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RESUMO 

MARCONDES, J. D. ESTUDO METODOLOGICO PARA AVALIA<;AO DE 
DESEMPENHO DOS FORNECEDORES DE SERVI<;O DE TRANSPORTE DE 
RESlDUOS DE SERVI<;O DE SAUDE. Trabalho elaborado como intuito de avaliar 
os procedimentos de retirada dos resfduos de servigo de saude gerados no posto 
ambulatorial e no consult6rio odonto16gico da empresa em estudo pela empresa 
terceirizada. Para isso foi necessaria conhecer todo o sistema de gestao ambiental 
da empresa em estudo, uma industria de equipamentos de medi<;ao de porte medio 
estabelecida na Cidade Industrial de Curitiba, onde foram observados os 
procedimentos de retirada de resfduos do local gerado pelos funcionarios do servi<;o 
de limpeza e posteriormente os procedimentos de armazenamento dos resfduos em 
conteineres e bombonas, os resfduos de servi<;o de saude ficam depositados fora 
das dependencias da fabrica em uma especie de casa, com boa ventila<;ao e com 
cadeados, onde somente o consultor ambiental e o supervisor do servi<;o de higiene 
e seguran<;a tem acesso, por ultimo foi visitada a estagao de tratamento de 
efluentes. Em outro memento foram observados os documentos de procedimentos 
de retirada de resfduos do servi<;o de saude e os formularies utilizados para a 
contratagao e avaliagao de fornecedores, desenvolvido pela organizagao juntamente 
com a empresa prestadora de consultoria na area ambiental com a finalidade de 
obter informag6es que serviram para a realizagao da analise do metodo de 
avalia<;ao dos fornecedores ambientais de transportes de resfduos septicos e 
analise dos metodos de contratagao de fornecedores, com base em informag6es do 
sistema ambiental. Deve-se considerar que um "check list" para averiguar nao 
conformidades deveria ser utilizado com a finalidade de garantir que a atividade 
desenvolvida pelo fornecedor de transporte de resfduos de servi<;o de saude esteja 
totalmente em conformidade com as normas. 
Palavras- chave: Gestao ambiental, transporte rodoviario e resfduos 
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INTRODUQAO 

No princfpio as organiza<;6es no mundo tinham o prop6sito de um 

desenvolvimento sem no<;6es e preocupa<;6es ambientais. 

Em meados do sE3culo XIX nos Estados Unidos e na Europa as organiza<;6es 

come<;aram a ter uma visao diferente do princfpio, com o advento da qualidade total 

nas empresas, para o controle da qualidade. 

Estendendo-se pelo mundo os conceitos, chegando ate os dias presentes. 

Hoje empresas que nao estao em conformidade com uma gestao ambiental podem 

se considerar fora de um mercado atuante, porque faz parte da constru<;ao de uma 

etica global partindo das sociedades mais pr6speras, cuidar do meio ambiente. 

Uma boa gestao ambiental implica em estrategias competitivas, a redu<;ao e o 

controle dos impactos produzidos na natureza sao medidas e procedimentos 

requisitados pela sociedade. 

A implementa<;ao de um sistema de gestao ambiental, constitui em estrategia 

para o empresario, porque oportunidades de melhorias reduzem os impactos das 

atividades da empresa sabre o meio ambiente. 

Com a implementa<;ao de um sistema de gestao ambiental as a<;6es 

preventivas e corretivas fazem parte do dia a dia organizacional. Contribuindo assim 

para a obten<;ao de resultados 6timos para todas as partes interessadas. 

A tendencia e fazer de um excelente desempenho um fator diferencial no 

mercado, criando uma boa imagem perante a sociedade, e para que isso aconte<;a 

se faz necessaria estabelecer requisitos internos. 
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Uma boa polftica ambiental, seus objetivos e metas ambientais declaram os 

princfpios e boas intenc;;6es da organizac;;ao em relac;;ao ao meio ambiente, 

assumindo assim o comprometimento como meio ambiente. 

Pela importfmcia dessa responsabilidade a serie ISO 14000 chegou com 

forc;;a total, fornecendo ferramentas e estabelecendo um padrao de sistemas de 

gestao ambiental. 

Sabendo disso o consumidor tambem passa a ter uma consciencia de 

preservac;;ao, portanto exige produtos com qualidade e a seguranc;;a de que para 

fabrica-lo as empresas nao destrufram ou polufram nenhum local. 

Algumas empresas alem de adotar um sistema de gestao ambiental recorrem 

a certificac;;ao ambiental com a ISO 14001. 

Assim a gerac;;ao de um resfduo sera consciente e com normas definidas no 

procedimento de descarte ou de reciclagem, conforme a classificac;;ao dos resfduos. 

Assim constitui um gerenciamento de resfduos, buscando estabelecer um papel 

importante na escolha da melhor soluc;;ao para seu tratamento ou disposic;;ao. 

Portanto a escolha de um fornecedor de servic;;os de transporte de resfduos 

de servic;;o de saude e de grande importancia, porque a responsabilidade pela 

execuc;;ao de medidas para prevenir e/ou corrigir a poluic;;ao e/ou contaminac;;ao do 

meio ambiente decorrente de vazamento ou derramamamento e solidaria entre o 

gerador e fornecedor de atividade de transporte de resfduos. 

E a sua avaliac;;ao e indispensavel, considerando que ao Iongo do tempo 

algumas nao-conformidades comprometam o born desempenho, o comodismo com 

algumas situac;;6es se assenta e procedimentos importantes deixem de ser 

observados e realizados por parte de quem realiza a atividade. 
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Portanto se deve conhecer todo o sistema de gestao ambiental da empresa, 

desde a retirada de resfduos do local gerado, seu armazenamento, tratamento dos 

efluentes, analisar os formularios e relat6rios que contenham a metodologia de 

avaliagao e contratagao de fornecedores de servigo de transporte de resfduos de 

servigo de saude e documentos de acompanhamento de seu desempenho. 

Podendo assim ser adotado um "check list" para acompanhar o 

desenvolvimento das atividades dos fornecedores. 

2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 

ALMEIDA (2000, p.11) "o comprometimento das empresas com a questao 

ambiental acompanha o processo da globalizagao das relag6es econ6micas, 

impulsionado a partir da decada de 70. Faz parte da construgao de uma etica global 

partindo das sociedades mais pr6speras, pais os fen6menos de poluigao 

transcedem as fronteiras nacionais e afetam grandes extens6es regionais e o 

planeta como um todo". 

CASTRO (1996, p.130) "a gestao ambiental abrange uma vasta gama de 

quest6es, inclusive aquelas com implicag6es estrategicas e competitivas". 

VALLE (2002, P.69) "a Gestao Ambiental consiste em um conjunto de 

medidas e procedimentos bem-definidos que, se adequadamente aplicados, 



permitem reduzir e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento 

sobre o meio ambiente". 

4 

VALLE (2002, p. 70) "a Gestao ambiental requer, como premissa fundamental, 

um comprometimento da alta administrac;ao da organizac;ao em definir uma polftica 

ambiental clara e objetiva, que norteie as atividades da organizac;ao com relac;ao ao 

meio ambiente e que seja apropriada a natureza, a escala e aos impactos 

ambientais de suas atividades, produtos ou servic;os". 

2.1.1. lmplementac;ao de um Sistema de Gestao Ambiental 

ALMEIDA (2000, p.23) "a implementac;ao de um Sistema de Gestao 

Ambiental (SGA) constitui estrategia para que o empresario, em processo contfnuo, 

identifique oportunidades de melhorias que reduzam os impactos das atividades de 

sua empresa sobre o meio ambiente, de forma integrada a situac;ao de conquista de 

mercado e de lucratividade". 

