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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o aumento da expectativa de vida das pessoas e da competicao no mercado de 

trabalho, a sociedade parece demonstrar uma preocupacao maior com a beleza (estetica), 

saude e qualidade de vida do que se observava a alguns anos, dentro deste panorama o 

setor de academias de ginastica vem sendo solicitado a se aprimorar em seus servicos 

prestados, em decorrencia, em parte, da conscientizagao e maior acesso aos meios de 

cultura que deu origem a urn publico mais exigente e determinado em seus objetivos, onde 

para urn exito maior deste ramo de atividade os gestores tern se preocupado em como 

maximizar os rendimentos e minimizar os custos para isto fazendo uso de metodos de 

custeio em contabilidade justificando assim o objetivo do presente trabalho que se propoe a 

identificar qual metodo de custeio mais indicado para uma academia de ginastica na cidade 

de Sousa-PB, para isso fez-se um estudo de caso utilizando entrevistas e observacoes in 

loco bem como a analise de documentos para fazer uma juncao entre a parte pratica e a 

teorica para a elaboracao de demonstragao de resultados de exercfcios utilizando os 

metodos de custeio tradicionais. Onde se encontrou o que melhor se adequa a realidade da 

empresa estudada. 

Palavras - chave: metodos de custeio, academia de ginastica, 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

With the increase of the expectation of the people's life and of the competition in the job 

market, the society seems to demonstrate a largest concern with the beauty (aesthetics), 

health and life quality than if you/he/she observed her/it some years, inside of this panorama 

the section of gyms the has been requested if you perfects in their rendered services, in 

consequence, partly, of the understanding and larger access to the culture means that she 

created a more demanding and certain public in their objectives, where for a larger success 

of this activity branch the managers have if concerned in how to maximize the incomes and 

to minimize the costs for this making use of costing methods in accounting justifying like this 

the objective of the present work that intends to identify which method of more suitable 

costing to a gym in the city of Sousa-PB, for that it was made a case study using interviews 

and observations in loco as well as the analysis of documents to do a junction among the 

part practices and the theoretical for the elaboration of demonstration of results of exercises 

using the traditional costing methods. Where he/she was the one that better if appropriate 

the reality of the studied company. 

Words - key: costing methods, gym. 
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1 INTRODUCAO 

Com o aumento da expectativa de vida das pessoas e da competigao no mercado de 

trabalho, a sociedade demonstra uma preocupagao maior com a beleza (estetica), saude e 

qualidade de vida do que se observava ha alguns anos. Correia e Ferreira (2009) afirmam 

que embora a saude norteie a promogao da pratica de exercicios fisicos regulares em 

qualquer idade, a estetica e o principal motivo que leva as pessoas a frequentarem as 

academias. 

Mol e Pires (2005 apud Correia e Ferreira, 2009) afirmam que a mfdia tern dado destaque a 

pratica de atividades fisicas, mas a maioria das materias divulgadas destacam esta pratica 

como a busca pela perfeigao do corpo e pelo belo, colocando em segundo piano a saude, 

que deveria ser o principal objetivo dessas atividades. 

O setor de academias de ginastica vem sendo solicitado a se aprimorar em seus servigos 

prestados, em decorrencia, em parte, da conscientizagao e maior acesso aos meios de 

cultura que deu origem a urn publico mais exigente e determinado em seus objetivos. Como 

trata Antunes (2003) o reconhecimento pela populagao da importancia da atividade fisica 

para a saude e qualidade de vida tern levado as pessoas a procurarem as academias de 

ginastica e musculagao tornando-as urn dos locais mais populares e procurados para se 

conseguir tais objetivos. 

Segundo o SEBRAE (2008, p.3) "associada a melhoria da qualidade de vida, diminuigao do 

estresse e a boa saude, a ginastica praticada no ambiente alegre das academias tern se 

transformado num habito comum do mundo moderno". 

Assim, e essencial que as academias sejam mais eficientes e que tenham urn 

acompanhamento de seus custos para que consiga manter o prego da prestagao do servigo 

em patamares atraentes e que ao mesmo tempo consiga cobrir todos os gastos necessarios 

alem de promover o retomo esperado para o investimento realizado. Como afirma Martins 

(2009) "com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos 

mercados seja industrials, comerciais ou de servigos, os custos tornam-se totalmente 

relevantes quando da tomada de decisoes em uma empresa". 

Diante das informagoes fornecidas pela contabilidade, a empresa passa a gerenciar melhor 

os setores e os custos. A jungao da contabilidade e o gerenciamento dos custos embasam 

as decisoes tomadas pela empresa, acarretando melhores resultados, pois segundo Motta 
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(2000), os dados gerados por um sistema de monitoramento e analise de custos eficientes e 

confiaveis sao indispensaveis ao apoio e a tomada de decisoes. 

O controle dos custos constitui-se em um ponto chave no processo gerencial e 

consequentemente na definicao de estrategia, pois conforme Martins (2009), devido a 

grande concorrencia no mercado, em que os precos sao praticamente os mesmos, sai na 

frente a empresa que conseguir monitorar e projetar seus custos de forma a reluzi-los ao 

maximo, tornando a organizagao competitiva. Nesse sentido, as empresas ja nao podem 

mais defini-los apenas de acordo com os custos incorridos e, sim, com base nos praticados 

no mercado em que atuam. Para Rehbein ef a/ (2005) a contabilidade como ferramenta de 

gestao oferece meios de controle das informagoes, potencializando a tomada de decisao no 

que tange ao controle dos custos, evidenciando-se a necessidade de haver um estudo sobre 

os custos em cada setor da economia tendo em vista suas particularidades quanto aos 

metodos de custeamento. 

Dada a importancia do conhecimento dos custos incorridos na prestagao de servigo faz-se 

necessario aprofundar os estudos nessa area tendo em vista que o controle de custos e 

praticado por meio dos metodos de custeamento, havendo, para cada setor da economia, 

aplicagoes mais indicadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Delimitagao do Tema e Problematica 

Conforme trata Correa e Ferreira (2009), em uma perspectiva economica, as academias de 

ginastica sao uma especie de negocio com elevada alavancagem operacional, com altos 

custos fixos ou quase em sua totalidade fixos para sua operagao. 

Nesse contexto, a contabilidade como ferramenta de gestao oferece meios de controle das 

informagoes, potencializando a tomada de decisao. Como explica Herculano (2006) e 

atraves da identificagao e registro de dados financeiros e nao financeiros que os contadores 

comunicam e orientam os usuarios da informagao contabil sobre a situagao patrimonial das 

empresas, sendo uma atividade de fundamental importancia na vida economica e financeira 

das empresas. 

No que tange ao acompanhamento dos custos, evidencia-se a necessidade de haver um 

estudo em cada setor da economia, tendo em vista suas particularidades quanto aos 

metodos de custeamento. 
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A Contabilidade de Custos serve como base de dados para a contabilidade financeira e 

gerencial, mensurando e relatando informagoes de cunho financeiro ou nao, relacionadas ao 

custo de aquisigao ou insergao de recursos a uma determinada organizagao, sendo uma 

mescla de caracterfsticas contabeis, no qual, as informagoes de custos sao coletadas e 

analisadas (HORNGREN, FOSTER E DATAR, 2004). 

No setor de prestagao de servigos existe grande incidencia de custos indiretos nas 

atividades de apoio, o que influencia significativamente a formagao do valor destas. 

Tendo em vista que cada empresa deve procurar o metodo de custeio que melhor Ihe 

atenda, para que possa contribuir com a adequada necessidade da organizagao, o presente 

estudo e voltado para uma microempresa, a qual recebe essa denominagao, pois segundo 

informagoes divulgadas pelo SEBRAE (2008) classifica como microempresas as que 

pertencem ao Simples Nacional e que possuem faturamento anual bruto de ate R$ 240 mil 

no setor de prestagao de servigos, sendo a academia estudada enquadrada na classificagao 

acima e situada na cidade de Sousa - PB. 

Diante do exposto surge o seguinte questionamento: Qual metodo de custeio mais indicado 

para uma academia de ginastica na cidade de Sousa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar qual metodo de custeio mais indicado para uma academia de ginastica na cidade 

de Sousa-PB. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Descrever as principals caracterfsticas dos metodos de custeio mais conhecidos; 

• Classificar os custos existentes na academia de ginastica; 

• Realizar um estudo comparativo sobre a utilizagao de diferentes metodos de custeio 

(absorgao, variavel, ABC). 
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1.3 Justificativa 

Uma academia de ginastica se enquadra em um setor especifico da economia e apresenta 

peculiaridades e caracteristicas proprias de interesse para insercao no conhecimento da 

teoria e pratica da administracao. Considerando-se que existe uma demanda latente e 

potencial para esse tipo de prestagao de servigos (CORREA e FERREIRA, 2009) 

Segundo o SEBRAE (2009) o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial em numero 

de estabelecimentos de academias de ginastica e o quarto lugar em relacao ao faturamento, 

que atingiu cifras de 1,2 bilhoes de dolares em 2005. Ainda conforme a entidade, ha 

diferencas em relagao ao porte da maioria das academias do pais, bem como que esse e 

um mercado composto, majoritariamente, de micro, pequenas e medias empresas, nas 

quais existe capacidade de gestao administrativa precaria apesar do valor do investimento 

inicial razoavelmente alto. Cerca de 20 mil estabelecimentos em todo pais mantem mais de 

140 mil empregados diretos e atendem 3,4 milhoes de usuarios, representando 

aproximadamente 2% da populacao brasileira. 

Diante do exposto, fica ressaltada a importancia de estudos no setor de academia de 

ginastica visto que este mobiliza anualmente cifras significativas e uma quantidade de 

usuarios expressiva. 

RehbeinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2005) comenta que, para que as empresas possam reduzir seus custos 

primeiramente elas devem conhece-los, ciente dos mecanismos de custeamento, 

verificando as caracteristicas da empresa para adotar o metodo que melhor se adapte as 

suas necessidades. 

O autor (op cit, 2005) complementa que uma questao muito preocupante sao os custos 

indiretos, facilmente percebidos em empresas prestadoras de servigos, enfatizando o setor 

de maquinario que, devido as suas particularidades, tern grande incidencia de custos 

indiretos, sendo necessario realizar um estudo de suas atividades, avaliando os 

desembolsos decorrentes das mesmas para entao definir a melhor forma de custeamento 

para ela, objetivando maior conhecimento para a gestao dos resultados. 

A Ciencia Contabil oferece parametros para que a empresa possa ter um melhor 

monitoramento em suas atividades. Em empresas prestadoras de servigos, em que a 

incidencia de custos indiretos e alta, esses parametros chamados Sistemas de 

Custeamento, encaixam na gestao, fornecendo informagoes relevantes a tomada de decisao 
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(REHBEINzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ETAL, 2005). 

O objeto de estudo de caso e uma academia de ginastica na cidade de Sousa na Paraiba 

em funcionamento a oito meses com um publico medio de 200 alunos, atraves da qual, sao 

oferecidos servigos de avaliagao fisica, musculagao, aerobica, step, jump, ginastica 

localizada, reabilitacao pos-operatorio, reforgo muscular infanto-juvenil entre outros servigos. 

Assim, este estudo se justifica nao so pela importancia economica e social assumida pelo 

negocio nesse setor de prestagao de servigos, mas principalmente, pela precariedade e 

quase inexistencia de pesquisas e estudos relacionados a administragao de academias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia e a delimitagao e especificagao do trabalho de pesquisa cientifica, embasada 

nos parametros bibliograficos predeterminados. 

De acordo com Martins (2005, apud Laurentino et al 2008, p. 12), no que se refere a 

metodologia: 

Corresponde ao estabelecimento das atividades pratieas necessarias para a 

aquisicao de dados com os quais se desenvolverao os raciocinios que 

resultarao em cada parte do trabalho final. Cada procedimento (ou grupo de 

procedimentos) e planejado em funcao de cada um dos objetivos 

especlficos estabelecidos, ou seja, pensa-se a coleta de dados para cada 

problema expresso na forma de objetivo especifico, os quais cortcorrerao 

para a eonsecueao do objetivo geral. 

Desta forma, observa-se que a metodologia cientifica se refere a sistematica utilizada na 

coleta, analise e fundamentagao de determinada informagao, para alcangar os objetivos do 

estudo. 
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1.4.1 Classificacao da pesquisa 

A pesquisa tambem tern caracteristicas bibliograficas (livros e artigos cientificos) por se 

utilizar de material publicado para dar suporte e embasamento aos concertos apontados 

nela. 

A pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de material ja elaborado, constituido 

principalmente de livros e artigos cientificos, o material utilizado neste tipo de pesquisa 

abrange todo referencial ja tornado publico em relacao ao tema estudado, que vai de 

publicacoes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, dissertac5es, 

teses, entre outros, pelos quais se reunem os conhecimentos sobre a tematica abordada 

(BEUREN, 2004). 

Tendo em vista a importancia do respaldo e fidedignidade deste estudo, foi realizada uma 

fundamentagao teorica com variadas fontes bibliograficas (publicacoes avulsas, boletins, 

revistas, livros, pesquisas, monografias e dissertacoes), que descrevem e exemplificam os 

Metodos de Custeio Documental. 

