identificar quais as atividades que nao 

agregam valor aos produtos, e isso tern feito com que as empresas mudem a forma de 

trabalhar no processo produtivo. 

O Metodo ABC apresenta algumas vantagens com relagao aos metodos de custeio 

tradicionais, dentre elas destacam-se, segundo Perez et. al. (1999, apud FROSSARD, 

2003): 

• Fornece suporte importante para se estabelecer vantagem competitiva, indicando onde 

eliminar custos desnecessarios e possibilitando aumentar a lucratividade dos produtos e 

servigos; 

• Capacidade de gerar melhores informagoes do que os metodos tradicionais de custeio, 

por ser melhor evidenciador, de facil compreensao, mais confiavel e oportuno; 
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As medidas de desempenho incorporadas a utilizacao do metodo ABC, fazem parte de um 

conjunto de objetivos, gerando informagoes mais consistentes para a tomada de decisao. 

Ja as principals vantagens mencionadas por Brimson (1996,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud RIBEIRO, 1988), sao 

relacionadas a seguir: 

• Estabelecer metas de custos e desempenho mais realista, derivadas do planejamento 

estrategico; 

• Identificar desperdicios e fatores que direcionam o custo; 

• Melhorar a qualidade das decisoes na determinagao de pregos, fabricar/comprar e 

estimativas, pelo conhecimento de um custo de produto certo (que e derivado do 

rastreamento do custo das atividades aos produtos). 

2.4.3.2 Desvantagens do ABC 

Conforme Andrade ef al, as desvantagens apresentadas pelo metodo ABC sao as 

seguintes: 

• Gastos elevados para implantagao; 

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

• Necessidade de revisao constante; 

• Leva em consideragao muitos dados; 

• Informagoes de dificil extragao; 

• Dificuldade de envolvimento e compometimento dos empregados da empresa; 

• Necessidade de reorganizagao da empresa antes de sua implantagao; 

• Dificuldade na integragao das informagoes entre departamentos; 

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

acompanhamento; 

• Necessidade de formulagao de procedimentos padroes, e 
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• Maior preocupagao em gerar informagoes estrategicas do que usa-las. 

Nenhum metodo e capaz de resolver todos os problemas das empresas, neste sentido, as 

desvantagens encontradas no metodo de custeio ABC podem ser superadas desde que 

sejam respeitadas as caracteristicas e se entenda os reais objetivos da empresa, para que 

assim, as informagoes geradas por esse metodo de custeio proporcionem uma gestao 

eficiente e eficaz dos custos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.4 TDABCXABC 

Devido a complexidade, o alto custo e a quantidade de informagoes necessarias a 

implantagao do ABC, sua utilizagao e bastante limitada, e para solucionar os problemas 

oriundos da sua implantagao, surge uma nova ferramenta de auxflio a competitividade, o 

TDABC (Time-Driven Activity - Based Const!ng). 

Segundo Kaplan e Anderson (2007 apud SCHMIDT et al) 

Essa nova abordagem oferece as empresas uma opgao simples e pratica 
para a determinagao do custo e da capacidade de utilizagao dos seus 
processos, e para a apuragao da lucratividade dos pedidos, dos produtos e 
dos clientes. Tal abordagem cria condigoes para que as empresas 
melhorem seus sistemas de gestao de custos, ao inves de abandona-los. 
Os tomadores de decisao passam a dispor de informagSes exatas sobre 
custo e lucratividade, a fim de definir prioridades para melhorar processos, 
racionalizar a variedade e o mix de produtos, precificar os pedidos dos 
clientes, alem de gerenciar os relacionamentos com os clientes, de maneira 
a gerar beneficios para ambas as partes. 

De acordo com Kaplan e Anderson (2007 apud SCHMIDT et al) "o TDABC ignora a fase de 

definigao das atividades, e portanto, elimina a necessidade de alocar os custos dos 

departamento entre as varias atividades por eles executadas". Segundo os autores, este 

metodo utiliza o tempo para direcionar os custos diretamente aos objetos de custos. Ele 

simplifica o processo de custeio pelo fato de eliminar a necessidade de pesquisas e 

entrevistas com empregados, quando da alocagao dos custos dos recursos as atividades. 

A metodologia TDABC pode ser desenvolvida a partir de duas questoes 
fundamentals: - quanto custa fornecer capacidade de recursos para 
processo da empresa? - Quanta capacidade de recursos (tempo) e 
necessaria para desempenhar o trabalho de cada ordem produto e servigo 
dos clientes? (Workshop Pos- Graduagao da CLT, fev. 2010). 

Barret (2005) menciona que, para implementar o TDABC, sao utilizadas equagoes de 

tempo, que resultam da identificagao das atividades relativas ao processo que se quer 
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mensurar e refletem as diferentes eircunstancias sob as quais uma determinada atividade 

pode ser executada, devido ao uso de diferentes direcionadores e de suas interacoes. 

De acordo com HeinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at, o TDABC calcula os custos de todos os recursos - pessoal, 

supervisao, ocupagao equipamentos e tecnologia. Esse custo total e dividido pela 

capacidade, que e o tempo disponivel dos empregados que efetivamente executam o 

trabalho. 

Uma descricao geral sobre o TDABC feita por Kaplan e Anderson (2007, apud SCHMIDT er 

al p. 6), e apresentada a seguir: 

O TDABC simplifica o processo de custeio ao eliminar a necessidade de 
pesquisar e de entrevistar com os empregados, quando da alocagao dos 
custos dos recursos as atividades. Tal metodologia atribui os custos dos 
recursos diretamente aos objetos de custos (produtos, pedidos, clientes ou 
servigos), por meio de um referencial simples que exige apenas dois 
conjuntos de estimativas. Primeiro, ele calcula os custos de fornecimento de 
capacidade de recursos, ou seja, se identificam quais sao os recursos 
necessarios em cada etapa da operagao para que as atividades sejam 
realizadas, como pessoal, supervisao, tecnologia, entre outros. Esse custo 
total e dividido pela capacidade - o tempo disponivel dos empregados que 
efetivamente executam a atividade - do departamento, de modo a 
determinar a taxa de custo da capacidade. Segundo, utiliza a taxa do custo 
da capacidade para distribuir os custos dos recursos de cada departamento 
entre os objetivos de custos, estimando a demanda de capacidade de 
recursos por cada objeto de custos. 

O TDABC e um metodo que visa simplificar a obtengao e o processamento de dados de 

custos, trazendo grande vantagem competitiva para as empresas, pois suas informagoes 

sao mais precisas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Controle de custos no Setor de Servigos 

O ambiente empresarial tern se tornado cada vez mais dinamico, em que, segundo Oliveira 

(1995 apud WORM; BRANDT), o ambiente empresarial encontra-se em transigao, 

praticamente todas as empresas tinham suas atividades voltadas para o setor industrial, a 

chamada "Era Industrial", hoje elas se enquadram em um novo contexto, encontram-se em 

um periodo de transigao, passando dessa "Era industrial" para uma nova era; em que a 

maior parte das empresas concentra suas atividades voltadas para o setor de servigos, e a 

chamada "Era dos Servigos". 