MOURA (2000, p.59) "A implementac;ao de praticas ambientais corretas na 

empresa sao sempre interessantes e necessarias. Dependendo do porte da 

empresa, passa a ser necessaria existir um setor especffico que cuide dos aspectos 

ambientais de seus produtos, servic;os e processos industriais, implantando-se um 

sistema de gerenciamento ambiental". 

ALMEIDA (2000, p.52)"0 Sistema de Gestao Ambiental, conforme as normas 

ISO 14001 e ISO 14004, preve a adoc;ao de ac;6es preventivas e corretivas a 



ocorrencia de impactos adversos ao meio ambiente. Trata-se de assumir posturas 

pr6-ativas e criativas com rela<;ao as quest6es ambientais". 
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CASTRO (1996, p.131) "a ado<;ao e implementa<;ao, de forma sistematica, de 

um conjunto de tecnicas de Gestao ambiental pode contribuir para a obten<;ao de 

resultados 6timos para todas as partes interessadas". 

ALMEIDA (2000, p.35) "prioridade das empresas: reconhecer a gestao 

ambiental entre as mais altas prioridades corporativas, como fator determinante 

para o desenvolvimento sustentavel. Estabelecer polfticas, programas e praticas 

para conduzir opera<;6es de forma ambientalmente correta". 

2.1.2. Vantagens Oferecidas porum Sistema de Gestao Ambiental 

ALMEIDA (2000, p.52) "a tendencia atual e que as empresas fa<;am do seu 

desempenho ambiental fator diferencial no mercado. 0 que significa adotar 

requisites internes ate, em alguns casas, mais restritivos que os legalmente 

impastos no Pafs. Postura condizente com as exigencias atuais do mercado, 

especial mente as empresas exportadoras". 

CASTRO (1996, p.68) "cria<;ao de uma imagem "verde"; acesso a novas 

mercados; redu<;ao de acidentes ambientais e custos de remedia<;ao; conserva<;ao 

de energia e recursos naturais; racionaliza<;ao de atividade; menor risco de san<;6es 

do Poder Publico; redu<;ao de perdas e desperdfcios; maior economia; e facilita 

acesso a financiamentos". 
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2.1.3. Polftica Ambiental 

ALMEIDA (2000, p.59) "de acordo com a ISO 14001, a polftica ambiental 

constitui "declaragao dos princfpios e inteng6es da empresa em relagao ao seu 

desempenho ambiental e que devem nortear o planejamento de ag6es e o 

estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais". E fundamental sua 

formalizagao, pois expressa o pensamento, a visao e o comprometimento da 

empresa com o meio ambiente". 

VALLE (2002, p.?0-71) "a polftica ambiental e uma forma de a organizagao 

explicar seus princfpios de respeito ao meio ambiente e sua contribuigao para a 

solugao racional dos problemas ambientais. Ela deve fazer parte do planejamento 

estrategico da empresa e da elaboragao de seus pianos de marketing'. 

"Alguns compromissos inerentes a polftica ambiental devem ser assumidos pela 
organizagao ao estruturar seu SGA: 

• Manter um sistema de gestao ambiental que assegure que suas atividades 
atendam a legislagao vigente e aos padroes estabelecidos pela organizac;ao; 

• Estabelecer e manter um dialogo permanente com seus colaboradores e a 
comunidade, visando ao aperfei<;oamento de agoes ambientais conjuntas; 

• Educar e treinar seus colaboradores para que atuem sempre de forma 
ambientalmente correta; 

• Exigir de seus fornecedores produtos e componentes com qualidade 
ambiental compatfvel com a de seus pr6prios produtos; 

• Desenvolver pesquisas e patrocinar a adoc;ao de novas tecnologias que 
diminuam os impactos ambientais e contribuam para a redu<;ao do consume 
de materias-primas, agua e energia; 

• Assegurar-se de que seus resfduos sao transportados e destinados 
corretamente e em seguranga, de acordo com as boas praticas ambientais, a 
legislagao e as normas aplicaveis.(VALLE, 2002, p.71). 
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2.2. 0 QUE E A ISO 

"A International Organization for Standardization-ISO e uma federac;ao mundial 
de entidades nacionais de normalizac;ao, que congrega mais de 100 pafses, 
representando praticamente 95% da produc;ao industrial do mundo. 

Trata-se de uma organizac;ao nao-governamental, constitufda desde fevereiro 
de 1947, em Genebra - Sufc;a, com o objetivo principal de criar normas 
internacionais. 

A ISO elabora normas atraves de varios comites tecnicos (TCs), compostos por 
especialistas dos diversos pafses-membros. Estas normas sao voluntarias, em 
diversos campos de atividades, exceto no setor eletro-eletronico". (CASTRO, 
1996, p. 65). 

2.3. SERlE ISO 14000 

JESUS, FARIA e ZIBETTI (1997, p.92) "as normas ambientais surgem 

quando conceitos como o de desenvolvimento sustenta.vel, ja fazem parte do 

vocabulario do dia-a-dia das empresas. 0 desenvolvimento de normas de Sistemas 

de Gestao Ambiental para servic;os, processes e produtos associa dois movimentos 

de extrema importancia". 

CASTRO (1996, p.67) "a ISO 14000 e um grupo de normas que fornecem 

ferramentas e estabelecem um padrao de sistemas de gestao ambiental. Assim, a 

empresa podera sistematizar a sua gestao mediante uma polftica ambiental que vise 

a melhoria contfnua em relac;ao ao meio ambiente". 
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2.3.1. Objetivos da ISO 14000 na Visao da Qualidade 

CASTRO (1996, p.67) "a serie ISO 14000 tern por objetivo contribuir para a 

melhoria da qualidade ambiental, diminuindo a polui<;ao e integrando o setor 

produtivo na otimiza<;ao do uso dos recursos ambientais. Sao normas que tambem 

atendem as exigencias ambientais do consumidor consciente de nossa epoca". 

VALLE (2002, p.140) "em sua concep<;ao a serie de normas ISO 14000 tern 

como objetivo central urn sistema de gestao ambiental que auxilia a organiza<;ao a 

cumprir sues compromissos assumidos em prol do meio ambiente". 

VALLE (2002, p.140-141) " como objetivos decorrentes, as normas criam 

sistemas de certifica<;ao, tanto das organiza<;6es como de seus produtos e servi<;os, 

que possibilitam distinguir as empresas que atendem a legisla<;ao ambiental e 

cumprem os princfpios do desenvolvimento sustentavel". 

CASTRO (1996, p.131) "esta norma especifica os requisitos relativos a urn 

sistema de gestao ambiental, permitindo a uma organiza<;ao formular uma polftica e 

objetivos que levem em conta os requisitos legais e as informa<;6es referentes aos 

impactos ambientais significativos". 

2.3.2. Objetivos da ISO 14000 na Visao Econ6mica 

CASTRO (1996, p.129) "as Normas internacionais de gestao ambiental tern 

por objetivo prover as organiza<;6es o elementos urn sistema de gestao ambiental 

eficaz, passfvel de integra<;ao com outros requisitos de gestao, de forma a auxilia

las a alcangar seus objetivos ambientais e econ6micos". 
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ALMEIDA (2000, p.13) "a adesao voluntaria das empresas as certifica<;6es 

ambientais e a indicadores e c6digos de lideran<;a setoriais e a fase mais avan<;ada 

do processo de incorpora<;ao da variavel ambiental aos neg6cios. Agindo assim, 

essas empresas adequam-se a patamares acima das exigencias legais do 

momenta, garantindo vantagem competitiva duradoura". 