Segundo Trivinos (1987, apud Raupp e Beuren, 2006, p.81): "o estudo descritivo exige do 

pesquisador uma delimitacao, pesquisa de tecnicas, metodos, modelos e teorias que 

orientam a coleta e interpretacao dos dados, cujo objetivo e conferir validade cientifica" 

No ponto de vista de Gil (1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Beuren, 2004, p.81): 

A pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever caracteristicas 
de determinada populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de relacoes 
entre as variaveis. Uma de suas caracteristicas mais significativas esta na 
utilizacao de tecnicas padronizadas de coletas de dados. 

Em consonancia com a citacao compreende-se que a pesquisa descritiva se preocupa em 

observar, registrar, analisar e classificar os fatos, nao havendo a interferencia do 

pesquisador na manipulacao dos fenomenos estudados. 

Caracteriza-se tambem como exploratoria, pois como cita Gil (1999 apud Bauren 2004, p. 

80): 
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Destaca que a pesquisa exploratdria e desenvolvida no sentido de 
proporcionar uma visao geral acerca de determinado fato. Portanto, esse 
tipo de pesquisa e realizado, sobretudo, quando o tema escolhido e pouco 
expiorado e torna-se dificil formular hipoteses precisas e operacionalizaveis, 
Uma caracteristica interessante da pesquisa exploratdria consiste no 
aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada tematica nao 
contemplada de modo satisfatdrio anteriormente. Assim contribui para o 
esclarecimento de questoes superficialmente abordados sobre o assunto. 

Verifica-se que esta pesquisa tambem e exploratdria, visto que, o presente estudo 

proporciona maiores informagoes sobre o assunto que se vai investigar. 

1.4.2 Estudo de caso 

Um estudo de caso, fazendo o uso de relatorios das Receitas e Despesas referentes ao 

periodo de Janeiro a Setembro de 2010, fornecidos pelo gestor da Academia. Esses 

documentos sao considerados como fontes primarias, pois segundo Sousa, Fialho e Otani 

(2007, apud Felinto, 2008, p.20) a fonte primaria e um documento que de forma geral 

remonta a epoca que se esta pesquisando , sendo produzida pelas proprias pessoas 

estudadas. 

Segundo Gil (1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEUREN etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a/, 2004, p. 84): 

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

Felinto (2008, p. 20) ressalta ainda que "o uso da tecnica de estudo de caso, submete a 

vantagem de estimular novas descobertas, porque tern a importante funcao de gerar 

hipoteses e construir teorias". 

A escolha desta empresa se deu pela acessibilidade aos dados pertinentes as receitas, 

custos e despesas da academia, com livre acesso aos documentos comprobatorios da 

composicao de cada um dos elementos supracitados de maneira total e irrestrita pela 

direcao bem como o fato de o pesquisador trabalhar na mesma, e houve a impossibilidade 

de acesso dos dados necessarios das demais empresas. 
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1.4.3 Procedimentos de Coleta 

Para Beuren (2004, p.89) a pesquisa documental pode integrar o rol de pesquisas utilizadas 

em um mesmo estudo ou caracterizar-se como unico delineamento utilizado para tal. Sua 

notabilidade e justificada no momento em que se podem organizar informagoes que se 

encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importancia como fonte de consulta. 

Para a obtencao dos dados pertinentes a pesquisa foram realizadas observacdes, visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in 

loco, bem como apreciaeao dos documentos contabeis, recibos de agua, luz, despesas 

diversas, tributagoes, folha de pagamento de funcionarios, notas e cupons fiscais, listas de 

matrfcula de alunos, livro caixa e demais informagoes pertinentes ao estudo referentes ao 

periodo de Janeiro a setembro de 2010, fornecidos pelo gestor da academia. 

1.4.4 Procedimentos de Analise 

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa, visto que esta aponta uma analise 

de fatos, bem como de suas causas e particularidades acerca de um determinado problema. 

Esta modalidade de estudos o qual emprega uma metodologia qualitativa se destina a 

descrever a complexidade de determinado problema, analisando a interagao das certas 

variaveis pertinentes, para a compreensao e classificagao dos processos dinamicos vividos 

por grupos sociais. Ressaltando a contribuigao deste no processo no entendimento das 

particularidades do comportamento dos individuos (Richardson, 1999 apud Beuren, 2004). 

Alves-Mazzotti e Gewadsznajder (1999 apud Herculano 2006) comentam que a observagao 

de fatos, comportamentos e cenarios e extremamente valorizada na pesquisa qualitativa e 

atribuem as seguintes vantagens: 

a. Independe do nlvel de conhecimento ou da capacidade verbal dos sujeitos; 

b. Permite "checar", na pratica, a sinceridade de certas respostas que, as vezes, sao 

dadas apenas so para causar boa impressao; 

c. Permite identificar comportamentos nao-intencionais ou inconscientes e explorar 

topicos que os informantes nao se sentem a vontade para discutir; 

d. Permite o registro do comportamento em seu contexto temporal- espacial. 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 REFERENTIAL TEORICO 

2.1 Origem e Evolucao da Contabilidade 

O entendimento predominante sobre a origem da Contabilidade, conforme trata Hendriksen 

e Van Breda (1999), Sa (2002) e Oliveira (2003), e que a mesma teve sua origem atrelada 

ao desenvolvimento do homem, desde o momento que esse necessitava controlar seu 

patrimonio destinado a sua sobrevivencia, embora de forma arcaica, com auxllio de objetos 

afiados, registrando-os nas paredes das suas moradas (cavernas ou em urnas de argila). 

Complementarmente, Sa (2002,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BATISTA, 2008, p.24) fala que "foi a escrita contabil 

que deu origem a escrita comum", e que as diversas pinturas rupestres encontradas, nada 

mais sao, do que registros contabeis primitivos, em que o desenho representava a 

qualidade, ou seja, a especie do bem, e os riscos que quase sempre acompanhava e 

representava a quantidade existente. 

Hendriksen e Van Breda (1999, apud BATISTA, 2008, p.24) expoem alguns fatos que 

impulsionaram a contabilidade, como a necessidade intrfnseca do homem de viver em 

sociedade, de estabelecer trocas e o desenvolvimento do comercio, ou seja, com a evolucao 

das trocas de carater familiar e de sobrevivencia, para ser uma negociagao com 

lucratividade, que juntamente com o surgimento da moeda, gera o acumulo de riqueza, que 

consequentemente, requer controles sobre o patrimonio mais apurados e ainda, levou o 

comercio individual ao surgimento das sociedades, como forma de diminuicao dos riscos 

inerentes as navegacoes de longo curso, e o seu "reconhecimento como entidade separada 

e distinta das pessoas de seus proprietaries". 

Diante do exposto, percebe-se que sempre houve a preocupacao do homem, em quantificar 

o patrimonio e registrar as operacoes que o modificasse. Assim a contabilidade, como 

ciencia social, evolui observando o desenvolvimento da civilizacao humana, e uma serie de 

fatores, sejam eles culturais, economicos, sociais ou tecnologicos parecem comprometer 

diretamente sua pratica e seu desenvolvimento enquanto ciencia. 

Fica evidenciado ainda que a origem da contabilidade esta atrelada a informar ao dono do 

patrimonio sobre sua quantidade e os fatos que provocavam modificacoes nele. 
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Nesse sentido, Homgren, Sundem, Stratton (2007) definem que a informagao contabil e uma 

ferramenta que da suporte aos diversos usuarios, internos ou extemos, na tomada de 

decisoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O Processo de Gestao e a Contabilidade 

O acirramento da concorrencia, seja a nivel nacional ou intemacional, requer, conforme 

Silva (2000), modernidade, criatividade, novas tecnologias, conhecimentos e mudancas 

urgentes atraves da quebra dos paradigmas, impondo com isso, um desafio, o de continuar 

competindo. 

Para atuar de forma flexivel, visando atender as exigencias desse mercado, o gestor precisa 

de alguma forma antecipar-se aos concorrentes a essas variagoes. 

Nesse aspecto, para embasar as decisoes dos gestores, dando-Ihes maior confiabilidade e 

seguranga, a contabilidade tern papel altamente significado de acordo com ludicibus (1994), 

"a contabilidade assume seu papel principal, ou seja, o de apoiar o gestor em suas 

decisoes, e dar maior seguranga aos seus julgamentos". 

Os gestores sao favorecidos quando a contabilidade fornece informagoes que os ajudam a 

planejar e controlar as operagoes da empresa, propiciando uma base segura as suas 

decisoes, informando possiveis riscos e oportunidades a serem observadas (HORNGREN, 

SUNDEM, STRATTON, 2007). 

Na busca por essas bases para as suas decisoes e consequentemente para que incorra em 

um menor risco, Santiago (2006) comenta que as organizagoes passam a implantar 

planejamentos que surgem como um suporte nas decisoes, seguindo uma logica de 

execugao e agoes que geramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback, utilizado para avaliar e reestruturar, quando 

necessario, a conduta dos gestores. 

E nesse ambiente de incertezas que aumentam o grau dos riscos envolvidos nas decisoes 

tomadas, torna-se necessario um bom planejamento afim de que se maximizem as 

possibilidades de sucesso nessas decisoes, uma vez que, tendo ciencia da realidade, e 

possivel aos gestores agir de maneira apropriada, embasados pela interpretagao destes 

conhecimentos, usando estes como instrumentos que possibilitarao o sucesso da empresa, 

Santiago (2006). 



24 

Seguindo o exposto pelo autor, e necessario acompanhar de perto os resultados, as 

decisoes e utilizar as ferramentas necessarias para que as escolhas sejam fundamentadas 

em informagoes confiaveis e seguras. 

As informagoes fornecidas pela contabilidade sao indispensaveis para melhor orientagao na 

gestao das empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Contabilidade para fins Gerenciais 

Em meados da decada de 70, com o advento das industrias, verificou-se que havia um 

problema para a contabilidade. A necessidade de apuragao do balango e das 

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

estoque para determinar valores, encontra dificuldades para delinear o que se precisava, ser 

de fato evidenciado. Com essa necessidade, observou-se o surgimento da contabilidade 

gerencial que mensurava como a materia-prima se transformava em produtos destinados a 

venda (MARTINS, 2009). 

A contabilidade gerencial e definida como o processo de identificar, mensurar, acumular, 

analisar, preparar, interpretar e comunicar os objetivos, conforme trata Horgrem, Sundem, 

Stratton (2007). A contabilidade vem se desenvolvendo ao passo que as inovagoes 

tecnologicas e a competitividade no meio empresarial solicitam seu aprimoramento para a 

elaboragao de solugoes acertadas, e relevantes para a tomada de decisao. 

Corbert (1997,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Felinto, 2008) complementa dizendo que a contabilidade gerencial deve 

fazer a conexao entre as agoes locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para que 

estes possam saber que diregao tomar. 

Assim, percebe-se que a contabilidade gerencial tern como objetivo principal fornecer 

informagoes para que os gerentes possam decidir qual o melhor caminho para a empresa, 

assim como verificar se as medidas tomadas foram adequadas. 

Segundo Garrison, Noreen e Brewer (2007) a contabilidade gerencial representa um 

inestimavel conjunto de ferramentas que auxiliam a gerencia no cumprimento de suas 

atribuigoes, que compreendem o planejamento, a diregao/motivagao e o controle. 
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Considerando que decisoes tomadas podem mudar o presente e ter influencias posteriores, 

a contabilidade gerencial tern a sua orientagao voltada para o futuro, fazendo uso formal de 

orcamentos e registros historicos e, portanto nao preza pela precisao. Alem disso, analisa e 

fornece relatorios de forma analitica, ou seja, mais detalhados, sejam por segmentos, 

produtos, departamentos, etc. (HORNGREN, SUNDEM, STRATTON, 2004). 

Alem de ser direcionada a ocorrencias futuras, deve-se exigir precisao e produzir relatorios 

analiticos, Cogam (2007,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Garrison, 2007) complementa que a contabilidade gerencial 

deve atender exclusivamente ao usuario interno e nao se limita aos principios contabeis 

geralmente aceitos, nem tampouco as exigencias legais. 

Dessa forma, a contabilidade gerencial utiliza-se de meios fornecidos pela contabilidade 

para satisfazer a necessidade de informagoes, do seu usuario, em situagoes que requeira 

decisoes. 

A contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque especial conferido a varias tecnicas e procedimentos contabeis 
ja conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de 
custos, na analise financeira, se balancos etc. colocados numa perspectiva 
diferente, num grau de detalhe mais analitico ou numa forma de 
apresentacao e classificagao diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisdrio (lUDfCIBUS, apud HENRIQUE, 
2008, p. 15). 