A prestagao de servigos e um dos setores que mai crescem e tendem a 
continuar crescendo no Brasil e devido a globalizagao, acaba existindo uma 
forte competitividade no setor empresarial, fazendo com que as empresas 
estejam em constante transformagao, em evolugao, tendo controle de suas 
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agoes, de sua maneira de agir e principalmente de sua maneira de gastar 
(DAL'BO, 2009zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANDRADE, 2010, p. 31). 

Esse crescimento, observado, no setor de empresas prestadoras de servicos se da em 

decorrencia do grande volume demandado de produtos no setor industrial. Estas industrias 

tiveram que terceirizar seus servigos para poder atender a essa demanda de produgao. 

Estas industrias passaram a terceirizar servigos de manutengao, servigos de transporte de 

cargas, dentre outros. 

Com a expansao no setor de servigos e a dificuldade de mensuragao de seus custos, 

fizeram com que as empresas passassem por um processo de aperfeigoamento de seus 

sistemas, pois surgiu a necessidade, por parte dessas empresas, de obterem informagoes 

cada vez mais precisas sobre os custos incorridos durante o processo de prestagao de 

servigos, assim como na formulagao de seus pregos; necessidades antes existentes apenas 

nas empresas do segmento industrial, isso para fins de avaliagao de seus estoques se torna 

crucial, tendo em vista a empregabilidade trazida pelo setor de servigos no pais. 

Para atender a essas necessidades, Mauad e Pamplona (2001) comentam que, as 

empresas prestadoras de servigos passaram a utilizar os sistemas de custeio utilizados 

pelas industrias, no entanto, cada empresa ou segmento, possuem caracteristicas 

peculiares, o que fez com que essas empresas (do setor de servigos) adaptassem esses 

sistemas de custeio das industrias no intuito destes atenderem suas necessidades. 

Essa necessidade, por parte das empresas de servigos, de sistemas de custos cada vez 

mais aprimorados so surgiu nos ultimos anos, e segundo Kaplan e Cooper (1998, apud 

CNEG, 2008), essas empresas nao tinham necessidade de mensurar seus custos, pois elas 

operavam em mercados nao-competitivos. 

Todo esse processo de transigao e de aperfeigoamento dos servigos fez com que se 

pensasse muito na qualidade dos servigos prestados, valorizando assim os produtos; e, 

para conseguir chegar a essa qualidade dos servigos e preciso uma mao-de-obra altamente 

qualificada. 

O setor que tern mostrado maior crescimento economico e tern dado a maior contribuigao 

para o Produto Interno Bruto (PIB) e o setor de servigos e, segundo a Revista Fator (2011), 

isso vem ocorrendo pelo fato do Brasil esta recebendo um importante volume de 

Investimento Estrangeiro Direto (IED), o que tern deixado as empresas bastante otimistas. 

Este fator tern contribufdo para um grande aumento dos empregos. Segundo o Portal do 

Brasil (2010) o setor de servigos registrou o maior indice de aumento de empregos em 2010, 

cerca de 1,1 milhao, seguido pelo comercio e a industria. O maior indice de empregos 
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gerados em 2010, de acordo com dados da Rais, foi na regiao Sudeste (1,36 milhao), 

seguido pelo Nordeste (588 mil), porem a regiao que se mostrou com o maior indice de 

desenvolvimento foi a regiao Norte com um aumento de 9,9% em relacao a 2009. (Agenda 

Brasil, em 11 de maio de 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 Caracteristicas do Setor de Servigos 

Cada setor ou ramo de atividade possui suas peculiaridades. Uma das principals 

caracteristicas do setor de servigos e que suas atividades sao bastante diversificadas. 

Meirelles (2006) comenta que os servigos possuem quatro atributos essenciais que sao: 

simultaneidade, intangibilidade, interatividade e inestocabilidade. Os servigos sao 

intangiveis, pois nao se pode saber ao certo seu resultado final; ele e simultaneo, pois a 

prestagao do servigo ocorre no momento em que e demandado e se encerra quando essa 

demanda e atendida; e interativo, pois existe uma relagao entre prestadores e usuarios; ele, 

ainda, e inestocavel nao podendo ser armazenavel. 

Ja Mauad e Pamplana (2002, apud ANDRADE 2010, p. 32) apontam como principals 

caracteristicas identificadas na prestagao de servigos os seguintes itens: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Intangibilidade: os servigos, de acordo com Gianesi e Correa (1994), 
sao experiencias que o cliente vivencia enquanto que os produtos sao 
coisas que podem ser possuidas. Para Fitzsimmons (2000) servigos sao 
ideias e concertos; produtos sao objetos. Os servigos sao abstratos, os 
produtos concretos. Os servigos sao de dificil padronizagao, o que torna 
a gestao do processo mais complexa. 

• Necessidade da presenca do cliente: e o cliente que inicia o servigo 
atraves de sua solicitagao, dizendo o que quer, para quando quer e 
como quer. Nas organizagoes de servigo o elemento humano e 
fundamental para a eficiencia das operagoes e a mao-de-obra e, 
frequentemente, o recurso determinante da eficdcia da organizagao. 

• Produgao e consumo simultaneos de servigos: geralmente, nao ha 
uma etapa entre a produgao de um servigo e seu consumo por parte do 
cliente. Os servigos sao criados e consumidos simultaneamente e, 
portanto, nao podem ser estocados. Como os servigos nao podem ser 
estocados, para Gianesi e Correa (1994), a capacidade produtiva 
colocada disponivel e que nao seja utilizada (pela falta de demanda), 
sera perdida para sempre. (MAUAD; PAMPLONA 2002 apud 
ANDRADE 2010, p. 32) 

Para Gronroos (1995 apud video aula1), os servigos possuem as seguintes caracteristicas: 

sao intangiveis, pois nao e impossivel toca-los; servigos sao atividade ou uma serie de 

1 Disponivel em: http://wvw2.videolivraria.com.br/pdfs/12937.pdf. 

http://wvw2.videolivraria.com.br/pdfs/12937.pdf
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atividades, elas sao produzidas, nao sao coisas; servicos sao produzidos e consumidos 

simultaneamente; o cliente participa do processo de producao. 

De acordo com os autores Lovelock e wrigth (2006zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud video aulaj, os servigos podem ser 

classificados quanto ao grau de tangibilidade ou intangibilidade dos processos de servigos; 

quanto ao destinatario direto do processo de servigo, como sendo dirigidos diretos aos 

clientes ou buscado por eles; quanto ao tempo e o lugar da entrega do servigo, podendo o 

cliente visitar ou nao as instalagoes da empresa para aquisigao dos servigos; quanto ao grau 

de personalizagao ou padronizagao, onde busca atender as necessidades de cada cliente; 

e, medida na qual, oferta e demanda, estao em equilibrio, sendo alguns possuidores de 

demanda constante. 