CASTRO (1996, p.131-132) "esta norma aplica-se a qualquer organiza<;ao 

que deseje: implementar, manter e aprimorar um sistema de gestao ambiental; 

assegurar-se da sua conformidade com sua polltica ambiental definida; demonstrar 

tal conformidade a terceiros; buscar certifica<;ao/registro do seu sistema de gestao 

ambiental por uma organiza<;ao externa; realizar uma auto-avalia<;ao e emitir 

autodeclara<;ao de conformidade com esta Norma". 

JESUS, FARIA e ZIBETTI (1997, p.92) "como se observa, as normas de meio 

ambiente nao sao apenas uma questao de modismo, mas vieram para ficar". 

2.4. RESfDUO 

FERREIRA (1999, p.1751) "aquila que resta de qualquer substancia; resto". 

2.4.1. Origem dos Resfduos 

"Quanta a origem os resfduos s61idos sao geralmente agrupados em: 

domiciliar - proveniente das residencias, constitufdo sobretudo por restos de 
alimentos e embalagens; pode canter alguns produtos p6s-consumo com 
caracterfsticas perigosas; vulgarmente designado como lixo domestico; 

comercial - originado em estabelecimentos comerciais e de servi9os; pode ter 
grande variedade de materiais, na maioria inertes; 
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industrial - resultante das atividades industriais; consiste geralmente de 
borras, lodos, oleos, cinzas, restos de materias-primas; dependendo do tipo de 
industria, pode canter uma gama de materiais e substancias perigosas; 

hospitalar - tambem designado como resfduos de servigos de saude, abrange 
resfduos patogenicos e infectantes, materiais laboratoriais, material 
perfurocortante; pode ter frag6es radioativas; 

agrfcola - resultante de atividades agrfcolas e pecuarias; inclui as embalagens 
de pesticidas (resfduos perigosos de recolhimento obrigatorio) e os restos de 
colheitas; 

publico - resultado da limpeza urbana, inclui os resfduos de varrigao, podas de 
arvores, restos de feiras livres, animais mortos em vias publicas; 

entulho - gerado em obras de construgao civil, reformas e demolig6es; 
constitufdo geralmente de materiais inertes em grande parcela reciclaveis; 

de terminais - recolhidos em portos e aeroportos, terminais rodoviarios e 
ferroviarios; requer tratamento proprio pelo risco de disseminagao de molestias 
e epidemias.(Valle, 2002, p. 50-51) 

2.4.2. Resfduos S61idos 

VALLE (2002, p.49) "segundo a defini<;ao proposta pela Organizac;ao Mundial 

da Saude (OMS), um resfduo e alga que seu proprietario nao mais deseja, em um 

dado momenta e em determinado local, e que nao tem um valor de mercado". 

VALLE (2002, p.49) "outra definic;ao, proposta pela Associac;ao Brasileira de 

Normas Tecnicas (ABNT), define os resfduos como materiais decorrentes de 

atividades antr6picas, gerados como sabras de processos, ou os que nao possam 

ser utilizados com a finalidade para a qual foram originalmente produzidos". 
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2.4.3. Resfduos Perigosos e nao Perigosos 

VALLE (2002, p.49) "ha que considerar, entretanto, que um resfduo nao e, par 

principia, alga nocivo. Muitos resfduos podem ser transformados em subprodutos ou 

em materias-primas para outras linhas de produc;ao". 

VALLE (2002, p.50) "a classificac;ao tradicional dos resfduos s61idos - que 

incluem os resfduos pastosos e lfquidos concentrados que nao fluem par 

canalizac;ao - divide-as em perigosos e nao perigosos" . 

2.4.4. Sabre a Classificac;ao dos Resfduos 

VALLE (2002. p.50) "os resfduos nao perigosos podem ser classificados 

como inertes e nao inertes e a sua disposic;ao e relativamente simples e pouco 

onerosa. Os resfduos domiciliares e uma parcela importante dos resfduos industriais 

sao resfduos nao perigosos" 

VALLE (2002, p.51) "os resfduos so lidos perigosos sao os resfduos ou suas 

misturas que, em razao de suas caracterfsticas, podem apresentar risco a saude 

publica, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidencia 

de doenc;as e ainda trazer efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados 

ou dispostos de forma inadequada". 

VALLE (2002, p.51) ". resfduos classificados como perigosos pelas Nac;6es 

Unidas, para fins de transporte, e as categorias perigosas definidas pela Convenc;ao 

da Basileia sabre o Controle de Movimentos Transfronteiric;os de Resfduos 

Perigosos". 
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Caracterfsticas da substancia Classe das Nac;6es Unidas C6digo da Convenc;ao da 
(recomendac;6es das Nac;6es Basileia sabre o Controle de 
Unidas para o transporte de Movimentos transfronteiric;os 

mercadorias perigosas) de Resfduos Perigosos 
(Anexo Ill - Lista de 
cateQorias periQosas 

Explosivos 1 H 1 
Gases 2 -
Uquidos inflamaveis 3 H3 
S61idos inflamaveis 4.1 H 4.1 
Substancias sujeitas a 

4.2 H 4.2 
combustao espontanea 
Substancias que, em cantata 
com a agua, emitem gases 4.3 H 4.3 
inflamaveis 
Substancias oxidantes 5.1 H 5.1 
Per6xidos organicos 5.2 H 5.2 
Substancias t6xicas 

6.1 H 6.1 
venenosas agudas 
Substancias infectantes 6.2 H 6.2 
Substancias radioativas 7 -
Corrosivos 8 H8 
Substancias que liberam 
gases t6xicos em cantata 9 H10 
com o ar ou a agua 
Substancias t6xicas 

9 H 11 
retardantes ou cr6nicas 
Substancias ecot6xicas que 
apresentam impactos 

9 H 12 
adversos sabre 0 meio 
ambiente 
Substancias capazes de 
gerar, ap6s o deposito, par 
qualquer meio, outro material 

9 H 13 
que possua quaisquer das 
caracterfsticas relacionadas 
acima 
Quadro I - Caracterfsticas de periculosidade dos resfduos (Valle, 2002, p. 52) 

2.5. GERENCIAMENTO DE RESfDUOS 

VALLE (2002, p.53) "o numero crescente de materiais e substancias 

identificados como perigosos e a gera<;;:ao desses resfduos em quantidades 



expressivas tern exigido solu<;6es mais eficazes e investimentos maiores por 

parte de seus geradores e da sociedade de forma geral". 
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VALLE (2002, p.87) "a caracteriza<;ao dos resfduos gerados ou acumulados 

em um estabelecimento tern papel importante na escolha da melhor solu<;ao para 

seu tratamento ou disposi<;ao. No entanto, sendo os resfduos, em sua grande 

maioria, misturas complexas de varias substancias, torna-se diffcil, na pratica, 

determinar com precisao suas caracterfsticas e composi<;ao". 

VALLE (2002, p.50) "a segrega<;ao, no ponto de gera<;ao, dos resfduos 

perigosos dos nao perigosos tern grande importancia, pois reduz substancialmente 

os custos de tratamento e destina<;ao final das diversas fra<;6es". 

MOURA (2002, p.92) "resfduos e efluentes industriais. Materiais e produtos 

resultantes da produ<;ao industrial, principalmente na industria qufmica. As 

conseqOencias mais severas ocorrem quando se trata de materiais nao 

biodegradaveis, t6xicos, inflamaveis ou corrosives". 