Assim, percebe-se que a contabilidade gerencial deriva das outras areas da contabilidade, 

como a propria contabilidade financeira, conforme a necessidade do gestor, abordando, 

dessa forma, a contabilidade de custos, analise das demonstragoes contabeis, o 

planejamento tributario. Enfim, pode-se afirmar, com base no exposto, que a contabilidade 

gerencial possui flexibilidade e se encaixa a necessidade do usuario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Contabilidade de Custos 

De acordo com Maher (2001 p.38), "contabilidade de custos e o ramo da contabilidade que 

mede, registra e relata informagoes sobre custos." E a forma de coletar e armazenar as 

informagoes que podem ser utilizadas por outros setores. 
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A Contabilidade de Custo busca desenvolver um banco de dados com informagoes para 

ajudar definir como estao sendo utilizados os recursos das organizagoes. 

Martins (2009, p.21) relata que a Contabilidade de Custos "tern duas funcoes relevantes: o 

auxilio ao dominio e a ajuda as tomadas de decisoes". Porque sao por meio dos controles 

que as informagoes sao geradas para tomada de decisao. Destaca que em relagao ao 

controle a principal missao da contabilidade de custos e fornecer dados para o 

estabelecimento de padroes, orgamentos, e outras formas de previsao, e com relagao a 

decisao, o seu papel consiste na alimentagao de informagoes sobre valores relevantes que 

dizem respeito as consequencias de curto e longo prazo sobre medidas de corte de 

produtos, fixagao de pregos de venda, opgao de compra ou fabricagao, etc. 

Segundo Crepaldi (2009, p.2) a contabilidade de custos "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. 

Deste modo, pode-se enfatizar tres objetivos principals da contabilidade de custos: 

determinagao do lucro da empresa, auxilio ao controle e ajuda as tomadas de decisoes. 

Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos 

mercados, sejam industrials, comerciais ou de servigos, os custos tornam-se altamente 

relevantes quando da tomada de decisoes em uma empresa [...] devido a alta competigao 

existente , as empresas ja nao podem mais definir seus pregos apenas de acordo com os 

custos incorridos, e sim, tambem, com base nos pregos praticados no mercado em que 

atuam. (MARTINS, 2009, p.22). 

De acordo com as informagoes dos autores citados, observa-se a importancia da 

contabilidade de custos para uma fidedigna mensuragao destes dentro dos ramos de 

atividade e auxilio direto no processo de gestao, principalmente nas decisoes que tratam da 

relagao custo-beneficio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Consideracdes comportamentais e custo-beneficio: relagao da contabilidade de 

custos com a contabilidade gerencial 

Segundo Horgren, Sundem, Stratton (2004) alem dos aspectos inerentes, os gestores 

devem manter duas outras ideias em foco, o equilibrio custo-beneficio e implicagoes 
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comportamentais, em que estas sao resuitados do sistema de contabilidade e devem 

fornecer oreamentos e relatorios uteis nas decisoes dos gestores, portanto, as informagoes 

devem proporcionar beneffcios superiores a seu custo. 

O equilibrio custo-beneficio se baseia na verificacao dos fatores de beneficios em relagao 

aos de custos, a qual deve ser primaria em qualquer sistema de contabilidade. Enquanto 

que as implicagdes comportamentais sao as consequencias provenientes das decisoes 

relacionadas a contabilidade. 

Assim, a contabilidade gerencial esta interligada ao equilibrio entre os custos e as 

vantagens da informagao contabil, aliado a nogao dos efeitos comportamentais. Para 

aplicarmos a contabilidade gerencial associada a contabilidade de custos, se faz necessario 

o estudo da terminologia propria dos custos, visto que muitas vezes sao utilizados com 

diferentes significados. Assim estuda-se a definigao e classificagao dos gastos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Definigao de Gasto, Investimento, Custo, Despesa e Perda 

Na Contabilidade de Custos existem diferentes terminologias de custos, permitindo de 

acordo com Crepaldi (2009, p.6) uma uniformizagao de concertos, o qual destaca: 

• Gasto - e o sacrificio financeira que a entidade area para obter um produto ou 

servigo qualquer, sacrificio esse representado por entrega ou promessa de entregas 

de ativos (normalmente em dinheiro); 

• Investimentos - sao todos os gastos ativados em fungao da utilidade futura de bens 

ou servigos obtidos. 

• Custos - sao os gastos relativos a bens ou servigos utilizados na produgao de outros 

bens ou servigos. Sendo tambem um gasto, so que reconhecido como custo no 

momento da fabricagao de um produto ou execugao de um servigo; 

• Despesa - sao gastos com bens e servigos nao utilizados nas atividades produtivas 

e consumidos direta ou indiretamente para a obtengao de receitas, que promovam 

redugao do patrimonio. 
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• Perdas - sao bens ou servigos consumidos de forma anormais e involuntarios. Sao 

gastos nao intencionais decorrentes de fatores externos, fortuitos ou da atividade 

produtiva normal da empresa. 

Conforme as conceituacoes anteriores acerca das terminologias de custos e possfvei citar 

alguns exemplos sobre as mesmas, nos quais, pode-se classificar como custos a energia 

eletrica utilizada na fabrica, como despesa, os materials de consumo no uso da 

administragao, como investimento, a aquisicao de maquina, e como exemplo de perdas, 

pode-se considerar o material deteriorado por um efeito anormal e raro de um equipamento. 

Diante do exposto, verifica-se a importancia da identificacao da terminologia dos custos. 

Para apuracao dos mesmos, e relevante identificar sua classificagao, pois afeta o resultado 

de uma empresa com fins lucrativos, seja comercio, industria ou prestagao de servicos. 

Assim, segue-se a classificacao basica dos custos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Classificacao dos custos 

Segundo Martins (2009), a definicao de custo, podemos entender, ainda mais sabendo da 

sua origem historica, por que se generalizou a ideia de que contabilidade de custos se volta, 

predominantemente para a industria. A palavra custo tambem significa o preco original de 

qualquer bem ou servigo, inclusive leigamente; da se falar em "custo de uma obra", "custo 

de um automovel adquirido", "custo de uma consulta", etc. 

De acordo com os literatas, existem varias classificagoes dos custos, pois decorrem de 

acordo com as suas caracterfsticas especiais, alem de outras nomenclaturas, permitindo 

uma uniformizagao de conceitos. Neste estudo, utiliza-se a classificagao tradicional, que se 

trata da apropriagao dos custos e da relagao com o volume de produgao. 

2.7.1 Classificagao quanto a sua apropriagao 

De acordo com a sua classificagao, os custos sao alocados a objetos de custo para diversas 

finalidades, incluindo a fixagao de pregos, a realizagao de estudos de rentabilidade e o 

controle de gastos, em que um objeto de custo e tudo aquilo para o que alguem deseja ter 
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dados deste, assim para fins de alocacao a seus objetos, os mesmos sao classificados 

como direto ou indiretos. (GARRISON, NOREEN E BREWER, 2007) 

Os custos diretos estao relacionados a um determinado objeto de custo e que sao 

identificados com este de maneira economicamente viavel, ou seja, podem ser agregados 

diretamente aos produtos fabricados, sendo posslvel de ser mensurados de forma objetiva 

em seu consumo durante o processo de fabricacao. (HORNGREN, FOSTER, DATAR, 2000, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud FELINTO, 2008) 

Para Bruni e Fama apud Gonsiorkiewicz (2006) os custos "diretos ou primarios: sao aqueles 

diretamente incluidos no calculo dos produtos. Consiste nos materiais diretos usados na 

fabricacao do produto e mao-de-obra direta." Sao estes materiais que compoem e 

evidenciam o custo de forma objetiva. 

Os custos indiretos por sua vez, nao podem ser identificados sendo alocados atraves de um 

metodo de alocacao, denominado rateio, isto e, sao dependentes de varios aspectos 

extrfnsecos ao processo de fabricacao, fazendo-se necessario o uso de calculos ou 

estimativas para serem apropriados aos diferentes produtos. (NEVES e VICECONTI, 2003, 

apud FELINTO, 2008). 

Baseado na afirmagao de Maher (2001, p.69), qualquer custo que pode ser relacionado 

diretamente com um objeto do custo representa um custo direto daquele objeto, e qualquer 

custo que nao pode ser relacionado diretamente com um objeto de custo representa um 

custo indireto, sendo que o objeto do custo vem a ser qualquer item a que um custo e 

atribuido, seja ele, um produto, um departamento ou uma linha de produtos. 

Atraves de uma definicao mais detalhada sobre o assunto os custos indiretos sao 

delimitados por necessitarem de calculos para serem distribufdos aos produtos fabricados 

pela empresa, visto que sem este processo e dificil sua correta mensuracao e alocacao a 

cada produto da linha de producao. Para aferir alguns custos a empresa precisa determinar 

algum mecanismo de comparativos referenciais para chegar a um valor fidedigno e 

aproximado do real. Mesmo porque existem valores que podem ser irrelevantes diante da 

dificuldade em se obter controles devido ao custo elevado para alcancar determinados 

resultados precisos. (GONSIORKIEWICZ, 2006) 

Para obtencao de um resultado da alocacao dos custos indiretos, Martins (2009, p.49) 

fundamenta que os custos "indiretos precisam de esquemas especiais para alocacao, tais 

como bases de rateio, estimativas etc.". 
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Para descrever sobre o conceito de rateio, Crepaldi (2009, p.11) fundamenta que o mesmo 

representa a alocacao de custos indiretos aos produtos em fabricagao, segundo criterios 

racionais, cuja importancia esta ligada a manutengao ou uniformidade em sua aplicacao. 

Contudo, dada a dificuldade de fixacao de criterios de rateio, tais alocagoes carregam 

consigo certo grau de arbitrariedade. 

Assim, percebe-se que alguns custos sao de influencia direta aos produtos, enquanto que 

outras modalidades necessitam de um rateio entre os diferentes nfveis de produgao para 

que sejam agregados aos produtos. 

2.7.2 Classificagao quanto ao volume de produgao 

Os tipos de custos se comportam de maneiras distintas, por isso seu entendimento e 

utilizagao no processo gerencial dependem de sua correta identificagao, para ter controle 

sobre os mesmos e associa-Ios com as atividades a serem executadas, sendo importante 

destacar a outra classificagao dos custos, os quais sao divididos em custos fixos e variaveis. 

Custos Fixos sao aqueles cujo total nao depende proporcionalmente ao volume produzido, 

pois qualquer que seja a quantidade produzida, seus valores nao irao modificar, exemplos: 

aluguel, imposto predial, salarios de funcionarios, premios de seguros (CREPALDI, 2009). 

Martins (2009, p. 50) fundamenta: "custos fixos sao os que num periodo tern seu montante 

fixado independente de aumentos ou diminuigoes do volume produzido na atividade". Com 

esse fundamento observa-se que os custos fixos nao tern seu montante definido conforme o 

volume de produgao. 

Bruni e Fama (2004,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Gonsiorkiewicz, 2006) afirmam que "Fixos: sao custos que, em 

determinado periodo de tempo e em certa capacidade instalada, nao variam, qualquer que 

seja o volume de atividade da empresa". Sendo assim exista ou nao produgao naquele 

periodo, o custo vai existir. 

Desta forma, pode-se afirmar que os custos fixos permanecem constantes mediante todas 

as fases de produgao, seja qual for a quantidade produzida em um determinado momento. 
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Alem dos custos fixos existem os custos variaveis, os quais, por sua vez, estao intimamente 

relacionados com a produgao. E proporcional ao nivel de atividade, como exemplo os custos 

de materia-prima. (Bornia, 2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Felinto, 2008). 

Segundo Maher (2001, p.75) "custos variaveis sao aqueles que se alteram na proporgao 

direta da alteracao no volume dentro de um intervalo relevante de atividade". Corroborando 

com a definicao anterior de custos variaveis, conforme Crepaldi (2009, p. 9) "sao os que 

variam proporcionalmente ao volume produzido. 

Ha tambem que se observar os custos Semi-variaveis. Eles variam com o nivel de 

producao, mas tambem ha uma parte do custo da produgao que e fixa, mesmo sem haver 

produgao, exemplo: o taxa minima de consumo de energia eletrica. (NEVES, VICECONTI, 

2003, apud FELINTO, 2008) 

Com base no entendimento dos autores supracitados, e possivel identificar que os custos 

fixos permanecem constantes independentes do volume de produgao e os custos variaveis 

sao diretamente proporcionais a quantidade produzida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Gestao de Custos na Prestagao de Servigo 

Segundo Dal'Bo (2009) "A prestagao de servigos e um dos setores que mais 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 agoes, de sua maneira de agir e 

principalmente de sua maneira de gastar". 

Assim, para se ter uma correta administragao dos custos nas empresas e uma eficaz 

gestao, e necessario conhecer os mecanismos de custeamento, verificando as 

caracteristicas da empresa para adotar o metodo que melhor se adapte. 

Ainda segundo o autor, o correto agrupamento, controle e trabalho para redugao de custos, 

permitem as empresas visualizarem os setores nos quais certos gastos sao dispensaveis ou 

indispensaveis, dando aos administradores nogoes claras de como agir e de quanto suas 

agoes estao sendo proveitosas para a empresa, onde toda e qualquer atividade, seja ela 

comercial industrial ou de servigo possui um custo, ou seja, gera um valor que identifica, 
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demonstra que foi pago uma quantia pelo servigo ou produto adquirido para ser 

transformado ou vendido ao consumidor. 