A realizagao das atividades de prestagao de servigos esta estritamente relacionada com o 

trabalho humano. O uso intrinseco do trabalho humano, segundo Meirelles (2006), e um 

atributo caracteristico dos servigos. 

2.5.2 0 uso do ABC em empresas prestadoras de servigos 

Devido as deficiencias observadas nos chamados metodos de custeios tradicionais, o ABC 

tern sido alvo de muita atengao. Muitos sao os estudos a respeito desse metodo, tanto por 

parte dos profissionais como dos pesquisadores de contabilidade. Isto pelo fato deste 

metodo fazer um detalhamento dos custos, gerando assim informagdes mais precisas para 

o auxilio na tomada de decisao. Isso faz com que esse metodo amplie ainda mais os 

metodos de custeio tradicionais de custos. 

Segundo Mauad e Pamplona (2001), o ABC surge como uma ferramenta eficaz para o 

acompanhamento continuo do uso e do custo das atividades para produzir esses servigos. 

Cada setor ou ramo de atividade possui suas peculiaridades. O setor de servigos possui 

suas especificidades e os custos dos servigos prestados por estas organizagoes sao de 

dificil mensuragao. 

Devido a acirrada concorrencia nesse setor, ocasionada por um ambiente cada vez mais 

dinamico, estas empresas tiveram que adequar seus sistemas e acompanhar as mudangas 

trazidas por esse novo contexto. Neste sentido, as empresas prestadoras de servigos 

necessitam de sistemas eficientes que as auxiliem em uma melhor gestao de seus custos, 

podendo assim, reduzir desperdicios e oferecer servigos de qualidade. 
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Por apresentar grande detalhamento de informacoes, o ABC, segundo Kaplan (1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

MAUAD; PAMPLONA, 2001), apresenta-se como uma excelente ferramenta para 

mensuragao dos custos em empresas prestadoras de servigos, Sendo as tecnicas e 

metodologias aplicadas na manufatura tambem aplicadas nas empresas prestadoras de 

servigos. Estas empresas tern apresentado os mesmos problemas gerencias das empresas 

de manufatura, neste sentido os metodos de custeio utilizados nas industrias podem 

facilmente ser utilizados nas empresas prestadoras de servigos, tendo assim que fazer 

apenas algumas adaptagoes devido as especificidades desse setor. 

Kaplan (1998, apud MAUAD; PAMPLONA, 2001), comenta que embora o ABC tenha suas 

origens nas fabricas, atualmente muitas empresas tambem estao obtendo grandes 

beneficios com o uso dessa abordagem. Ele diz que as empresas de servigos sao 

candidatas ideais ao custeio baseado em atividades (ABC), devido as caracteristicas 

peculiares a esse setor, sendo, praticamente, todos os seus custos considerados indiretos e 

aparentemente fixos, isso faz com que esse metodo seja aplicado mais nas empresas de 

servigos do que em empresas de produgao. 

Porem, antes de implantar qualquer metodo de custeio e necessario levar em consideragao 

as reais necessidades da empresa, assim como seus objetivos, pois uma implantagao bem 

sucedida, segundo Geishecker (1997, apud MAUAD; PAMPLONA, 2001) requer uma serie 

de exigencias, como a combinagao de capacitagao tecnica, financeira e comportamental 

com recursos financeiros e tecnologicos necessarios. 

Segundo Berts (1995, apud MAUAD; PAMPLONA, 2001), as empresas prestadoras de 

servigos ao implantarem o ABC devem estar cientes que: 

• o uso efetivo de informagao da lucratividade por cliente aumenta a 
capacidade da empresa em melhorar seu relacionamento com esse 
cliente e consequentemente consolidar uma relagao cada vez mais 
rentavel e duradoura; 

• a estrutura de custo varia de acordo com a linha de negocio da 
organizagao; 

• na maioria dessas empresas o principal custo sao os salarios; 
• empresas cujo trabalhador desempenha suas tarefas em atividades 

multiplas fica dificil controlar o tempo dedicado para uma atividade 
especifica; 

• o tempo de atividade varia por linha de produto e segmento de cliente, 
assim usando custo medio de atividade para calcular o custo do 
produto pode levar a conclusoes incorretas; 

• a base para levar as atividades aos servigos e o tempo. Desenvolver 
um estudo do tempo e fundamental; 

• as atividades nao devem chegar a um nivel muito baixo pois o custo 
para gerencia-las pode se tornar muito alto e inviavel. 
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O ABC pode ser facilmente aplicado nas empresas prestadoras de servicos tendo apenas 

que passar por algumas adaptagoes devido as peculiaridades deste setor. Com isso, faz-se 

necessario atentar para as necessidades da empresa e so assim a implantagao de um 

metodo podera ser bem sucedida. E preciso ainda um empenho por parte das pessoas 

envolvidas no processo, pois o ABC requer um determinado numero de informagoes 

fidedignas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Centra de Formagao de Condutores - C F C 

Centra de formagao de condutores (CFC) e a nova nomenclatura utilizada para denominar 

as antigas auto-escolas, sendo aqueles, de acordo com o art. 7° da Resolugao n° 358/10, 

empresas particulares ou sociedades civis, constitutdas sob qualquer das formas previstas 

na legislagao vigente. 

De acordo com o Portal de Transito, o registro da primeira Auto Escola no mundo ocorreu 

em 1901 na cidade de Liverpool na Inglaterra. Cada centra possui registro especifico 

expedido pelo orgao de transito de sua jurisdigao. 

De acordo com a portaria n° 524/2011, os CFCs devem ser registrados pelo 

CRT/DETRAN/PB, cujo objetivo e a formagao, atualizagao e reciclagem teorico-pratico, de 

candidatos a CNH - Carteira Nacionai de Habilitagao. Suas atividades deverao ser 

exercidas somente no municipio para o qual forem credenciadas. O credenciamento tera 

validade de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual periodo. 

O credenciamento de CFCs sera permitido, na proporgao de 01 (um) para cada 10.000(dez 

mil) habitantes em idade produtiva (maiores de 18 anos), de conformidade com as 

informagoes oficiais vigentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, 

independentemente da classificagao. (Portaria n° 524/2011, art. 6°, I) 

Os CFCs podem ser classificados, de acordo com a atividade exercida, em tres 

modalidades: "A", "B" e "A/B". O Quadro 4 traz a classificagao dos CFCs. 
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Quadro 4 - Classificagao dos Centro de Formagao de Condutores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo Classificacao 

"A" Ensino teorico-tecnico 

"B" Ensino de pratica de diregao 

"A/B" Ensino teorico-tecnico e de pratica de 

diregao 

Fonte: Adaptado - SEBRAE, 2005 pag. 47. 

Os CFCs do tipo "A" tern como finalidade o ensino teorico-tecnico; os do tipo "B" tern como 

finalidade o ensino de pratica de diregao; e os centros do tipo "A/B" tern como finalidade o 

ensino teorico-tecnico e de pratica de diregao, desde que possua certificado para as duas 

atividades. Os CFCs do tipo "A" tern como principal objetivo habilitar os candidatos a 

prestarem os exames realizados pelas CRT - Controladorias Regionais de Transito. 