2.5.1. Disposi<;ao Final dos Resfduos 

MOURA (2000, p.147) "a disposi<;ao refere-se ao destino final dos resfduos, 

com sua coloca<;ao em locais adequados tais como aterros sanitarios, bacias de 

sedimenta<;ao, depositos de tambores em locais especiais como minas, po<;os, etc., 

para conter os efeitos prejudiciais desses resfduos, monitorando esses locais ou a 

sua incinera<;ao". 
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2.6. TRANSPORTE 

FERREIRA (1999, p.1989) "ato, efeito ou operac;ao de transportar; 

transportac;ao, transportamento". 

2.6.1. Tipos de Transportes 

KEEDI e MENDON<;A (2000, p.30) "o transporte marftimo e aquele realizado 

por navios em oceanos e mares, podendo ser de cabotagem ou Iongo curso. E urn 

modal que pode ser utilizado para todos os tipos de carga, e para qualquer porto do 

globo, sendo o (mico vefculo de transporte que possibilita a remessa normal e 

regular de milhares de toneladas ou de metros cubicos de qualquer produto de uma 

s6 vez". 

KEEDI e MENDON<;A (2000, p.31) "navegac;ao fluvial e aquela realizada em 

rios, portanto, interna, ou seja, ocorrendo dentro do pafs e/ou continente, E a tfpica 

navegac;ao de interligac;ao do interior. A exemplo do marftimo, tambem pode haver 

transporte de qualquer tipo de carga, e com navios de todos as caracterfsticas e 

tamanhos, desde que a via navegavel os comporte". 

KEEDI e MENDON<;A (2000, p.31) "navegac;ao lacustre e aquela realizada 

em lagos, e tern como caracterfstica a ligac;ao de cidades e pafses circunvizinhos, 

sendo, tambem uma navegac;ao interior, a exemplo da fluvial". 

KEEDI e MENDON<;A (2000, p.32) "o transporte rodoviario e realizado em 

estradas de rodagem e, a exemplo dos demais modais aquaviarios, pode ter a 



caracterfstica de transporte nacional e internacional. Ele apresenta a vantagem 

de ligar localidades e pafses limftrofes com muita facilidade". 
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VIEIRA (2001, p.97) "o transporte rodoviario, indicado para curtas e medias 

distancias e cargas de maior valor agregado ... sua grande vantagem e que permite o 

estabelecimento de rotas flexfveis e elimina a necessidade de transportes 

complementares. E portanto, um modal de suma importancia na realiza<;ao de 

transportes porta a porta". 

VIEIRA (2001, p.1 05) "o transporte ferroviario e realizado, na maioria das 

vezes, somente entre pafses vizinhos, mas tambem e possfvel sua utiliza<;ao em 

territ6rios nao adjacentes, como no caso de um transporte multimodal marftimo

ferroviario, ou marftimo-ferroviario-rodoviario". 

KEEDI e MENDON<;A (2000, p.32) "0 transporte ferroviario e realizado em 

estradas de ferro, especialmente construfdas para ele, nao dividindo seus espa<;os 

de rodagem com outros modais. A exemplo dos demais modais, pode ter a 

caracterfstica de transporte nacional e internacional. Assim como o rodoviario, 

apresenta a vantagem de unir localidades e pafses limftrofes com muita facilidade". 

VIEIRA (2001, p.97) "como os aeroportos geralmente estao localizados em 

grandes cidades, o meio de transporte aereo e de facil acesso, o que pode 

determinar um menor custo de transporte terrestre nas opera<;6es de coleta e 

entrega em compara<;ao com o transporte marftimo, ja que muitas vezes o portos 

estao mais afastados dos grandes centros de produ<;ao e consumo". 
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KEEDI e MENDONQA (2000, p.32) "e urn tipo de transporte totalmente 

diferente dos demais, com caracterfsticas pr6prias quanta as vias de tr<Hego, ja que 

estas sao aereas no transite e terrestres nas opera<;6es de carga e descarga. 0 

transporte e realizado por empresas de navega<;ao aerea, atraves de aeronaves de 

varios tipos e tamanhos." 

FERREIRA (1999, p.1989) "transporte intermodal. Aquele em que uma 

mesma carga e movimentada, sucessivamente, por diferentes meios: ferrovia, 

aquavia, rodovia e/ou aerovia". 

2.6.2. Transporte de Cargas 

KEEDI e MENDONQA (2000, p.27) "o transporte de carga significa a atividade 

de circula<;ao de mercadorias, de urn ponto a outro de urn territ6rio, podendo ser 

nacional ou internacional". 

VALENTE, PASSAGLIA e NOVAES (1997, p.2) "o transporte de cargas pelo 

sistema rodoviario no Brasil tern uma estrutura respeitavel e e responsavel pelo 

escoamento, que vai desde safras inteiras da agricultura ate simples encomendas". 

2.6.3. Manuten<;ao de Frotas 

VALENTE, PASSAGLIA e NOVAIS (1997, p.133) "a manuten<;ao de vefculos 

consiste em procurar manter a frota em boas condi<;6es de uso, dentro dos limites 

econ6micos, de forma que a sua imobiliza<;ao seja minima". 
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2.6.4. Objetivos da Manuten<;;ao de Frotas 

VALENTE, PASSAGLIA e NOVAIS (1997, p.135) "seguir o objetivo principal 

dos programas de qualidade, ou seja, atender as necessidades dos clientes ou 

passageiros, de forma eficiente, principalmente cumprindo os horarios e prazos 

determinados e reduzindo, ao maximo, a perda de mercadorias perecfveis". 

2.6.5. Manuten<;;ao de Opera<;;ao 

"E a manutengao pnmana. 0 bam desempenho do vefculo ou equipamento 
depende dessa manutengao e o principal responsavel par ela e o motorista. 

Uma Condugao adequada dara, ao 6nibus ou caminhao, boas condig6es de 
conservagao, com menor desgaste das pegas e maior longevidade do vefculo. 
Para que isso ocorra, e precise treinar o motorista, a fim de que ele tenha uma 
condugao voltada tambem para a manutengao. Alem de melhor preservar o 
vefculo, os cuidados par ele dispensados trarao beneffcios para ele mesmo, 
uma vez que a sua produ<;ao, conforto, bem-estar, etc. dependem das boas 
condig6es do vefculo. Quando ele entender essa ideia, a manuten<;ao de 
operagao passara a ter o maximo de eficiencia". (VALENTE, 1997, p.136) 

2.7. FORNECEDORES 

FERREIRA (1999, p.931) "aquele que fornece ou se obriga a fornecer 

mercadorias". 

KOTLER e ARMSTRONG (1995, p.47). "os fornecedores sao um elo 

importante no sistema geral da empresa de "oferta de valor" ao consumidor. Eles 

proveem os recursos necessaries para a empresa produzir seus bens e servi<;;os, e 

podem afetar seriamente o marketing". 
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YOSHINAGA (1993, p.IX) "fornecedores sao pessoas ffsicas ou jurfdicas 

externas ao seu neg6cio que lhe fornecem produtos, servic;os ou "know-how". 

Portanto podemos ter fornecedores de materias-primas, pec;as, componentes, 

produtos acabados, artigos de escrit6rio, energia, transportes, tecnologia, patentes 

etc". 