E necessario controlar custos, e caso este aumente, nao podera ser repassado ao 

consumidor, portanto, e necessario conhecer profundamente a origem dos custos na 

empresa, como estes sao gerados, quern sao os seus responsaveis, por que estes existem 

e sua relevancia, para que os administradores possam tomar decisoes embasadas em 

informagoes consistentes. (MOTTA, 2000). 

Gerir servigos, segundo Mauad & Pamplona (2002) e tarefa diferente de gerir a produgao 

de bens. Assim, reconhecer esta distingao e compreender quais sao as caracteristicas 

especiais das operagoes de servigos em relagao ao produto. As principais caracteristicas 

sao identificadas na prestagao de servigos sao: 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 conceitos; 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 organizagSes de servigo o elemento humano e 

fundamental para a eficiencia das operagoes e a mao - de- obra e, 

frequentemente, o recurso determinante dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eficacia 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) 

Assim, o crescimento de uma empresa pode estar comprometido se nao houver uma gestao 

de custos adequada, portanto, e necessario conhece-los para que esta possa adotar o 

metodo que melhor se ajuste as suas necessidades, principalmente na prestagao de 

servigos, que possuem suas particularidades no que tange apuragao dos custos. 
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2.9 Metodos de Custeio 

De acordo com Pereira et al. (2000, p.34 apud HERCULANO 2006, p.43), por metodos, 

deve-se entender "o conjunto de atividades sistematicas e racionais que com 

seguranca permite alcancar o objetivo", o que significa que sempre quando aplicado o 

mesmo metodo na apuracao de custos sobre o mesmo tipo de produgao, sob as mesmas 

circunstancias e tecnologias, obtem- se um resultado comparavel ao longo do tempo. 

Portanto, os gestores tern que ser conscientes da escolha do metodo de custeio, pois 

depende do objetivo que se quer atingir, o seu nivel de detalhes, alem de quanto se gastara 

para a sua obtengao, uma vez que as informagoes mal administradas podem sair caras e 

sua utilizagao nao e igual em todos os niveis de detalhes. 

A fim de garantir lucro, as empresas precisam fazer um criterioso trabalho para diminuir 

gastos (o que vai influir diretamente no prego) cortando excessos, prevendo despesas, 

investindo em material de qualidade. Para tanto, e preciso melhorar varios setores, 

especialmente na area contabil, adotando metodos que ajudem a calcular os custos, e a 

reduzir suas distorgoes. 

A maneira correta da utilizagao dos metodos de custeio podera trazer grandes beneficios a 

empresa. 

2.9.1 Custeio por Absorgao 

Custeio por Absorgao e o processo pelo qual os custos sao apurados e seus elementos 

rateados pelas diferentes fases da cadeia produtiva como afirmam NEVES e VICECONTI 

(2003,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SALDANHA, 2008, p.29), "O custeio por absorgao e um processo de apuragao 

de custos, cujo objetivo e ratear todos os seus elementos (fixos ou variaveis) em cada fase 

da produgao". 

Para Martins (2009, p.37), o "custeio por absorgao e o metodo derivado da aplicagao dos 

principios contabeis e consiste na apropriagao de todos os custos de produgao aos bens 

elaborados. E o indicado tanto pelos principios fundamentals de contabilidade como pela Lei 

n° 6.404/76, sendo valido para a elaboragio do Balango Patrimonial e Demonstragao do 
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Resultado como tambem para a legislagao fiscal. 

Este metodo foi desenvolvido para o controle da produgao, pressupondo que os produtos e 

seu correspondente volume de produgao causam custos. Desta forma, fizeram dos produtos 

individualmente o centra de sistema de custos, sendo os custos classificados em diretos e 

indiretos, fixos e variaveis em relagao aos produtos e alocados a estes com rateios 

baseados em volumes (MARTINS, 2009). 

Crepaldi (2009, p.218) aponta que este e derivado da aplicagao dos principios fundamentals 

de contabilidade e e, no Brasil adotado pela legislagao comercial e pela legislagao fiscal, 

nao sendo um principio contabil em si, mas uma metodologia decorrente da aplicagao 

desses principios. Dessa forma, o metodo e valido para a apresentagao de demonstragoes 

financeiras e obedece a legislagao. 

Motta (2000) elenca dois motivos, os quais sao os mais relevantes, e os mais ressaltados 

por alguns autores como as vantagens que o uso deste metodo de custeio traz as 

empresas: 

• Por ser o metodo adotado pela contabilidade financeira, e, portanto valido tanto para 

fins de Balango Patrimonial e Demonstragao de Resultados como tambem para o 

Imposto de Renda na apresentagao dos Lucros Fiscais; 

• Por este metodo trazer melhores informagoes a gerencia, para finalidades de 

estabelecimentos dos pregos de venda, visando a reprodugao de todos os custos 

incorridos pela empresa. 

Por outro lado, e necessario mencionar as desvantagens do metodo de custeio por 

absorgao. De acordo com Fagundes (2004, apud Saldanha 2008, p.31): 

• O metodo de custeio por absorgao podera elevar artificialmente os custos de alguns 

produtos; 

• Nao evidencia a capacidade ociosa da empresa; 

• Os criterios de rateio sao sempre arbitrarios 

Segundo Paulo (2001, apud Herculano 2006, p.47) "O custeio por absorgao apresenta-se 

inadequado em muitas circunstancias, como instrumento gerencial de tomada de decisao 

em curto prazo, pois tern como principal dificuldade o tratamento a ser dado aos custos 

fixos, que pode levar a alocagao arbitraria e ate enganosa". 
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Com base nas desvantagens apresentadas observa-se que a utilizagao deste metodo de 

custeio apresenta deficiencias para fins gerenciais, mas apesar disso, na pratica gerencial 

os administradores utilizam este sistema no seu dia-a-dia como suporte ao processo 

decisorio. 

Segundo Martins (2009, p.37): 

Custeio por absorgao e o metodo derivado da aplicagao dos principios de 
contabilidade geralmente aceitos [...Jconsiste na apropriagao de todos os 
custos de produgao aos bens elaborados, e so os de produgao; todos os 
gastos relativos ao esforgo de produgao sao distribufdos para todos os 
produtos ou servigos feitos 

Para Koliver (2000 apud MOURA, 2005), o custeio por absorgao se caracteriza pela 

apropriagao de todos os custos do ciclo operacional interno aos portadores finais dos 

custos. Noutras palavras, resulta na apropriagao de todos os custos das fungoes de 

fabricagao, administragao e vendas dos bens e servigos produzidos, sejam eles diretos ou 

indiretos. 

Desse modo, nota-se, que o metodo de custeio por absorgao apura o valor dos custos dos 

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

variaveis, diretos ou indiretos, visando agregar todos os custos de produgao em cada uma 

de suas fases de maneira coerente como mostra a FIGURA 1. 
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FIGURA 1 - Esquema de Metodo de Custeio por Absorgao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Rehbein (2005, p.03): 

Custeio Absorgao: sua essencia esta em manter parte dos custos fixos 

apropriado ao produto ainda nao vendido atraves de criterios de rateio, 

aumentando assim os resultados obtidos pela empresa e, por conseguinte, 

aumentando a base de calculo dos impostos e contribuigSes sobre o l u c r e . 

Desta forma, pode-se dizer que o custeio por absorgao, alem de ser um dos sistemas mais 

antigos adotados, e o unico aceito para fins fiscais no Brasil, configurando-se pela 

apropriagao de todos os custos de produgao aos bens elaborados e servigos prestados. 

2.9.2 Custeio Variavel 

Custeio Variavel e o sistema que se baseia na variabilidade a qual cada custo pode ser 

alocado no processo produtivo levando em consideragao o volume de produgao, e tendo 

como consequencia a consideragao de custos do periodo, sendo contabilizados diretamente 

em resultado. 
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Crepaldi (2009, p.221) ressalta que o custeio conhecido tambem como custeio direto, e um 

tipo de custeamento que considera como custo de produgao de um periodo apenas os 

custos variaveis incorridos, desprezando os custos fixos. 

Na definigao de Martins (2009, p.203), o uso do custeio variavel fere os Principios 

Contabeis, principalmente, o Regime de Competencia e a Confrontacao, pois estes exigem 

que se apropriem as receitas e delas deduzir todos os sacrificios para sua obtengao. O autor 

aconselha que a empresa nao tendo essa aceitagao, nao impede que a mesma o utilize 

para efeito interno, e no final do periodo se faga os ajustes de langamentos para atender aos 

criterios exigidos. 

Para Maher (2001, p.374) as vantagens deste metodo para controle e tomada de decisoes 

sao as seguintes: 

• O custeio variavel e consistente com a separagao de custos de produgao em fixos e 

variaveis; 

• Remove os efeitos de alteragoes sobre o lucro; 

Onde o autor elenca como principal desvantagem desse metodo e nao ser reconhecido 

como um principio contabil geralmente aceito na avaliagao de estoques, para a elaboragao 

das demonstragoes financeiras externas e para calculo do imposto de renda. 

Ja LeonezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Keynes (2008) salienta como sendo vantagens e desvantagens do metodo 

de custeio variavel: 

Vantagens - O custeamento variavel apresenta de imediato a margem de 

contribuigao; A geragao de informagoes para a administragao, quando se 

deseja saber, com seguranga, quais produtos, linhas de produtos, 

departamento, territdrios de vendas, clientes e outros segmentos (ou 

objetivos) que sao lucrativos e onde a Contabilidade de custos deseja 

investigar os efeitos inter-relacionados das mudangas ocorridas nas 

quantidades produzidas e vendidas, nos pregos e nos custos e despesas. 

Desvantagens - As informagoes do custeio variavel sao bem aplicadas em 

problemas cujas solugSes sao de curto alcance no tempo. Para obter 

solugSes de longo prazo, normalmente as informagSes do custeio variavel 

nao sao recomendadas; O trabalho de analise das despesas e custos em 

fixos e variaveis e dispendioso e demorado. Sempre deverao ser feitos 

estudos de custos x beneficios; Os resultados do custeio variavel nao sao 

aceitos para preparagao de demonstragSes contabeis de uso extemo. 
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Ja as desvantagens deste metodo, apontadas por Florentino (1983zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Motta 2000), sao 

em relagao a aplicagao em empresas onde os custos variaveis representam uma pequena 

parcela no custo de produgao do produto e os custos fixos grande parcela. Nestes casos ha 

perda de importancia de analises de variagoes de pregos e de eficiencia em relagao a mao-

de-obra e materia-prima. 

Este metodo toma como pressuposto que os custos indiretos gerados pelo processo de 

fabricagao nao sao de responsabilidade dos produtos, e portanto estes nao os absorvem, 

estes custos sao considerados custos do periodo e vao diretamente ao demonstrativo dos 

resultados. 

De acordo com Leone (1997, apud SALDANHA, 2008, p.32) 

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

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

sao suscetiveis de maior controle por parte da gerencia porque possuem 

unidades de medida operacionais e flsicas que os governam. 

Nesse contexto, Maher (2001) afirma que a analise pelo custeio variavel, em fungao de 

separar os custos fixos dos variaveis e considera-los lineares, toma as informagoes eficazes 

no curto prazo. Afirma ainda que, isso acontece devido ao fato de que, no longo prazo, a 

diregao da empresa pode tomar decisoes que mudariam sua estrutura de custos, 

modificando a margem de contribuigao. Cabe ressaltar a variagao do prego de venda em 

fungao da demanda, o que confirma que o custeio variavel e mais recomendavel para 

analises de curto prazo. 

Conforme trata Rehbein (2005, p.3): 

Ao contrario do custeio por absorgao, esta forma de custeio nao e aceita 

pela legislagao pois seu criterio reduz os resultados e, por consequencia, 

posterga o pagamento de impostos e contribuigSes sobre o lucro, ja 

que considera todos os custos fixos como despesas incorridas no periodo, 

agregando aos produtos somente os custos variaveis... 
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O metodo de custeio variavel nao e aceito no Brasil por ferir alguns dos Principios 

Fundamentals da Contabilidade, alem disso, nao e reconhecido pela legislagao do Imposto 

de Renda, tern como vantagens o destaque para o custo fixo, que nao leva em conta o 

processo de fabricacao, nao havendo a pratica de rateio. (ZANLUCA, 2010). Alem disso, 

conforme pode ser visualizado na figura 2, esse metodo de custeio identifica a quantidade 

de unidades que a empresa tern que produzir e vender para honrar suas obrigacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 2 - Demonstracao do Resultado pelo Custeio Variavel 
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Fonte: Leitao e Silva (Apud Silva & Miranda 2001) 

Como pode ser visto na figura 2, o custo das vendas (no comercio, na industria ou na 

prestagao de servigo) e constituido dos custos e despesas variaveis, que normalmente sao 

diretos, e desta forma, nao necessita de estimativas e rateios por produto, mercadoria ou 

servigo. Assim, o custo da mercadoria vendida (CMV), o custo do produto vendido (CPV) e o 

custo do servigo prestado (CSP) pelo custeio variavel e composto pelo somatorio dos custos 

variaveis totais e despesas variaveis. 