A estrutura para funcionamento de um Centro de Formagao de Condutores, segundo o 

SEBRAE, e dividida em: sala de aprendizagem, sala de recepgao, sala administrativa e 

sanitarios. 

Os valores cobrados pelos servigos prestados pelos CFCs sao estabelecidos da seguinte 

forma: as taxas cobradas pelo DETRAN sao estabelecidas pelo proprio orgao (o DETRAN); 

ja as taxas cobradas pelos CFCs sao estabelecidas e/ou definidas pelos Sindicatos 

juntamente com os CFCs. 

O processo de Habilitagao, segundo a Resolugao n° 168/04 e 285/08, tern validade de um 

ano, para as categorias AB, A e B, se durante esse periodo o candidato nao consegui 

concluir todos os exames, o DETRAN suspende todo o processo e o candidato devera 

pagar novamente todas as taxas, antes cobradas, assim como recomegar o processo. Ja 

para as categorias C, D e E o prazo de validade e de cinco anos. 

A Carteira Nacionai de Habilitagao tern validade maxima de 5 anos para condutores de ate 

65 anos e de 3 anos para os condutores acima dessa idade. Para obter a Autorizagao para 

Conduzir Ciclomotores, o candidato devera: ter 18 anos, saber ler e escrever, possuir 

documento de identificagao e CPF, ser aprovado na avaliagao psicologica, ser aprovado no 

exame de aptidao fisica e mental, obter o certificado de conclusao de curso teorico em um 

CFC, ser aprovado na prova teorica aplicada pelo DETRAN, obter certificado de conclusao 

de curso pratico de diregao em CFC e ser aprovado em exame pratico de diregao. 

(TECNODATA, 2011) 
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A Politica Nacionai de Transito e regulamentada pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB) 

que, dentre suas principals medidas, estabeleceu novas diretrizes para o funcionamento das 

auto-escolas. Sendo o transito de qualquer natureza regido por este codigo. A Legislacao de 

Transito no Brasil, de acordo com a Tecnodata (2011),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e formada pela lei n° 9.503/97 -

Codigo de Transito Brasileito - CTB, e por um conjunto de Resolucoes, Portarias, Decretos 

e Normatizaeoes complementares. Todos os direitos e deveres do cidadao de transito estao 

contidos no Codigo de Transito Brasileiro. 

Segundo o SEBRAE (2005), o numero de CFCs tern crescido muito nos ultimos anos, 

ocasionando neste setor uma competicao bastante acirrada. Esse crescimento e 

influenciado pela popularizagao do automovel, assim como pela necessidade de se obter 

aulas de habilitacao. Outro fator a ser considerado e o aumento no volume de montadoras 

no Brasil, proporcionado pela abertura do comercio internacional, o que faz com que 

aumente a frota de carros no pais. A renda dos brasileiros tern crescido nos ultimos anos e 

estes passam, entao, a ter mais poder aquisitivo, podendo comprar mais bens. 

O veiculo pode ser considerado um bem que teve bastante crescimento nos ultimos anos no 

Brasil. So na Paraiba, de 2000 a fevereiro de 2011, segundo dados recentes da CODATA 

(Companhia de Processamento de Dados da Paraiba), houve um aumento na frota de 

veiculos de 182% em todo o Estado, passando de 257.279 veiculos, em 2000, para 726.026 

em fevereiro de 2011. 
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3 ESTUDO DE C A S O 

O presente capitulo objetiva analisar os aspectos operacionais (facilidades e dificuldades) 

na implantagao do metodo de custeio ABC, descrevendo o processo de implantagao, 

identificando as atividades e os direcionadores de custos. 

Inicialmente foi caracterizada a empresa e aspectos relacionados a sua insergao do 

mercado para posteriormente descrever todo o processo de prestagao de servigos pela CFC 

Bom Jesus identificando todos os recursos consumidos pela empresa para a execugao de 

suas atividades. 

Posteriormente foram identificados e definidos todos os direcionadores de custos e estes 

foram atribuidos as atividades possibilitando entender a estrutura de custos de um CFC. 

3.1 Caracterizacao da empresa e estrutura organizacional 

O Centro de Formagao de Condutores Bom Jesus foi fundado em 1998 pela entao 

proprietaria Elizabete Nobrega, quando a mesma identificou a oportunidade, tendo em vista 

que nao existia nenhum CFC na cidade de Sousa, sendo pioneiro no mercado em que atua. 

Sua matriz esta localizada na cidade de Sousa/PB na Rua Francisco Alves de Morais, 

possuindo ainda uma filial na cidade de Cajazeiras/PB. 

Tanto a estrutura fisica como organizacional dos CFCs precisam atender as exigencias 

minimas estabelecidas por normas que regulamentam este setor. O corpo tecnico do CFC 

Bom Jesus atende aos requisitos minimos estabelecidos pelo art. 9° da Resolugao n° 

524/2011, que sao os seguintes: Diretor Geral, Diretor de Ensino e 02 (dois) instrutores, 

alem de outros funcionarios necessarios para que ele consiga fornecer seus servigos. 

A Figura 7 mostra o organograma da composigao do corpo tecnico do CFC Bom Jesus. 
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Figura 7 - Organograma do CFC Bom Jesus. 

Fonte: Elaboracao propria (2011) 

O Diretor Geral da CFC Bom Jesus e responsavel pela administracao do CFC, assim como 

pelo controle das mensalidades, dentre outras funcoes estabelecidas pelo DETRAN/PB, 

contidas no art. 29 da Resolucao n° 524/2011. 

O Diretor de Ensino e responsavel pela realizacao de reunioes com os demais 

departamentos e, ainda, por adequar o CFC as mudancas incorporadas nas normas 

referentes a este setor, sendo responsavel ainda por toda a parte pedagogica e verificacao 

do andamento das aulas tecnico - teorico, alem de exercer outras atividades determinadas 

pelo DETRAN contidas no art. 30 da Resolucao n° 524/2011. 

Os Instrutores de transito sao responsaveis por ministrar as aulas teoricas e praticas, ou 

seja, eles sao os responsaveis, direto, pela formacao, atualizacao e reciclagem dos 

candidatos a condutores. Toda a atividade pertinente ao instrutor de transito encontra-se no 

art. 31 da Resolugao n° 524/2011. 

Os Auxiliares de escritorio sao responsaveis pelo contato direto com o candidato a 

condutores. Este contato comeca com o atendimento e em seguida ha todo um 

acompanhamento do processo de habilitacao. Ele ainda e responsavel por montar o 

cronograma das aulas, marcar os exames junto ao DETRAN, alem de outras atividades 

como pagamento de contas, elaboracao de relatorio de custos, dentre outras funcoes 

pertinentes a esse departamento. 
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3.2 Processo de prestagao de servigo do C F C Bom J e s u s 

O processo de prestagao de servigos do Centro de Formagao de Condutores Bom Jesus 

envolve praticamente 05 (cinco) etapas. Primeiramente sao descritas as atividades 

referentes a primeira habilitagao, em seguida serao descritos outros processos como adigao 

de categoria, mudanga de categoria e renovagao da Carteira Nacionai de Habilitagao. 