2.8. AVALIA<;AO 

FERREIRA (1999, p.238) "apreciac;ao, analise. Valor determinado pelos 

avaliadores: Avaliac;ao formativa. Processo de avaliac;ao realizado no decorrer de 

um programa instrucional visando aperfeic;oa-lo. Avaliac;ao somativa. Processo de 

avaliac;ao final de um programa instrucional visando julga-lo". 

GILLEN (2000, p.7) "a avaliac;ao formal tem rafzes nas grandes organizac;6es 

burocraticas onde era normal dizer aos funcionarios qual seu desempenho, que 

treinamento deveriam receber, para que cargos deveriam ser transferidos e em que 

nfveis seriam promovidos". 

GILLEN (2000, p.8) "a avaliac;ao, quando feita positivamente, tem muitos 

beneffcios e muitos beneficiaries ... dentre numerosos outros beneffcios, a vantagem 

preponderante da avaliac;ao e permitir que 0 desempenho melhore - 0 que 

beneficiara a todos. Essa e a principal razao da avaliac;ao: p feedback sobre a 

qualidade melhora o desempenho. Esse e um ponto central no gerenciamentos 

moderno". 
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CHIAVENATO (1999, p.189) "a avaliac;ao de desempenho e um processo 

que serve para julgar ou estimar o valor, a excelencia e as qualidades de uma 

pessoa, e sobretudo, sua contribuic;ao para o neg6cio da organizac;ao." 

YOSHINAGA (1993, p.7) "antes de se pensar em fazer uma avaliac;ao dos 

fornecedores, e muito importante conhecer a nossa propria empresa ... com este 

objetivo, e importante fazer uma auto-avaliac;ao e adequac;ao da sua empresa, 

tomando-se por base a norma ISO 9004- Gestao da Qualidade- Diretrizes". 

2.9. LEGISLA<;AO 

2.9.1. Lei Estadual 12.493 de 22 de Janeiro de 1999 

Art. 3Q Ficam estabelecidos os seguintes princfpios no tocante a atividades de 
gera<;ao, importa<;ao e exporta<;ao de resfduos s61idos: 

I - a gera<;ao de resfduos s61idos, no territ6rio do Estado do Parana, devera ser 
minimizada atraves da ado<;ao de processos de baixa gera<;ao de resfduos e da 
reutiliza<;ao e/ou reciclagem de resfduos s61idos, dando-se prioridade a 
reutiliza<;ao e/ou reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e 
disposi<;ao final, exceto nos casos em que nao exista tecnologia viavel; 

II - os resfduos s61idos gerados no territ6rio do Estado do Parana somente terao 
autoriza<;ao de transporte para outros Estados da Federa<;ao, ap6s autoriza<;ao 
ou declara<;ao de aceite emitida pela autoridade ambiental competente dos 
Estados receptores dos mencionados resfduos; (Lei Estadual 12.493 de 22 de 
janeiro de 1999). 

Art. 4Q As atividades geradoras de resfduos s61idos, de qualquer natureza, sao 
responsaveis pelo seu acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento, disposi<;ao final, pelo passivo ambiental oriundo da desativa<;ao de 
sua fonte geradora, bem como pela recupera<;ao de areas degradadas. 

Art. 5Q Os resfduos s61idos deverao sofrer acondicionamento, transporte, 
tratamento e disposi<;ao final adequados, atendendo as normas aplicaveis da 
Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas-ABNT e as condi<;6es estabelecidas 
pelo lnstituto Ambiental do Parana- lAP, respeitadas as demais normas legais 
vigentes. 
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Art. 6Q Para fins de acondicionamento, transporte, tratamento e disposic;ao 
final os resfduos s61idos sao classificados em Classe 1 - Perigosos, Classe 2-
Nao lnertes e Classe 3 - lnertes, conforme estabelecido pela Associac;ao 
Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT e pelas normas do Institute Ambiental do 
Parana- lAP. 

Art. 7Q Os resfduos s61idos provenientes de portos, aeroportos e terminais 
rodoviarios e ferroviarios deverao atender as normas aplicaveis da Associac;ao 

Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT e as condic;oes estabelecidas pelo 
Institute Ambiental do Parana - lAP, respeitadas as demais normas legais 
vigentes. 

Art. 8Q Os resfduos s61idos provenientes de servic;os de saude, portadores de 
agentes patogenicos, deverao ser adequadamente acondicionados, conduzidos 
em transporte especial, e deverao ter tratamento e destinac;ao final adequados, 
atendendo as normas aplicaveis da Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas
ABNT, e as condic;oes estabelecidas pelo Institute Ambiental do Parana -lAP, 
respeitadas as demais normas legais vigentes. (Lei Estadual 12.493 de 22 de 
janeiro de 1999). 

Art. 14. Ficam proibidas, em todo o territ6rio do Estado do Parana, as seguintes 
formas de destinac;ao final de resfduos s61idos, inclusive pneus usados: 

I - lanc;amento "in natura" a ceu aberto, tanto em areas urbanas como rurais; 

II - queima a ceu aberto; 

Ill - lanc;amento em corpos d' agua, manguezais, terrenos baldios, redes 
publicas, poc;os e cacimbas, mesmo que abandonados; 

IV - lanc;amento em redes de drenagem de aguas pluviais, de esgotos, de 
eletricidade, e de telefone. 

§ 1 Q 0 solo e o subsolo so mente poderao ser utilizados para armazenamento, 
acumulac;ao ou disposic;ao final de resfduos s61idos de qualquer natureza, desde 
que sua disposic;ao seja feita de forma tecnicamente adequada, estabelecida em 
projetos especfficos, obedecidas as condic;oes e criterios estabelecidos pelo 
Institute Ambiental do Parana- lAP. 

§ 2Q A queima de resfduos s61idos a ceu aberto podera ser autorizada, pelo 
Institute Ambiental do Parana- lAP, somente em caso de emergencia sanitaria, 
reconhecida pela Secretaria de Estado da Saude ou pela Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento. 

§ 3Q 0 lanc;amento de resfduos s61idos em poc;os desativados podera ser 
autorizado mediante as condic;oes e criterios estabelecidos pelo Institute 
Ambiental do Parana- lAP. 

Art. 15. Os depositos de resfduos s61idos a ceu aberto existentes ficam 
obrigados a se adequarem ao disposto na presente Lei, e as normas aplicaveis 
da Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT e condic;oes 
estabelecidas pelo Institute Ambiental do Parana- lAP, no prazo de um (1) ano, 
a contar da data de sua publicac;ao. 
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Art. 16. As atividades de transporte, tratamento e destinagao final de 
resfduos s61idos estao sujeitas a previa analise e licenciamento ambiental 
perante o I nstituto Ambiental do Parana - lAP, de acordo com as norm as 
legais vigentes. 

Art. 17. As atividades geradoras de quaisquer tipos de resfduos s61idos ficam 
obrigadas a cadastrarem-se junto ao Institute Ambiental do Parana -lAP, para 
fins de controle e inventario dos resfduos s61idos gerados no Estado do Parana. 

Paragrafo unico. A atualiza<;ao dos dados fornecidos para controle e inventario 
dos resfduos s61idos devera atender a prazos estabelecidos pelo Institute 
Ambiental do Parana- lAP. 