Em termos gerenciais, na figura 2 revela a margem de contribuigao, que e uma importante 

ferramenta para a tomada de decisao. A margem de contribuigao e a remuneragao minima 

que a empresa tern para pagar seus custos e despesas fixas. No item 2.10.1se tern um 

estudo mais aprofundado sobre este assunto. 

Conforme as colocagoes dos autores, verifica-se que o metodo de custeio variavel propicia 

importantes informagoes, sobre tudo, em relagao ao nivel de atividade da empresa, a 

maneira desta gerar lucro, bem como o modo de absorver os custos fixos. Assim e 
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necessario que todos os pontos apresentados sejam analisados para que a decisao pela 

utilizagao deste metodo seja correta. 

2.9.3 Custeio Baseado em Atividade (ABC) 

O Custeio Baseado em AtividadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Activity Based Costing) surgiu em demanda a um 

sistema de elaboracao de custos que integrasse de maneira fidedigna e compatfvel com o 

ambiente de alta competitividade, todas as variacoes de custos alocadas de maneira clara e 

pratica e que resultassem em um patamar competitivo de pregos. 

De acordo com Rehbein (2005, p.3): 

Esse metodo de custeamento tern por principio centrar os desembolsos 

consumidos pelas empresas nas atividades e nao por seus produtos, onde 

uma necessidade real das empresas se toma a alocagao correta e fiel dos 

custos indiretos e custos fixos, onde o Custeio Baseado em Atividades, 

diante dessa necessidade, vem preencher esta lacuna, apropriando estes 

custos as atividades que, partindo desse ponto, sao direcionados aos 

produtos ou servigos executados. 

O custeio ABC gera informagoes para a tomada de decisoes gerenciais, identificando as 

atividades que nao agregam valor, provocando estimativas de custos que ajudam na tomada 

de decisao, otimizando o resultado da empresa. 

Para Nakagawa (2007, p. 29) "o ABC e um novo 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". 

O ABC, como o proprio nome ja indica, consiste em ferramenta empresarial que tern como 

objetivo principal, medir e aperfeigoar atividades que compoem os processos de negocios, 

calculando os custos dos produtos. 

Porem, este sistema de custeio como evidencia Horngren, Sundem, Stratton (2004) e mais 

complexo e oneroso que os demais, assim, nem todas as empresas os utilizam. Mas de 

qualquer maneira, varias organizagoes os estao adotando, tanto nos setores de manufatura 
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como de nao-manufatura, por motivos tais como: aumento da complexidade dos negocios, 

surgimento de novas tecnicas de produgao, avancos tecnologicos e custos associados a 

decisoes inapropriadas. 

Configurando um ambiente de alta exigencia de praticidade, confiabilidade, melhorando o 

valor recebido pelos clientes e os lucros ao identificar oportunidades para melhorias na 

estrategia e nas operagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 3 - Processo de Custeio Baseado em Atividades 
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FONTE: Adaptado de Cokins (1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Silveira 2004) 

O esquema apresentado na Figura 3 orienta, de acordo com os processos realizados, a 

elaboracao de um produto ou servigo seguindo a sequencia logica do custeio baseado em 

atividades. 

2.9.3.1 Objetivos Abe 

Dentre os objetivos do ABC merecem enfase a obtengao de informagoes gerenciais por 

meio da dedugao do rateio, a menor necessidade de rateios arbitrarios, e vantajoso citar a 

eliminacao de desperdicios e aperfeigoamento das atividades, tendo em vista que, a fim de 

garantir lucro, as empresas precisam fazer um criterioso trabalho para diminuir gastos (o 

que vai influir diretamente no prego) cortando excessos, prevendo despesas, investindo em 

material de qualidade. Alem disso, sem a adogao do sistema ABC, a tarefa de prever e 
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contemplar tais gastos torna-se muito dificil, o que pode conduzir o empresario ou a 

sociedade empresaria a serios e incalculaveis prejuizos. (NAKAGAWA, 2007) 

O ABC consegue identificar de forma mais clara em qual momento mais recursos estao 

sendo consumidos (e exercer controle sobre o que esta desordenado), alem de identificar os 

custos totais da entidade e eliminar desperdicios e aperfeicoar as atividades. 

Diante do exposto, o principal objetivo desse sistema consiste em facilitar o processo de 

tomada de decisao estrategica, mediante demonstragoes de dados importantes para as 

empresas ja que a definicao de atividades, quando corretamente utilizada, alem de 

possibilitar levantamento de elementos, propicia um entendimento mais pormenorizado do 

processo, tornando a empresa mais competitiva. 

2.9.3.2 Beneficios a Limitagoes do ABC 

Podem ser apontados como beneficios do custeio do ABC, sua forma realista para calculos 

de custos de produtos e servigos, precisao na analise de lucratividade, subsidios para 

decisoes sobre mudangas de pregos e de Mix de produtos, identificagao de oportunidades 

de melhorias operacionais e de redugao de custos, mensuragao dos desempenhos dos 

processos e das atividades e analises comparativas de processos. 

O mesmo apresenta como limitagoes, a necessidade de definir os direcionadores de custos 

(cosrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA drivers), a possibilidade de sua nao compensagao atraves dos beneficios, 

inflexibilidade dos gestores a mudangas bruscas na gestao baseada no ABC em diferenga 

as dos metodos tradicionais, a obrigatoriedade de consonancia entre a equipe de gestao e o 

departamento de contabilidade, como tambem os relatorios gerados pelo sistema ABC nao 

se encaixam nos principios contabeis aceitos. 

O primeiro item levantado concentra-se no elevado gasto para sua implantagao por parte 

das empresas; para lucrar e essencial investir; todavia, o metodo ABC nao e ferramenta de 

baixo custo, em virtude do elevado nivel de controles internos a serem avaliados e 

adotados. O grau de detalhamento faz o custeio baseado em atividades tornar-se oneroso 

para a empresa. 
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2.9.3.3 Requisitos para Implantacao do ABC 

Sabe-se que o mercado esta cada vez mais competitivo. As informagoes sobre custos 

precisam ser consideradas como elemento estrategico dentro das entidades. O que se 

sugere e a implantagao de um sistema de custeio capaz de obter informagoes essenciais ao 

processo de tomada de decisao na area de produgao de empresas. O sistema ABC consiste 

em uma ferramenta necessaria ao processo decisorio de empresas que operam em 

mercados, e e tambem um dos sistemas que devem ser adotados conjuntamente com 

outros metodos contabeis, em um mercado competitivo, regido pela livre concorrencia. 

(NAKAGAWA, 2007) 

De acordo com Ostrenga (1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Mauad & Pamplona, 2002), o custeio baseado em 

atividades e tao aplicavel a organizagao de servigos quanto a industria o qual segue a 

seguinte ordem de agoes: definigao do escopo do projeto (quais os processos a serem 

mensurados), identificagao de atividades, mapeamento dos recursos consumidos, definigao 

dos direcionadores de recursos e alocagao para as atividades, identificagao dos objetos de 

custo (produtos, servigos e clientes), definigao dos direcionadores de atividades e alocagao 

para o objeto de custos. 

Os beneficios do custeio do ABC se concentram em sua forma realista para calculos de 

custos de produtos e servigos, precisao na analise de lucratividade, subsidios para decisoes 

sobre mudangas de pregos e de Mix de produtos, identificagao de oportunidades de 

melhorias operacionais e de redugao de custos, mensuragao dos desempenhos dos 

processos e das atividades e analises comparativas de processos, enquanto que suas 

limitagoes vem da necessidade de definir os direcionadores de custos (cost drivers), a 

possibilidade de sua nao compensagao atraves dos beneficios, inflexibilidade dos gestores a 

mudangas bruscas na gestao baseada no ABC em diferenga as dos metodos tradicionais, a 

obrigatoriedade de consonancia entre a equipe de gestao e o departamento de 

contabilidade, como tambem os relatorios gerados pelo sistema ABC nao se encaixam nos 

principios contabeis aceitos. 

A utilizagao deste metodo de custeio pelas empresas ajuda os gestores no momento de 

definir estrategias, configurando-se como ferramenta essencial para o gerenciamento e 

administragao de custos, mas nao deve ser o unico metodo aplicado tendo em vista nao ser 

aceito para fins contabeis e sim utilizado como auxiliar aos demais para a formagao de um 

panorama amplo e generalista para os administradores. (HERCULANO, 2006) 
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Os beneficios do ABC sao visiveis quando utilizados para fins gerenciais, contemplando 

alem de custos, outros gastos, para custear processos, mercados, classes de clientes, nao 

sendo aceito como metodo de avaliagao de estoques para fins contabeis. (IUDICIBUS et al, 

2007, p. 379) 

A utilizagao de sistemas de custeio pelas empresas ajuda os gestores no momento de 

definir estrategias, configurando-se como ferramenta essencial para o gerenciamento e 

administragao de custos. 

Em suma, o sistema ABC nao deve ser o unico metodo aplicado, ja que nao e aceito para 

fins contabeis em face ao metodo de avaliagao utilizado, devendo ser conciliado com outros 

para dar uma visao mais ampla e generalizada para os administradores das empresas, e 

cumprir suas responsabilidades para com o fisco. (HERCULANO, 2006) 

Comparando os metodos de custeio, no que concerne a alocagao dos custos fixos, Leitao & 

Silva (2006), afirmam que o custeio por absorgao e o custeio por atividades, ao 

transportar custos fixos aos objetos de custos (produtos, servigos e clientes), pode 

provocar a diminuigao da rentabilidade do cliente visualizada pelos gestores. Entretanto, 

os custos fixos, quando identificaveis a determinado objeto de custo, devem ser 

associados a este, de forma a evitar a distorgao dos custos durante a mensuragao. 

Assim sendo, ao optar por um sistema de custeio, os gestores devem posicionar-se em 

buscar preceitos coordenados entre si, que atendam a empresa de forma benefica e 

funcional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.10 Analise do Custo / Volume / Lucro (CVL) 

Custo/volume/lucro e uma relagao que o volume de vendas tern com os custos e lucros. O 

planejamento do lucro exige compreensao das caracteristicas dos custos e de seus 

comportamentos em diferentes niveis operacionais. A Demonstragao do Resultado do 

Exercicio reflete o lucro somente em determinado nivel das vendas, nao se prestando a 

previsao de lucro em diferentes niveis de atividade (MARTINS, 2009). 

Segundo HORNGREN (2007, apud SANTANA et al, 2009, p.41): 
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A analise de custo-volume-lucro (CVL), propicia uma ampla visao financeira 

do processo de planejamento. Ela examina o comportamento das receitas 

totais, dos custos totais e do lucro a medida que ocorre uma mudanga no 

nfvel de atividade, no prego de venda ou nos custos fixos. 

Para Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 190) a analise da relagao entre custo, volume e 

lucro e umas das ferramentas mais poderosas que os gestores tern a sua disposicao, 

concentrando a atengao nas interagoes dos seguintes elementos: 

1- Prego do Produto 

2- Volume do nivel de atividade 

3- Custos variaveis unitarios 

4- Custos fixos totais 

5- Compostos de produtor vendidos 

Mediante essas informagoes, pode-se observar a importancia da compreensao dos gestores 

sobre a relagao entre custo, volume e lucro, possibilitando aperfeigoar os resultados 

empresariais atraves da melhor combinagao entre essas variaveis. 

Neste estudo delimita-se a analise custo/volume/lucro, estudando a importancia da margem 

de contribuigao, utilizada no custeio variavel, como tambem o ponto de equilibrio, haja vista 

os objetivos especificos desta pesquisa. 

2.10.1 Margem de Contribuigao 

Segundo Wernke (2005,apud FELINTO 2008) conceitua Margem de Contribuigao como 

sendo "o valor resultante da venda de uma unidade apos serem deduzidos, do prego de 

venda respectivo, os custos e despesas variaveis (como materias-primas, tributos incidentes 

sobre venda e comissao dos vendedores) associados ao produto comercializado". Segundo 

o autor, e o valor (em R$) que cada unidade comercializada contribui para superar os gastos 

fixos mensais e, consequentemente, gerar o lucro do periodo. 

No custeio variavel, todos os custos e despesas variaveis, sao deduzidos da receita de 

vendas, embora as despesas variaveis nao fagam parte do custo do produto, resultando na 

margem de contribuigao, onde em termos de produto, esta e a diferenga entre prego de 
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venda e a soma dos custos e despesas variaveis, conceito de extrema importancia para o 

custeio variavel e para a tomada de decisoes gerencias. (CREPALDI, 2009) 

Conforme menciona HORNGREN, FOSTER E DATAR, (2004) A margem de contribuigao 

representa a receita menos os custos variaveis que contribuem para a recuperacao de 

custos fixos. 

O SEBRAE (2008) define ainda para academias de ginastica que Margem de Contribuigao e 

quanto cada servigo ou produto vendido contribui para pagar as despesas fixas mensais e 

quanto contribui para formar o "lucro". 

Assim, a expressao numerica da margem de contribuigao e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Receita (-) Custo variavel total = Margem de contribuigao Total 

A margem de contribuigao e capaz de fornecer informagoes favoraveis aos administradores 

para se ter conhecimento da geragao de lucro. 