3.2.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Descrigao do processo de habilitagao 

Todas as atividades abaixo relacionadas foram descritas nas entrevistas realizadas no CFC 

Bom Jesus junto a gerente de ensino no proprio CFC, seguindo uma sequencia logica e 

obedecendo ao processo realizado para a retirada da Carteira Nacionai de Habilitagao -

CNH pelo candidato. 

O primeiro passo realizado no processo de habilitagao descrita pela gerente, comega na 

recepgao, sendo nesse momento que acontece o primeiro contato do candidato com o 

CFC, atraves do cadastramento do aluno, onde este apresentara toda a documentagao 

exigida, em seguida, e encaminhado para o DENTRAN para que sejam realizados os 

primeiros exames: o psicotecnico e aptidao ffsica (neste caso, o exame de visao). 

Todo esse procedimento e realizado via programa computadorizado interligado ao sistema 

do DETRAN. Por isso a necessidade de equipamento interligado ao sistema do DETRAN, 

estabelecido pelo art. 7° da Resolugao n° 524/2011. 

O numero maximo de alunos/candidatos a primeira habilitagao, informados pelo CFC ao 

DETRAN deve ser de 50 (cinquenta) alunos. 

Apos realizar os 02 (dois) exames exigidos pelo DETRAN e depois de adquirida a 

aprovagao destes, o candidato e considerado apto a passar para a segunda etapa: o curso 

teorico ou tecnico-teorico. O prazo maximo entre a realizagao dos exames e o curso teorico 

e de no maximo 08 (oito) dias, periodo estabelecido para que o aluno inicie suas aulas 

teoricas. 

Ainda nesse momento, o aluno/candidato recebe o material de apoio para as aulas praticas: 

uma apostila contendo todo o conteudo sobre a legislagao de transito e outros assuntos 

pertinentes a Carteira Nacionai de Habilitagao - CNH, no intuito do candidato obter 

conhecimentos, suficiente, para que consiga a autorizagao para conduzir ciclomotores. 
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O segundo passo e composto pelo curso Tecnico - teorico. Apos ser aprovado nos exames 

de aptidao fisica e psicotecnico, o candidato e comunicado, via telefone, sobre o inicio das 

aulas teoricas. 

O curso teorico e composto por 45 aulas, divididas em 05 (cinco) modulos: 18 aulas de 

legislagao, 16 aulas de diregao defensiva, 04 aulas de primeiro socorros, 04 aulas de meio 

ambiente e cidadania e 03 aulas de mecanica. Cada aula tern duracao de 03h e 30 min. 

Com o termino das aulas teoricas, o auxiliar de escritorio do CFC encaminha ao DETRAN, 

via internet, a lista dos candidatos aptos a fazerem o exame de Legislacao e a participagao 

do candidato nesse processo esta condicionada a aprovagao nos exames psicotecnicos e 

de aptidao fisica. A data da realizagao do exame e comunicada pelo DETRAN ao CFC e 

este repassa as informagoes aos candidatos. 

O prazo limite entre os exames de aptidao fisica e psicotecnico e o exame de legislagao nao 

pode ultrapassar 08(oito) dias uteis e apos a aprovagao no exame, o candidato recebe uma 

licenga para iniciar as aulas praticas. Essa licenga e emitida pelo DETRAN e devera estar 

com o instrutor toda vez que o candidato estiver dirigindo e o prazo maximo entre a emissao 

da licenga e o inicio das aulas praticas nao deve ultrapassar os 08(oito) dias uteis e e 

agendado pelo auxiliar de escritorio via controle de licenga. Para a realizagao desta 

atividade o CFC Bom Jesus conta com 02 (dois) instrutores. 

Para cada categoria sao estabelecidas o minimo de 20 (vinte) aulas praticas, com duragao 

de 50min, cada. Nesta fase podem ser cadastrados ate 115 candidatos, sendo que o limite 

de candidatos atendidos por dia e de 16 candidatos. 

Com o termino das aulas praticas, o candidato e submetido ao exame de diregao. Caso o 

aluno fique reprovado, ele tern a opgao de fazer o re-teste, onde e cobrada uma nova taxa. 

A Figura 8 mostra esse processo de forma simplificada. 
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•Recepgao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 8 - Processo de habilitacao - CFC Bom Jesus. 
Fonte: Elaboracao propria (2011) 

Este e o processo tradicional e que deve ser seguido pelos C F C s em geral. Porem, ainda, 

fazem parte do seu quadro de atividades outros servicos como: 

• Adicao - para quern ja possui habilitacao e pretende adicionar outra categoria. Os 

requisites necessarios sao: exame de vista, aulas de diregao (15 aulas) e exame de 

• Mudanca de categoria - para esta atividade s i o utilizados os mesmos procedimentos da 

adicao, com o acrescimo do exame psicotecnico. 

• Renovacao - Este processo ocorre apos o termino da validade da CNH, que e de 05 

anos para condutores de ate 65 anos e de 03 anos para os condutores acima de 65 anos, 

de acordo com a resolucao n° 168/2004. Depois de expirado o prazo de validade, o 

condutor devera solicitar junto ao DETRAN, no prazo de 30 dias, a renovacao da sua 

CNH. Os requisitos necessarios para a renovacao da CNH sao: exame de aptidao fisica e 

mental e avaliacao psicologica. 

3.3 Etapas para implantagao do ABC no CFC Bom Jesus 

Para que se consiga implantar o ABC com eficiencia e preciso que seja seguida algumas 

etapas: 

• Entrevista com o gerente do C F C para identificar os recursos e atividades consumidos na 

prestagao de servigos; 

direc§o. 
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• Fazer a distingao entre os custos diretos e os custos indiretos; 

• Mapeamento das atividades; 

• Depois de identificados os recursos consumidos ocorrem a distribuigao dos custos as 

atividades; 

• Identificagao dos cosfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA drives para que os custos sejam melhor alocados as atividades e 

estas aos produtos e/ou servicos prestados; 

• Distribuigao dos custos as atividades; 

• Distribuigao dos custos aos produtos. 

Este processo necessita de informagoes detalhadas sobre todas as atividades bem como 

dos recursos utilizados para este fim. 

3.3.1 Mapeando as atividades 

Depois de definido todo o processo de habilitagao, e de fundamental importancia a 

identificagao das atividades, para a partir disto se conseguir fazer uma relagao entre 

pessoas, tecnologias e processos necessaria para a consecugao do produto final, neste 

caso, da prestagao de servigo. 

Quanto mais detalhadas forem as atividades, melhor sera a visao da empresa. Assim fica 

mais facil identificar as atividades que nao agregam valor para a empresa, podendo ela 

descarta-las. O nivel de detalhamento das atividades corresponded ao objetivo desejado 

pela empresa. 