Art. 18. A responsabilidade pela execu<;ao de medidas para prevenir e/ou 
corrigir a polui<;ao e/ou contamina<;ao do meio ambiente decorrente de 
derramamento, vazamento, lan<;amento e/ou disposigao inadequada de 
resfduos s61idos e: 

I - da atividade geradora dos resfduos, quando a poluigao e/ou contaminagao 
originar-se ou ocorrer em suas instala<;6es; 

II - da atividade geradora de resfduos e da atividade transportadora, 
solidariamente, quando a polui<;ao e/ou contamina<;ao originar-se ou ocorrer 
durante o transporte; 

Ill - da atividade geradora dos resfduos e da atividade executora de 
acondicionamento, de tratamento e/ou de disposigao final dos resfduos, 
solidariamente, quando a poluigao e/ou contaminagao ocorrer no local de 
acondicionamento, de tratamento e/ou de disposigao final. (Lei Estadual 12.493 
de 22 de janeiro de 1999). 

Art. 19. Sem prejufzo das san<;6es civil e penais, as atividades geradoras, 
transportadoras e executoras de acondicionamento, de tratamento e/ou de 
disposi<;ao final de resfduos s61idos, no Estado do Parana, que infringirem o 
disposto na presente Lei, ficam sujeitas as seguintes penalidades 
administrativas, que serao aplicadas pelo Institute Ambiental do Parana - lAP: 

I - multa simples ou diaria, correspondente no mfnimo a R$ 500.00 e no maximo, 
a R$ 50.000.00, agravada no caso de reincidencia especffica: 

II - perda ou restrigao de incentives e beneffcios fiscais concedidos pelo Poder 
Publico; 

Ill - perda ou suspensao de participagao em linhas de financiamento em 
estabelecimento oficial de credito; 

IV - suspensao da atividade; 

V - embargo de obras; 

VI - cassa<;ao de licenga ambiental. (Lei Estadual 12.493 de 22 de janeiro de 
1999). 
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2.9.2. Resoluc;ao ROC nQ 306 de 7 de Oezembro de 2004. 

A Oiretoria Colegiada da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria em 

complemento a ROC nQ 33 de 25 de fevereiro de 2003, com vistas a preservar a 

saude publica e a qualidade do meio ambiente aprova a Resoluc;ao ROC nQ 306 de 

7 de Oezembro de 2004. 

No Capftulo Ill- Gerenciamento dos Resfduos de Servic;os de Saude, no ftem 

1. Manejo paragrafo 1.8 Coleta e Transporte Externos diz "Consistem na remoc;ao 

dos RSS do abrigo de resfduos (armazenamento externo) ate a unidade de 

tratamento ou disposic;ao final, utilizando-se tecnicas que garantam a preservac;ao 

das condic;oes acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da populac;ao e 

do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientac;oes dos 6rgaos de 

limpeza urbana". 

No paragrafo 1 .8.1, determina "A coleta e transporte externo dos resfduos de 

servic;os de saude devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e 

NBR 14.652 da ABNT". 

2.9.3. NBR 12.810 

Esta norma fixa os procedimentos exigfveis para coleta interna e externa dos 

resfduos de servic;os de saude, sob condic;oes de higiene e seguranc;a. 

5.2.1.1 Uniforme: deve ser composto por cal<;a comprida e camisa com manga, 
no mfnimo de %, de tecido resistente e de cor clara, especffico para o uso do 
funcionario do servi<;o, de forma a identifica-lo de acordo com a sua fun<;ao. 

5.2.1.2 Luvas: Devem ser de PVC, impermeaveis, resistentes, de cor clara, 
preferencialmente branca, antiderrapantes e de cano Iongo. 



5.2.1.3 Botas: Devem ser de PVC, impermeaveis, resistentes, de cor clara 
preferencialmente branca, com cano % e salado antiderrapante. 

5.2.1.4 Colete: Deve ser de cor fosforescente para o caso de coleta noturna. 

5.2.1.5 Bone: Deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos. 

Conteiner 

5.2.2.1 0 conteiner deve atender ao seguinte: 

23 

a) ser constituido de material rfgido, lavavel e impermeavel, de forma a nao 
permitir vazamento de lfquido, e com cantos arredondados; 

b) possuir tampa articulada no proprio corpo do equipamento; 

c) ser provido de dispositive para drenagem com sistema de fechamento; 

d) trer rodas do ripo girat6rio, com bandas de rodagem de borracha maci9a ou 
material equivalente; 

e) ser branco, ostentando em Iugar visfvel o sfmbolo de "substancia infectante!, 
conforme modelo e especifica9ao determinados pela NBR 7500. 

5.2.2.2 A tampa do conteiner deve permanecer fechada sem empilhamento de 
recipientes sabre esta. 

5.2.2.3 lmediatamente ap6s o esvaziamento do conteiner, este deve sofrer 
limpeza e desinfec9ao simultanea. 

5.2.2.4 0 efluente de lavagem do conteiner deve receber tratamento, conforme 
exigencias do 6rgao estadual de controle ambiental. 

5.2.3 Vefculo coletor 

5.2.3.1 0 vefculo coletor deve atender ao seguinte: 

a) Ter superficies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 
higieniza9ao; 

b) Nao permitir vazamento de lfquido, e ser provido de ventila9ao adequada; 

c) Sempre que a forma de carrgamento for manual, a altura de carga deve ser 
inferior a 1 ,20m; 

d) Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a 
nao permitir o rompimento dos recipientes; 

e) Quando forem utilzados conteineres, o vefculo deve ser dotado de 
equipamento hidraulico de basculamento; 

f) para vefculo com capacidade superiro a 1 ,0 t, a descarga deve ser 
mecanica; para vefculo com capacidade inferior a 1 t, a descarga pode ser 
mecanica ou manual; 



g) vefculo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pa, 
rodo, saco plastico (ver NBR 9190) de reserva, solugao desinfetante; 
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h) devem constar em local visfvel o nome da municipalidade, o nome da 
empresa coletora (enderego e telefone), a especificagao dos resfduos 
transportaveis, como o numero ou c6digo estabelecido na NBR 10004, e o 
numero do vefculo coletor; 

i) ser de cor branca; 

j) ostentar a simbologia para o transporte rodoviario (ver NBR 7500), 
procedendo-se de acordo com a NBR 8286. 

2.9.4. Portaria nQ 335/97 

Considerando a necessidade de fixar as regras a que fica sujeito o transporte 

de resfduos o Ministerio da Administra<;ao lnterna, do Equipamento, do 

Planejamento e da Administra<;ao do Territ6rio, da Saude e do Ambiente 

estabeleceram a Portaria nQ 335/97 

2Q 0 transporte rodoviario de resfduos apenas pode ser realizado por: ... e) As 
empresas licenciadas para o transporte rodoviario de mercadorias por conta de 
outrem, nos termos do Decreta-Lei nQ 366/90, de 24 de Novembro. 

3Q 0 transporte de resfduos deve ser efectuado em condigoes ambientalmente 
adequadas, de modo a evitar sua dispersao ou derrame .... 

4Q 0 produtor, o detentor e o transportador de resfduos respondem 
solidariamente pelos danos causados pelo transporte de resfduos. 

SQ 0 produtor e o detentor devem assegurar que cada transporte e 
acompanhado das competentes guias de acompanhamento de resfduos 
urbanos, cujo modelos constam de anexo a esta portaria, da qual fazem parte 
integrante. 