Wernke (2005, apud Felinto 2008, p.40) elenca as seguintes vantagens e desvantagens 

acerca da margem de contribuigao: 

• Permitem avaliar sem obstaculos a aceitagao de pedidos em condigoes 

especiais; 

• Auxiliam a administragao a decidir quais produtos merecem serem divulgados ou 

quais tern a prioridades de exposigao nas prateleiras; 

• Identificam quais produtos trazem beneficios de vendas a outros mesmo 

produzindo resultado negativo, mas que devem ser tolerados; 

• Facilitam a decisao sobre quais segmentos devem ser ampliados, restringidos ou 

ate abandonados, pois a capacidade de geragao de lucros por uma maior margem 

de contribuigao; 

• Podem ser usadas para avaliar alternativas quanto a redugoes de pregos, 

descontos, campanhas publicitaria e uso de premios para alavancar o volume de 

vendas; 

• Auxiliam os gerentes a entenderem a relagao entre custos, volume e lucros como 

tecnica para as decisoes de venda; 
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• Calcular o prego de venda somente atraves da margem de contribuigao resulta em 

resultados que nao podem cobrir todos os custos necessarios das atividades de 

longo prazo; 

• E somente util em decisoes de curto prazo, pois para as de longo prazo pode 

levar o administrador a ter pouco aprego a importancia das despesas e custos 

fixos, uma vez que considera apenas os custos e despesas variaveis caso decida 

somente se basear atraves da margem de contribuigao. 

A margem de contribuigao configura-se dessa forma em trazer beneficios, pois fornece 

informagoes de cunho gerencial, porem, e necessario que os gestores tenham 

conhecimentos sobre suas limitagoes. 

2.10.2 Ponto de Equilibrio 

Ocorre quando a empresa nao tern lucro ou nao registra prejuizo, neste ponto as receitas 

totais se igualam aos custos totais ou despesas totais. 

De acordo com Horngren, Foster E Datar, ( 2004, p.58) o ponto de equilibrio e a quantidade 

de produtos vendidos em que as receitas totais se igualam aos custos totais.ou seja, a 

quantidade de produgao vendida em que o lucro operacional e R$ 0. 

Para o SEBRAE (2008) ponto de Equilibrio representa a quantidade de venda que precisa 

ser realizada mensalmente para gerar receitas suficientes para pagar todo o custo variavel 

gerado, todas as despesas comerciais geradas e todas as despesas fixas que a empresa 

tiver no mes. 

De acordo com essa mengao, no ponto de equilibrio a empresa nao tera lucro nem prejuizo, 

ou seja, constitui o faturamento minimo que a empresa tern que alcangar para que nao 

tenha prejuizo, mas que tambem nao estara conquistando lucro neste ponto. 



48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 DESCRICAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

3.1 Caracterizagao da Empresa analisada 

A empresa em estudo foi inaugurada no dia 04/01/2010, contando com uma equipe formada 

por: um professor de educaeao fisica, uma tecnica administrativa e com servigo de limpeza 

realizado por terceiros. Alem disso, a empresa conta com uma linha de equipamentos para 

musculacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA step, aerobica, jump e exercfcios localizados, 3 esteiras, 3 bicicletas e 1 

simulador de corrida e equipamentos para pratica do boxe executive 

Seu faturamento bruto medio entre os meses de Janeiro a setembro de 2010 foi de R$ 

6.900,00 reais, sendo enquadrada como microempresa , com aliquota de 7,5% (imposto de 

renda, INSS, Contribuigao Social, PIS, COFINS), com sua contabilidade realizada por uma 

empresa terceirizada, onde sao realizados processamento de dados fiscais e setor pessoal. 

O gestor administra a empresa em conjunto com a tecnica administrativa atraves de 

reunioes periodicas para avaliar o desempenho e a rentabilidade alcangada, bem como 

planeja novos investimentos, melhorias nos servigos prestados, possibilidade de diminuigao 

das despesas e maximizagao dos lucros, reavaliando metas. Como a empresa nao possui 

demonstragoes financeiras para tomada decisao, faz uso interno do livro caixa e planilha de 

controle de matriculas e mensalidades por meio do Excel. 

O gestor e a administradora tern nogao dos gastos da academia, todavia, no entanto, nao 

faz uso de nenhum metodo de custeio, ja que a mesma nao tern sua escrita contabil 

(balango, balancete e demonstragao do resultado de exercicio). Assim, a gestao da referida 

e feita sem utilizagao de nenhum metodo de custeio ou metodo administrative citado em 

bibliografia, fazendo uso apenas dos conhecimentos adquiridos durante o percurso do 

mesmo e suas experiencias profissionais, sem o detalhamento necessario para uma gestao 

mais eficiente e concisa. 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, se fez necessario realizar um levantamento 

da sua receita mensal e de todos os seus gastos por meio de documentos, planilhas e 

entrevista com o gestor. 
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3.2 Estudo sobre o faturamento mensa! da empresa 

A empresa analisada tern seu faturamento proveniente da arrecadacao das matriculas e 

mensalidades pelo servigo de acompanhamento, elaboragao e monitoramento de exercicios, 

bem como da realizacao de avaliagao ffsica basica, nos quais a matricula e a mensalidade 

tern a variagao para alunos universitarios, casais, irmaos dependentes dos pais, e familiares 

em primeiro grau que residam na mesma casa, conforme pode ser descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 - Descriminagao da mensalidade da academia com e sem desconto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESCRIMINAQAO DE PREQOS 

Descriminagao Valor R$ Valor com Desconto R$ 

Matricula 35 30 

Mensalidade 35 30 

Fonte: Elabora<?io Propria (2010) 

Conforme tabela 1, o estudo para a determinagao do prego, segundo o gestor, foi adotado 

com base nos pregos praticados pela concorrencia e antes de ser feito o projeto para 

abertura da sua academia foi realizado uma estimativa da quantidade de alunos que seria 

necessario para cobrir os custos (Ponto de Equilibrio). 

Com base neste estudo, a seguir e apresentado na Tabela 2, a qual descreve o faturamento 

bruto com base no resultado da quantidade de alunos multiplicado pelo valor da 

mensalidade com e sem desconto no periodo analisado. 

Tabela 2 - Faturamento bruto da academia nos meses de Janeiro a Setembro de 2010 

RECEITA - PRESTAGAO DE SERVICO 

Faturamento Q. de Alunos Valor Q. de Alunos Valor 

Bruto c/ desconto Mens. s/ desconto Mens. 

JAN/10 R$ 9.425,00 215 R$ 30,00 85 R$ 35,00 

FEV/10 R$ 6.405,00 112 R$ 30,00 87 R$ 35,00 

MAR/10 R$ 8.025,00 159 R$ 30,00 93 R$ 35,00 

ABR/10 R$ 5.940,00 107 R$ 30,00 78 R$ 35,00 

MAI/10 R$ 5.610,00 89 R$ 30,00 84 R$ 35,00 

JUN/10 R$ 4.865,00 70 R$ 30,00 79 R$ 35,00 

JUL/10 R$ 7.470,00 137 R$ 30,00 96 R$ 35,00 

AGO/10 R$ 8.225,00 175 R$ 30,00 85 R$ 35,00 

SET/10 R$ 6.920,00 128 R$ 30,00 88 R$ 35,00 

TOTAL R$ 62.885,00 132 R$ 30,00 86 R$ 35,00 

Fonte: Elaboracao Propria (2010) 
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De acordo com a Tabela 2, percebe-se que no mes de Janeiro de 2010, mes da abertura da 

empresa, foi o periodo de maior faturamento, ou seja, cerca de 15% do total do faturamento 

analisado. Nos meses de abril, maio e junho foram periodos em que seu faturamento 

reduziu significativamente, variando em torno de uma media de 8,7%, havendo uma 

melhoria nos seus indicadores nos meses posteriores, ou seja, uma media de faturamento 

em torno de 12%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Identificacao dos gastos 

A seguir, conforme pesquisa, na Tabela 3 foram identificados os gastos gerais na empresa: 

Tabela 3: Gastos gerais da academia nos tres trimestres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GASTOS 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 

Agua R$ 106,65 R$ 106,65 R$ 106,65 
Aluguel R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 
Dedetizagao R $ - R$ 260,00 R$ 350,00 
Depreciagao das esteiras (3 equipamentos) R$ 49,59 R$ 49,59 R$ 49,59 
Depreciagao das maquinas de peso (26 R$ 210,60 R$ 210,60 R$ 210,60 
equipamentos) 

FGTS da funcionario - administradora 8% (FGTS) R$ 133,68 R$ 133,68 R$ 133,68 

INSS do funcionario 8% R$ 133,68 R$ 133,68 R$ 133,68 

INSS do pro-labore 1 1 % R$ 183,81 R$ 183,81 R$ 183,81 

Manutencao ordinaria das esteiras (trimestral) R$ 80,01 R$ 80,01 R$ 80,01 

Servigo terceirizado da limpeza (instalagSes R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

ffsicas) 

Mao-de-obra da manutencao com as maquinas R$ 120,12 R$ 120,12 R$ 120,12 

Mao-de-obra da manutencao das esteiras R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 

Conserto de equipamentos R$ 25,00 R$ 35,00 R$ 105,00 

Material de consumo - copo, papel, alcool e R$ 408,50 R$ 408,50 R$ 408,50 

caneta 

Material de limpeza (instalacSes ffsicas) R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 

Material de limpeza R$ 262.92 R$ 262.92 R$ 262.92 

Material de manutengao das esteiras R$ 130,50 R$ 130,50 R$ 130,50 

Material de reforma R$ 650,00 R$ 580,00 R $ -

Pecas de reposigao R$ 25,00 R$ 75,00 RS 759,00 

Pro-labore R$ 1.671,00 R$ 1.671,00 R$ 1.671,00 

Salario de funcionaria R$ 1.671,00 R$ 1.671,00 R$ 1.671,00 

TOTAIS R$ 11.007,06 R$ 11.257,06 R$ 11.251,06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Elaboraeio Propria (2010) 

Os 21 itens alocados na Tabela 3 constituem os gastos gerais da academia, identificados 

durante a pesquisa. Apos este levantamento, houve a necessidade de identificar e 

classificar os gastos que sao mensais, trimestrais, bem como utilizar a classificagao dos 
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custos da literatura, apesar de que em empresas prestadoras de servigos, as despesas 

transformam-se em custos no momento de sua ocorrencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Identificacao dos Custos e Despesas fixas totais e unitarias 

No Quadro 1, foi demonstrado todos os gastos gerais da academia. Para uma meihor 

identificagao destes para analise, se fez a distingao entre os custos fixos, que devem fazer 

parte na apuragao do custo do servigo prestado, e as despesas fixas, decorrentes de outros 

gastos, conforme quadro 1: 

Quadro 1: Identificagao custos e despesas fixas totais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESPESAS FIXAS CUSTOS FIXOS 

AGUA 

FGTS DA FUNCIONARIA - ADMINISTRADORA 8% 

(FGTS) 

INSS DO FUNCIONARIA 8% 

INSS DO PRO-LABORE 1 1 % 

SERVICO TERCEIRIZADO GERAL (professor e 

limpeza das instalagoes ffsicas) 

CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 

MATERIAL DE LIMPEZA (instalagoes ffsicas) 

PRO-LABORE 

SALARIO DE FUNCIONARIA 

DEPRECIACAO DAS ESTEIRAS 

DEPRECIACAO DAS MAQUINAS DE PESO 

MAO-DE-OBRA DA MANUTENCAO COM AS 

MAQUINAS 

MAO-DE-OBRA DA MANUTENCAO DAS 

ESTEIRAS 

MATERIAL DE MANUTENCAO DAS ESTEIRAS 

ALUGUEL 

MANUTENCAO ORDINARIA DAS ESTEIRAS 

(trimestral) 

Fonte; Elaboraeio Propria (2010) 

ldentificou-se ainda que a agua configura-se como uma despesa fixa, ja que a mesma nao 

tern influencia na prestagao de servigo e e paga uma taxa minima estabelecida pelo DAESA 

(Departamento de agua, esgoto e saneamento). Os salarios e encargos do gestor e da 

administradora e pagamento da diarista (servigo terceirizado de limpeza) tambem sao 

consideradas despesas fixas. O servigo terceirizado de limpeza e realizado tres vezes na 

semana. O servigo terceirizado do professor de aerobica e pago por hora-aula, ja fixas por 

semana, sendo assim um total de 12 aulas mensais. O conserto de equipamentos e material 

de limpeza das instalagoes foi considerado como despesas fixas, pois decorre todo o mes, 

independente da quantidade de alunos ou uso de equipamentos. 
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Com relagao as despesas de limpeza: 

• Material de limpeza das maquinas correspondem a flanela e detergente, onde 

esta e feita tres vezes por semana e a cada quinzena e realizada uma limpeza 

mais detalhada (flanela, detergente, jornal e lubrificagao com pincel e silicone). 

• Material de limpeza das bicicletas e do simulador de caminhada seguem a mesma 

rotina, sao decorrentes dos mesmos materiais. 