A metodologia proposta neste trabalho, para a utilizagao do metodo ABC, possui seu foco 

no apoio ao controle e/ou tomada de decisao. A partir dai foi elaborado, atraves das 

entrevistas realizadas na empresa estudada, um dicionario contendo as atividades mais 

relevantes no processo de prestagao de servigo pelo CFC, cada uma possui sua importancia 

para o entendimento do processo que serao descritas a seguir: 

• Atendimento - primeiro contato entre o CFC e o candidato a CNH. Esse atendimento 

pode ser presencial ou via telefone. Nesse momento sao estabelecidos os requisitos para 

a retirada da CNH e ainda sao apresentadas, ao candidato, as taxas e valores que o 

mesmo devera desemboisar para aquisigao do servigo. 
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Cadastrar candidato - nesse momento e solicitada ao candidato toda a documentacao 

para que se faga o cadastro do aluno junto ao DETRAN e, assim possa ser iniciado o 

processo de habilitacao. 

Encaminhar lista ao DETRAN - apos efetuar o cadastro dos candidatos, o CFC envia ao 

DETRAN a lista dos candidatos para que este possa agendar os exames (psicotecnico e 

de aptidao fisica), necessarios ao processo de habilitagao. 

Agendar aulas teoricas - Depois de serem realizados os exames, o DETRAN encaminha 

ao CFC a lista dos candidatos aptos a participarem das aulas teoricas, que o CFC por 

sua vez fica incumbido de agendar as aulas juntos aos candidatos via telefone. 

Ministrar aulas - nesse momento iniciam-se as aulas teoricas que sao compostas por 45 

aulas, divididas em 05(cinco) modulos: 18 aulas de legislagao, 16 aulas de diregao 

defensiva, 04 aulas de primeiro socorros, 04 aulas de meio ambiente e cidadania e 03 

aulas de mecanica. 

Encaminhar lista, ao DETRAN, dos candidatos aptos a fazerem o exame de legislagao -

Apos terem terminadas as aulas teoricas, o CFC encaminha ao DETRAN, via internet, a 

lista dos candidatos aptos a fazerem o exame de legislagao. 

Agendar exame de legislagao - com a lista dos candidatos aptos a fazerem a prova de 

legislagao, o DETRAN estabelece uma data para a realizagao do mesmo e encaminha 

para o CFC para que este fique incumbido de repassar as informagoes para o candidato. 

Agendar aulas praticas - o DETRAN envia ao CFC a lista dos candidatos aprovados no 

exame de legislagao e aptos a participarem das aulas praticas. Para tanto, o DETRAN 

emite uma licenga, a LADV - Licenga para Aprendizagem de Diregao Veicular, para que 

o aluno possa comegar suas aulas. 

Ministrar aulas praticas - apos a emissao, pelo DETRAN, da LADV o CFC podera dar 

inicio as aulas praticas. Estas serao compostas por 40 aulas divididas em 02 (duas) 

categorias: 20 aulas para carro e 20 aulas para moto. 

Encaminhar lista ao DETRAN dos candidatos aptos a fazerem o exame pratico - apos a 

conclusao das aulas praticas, o CFC envia ao DETRAN uma lista com o nome dos 

candidatos aptos a fazerem o exame pratico. 
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• Agendar exame pratico - com a lista dos candidatos aptos a fazerem o exame pratico, o 

DETRAN estabelece uma data para a realizacao do mesmo e encaminha para o C F C , 

que fica incumbido de repassar para o candidato o dia que acontecera o exame. 

A FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 apresenta um mapa com as principals atividades desenvolvidas no processo de 

prestac§o de servico do C F C Bom Jesus. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 9 - Mapa de atividades do CFC Bom Jesus 
Fonte: Elaboracao propria (2011) 

A criacao do mapa de atividades possibilita identificar os processos dentro da empresa. As 

atividades apresentadas foram selecionadas com a ajuda do gerente da C F C , atraves de 

entrevista realizada na propria empresa. 

3.3.2 Identif icando os custos do CFC Bom Jesus 

Ap6s serem identificadas as atividades desenvolvidas pela empresa, procede-se com a 

identificacao dos recursos consumidos por estas atividades. O Quadro 5 mostra de forma 

simplificada os recursos identificados. 
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Quadro 5 - Identificagao de custos do CFC Bom Jesus. 

Salarios e obrigacoes 

Energia 

to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o 

Despesa com veiculos (manutencao) 

CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cc 

Despesa com combustivel 

o 
LU 

Depreciagao (maquinas, equipamentos, carros, motos e predio) 

or Despesa com telefone 

Material de expediente 

Despesa com internet 

Fonte: Elaboracao propria 

• Salarios e encargos - referem-se a todos os custos incorridos com os colaboradores do 

CFC para a prestagao de servigos. 

• Energia eletrica - refere-se ao consumo de energia dos computadores e equipamentos 

da empresa. 

• Despesa com veiculos - despesa referente a manutengao realizada nos veiculos que sao 

utilizados para as aulas praticas. 

• Despesa com combustivel - refere-se as despesas com combustivel utilizado pelos 

carros nas aulas praticas. 

• Depreciagao - Essa despesa inclui tanto a depreciagao das maquinas e equipamentos 

quanto a depreciagao dos veiculos e a predial. 

• Despesa com telefone - essa despesa e referente as ligagoes efetuadas para pela 

empresa, pois e atraves desta que a empresa mantem o contato com os candidatos 

(clientes). 

• Material de expediente - refere-se ao consumo de materials de escritorio e material 

didatico. 

• Despesa com internet - referente a despesa com internet para que o CFC possa manter 

contato com o DETRAN, pois o mesmo devera possuir sistema interligado ao DETRAN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3 Identificagao dos direcionadores de custos 

Apos a identificagao das atividades e em seguida dos recursos, o proximo passo e a 

identificagao dos possiveis direcionadores de recursos. E a partir deles que sera conhecido 

o custo e/ou consumo de uma atividade. 
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Determinar qual direcionador de recurso a ser utilizado exige que os gestores, ou 

responsaveis pelo desenho do ABC para a empresa, levem em consideracao alguns fatores 

que melhor possam atender aos objetivos da empresa. Esses fatores sao: facilidade de 

coletar dados, o grau de correlagao com o consumo de recursos e efeitos comportamentais. 

O Quadro 6 apresenta os principais recursos consumidos pelo CFC, fazendo uma relagao 

com os possiveis direcionadores de recursos 

Quadro 6 - Identificagao dos direcionadores de custos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos 
Direcionadores de custos 

Recursos 
Horas 

trabalhadas 
N° de 

funcionarios 
KWh 

Tempo de 
Utilizagao 

Area 
utilizada 

Quilometr 
agem 

% de 
utilizagao 

indice de 
utilizacao 

Salarios e obrigacoes 
X X 

Energia 
X 

Despesa com veiculos 

(manutencao) 
X 

Despesa com combustivel 
X 

Depreciacao (maquinas, 

equipamentos, carros, 

motos e predio) 
X X X 

Despesa com telefone 
X 

Material de expediente 
X 

Despesa com internet 
X 

Fonte: Elaboragao propria 

A seguir, sao analisados alguns direcionadores de custos, atraves dos quais podera ser feita 

a distribuigao dos custos as atividades e em seguida para os produtos. 