6Q A utilizagao do modelo A da guia de acompanhamento deve ser feita em 
triplicado e observar os seguinte procedimentos: 

a) 0 produtor ou detentor deve: 

I) Preencher convenientemente o campo 1 dos tres exemplares da guia de 
acompanhamento; 

II) Verificar o preenchimento pelo transportador dos tres exemplares da 
guia de acompanhamento; 
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Ill) Reter um dos exemplares da guia de acompanhamento; 

b) 0 transportador deve: 

I) Fazer acompanhar os resfduos dos dois exemplares da guia de 
acompanhamento na sua posse; 

II) Ap6s entrega dos resfduos, obter do destinatario o preenchimento dos 
dois exemplares na sua posse; 

Ill) Reter o seu exemplar, para os seus arquivos, e fornecer ao destinatario 
dos resfduos o exemplar restante; 

c) 0 destinatario dos resfduos deve, ap6s recepgao dos resfduos: 

I) Efectuar o preenchimento dos dois exemplares na posse do 
transportador e reter o seu exemplar da guia de acompanhamento para os 
seus arquivos; 

II) Fornecer ao produtor ou detentor, no prazo de 30 dias, uma c6pia do seu 
exemplar; 

d) produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos resfduos devem 
manter em arquivo os seus exemplares da guia de acompanhamento por um 
perfodo de cinco anos. 

3. METODOLOGIA 

3.1. ESTUDO DE CASO 

0 objeto de estudo e a empresa Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda., 

empresa atuante em Curitiba, certificada ISO 14001 em 14 de setembro de 2005. 

Com base aos objetivos especfficos, as informac;oes serao extrafdas da Area 

de Sistema Ambiental da empresa. 

Primeiramente uma visita sera realizada para conhecer todo o sistema de gestao 

ambiental da empresa, observando os procedimentos de retirada de resfduos do 

local gerado, posteriormente os procedimentos de armazenamento ate a estac;ao de 

tratamento de efluentes que a empresa tem em seu patio. 



Com o acompanhamento de um consultor os primeiros contatos com a 

realidade da empresa e com o gerenciamento do sistema ambiental. 
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Um levantamento sera feito para obtenc;ao de informac;6es que servirao para a 

analise do metodo de avaliac;ao dos fornecedores ambientais de transportes de 

resfduos septicos gerados no ambulat6rio da empresa ou no consult6rio 

odontol6gico existente dentro da organizac;ao. 

Sera verificada a metodologia de contratac;ao de fornecedores, com base em 

informac;6es do sistema ambiental. 

As ac;6es de controle do desenvolvimento da atividade da empresa de 

transporte de resfduo sera verificada, juntamente com o metodo de controle da 

entrega dos resfduos septicos gerados no ambulat6rio e no consult6rio odontol6gico 

da organizac;ao, no local de destinac;ao final que e a incinerac;ao. 

4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. CARACTERfSTICAS DA EMPRESA 

4.1 .2. Hist6rico da Empresa 

Em 1990 a empresa lnepar S/A Industria e Construc;6es criou uma nova unidade 

fabril de produtos seriados com a denominac;ao lnepar S/A Eletroeletr6nica no Rio 

de Janeiro. 

Em 1992 a lnepar S/A Eletroeletr6nica associa-se com aGE, em joint-venture, 

incorporando a fabrica de medidores GE, com exclusividade de vendas para a 

America Latina. 



Em 1994 ocorreu a inaugurac;ao da fabrica de medidores em Curitiba com 

aumento em 50% da capacidade produtiva. 

Fechamento total da fabrica Divisao Medidores no Rio de Janeiro em 1995. 
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A lnepar S/A Eletroeletr6nica em 1997 faz uma associac;ao com a Landis & Gyr 

em forma de joint-venture, incorporando tecnologia, o mercado da America Latina 

da L&G e uma montadora na Venezuela- Medivensa. A partir da associac;ao, houve 

a mudanc;a da denominac;ao da empresa para Landis & Gyr lnepar S/A. 

Com a compra da Landis & Gyr Utilities em 1998 pela Siemens A.G., houve a 

consequnte cirac;ao da Siemens Metereing Ltda., nova controladora dos 51% da 

Landis & Gyr lnepar S/A. 

Em 2000 houve a alterac;ao do nome Landis & Gyr lnepar S/A para Siemens 

Metering Ltda., ficando, porem a participac;ao acionario inalterada, isto e, 51% 

Siemens e 49% lnepar S/A. 

Em 2003 a empesa sofre nova alterac;ao de nome de Siemens Metering Ltda 

para Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda., ficando, porem, a participac;ao 

acionaria inalterada, isto e 51% Landis+Gyr A.G. e 49% lnepar S/A. 

4.1.3. lnformac;6es Cadastrais 

Razao Social: Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda. 

lnfcio das Atividades: julho de 1990. 

Ramo de Atividade: Eletroeletr6nico. 

Grau de Risco: 03. 

C6digo de Atividade: 3121.6. 



CNPJ: 58.900.754/0001-88. 

Enderec;o: Rua Hasdrubal Bellegard, 400. 

Bairro: Cidade Industrial de Curitiba. 

CEP: 81.460-120. 

Telefone: (xx41) 3341-1628 Fax: (xx41) 3341-1692. 

Diretor-Presidente: Alvaro Dias Filho. 

4.1.4. Descric;ao Geral de suas Atividades 
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A empresa Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda., tem como atividade 

principal a fabricac;ao de medidores de consumo de energia eletrica. Para melhor 

descrevermos suas instalac;6es e importante dividirmos a fabrica em duas partes: 

Administrativa e Produtiva. 

Area Administrativa: composta pelos setores: Financeiro, Contabilidade, 

Recursos Humanos, Comercial, Compras, Servic;os Gerais, Garantia da Qualidade e 

Gerencia de Medidores. 

Estes setores sao responsaveis pelo planejamento e controle produtivo, 

aquisic;ao de materias primas, atendimento de fornecedores e clientes, assessoria 

interna, controle da qualidade e vendas dos nossos produtos e acompanhamento do 

mercado. 

Area produtiva: Composta pelos setores: Recebimento, Almoxarifado, Linha de 

produc;ao de medidores M12, Linha de produc;ao de medidores 058, Linha de 

produc;ao de medidores eletr6nicos (ZMD, Saga e Ampy) e Expedic;ao. 
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4.1 .5. Polftica da Empresa 

Respeito a si mesmo: proporcionado pelo desenvolvimento dos colaboradores, por 

um agradavel ambiente de trabalho e pelo cumprimento dos procedimentos 

documentados da organiza<;ao. 

Respeito ao semelhante: sustentado pelo comprometimento em atender aos 

requisites do Cliente e do INMETRO, buscando a sua satisfagao, pela constante 

melhoria dos processes e eficacia do sistema de gestao. 

Respeito ao meio ambiente: atraves do comprometimento ambiental na realiza<;ao 

de produtos para a medi<;ao de energia eletrica, bern como a prevengao da polui<;ao 

e uso racional dos recursos naturais, em todos as suas atividades e servi<;os. 

lntegrado a isto, compromete-se em atender a legislagao, o regulamento tecnico 

metrol6gico especffico e as normas ambientais aplicaveis a seus aspectos 

ambientais e demais requisites subscritos. 

4.1 .6. Geragao de Resfduos de Servi<;o de Saude 

Dentro da empresa Landis+Gyr, existem dois departamentos geradores de 

resfduos de servi<;o de saude, o ambulat6rio eo consult6rio odontol6gico. 

No ambulat6rio trabalham a medica do trabalho e a enfermeira do trabalho, as 

atividades exercidas neste local sao: atividades relacionadas a seguran<;a do 

trabalho, primeiro socorro, consultas medicas, curatives, campanhas de vacinagao e 

quando necessaria a aplicagao de injetaveis. 
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No consult6rio odontol6gico atuam duas odont61ogas, o atendimento e 

realizado todos os dias, ambas atendem os 370 funcionarios contratados da 

empresa. As atividades exercidas sao: limpeza odonto16gica, restaura<;ao, curativo e 

extra<;ao quando necessaria. 