Com relacao aos custos fixos, no que cerne a depreciacao, cada maquina e incorrido um 

custo mensal de depreciagao de R$ 2,70 em media de acordo com as instrugoes contidas 

no manual da empresa fabricante. A depreciagao das bicicletas e do simulador tern 

depreciagao desconsiderada, incorrendo aos mesmos, apenas pegas de reposigao, caso 

ocorra algum desgaste ocasionado por elemento estranho (poeira em excesso, dano fisico). 

A cada uma das esteiras e incorrido um custo mensal de depreciagao de R$ 5,51, segundo 

dados fomecidos ao gestor pela empresa fabricante, que preconiza um percentual de 

0,012% de depreciagao, condicionado a correta rotina de limpeza e manutengao. 

Os custos da mao-de-obra de manutengao com as maquinas e com as esteiras decorrem da 

limpeza e lubrificagao das instalagoes e de maquinario realizada por terceiros. Ja a mao-de-

obra de manutengao das esteiras provem da limpeza tres vezes por semana (flanela, 

vassoura, silicone). Trimestralmente e realizada por uma empresa terceirizada em 

manutengao ordinaria onde o equipamento e desmontado, limpo, lubrificado e remontado. 

O custo do material de manutengao das esteiras, bem como a sua manutengao ordinaria e 

considerado fixo por que e independente do seu uso, sendo correlacionado com a 

manutengao da garantia do equipamento. 

A seguir foram descritas atraves da Tabela 4 as despesas fixas mensais da empresa 

analisada, com seus respectivos valores. 
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Tabela 4: Demonstrativo das Despesas Fixas Mensais 

DESPESAS FIXAS R$ 

AGUA R$ 35,55 

FGTS DA FUNCIONARIA R$ 42,99 

INSS DA FUNCIONARIA R$ 42,04 

INSS PROLABORE R$ 56,10 

PROLABORE R$ 515,00 

SERVICOS TERCEIRIZADOS GERAL (PROFESSOR E LIMPEZA DAS 
INSTALACOES E MAQUINAS) 
MATERIAL DE LIMPEZA (INSTALAQOES FlSICAS) 

R$ 490,00 

R$ 75,00 

SALARIO DA FUNCIONARIA R$ 515,00 

TOTAL R $ 1.771,68 

Fonte: Elaboracao Pr6pria (2010) 

Conforme exposto na Tabela 4, foram apresentados oito itens correspondentes as despesas 

fixas existentes na academia analisada. Para atingir os objetivos propostos neste estudo no 

que cerne a apuragao dos custos da academia, segue na tabela 5, o demonstrativo de todos 

os custos fixos no periodo analisado. 

Tabela 5: Demonstrativo de todos os custos fixos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CUSTOS FIXOS 

DEP. DAS DEP. DAS MAO-DE- MAO- MATERIAL ALUGUEL MANUT. MATERIAL TOTAL 

ESTEIRAS MAOUINAS OBRA DA DE-OBRA DE ORDINARIA DE LIMPEZA 

DE PESO MANUT. DA MANUT. DAS (MAQUINAS, 

DAS MANUT. DAS ESTEIRAS ESTEIRAS, 

MAQ.UINAS DAS ESTEIRAS BICICLETAS, 

ESTEIRAS SIMULADOR) 

JAN/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARS 0 ,00 R$ 87 ,64 RS 1.697,95 

FEV/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 RS 1.400,00 RS 0 ,00 RS 87,64 RS 1.697,95 

MAR/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 R$ 26,67 R$ 87 ,64 R$ 1.724,62 

ABR/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 RS 0 ,00 R$ 87 ,64 R$ 1.697,95 

MAI/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 RS 1.400,00 RS 0 ,00 R$ 87 ,64 R$ 1.697,95 

JUN/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 RS 26,67 R$ 87 ,64 R$ 1.724,62 

JUL/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 R$ 0 ,00 R$ 87 ,64 R$ 1.697,95 

AGO/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 R$ 0 ,00 R$ 87 ,64 R$ 1.697,95 

SET/ 10 R$ 16,53 R$ 70 ,20 R$ 40 ,04 R$ 40 ,04 R$ 43 ,50 R$ 1.400,00 R$ 26,67 R$ 87 ,64 R$ 1.724,62 

Fonte: Elaboraeio Prdpria (2010) 

Conforme Tabela 5, as oscilacSes ocorridas nos custos fixos nos meses de marco, junho e 

setembro compreende a manutengao ordinaria das esteiras feitas trimestralmente. Na 

Tabela que segue revela o demonstrativo dos custos fixos totais e unitarios. 
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Tabela 6: Demonstrativo dos custos fixos unitario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MESES REF. 

PESQ. 

CUSTOS FIXOS TOTAIS QUANTIDADE 

DEALUNOS 

CUSTOS FIXOS 

UNITARIO 

jan/10 R$ 1.697,95 300 R$ 5,66 

fev/10 R$ 1.697,95 199 R$ 8,53 

mar/10 R$ 1.724,62 252 R$ 6,84 

abr/10 R$ 1.697,95 185 R$ 9,18 

mai/10 R$ 1.697,95 173 R$ 9,81 

jun/10 R$ 1.724,62 149 R$ 11,57 

jul /10 R$ 1.697,95 233 RS 7,29 

ago/10 R$ 1.697,95 260 R$ 6,53 

set/10 R$ 1.724,62 216 R$ 7,98 

Fonte: Elaboracao Prdpria (2010) 

O custo fixo unitario apreciado na Tabela 6 modifica em decorrencia da variacao da 

quantidade de alunos, bem como as alteracoes nos custos fixos decorrentes da manutencao 

das esteiras. 

3.5 Identificacao das Despesas Variaveis e Custo Variavel 

Apos a identificacao dos gastos e a separagao dos custos e despesas fixas, segue o elenco 

de contas que constituem as despesas e custos variaveis, conforme Quadro 2. 

Quadro 2: Identificacao custos e despesas variaveis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESPESAS VARIAVEIS CUSTOS VARIAVEIS 

DEDETIZACAO PECAS DE REPOSICAO 

MATERIAL DE CONSUMO - copo, papel, alcool e caneta ENERGIA 

MATERIAL DE REFORMA 

IMPOSTOS SOBRE SERVICO PRESTADO 7% 

ENERGIA 

Fonte: Elaboracao Prdpria (2010) 

Foi considerada a dedetizacao da academia como despesa variavel pelo fato de nao esta 

relacionado com seu custo (operacionalizacao) e ser de carater extraordinario, que no 

decorrer deste estudo foram realizadas apenas duas dedetizacoes (nos dois primeiros 

trimestres). 
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Mensalmente sao utilizados na academia, materiais de consumo que e composto de papel 

A4, copos descartaveis, alcool, borrifador, flanela, pincel atomico, agua sanitaria, 

desinfetante, sabao em po, buchas de face dupla, vassoura, rodo, espanador, pastilha para 

sanitario, sabonetes, sacos para lixo. Pela mesma razao da dedetizacao, o material para 

reforma foi considerado como despesa variavel,o qual ocorreu em apenas dois meses desse 

estudo. No que tange aos impostos de servigo prestado sao decorrentes da receita, portanto 

consideradas despesas variaveis. 

No que se refere aos custos com pecas de reposicao sao considerados valores significativos 

para sua alocacao nos custos, ja que sao decorrentes do uso das maquinas e 

equipamentos, que tern influencia direta na prestagao de servigos, assim como a energia da 

academia, que possui um medidor unico utilizado para maquinas, iluminagao, som, 

computador, bebedouro e ventiladores. Pelo fato de ter um medidor unico e considerado um 

custo indireto. E evidenciado um consumo mais elevado nas esteiras utilizadas pelos 

alunos, todavia nao ha no momento como mensura-la. 

Para apreciagao das despesas variaveis totais no periodo analisado, a tabela 7 revela esta 

analise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 7: Demonstrativo das despesas variaveis no periodo analisado 

DESPESAS VARIAVEIS 

DEDETIZACAO M C * MR** ISSP*** TOTAL 

JAN/10 R$ 0,00 R$ 122,00 R$ 650,00 R$ 659,75 R$ 1.431,75 

FEV/10 R$ 0,00 R$ 122,00 R$ 448,35 R$ 570,35 

MAR/10 R$ 0,00 R$ 166,50 R$ 561,75 R$ 728,25 

ABR/10 R$ 0,00 R$ 122,00 R$ 580,00 R$ 415,80 R$ 1.117,80 

MAI/10 R$ 0,00 R$ 122,00 R$ 392,70 R$ 514,70 

J UN/10 R$ 0,00 R$ 122,00 R$ 340,55 R$ 462,55 

JUL/10 R$ 260,00 R$ 166,50 R$ 522,90 R$ 949,40 

AGO/10 RS 0,00 R$ 122,00 R$ 575,75 R$ 697,75 

SET/10 R$ 350,00 R$ 166,50 R$ 484,40 R$ 1.000,90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* MATERIAL DE CONSUMO (C0 P0 , PAPEL, ETC); * *  MATERIAL DE REFORMA; * * *  IMPOSTOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS 7% 

Fonte: Elaboracao Prdpria (2010) 

Conforme descrito na Tabela 7, as despesas variaveis nao representam um valor constante. 

O mes de Janeiro, que foi o periodo que a academia iniciou suas atividades foi o mais 

expressivo, obtendo maior receita, influenciando no ISS e despesas referentes as 

instalagoes como: material de consumo e material de reforma. Na Tabela 8 segue as 

despesas variaveis unitarias 
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Tabela 8: Despesas variaveis unitarias no periodo analisado 

MESES REF. PESQ. DESPESAS VARIAVEIS TOTAIS QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

DESPESAS VARIAVEIS 

UNITARIO 

JAN/10 R$ 1.431,75 300 R$ 4,77 

FEV/10 R$ 570,35 199 R$ 2,87 

MAR/10 R$ 728,25 252 R$ 2,89 

ABR/10 R$ 1.117,80 185 R$ 6,04 

MAI/10 R$ 514,70 173 R$ 2,98 

J UN/10 R$ 462,55 149 R$ 3,10 

JUL/10 R$ 949,40 233 R$ 4,07 

AGO/10 R$ 697,75 260 R$ 2,68 

SET/10 R$ 1.000,90 216 R$ 4,63 

Fonte: Elaboracao Prdpria (2010) 

Apos a apreciagao das despesas variaveis totais e unitarias na Tabela 8, analisam-se os 

custos variaveis do periodo analisado, conforme Tabela 9. 

Tabela 9: Custos variaveis totais da academia nos tres primeiros trimestres 

CUSTOS VARIAVEIS 

PECAS DE REPOSICAO ENERGIA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS TOTAL 

JAN/10 R$ 0,00 R$ 52,16 R$ 0,00 R$ 52,16 

FEV/10 R$ 25,00 R$ 268,42 R$ 0,00 R$ 293,42 

MAR/10 R$ 0,00 R$ 636,23 R$ 25,00 R$ 661,23 

ABR/10 R$ 0,00 R$ 293,13 R$ 0,00 R$ 293,13 

MAI/10 R$ 75,00 R$ 285,38 R$ 35,00 R$ 395,38 

JUN/10 R$ 0,00 R$ 292,65 R$ 0,00 R$ 292,65 

JUL/10 R$ 759,00 R$ 264,02 R$ 50,00 R$ 1.073,02 

AGO/10 R$ 0,00 R$ 319,80 R$ 20,00 R$ 339,80 

SET/10 R$ 0,00 R$ 325,00 R$ 35,00 R$ 360,00 

Fonte: Elaboracao Propria (2010) 

E notorio que no mes de Janeiro, os custos variaveis foram menos expressivos, visto que os 

custos de reposigao, energia e conserto de equipamentos foram praticamente inexistentes, 

pois no mes da abertura do negocio nao existia necessidade de manutengao das maquinas 

e equipamentos novos. Na Tabela 10 apresenta o custo variavel unitario. 
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Tabela 10: Demonstrativo dos custos variaveis unitarios 

MESES REF. PESO.. CUSTOS VARIAVEIS 

TOTAIS 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

CUSTOS VARIAVEIS 

UNITARIO 

JAN/10 R$ 52,16 300 R$ 0,17 

FEV/10 R$ 293,42 199 R$ 1,47 

MAR/10 R$ 661,23 252 R$ 2,62 

ABR/10 RS 293,13 185 R$ 1,58 

MAI/10 R$ 395,38 173 R$ 2,29 

JUN/10 R$ 292,65 149 R$ 1,96 

JUL/10 R$ 1.073,02 233 R$ 4,61 

AGO/10 R$ 339,80 260 R$ 1,31 

SET/10 R$ 360,00 216 R$ 1,67 

Fonte: Elaboracao Prbpria (2010) 

Apos a apreciagao de todas as despesas e custos totais e unitarios, pode-se eiaborar os 

metodos de custeio, como tambem a analise do custo/volume/lucro, no que trata o ponto de 

equilibrio e a margem de contribuigao total e unitaria. 