Para o recurso salarios e encargos os direcionadores apresentados sao: 

• Horas trabalhadas - este direcionador proporciona um levantamento das horas ociosas 

assim como o custo da ociosidade de cada funcionario, identificando quanto tempo 

realmente os funcionarios desempenham suas atividades. E tambem possivel determinar 

o custo da hora trabalhada. 

• Numero de funcionarios - este direcionador proporciona mensurar o custo total de cada 

funcionario, porem a analise torna-se bastante subjetiva, pois nao se sabe ao certo 

quanto tempo o funcionario gasta para desempenhar cada atividade. 
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Para o recurso energia podera ser utilizado o direcionador KWh - com este direcionador e 

possivel mensurar o consumo de energia por hora utilizada em cada atividade. 

Os direcionadores de custos apresentados para a depreciagao sao: 

• Indice de utilizagao/ tempo de utilizagao - este direcionador e utilizado para identificar o 

consumo, por cada atividade, doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA equipamentos utilizados para o desenvolvimento do 

produto final. 

• Direcionador area utilizada - este direcionador proporciona uma melhor visao do 

consumo com relagao a area ocupada/espago fisico para o desenvolvimento de cada 

atividade. 

• Quilometragem rodada - este direcionador identifica o consumo de cada atividade e 

corresponded a distancia percorrida por cada veiculo. 

Para os recursos despesas com veiculo e despesa com combustivel e apresentado como 

direcionador a quilometragem rodada, assim e possivel identificar o consumo com 

manutengao e combustivel de cada atividade que utilize esse recurso. 

Para o recurso material de expediente, pode ser identificado o direcionador horas 

trabalhadas, pois e possivel identificar o consumo desse recurso de acordo com as horas 

trabalhadas pelos funcionarios do escritorio. 

Para o recurso telefone, pode ser identificado o direcionador percentual de utilizagao do 

telefone. Com isso e possivel identificar o consumo de cada atividade atraves do percentual 

de utilizagao de cada atividade. 

Quanto ao recurso internet, pode ser identificado o direcionador indice de utilizagao, que 

podera mensurar o consumo por hora de utilizagao, ou horas trabalhadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.4 Alocando os custos as atividades 

Depois de identificados os direcionadores de recursos, pode se iniciar a etapa onde sera 

determinado o quanto cada atividade consumiu de recursos. Nesse momento e feita a 

alocagao dos recursos as atividades atraves de direcionadores de recursos. 

A Quadro 7, representa como poderiam ser alocados os recursos as atividades da empresa, 

levando-se em consideragoes mais de um direcionador em algumas atividades. 
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Quadro 7 - Alocagao dos custos as atividades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria 

Pode-se perceber com o Quadro acima que um mesmo recurso pode ser consumido por 

varias atividades ao mesmo tempo, por isso faz-se necessario uma analise de qual o melhor 

direcionador para determinada atividade, no intuito de que estes recursos sejam alocados 

da melhor forma possivel para as atividades. 

3.3.5 Alocando as atividades aos servigos 

Apos serem atribuidos os recursos as atividades, a proxima etapa a ser seguida seria a de 

identificagao dos direcionadores de atividades. 

Como a CFC Bom Jesus oferece apenas um servigo, neste caso esse servigos consume 

todas as atividades e com isso, ao implantar o metodo de custeio ABC no CFC Bom Jesus 

poderia ser eliminada essa etapa, tornando assim a implantagao do metodo mais rapida e 

de facil compreensao. 
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Esta etapa de identificagao de direcionadores de atividade pode ser melhor representada 

em empresas que possuem produgao diversificada, pois estas precisam saber 

detalhadamente o quanto cada produto consome de recursos da empresa. 

A Figura 10 apresenta como ficaria a alocagao das atividades ao produto final, neste caso, a 

CHN - Carteira Nacionai de Habilitagao. 
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Figura 10 - Relacao existente entre os recursos e as atividades pelo criterio ABC no CFC Bom Jesus. 
Fonte: Elaboracao propria (2011) 

As cores mostradas na Figura 10 sao meramente ilustrativas, no intuito de facilitar uma 

melhor identificagao dos direcionadores de custos na alocagao dos recursos as atividades 

atraves do metodo ABC. 

Assim, verifica-se que, para as empresas que possuem no seu portfolio apenas um produto, 

faz-se necessario apenas alocar as atividades de uma forma geral. Caso a empresa queira 
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chegar ao custo unitario do seu produto e/ou servigos, ela podera fazer a alocagao das 

atividades aos seus produtos utilizando-se apenas um direcionador de atividades. O que 

facilita bastante a implantagao do metodo ABC, assim como sua utilizagao, tendo em vista 

que esta etapa consome bastante tempo, pois necessita de um detalhamento muito grande 

direcionadores de atividades para que estas sejam melhor alocadas aos produtos. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

As empresas, de uma forma geral, necessitam de metodos de custeio que gerem 

informagoes uteis que sirvam pra a mensuragao e alocagao dos custos durante o processo 

de prestagao de servigos. Porem, devido a algumas especificidades deste setor, ele tern 

apresentado algumas dificuldades na implantagao de metodos de custeios. Assim, antes da 

implantagao de qualquer metodo de custeio e necessario levar em consideragao as reais 

necessidades das empresas. 

Dentre os metodos de custeio existentes, o ABC tern se mostrado como um diferencial por 

gerar um maior numero de informagoes, uteis para o processo decisorio. Por apresentarem 

os mesmos problemas gerenciais das empresas de manufaturas, as empresas do setor de 

prestagao de servigos podem fazer uso dos mesmos procedimentos adotados pelas 

empresas de manufatura. Assim, o ABC torna-se bastante util para empresas deste 

segmento. Ele tern se tornado uma excelente ferramenta de gestao de custos, para as 

empresas do setor de servigos, podendo proporcionar a estas empresas sobrevivencia no 

atual ambiente competitivo. 

Neste sentido, o presente trabalho realizou uma analise das atividades e dos direcionadores 

de custos atraves da utilizagao do metodo de custeio ABC na empresa CFC Bom Jesus, 

identificando os aspectos operacionais, facilidade e dificuldades, na implantagao desse 

metodo de custeio, 

Os beneficios fornecidos pelo metodo ABC, conforme levantados na pesquisa bibliografica 

sao inumeros, mas, para tanto, requer informagoes detalhadas, o que implica dispendio de 

tempo e de recursos para a sua geragao. O metodo propicia, ainda, uma analise das 

atividades que nao agregam valor ao produto. 

Antes da implantagao do ABC, os gestores devem levar em consideragao os objetivos da 

empresa para a implantagao do metodo e quais os beneficios que este metodo pode trazer. 