3.6 Custeio por Absorgao 

Em decorrencia da apreciagao de todos os elementos que constituem a demonstragao do 

resultado do exercicio, foi elaborada a demonstragao pelo Metodo de Custeio por Absorgao 

(Tabela 11), conforme as classificagoes anteriores. 
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Tabela 11: DRE Utilizando o Metodo de Custeio por Absorgao 

DRE ABSORCAO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

RECEITA DE SERVIQOS 9.425,00 6.405,00 8.025,00 5.940,00 5.610,00 4.865,00 7.470,00 8.225,00 6.920,00 
PRESTADOS 

8.225,00 

(-) CUSTO DOS 
SERVigOS PRESTADOS 

CUSTO VARIAVEL 52,16 293,42 661,23 293,13 395,38 292,65 1.073,02 339,80 360,00 

CUSTO FIXO 1.697,95 1.697,95 1.724,62 1.697,95 1.697,95 1.724,62 1,697,95 1.697,95 1.724,62 

(=) LUCRO BRUTO 7.674,89 4.413,63 5.639,15 3.948,92 3.516,67 2.847,73 4.699,03 6.187,25 4.835,38 

(-) DESPESAS 
OPERACIONAIS 

DESPESA VARIAVEL 1.431,75 570,35 728,25 1.117,80 514,70 462,55 949,40 697,75 1.000,90 

DESPESA FIXA 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 

(=) LUCRO LiQUIDO 4.471,46 2.071,60 3.139,22 1.059,44 1.230,29 613,50 1.977,95 3.717,82 2.062,80 
Valores em R$ 
Fonte: Elaboracao Propria (2010) 

Conforme Tabela 11, o custo do servigo prestado foi calculado em virtude do montante dos 

custos fixos e variaveis. No caso dos custos fixos na empresa analisada, que e uma 

prestadora de servigos, nao houve a necessidade de rateio, ate mesmo porque e 

considerada um unico servigo prestado, que e o atendimento de clientes (alunos) de acordo 

com suas necessidades, sem variagao no prego em decorrencia do servigo. 

Como identificado na Tabela 11 a relagao entre a receita e o lucro liquido demonstra uma 

pouca oscilagao nos custos variaveis da empresa, no qual, apenas no mes de julho houve 

um acrescimo dos mesmos, os quais remetem que estes, para a empresa estudada, tern 

pouca interferencia no lucro liquido. 

Ainda, observa-se que o mes de Janeiro teve uma obtengao de lucro liquido maior que nos 

demais meses analisados, visto que esta variagao se da pela proximidade ao carnaval, bem 

como o mes de margo e agosto pela proximidade das festividades tradicionais da cidade, 

em contrapartida foi encontrado no mes de junho o menor valor em decorrencia do inicio das 

ferias e festas juninas. Demonstrando, portanto que a empresa tern sua lucratividade ligada 

a sazonalidade decorrente de eventos tradicionais locais, informagoes estas repassadas 

pelo gestor da empresa. 

Ante ao exposto fica evidenciado sua aplicabilidade para fins de escrita fiscal e de controle 

da empresa em questao. 

Para o alcance dos objetivos propostos, segue o metodo do custeio variavel. 
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3.7 Custeio Variavel 

O metodo do custeio variavel implica na apuracao do custo por meio dos custos e despesas 

variaveis, decorridos na Tabela 12. A grande vantagem e a verificacao da margem de 

contribuigao total 

Tabela 12: DRE Utilizando o Metodo de Custeio Variavel 

DRE VARIAVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

RECEITA DE SERVICOS 
PRESTADOS 
(-) CUSTO DOS 
SERVICOS PRESTADOS 

CUSTO VARIAVEL 

9.425,00 

52,16 

6.405,00 

293,42 

8.025,00 

661,23 

5.940,00 

293,13 

5.610,00 

395,38 

4.865,00 

292,65 

7.470,00 

1.073,02 

8.225,00 

339,80 

6.920,00 

360,00 

DESPESA VARIAVEL 1.431,75 570,35 728,25 1.117,80 514,70 462,55 949,40 697,75 1.000,90 

(=) MARGEM DE 
CONTRIBUICAO 

7.941,09 5.541,23 6.635,52 4.529,07 4.699,92 4,109,80 5.447,58 7.187,45 5.559,10 

(-) DESPESAS 
OPERACIONAIS 

CUSTO FIXO 1.697,95 1.697,95 1.724,62 1.697,95 1.697,95 1.724,62 1.697,95 1.697,95 1.724,62 

DESPESA FIXA 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 1.771,68 

(=) LUCRO LIQUIDO 4.471,46 2.071,60 3.139,22 1.059,44 1.230,29 613,50 1.977,95 3.717,82 2.062,80 

Valores em R$ 
Fonte: Elaboracao Pr6pria (2010) 

Como pode ser apreciado na Tabela 12, para fins de controle e importante a apuragao da 

margem de contribuigao total, por tratar-se da remuneragao minima que a academia provem 

para pagar seus custos e despesas fixas. 

Diante dos dados demonstrados na Tabela 12 destaca-se que apesar de os lucros apurados 

nao serem elevados em na maioria dos meses, considera-se perspectiva positiva de 

negocio, pois a margem de contribuigao representa a diferenga entre a receita e os custos e 

despesas variaveis referentes aos servigos prestados, a mesma informa o valor com que 

cada servigo contribui depois de abatidos os custos e as despesas variaveis decorridos em 

virtude dos servigos prestados. 

Como mostra a Tabela 12, na empresa estudada foi demonstrado que os seus custos 

variaveis representam uma pequena parcela na formagao do custo dos servigos prestados, 

tanto no tocante a sua quantidade como a sua oscilagao de valores. Nestes casos ha perda 
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de importancia de analises de variagoes de pregos e de eficiencia em relagao a mao-de-

obra. 

Com a reuniao dos pontos destacados na analise da tabela 12 e evidenciado que para fins 

gerenciais o custeio variavel e importante, mas para fins de controle e escrita fiscal este nao 

tern uma aplicabilidade consideravel para a empresa em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 Analise da Margem de Contribuigao Unitaria e Ponto de equilibrio 

A seguir e apresentado o calculo da margem de contribuigao unitaria, ponto importante para 

a tomada de decisoes empresariais. 

Tabela 13: Margem de Contribuigao Unitaria (MCU) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MARGEM DE 

CONTRIBUICAO 

NUMERO DE 

ALUNOS 

MCU 

JAN/10 7.941,09 300 26,47 

FEV/10 5.541,23 199 27,85 

MAR/10 6.635,52 252 26,33 

ABR/10 4.529,07 185 24,48 

MAI/10 4.699,92 173 27,17 

J UN/10 4.109,80 149 27,58 

JUL/10 5.447,58 233 23,38 

AGO/10 7.187,45 260 27,64 

SET/10 5.559,10 216 25,74 

Fonte: Elaboracao Propria (2010) 

Diante da analise da tabela 13 e possivel evidenciar que a Margem de Contribuigao Unitaria 

tern patamares satisfatorios visto que o valor restante da dedugao dos custos variaveis sao 

suficientes para cobrir os custos fixos da empresa. Sendo importante manter a monitoragao 

deste elemento gerencial para auxiliar o gestor na tomada de decisao quanto a novos 

investimentos e agoes de melhoria. 

Sera demonstrado na tabela 14 o calculo do ponto de equilibrio para uma construgao mais 

condizente de diretrizes e metas a serem tragadas pelo gestor. 
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Tabela 14; Ponto de Equilibrio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JAN/10 FEV/10 MAR/10 ABR/10 MAI/10 JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 

N° DE ALUNOS 300 199 252 185 173 149 233 260 216 

CUSTO FIXO TOTAL 1.697,95 1.697,95 1.724,62 1.697,95 1.697,95 1.724,62 1.697,95 1.697,95 1.724,62 

MCU 26,47 27,85 26,33 24,48 27,17 27,58 23,38 27,64 25,74 

PONTO DE 64,15 60,98 65,50 69,36 62,50 62,53 72,62 61,42 67,01 
EQUILIBRIO 

62,53 72,62 61,42 67,01 

Fonte: Elaboracao Propria (2010) 

O ponto de equilibrio encontrado na analise da tabela 14 demonstra a necessidade 

numerica de alunos para cobrir os custos fixos totais estabelecendo um parametro no qual a 

empresa nao teve lucro, mas em contrapartida nao registrou prejuizo. 

A Tabela 14 ainda elucida que a media do numero de alunos da empresa estudada e de 

219, que se encontra superior ao necessario para o custeio de suas despesas e custos 

mensais, possibilitando assim o crescimento da mesma, concretizando o ponto inicial para 

nortear as decisoes gerencias no tocante a definigao de pregos, metas, investimentos, 

marketing e divulgacao. 

3.9 Custeio ABC 

Observou-se que na empresa estudada, mediante a classificagao dos custos fixos ou 

variaveis, ha uma maior incidencia de custos fixos em relagao aos variaveis. 

Foi identificado que o gestor confunde as tarefas da empresa com atividades, como por 

exemplo, os treinamentos, que o mesmo gostaria que fossem custeados, enquanto que na 

realidade fazem parte do grupo de objetos de custo. Este fato e decorrente da 

intangibilidade do servigo, que se trata de experiencias que o cliente vivencia enquanto que 

os produtos sao "coisas" que podem ser possuidas, ou seja, por ser abstratos causando 

assim confusao ao gestor. 

Foi observada tambem uma caracteristica marcante das empresas de prestagao de servigo, 

a presenga do cliente, figura inicial do processo de comercializagao, pois o processo so 

pode ser iniciado apos a solicitagao do mesmo, surgindo um modelo de produgao por 

encomenda. 
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Outra caracteristica tambem foi observada nesta analise, a dificuldade do apontamento das 

horas devido a complexidade do processo encontrado na empresa, pois cada aluno define 

seus objetivos e direciona a constituicao do service O que evidencia um problema para a 

implantagao deste metodo de custeio, visto que a empresa estudada nao tern em sua cultura 

o habito de fazer esse tipo de apontamento, que e de vital importancia para a adocao do 

ABC. 

Dos tres metodos analisados para aplicagao desse estudo, o metodo ABC foi inviavel 

porque sua implementagao implicaria na necessidade da criagao do maior numero de 

referenciais de acumulagao de custos e receitas do que nos outros metodos em analise, 

desenhando assim um quadro de auto investimento para sua implantagao em virtude do 

elevado nivel de controles internos a serem avaliados e adotados. O grau de detalhamento 

faz o custeio baseado em atividades tornar-se oneroso, tornando sua manutengao mais 

elevada que os beneficios que este metodo poderia gerar, ocorrendo a necessidade de uma 

revisao constante, sendo, portanto o mesmo inviavel a empresa estudada. 
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4. CONSIDERACOES FINAIS 

O setor de prestagao de servigos vem crescendo de forma elevada, passando a ocupar 

cada vez mais espago no modemo ambiente de negocios. Com a evolugao economica e o 

aumento da competitividade, o setor passou a buscar novos conceitos em gerenciamento 

para que pudessem acompanhar esse mercado cada vez mais exigente. 

Esta pesquisa objetivou identificar quai metodo de custeio mais indicado para uma 

academia de ginastica na cidade de Sousa-PB. Assim, procurou-se classificar os custos 

existentes na academia de ginastica para poder descrever as principais caracterfsticas dos 

metodos de custeio mais conhecidos: os sistemas tradicionais de custeio (variavel e 

absorgao) e o custeio baseado em atividades. Fazendo um estudo comparativo sobre a 

utilizagao destes diferentes metodos de custeio, verificou-se que cada um tern 

particularidades beneficas e singulares que auxiliam e justificam sua aplicabilidade para os 

mais variados fins e ramos de atividade. 

O metodo de custeio variavel demonstrou-se bem efetivo para fins gerencias, mas por 

motivo de existir apenas um produto (servigo) oferecido, quase que em sua totalidade, os 

custos e despesas da empresas sao classificados como fixos e pelo fato do mesmo nao ser 

aceito para escrita fiscal e ate o momento a empresa nao possui nenhum metodo em 

aplicagao, o de custeio por absorgao se mostra o mais indicado e viavel, amparando a 

administragao e escrita fiscal da empresa prestadora de servigo do ramo de academia pelo 

seu carater imediatista de resultados. No entanto, nada impede que a empresa 

gerencialmente realize o custeio variavel para verificagao da sua margem de contribuigao, ja 

que a mesma representa a remuneragao minima para pagar os seus custos e despesas 

fixas. 

No momento, a aplicagao do metodo de custeio ABC na empresa estudada e inviavel, visto 

que mostrou muito onerosa sua implantagao e elaboragao, ja que sua manutengao e mais 

dispendiosa, avaliando a relagao custo-beneficio e ocorrendo a necessidade de uma revisao 

constante. 

Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que o metodo de custeio por 

absorgao e o mais indicado para o controle da academia de ginastica estudada, na cidade 

de Sousa - PB, todavia pode-se utilizar o custeio variavel para a analise da margem de 

contribuigao e do ponto de equilibrio. 



64 

Recomenda-se a realizagao de estudos posteriores na academia sobre o metodo ABC, 

levando em consideragao os programas de treinamento elaborados pelo educador fisico 

(treinos pesado, moderado e leve). 
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