A proposta de implantagao do ABC apresentada neste trabalho constitui-se de uma 

aplicagao generalizada e tern por finalidade mostrar uma visao mais detalhada dos 

processos ocorridos na empresa no intuito de mostrar como as mais variadas atividades 

consomem recursos e como o produto final consome essas atividades. 

Para tanto, foi feito um levantamento das atividades realizadas, assim como dos recursos 

consumidos, para posteriormente identificar os possiveis direcionadores de recursos e das 

atividades e com isso, foi possivel conhecer todo o processo de prestagao de servigos do 
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CFC Bom Jesus, etapa necessaria a implantacao e entendimento do metodo de custeio 

ABC. 

No que tange aos direcionadores, foram apresentados e analisados alguns direcionadores, 

para o mesmo recurso, sem a intengao de esgota-los para que, com isso, fosse possivel 

fazer inferencias a respeito de cada um e que a escolha levasse em consideracao a relagao 

que este tenha com a atividade e/ou os objetivos que se propoe com a implantagao, pois 

quanto maior a relagao dos direcionadores com os recursos, melhor a atribuigao destes as 

atividades e consequentemente aos produtos. Assim, e possivel visualizar o quanto cada 

atividade consome de recursos. 

Durante o processo de implantagao do ABC, pode-se constatar que uma das etapas do 

modelo tradicional, a determinagao dos direcionadores de atividades, poderia ser anulada, 

isso pelo fato da empresa pesquisada possuir apenas um produto, o que faz com que este 

unico consuma todas as atividades. Ainda foi possivel constatar algumas facilidades e 

dificuldades. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho consistia em identificar os aspectos operacionais, 

facilidades e dificuldades, na implantagao do metodo de custeio ABC e para tanto foram 

estabelecidos alguns objetivos especificos, a saber: mapear os processos da empresa 

pesquisada, no intuito de identificar as principals atividades desempenhadas por ela; 

identificar os possiveis direcionadores de custos da empresa pesquisada; e verificar os 

gastos que incorrem no processo de prestagao de servigo da empresa pesquisada e 

relacionar os direcionadores de custos com as atividades pelo criterio ABC no objeto de 

estudo. 

Atraves das entrevistas realizadas na propria empresa, foi feito um levantamento das 

atividades mais relevantes dentro da empresa, assim como dos recursos necessarios ao 

funcionamento da empresa, para posteriormente identificar os possiveis direcionadores de 

recursos e das atividades, o que apresentou grande complexidade, tendo em vista falta de 

informagoes e/ou sistema de informagoes. Com isso foi possivel conhecer todo o processo 

de prestagao de servigos do CFC Bom Jesus, etapa necessaria a implantagao e 

entendimento do metodo de custeio ABC. 

Como facilidades pode-se apontar as seguintes: 

• Possibilidade de participagao de todos os envolvidos no processo dentro da empresa, o 

que facilita a coleta de um maior numero de informagoes possiveis sobre o processo 

dentro da empresa; 
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• Adaptagao a metodologia ABC, pelo fato da empresa apresentar atividades bem 

definidas; 

• Determinagao das atividades desempenhadas pela empresa, decorrente da sua estrutura 

organizacional ter uma menor dimensao; 

• Renovacao dos direcionadores para que estes se adequem aos objetivos da empresa. 

Ja como dificuldades, mais especificamente na empresa investigada, pode-se observar que, 

apesar da atividade desempenhada pela empresa ser simples e com atividades bem 

definidas, a ausencia de um sistema de informagoes dificultam o rastreamento dos 

elementos necessarios a implantagao do ABC. 

Neste sentido, alem de manter um sistema de informagoes eficiente, a empresa precisa 

levar em consideragao a relagao custo-beneffcio para a implantagao do metodo de custeio 

ABC, pois o mesmo deve adequar-se as suas necessidades para que a sua implantagao 

nao se tome onerosa e que dificulte o atingimento dos beneficios esperados. 

E preciso que haja uma mudanga de atitude por parte dos gestores e dos colaboradores no 

intuito de diminuir as dificuldades encontradas durante a implantagao do metodo de custeio 

ABC, pois o mesmo requer um volume muito grande de informagoes, o que sao 

proporcionadas de uma forma conjunta e envolvendo todos os setores da empresa. 

Os beneficios fornecidos pelo metodo ABC, conforme levantado na pesquisa bibliografica, 

sao inumeros, mas, para tanto, requer informagoes detalhadas, o que implica dispendio de 

tempo e de recursos para a sua geragao. O metodo propicia, ainda, uma analise das 

atividades que nao agregam valor ao produto. 

Diante do exposto e dos resultados alcangados com essa pesquisa observa-se a 

necessidade de mais estudos relacionados ao tema no segmento de CFC - Centro de 

Formagao de Condutores, tendo em vista o melhoramento do arcabougo teorico sobre o 

mesmo. Assim sugere-se: 

• Implantar o metodo de custeio ABC em outras empresas do mesmo segmento para que 

seja possivel realizar comparagoes no que diz respeito as facilidades e dificuldades; 

• Ampliar a pesquisa, fazendo uso de dados numericos de custos da empresa pesquisada. 

Espera-se com esta pesquisa que ela sirva de norte para outras pesquisas, no intuito de 

contribuir para no processo de geragao de conhecimento e que sirva de suporte para as 

empresas no processo de tomada de decisao. 
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APENDICE 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

Centro de Ciencias Juridicas e Sociais - CCJS 

Unidade Academica de Ciencias Contabeis - CCJS 

Roteiro de Entrevista aplicado a Auto Escola Bom Jesus para coleta de dados para o 

desenvolvimento de um estudo de caso, referente ao Trabalho de Conclusao de Curso. 

Titulo da pesquisa; "Uma analise das atividades e dos direcionadores de custo, atraves 

da utilizagao do ABC, em um Centro de Formagao de Condutores (antigas auto-

escola) na cidade de Sousa/PB" 

Empresa: 

Endereco: n° UF:. 

Responsavel pelas informagoes: 

Cargo: 

Questionamentos 

1- Quais as principals atividades desenvolvidas pela empresa? 

2- Quantos funcionarios a empresa possui? 

3- Classifique os funcionarios de acordo com o setor a que eles pertencem? 

4- Quais os recursos consumidos pela empresa para a realizagao de suas atividades? 

Agua 

Energia 

Aluguel 

Equipamento 

Limpeza 

Telefone, fax etc 

Computadores 

Seguros dos carros 

• Combustivel 

• Material de expediente 

• Salarios 

• Internet 

• Manutengao de carros 

• Depreciagao 

• Impostos 
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Listar se existirem mais: 

5- Quais os servigos oferecidos pela empresa? 

6- Qual a quantidade de horas trabalhadas em cada setor? 

7- Tempo Gasto em cada atividade da empresa por funcionarios? 

8- Qual a estrutura ffsica da empresa? 

• Organograma 

9- Quais os equipamentos utilizados na prestagao de servigos? 

10- A empresa possui servigos terceirizados? 

11- Qual o numero de clientes da empresa/ quantos clientes sao atendidos? 

12- Descrigao do processo. 