4.1.7. Gerenciamento do Resfduo de Servi<;o de Saude 

0 descarte e feito em caixas coletoras "descartex", montagem rapida e facil, 

totalmente impermeavel, resistente e seguro, com al<;as para o transporte seguro, a 

tampa e com sistema de fechamento que dificulta a viola<;ao do coletor; certificado 

pelo ipt; atende totalmente a norma ABNT NBR-13853; 

A coleta interna dos resfduos de servi<;o de saude e feita por funcionarios de 

uma empresa prestadora de servi<;os de higiene e seguran<;a, usando todo o 

equipamento de prote<;ao individual para sua prote<;ao em conformidade com a 

NBR-12810. 

Todo o material e acondicionado nos carrinhos e transportado ate uma esta<;ao 

destinada ao armazenamento dos resfduos perigosos gerados dentro da empresa. 

0 material recolhido e depositado em conteineres disponibilizado pela empresa 

prestadora de servi<;o de transporte de resfduos de servi<;o de saude, esses 

conteineres, sao feitos de material rfgido, possui tampa e sua cor e branca com o 

sfmbolo de substancia infectante, conforme as condi<;6es especfficas da NBR-

1281 0. 

A esta<;ao de armazenagem para resfduos perigosos foi construida dentro do 

patio da empresa em local seguro, Ionge do movimento do transito de pessoas e de 
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vefculos automotores, o local e coberto, seco, com grades e artiffcios de 

seguranc;a ao qual somente o responsavel pelo setor tern a chave, tudo em 

conformidade com as normas. 

Assim os resfduos de servic;o de saude coletados internamente permanecem 

par algum tempo ate a chegada da empresa de transporte de resfduos de servic;o de 

saude que procedera com a coleta externa. 

4.1.8. Coleta Externa dos Resfduos de Servic;o de Saude 

A prestadora de servic;o de transporte de resfduos de servic;o de saude tern urn 

perfodo especffico para realizar a coleta, porem dependendo do volume de servic;os 

ambulatoriais e odontol6gicos o mesmo podera ser acionado a qualquer momenta 

para realizar a coleta. 

A chegada da empresa prestadora de servic;o de transporte, e recepcionada na 

guarita da empresa, onde sao anotados as informac;6es sabre o vefculo que esta 

entrando nas dependencias da Landis+Gyr. 

0 vefculo da empresa prestadora de servic;o de transporte encaminha-se ate a 

estac;ao de armazenagem dos resfduos perigosos e e recepcionado pelo funcionario 

da empresa de consultoria em gestao ambiental ou entao pelo encarregado de 

empresa que presta servic;os de higiene e seguranc;a. 

No local eles retiram o conteiner que esta com os resfduos de dentro da 

estac;ao de armazenagem, realizam a pesagem do resfduo e o coloca dentro do 

vefculo. A empresa prestadora de servic;o de transporte de resfduos de servic;o de 



saude deixa no local outro conteiner para acondicionamento dos resfduos 

futuramente gerados. 

4.1.9. 0 Transporte do Resfduo de Servi<;o de Saude para lncinera<;ao 
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Efetivada a coleta externa do conteiner, a empresa prestadora de transporte de 

resfduos leva o conteiner ate sua central onde ficara a espera da montagem do late 

econ6mico, fechada a carga a empresa prestadora de transporte envia para a 

empresa de incinera<;ao que fica no estado de Sao Paulo. 

0 tempo para que a Landis+Gyr venha a receber a declara<;ao de incinera<;ao 

formal da empresa incineradora pode levar ate 30 dias a contar da data de safda do 

resfduo de servi<;o de saude. 

4.2. AVALIAf;AO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS 

4.2.1. Finalidade 

Definir as condi<;6es a serem consideradas e a forma correta de atua, quando 

da contrata<;ao de fornecedores que tenham interferencia direta com o meio 

ambiente, de forma a prevenir impactos ambientais que eles eventualmente possam 

causar, visando a preserva<;ao ambiental. 
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4.2.2. Responsabilidade 

Area de Sistema da Qualidade e Meio Ambiente Ambiental. 

Fornecer os criterios ambientais para qualificagao de fornecedores ambientais 

assim como estabelecer ag6es que visem influenciar estes fornecedores quanta a 

quest6es ambientais. 

lnfra-Estrutura: considerar as condig6es estabelecidas no item metoda 

operacional, de forma a prevenir a agressao ao meio ambiente e evitar que a 

empresa se exponha a sang6es legais. 

Manter atualizada a definigao dos fornecedores com interferencia direta com o 

meio ambiente. 

lnformar aos fornecedores os requisitos ambientais da Landis+Gyr 

Equipamentos de Medigao Ltda, visando prevenir impactos ambientais e sang6es 

legais que eles possam vir a causar, quando aplicavel. 

4.2.3. Definig6es 

Fornecedores com interferencia direta no meio ambiente: 

• Prestadores de servigo de manutengao; 

• Empresa de limpeza e conservagao; 

• Transportes em geral; 

• Empresa de Limpeza de Caixa de Gordura, fossas septicas; 

• Empresa para disposigao de Resfduo; 

• Empresa de coleta e re-refino de oleo lubrificante; 



• Laboratories de Analise de Parametres Ambientais; 

• Fornecedores de Produtos Florestais e/ou Fumigagao; 

• Transportadores de Resfduos; 

• Empresas de Coprocessamento ou detruigao de resfduos; 

• Empresa Operadora de Aterro Sanitaria; 

• Empresa de tratamento de agua potavel e torre de resfriamento. 

Fornecedor Qualificado - E o fornecedor aprovado para nos fornecer. 
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Lista de Fornecedores - E a lista de fornecedores aprovados para o 

fornecimento de produtos e servigos que interferem no meio ambiente. 

4.2.4. Metoda Operacional 

a) Relagao de criterios de qualificagao de fornecedores ambientais 

Criterio Descric;ao 

Questionario de Auto Avaliac;ao de Fornecedor: Estes fornecedores deverao 
01 preencher relat6rio de auto-avaliac;ao o qual sera analisado criticamente pela 

Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda. 

Avaliac;ao atraves de auditorias: 0 representante da area de Sistema de 

02 
Qualidade e Meio Ambiente junto com o usuario avaliam o sistema do fornecedor 
e classificam como aprovado ou reprovado em func;ao das nao-conformidades 
encontradas. 

03 Certificado pel a ISO 14001: Fornecedor envia c6pia do certificado para a 
Landis+Gyr Equipamentos e Medic;ao Ltda. 

04 Fornecedor ja aprovado pro qualquer uma das unidades do nosso grupo de 
empresas, no mundo. 

Unicos (exclusividade): Fornecedor exclusive para o material ou servic;o e 
05 classificado e a Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda. faz trabalho de 

conscientizac;ao para formalizac;ao de um sistema aplicavel. 

06 Estes fornecedores deverao apresentar evidencias de comprometimento com um 
"Proqrama Interne de Auto Fiscaliza<;ao e Cerreta Manutenc;ao da Frota", quanto 
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a emissao de fumac;a preta. 

Licenc;as de 6rgao Ambiental: ~ornecedores de material e/ou servic;o passfveis 
07 de fiscalizac;ao/autorizac;ao de Orgao Ambiental Federal , Estadual ou Municipal 

enviam c6pia das mesmas para a Area do Sistema da Qualidade/ Ambiental. 

08 Certificados de Calibrac;ao dos Equipamentos. 

09 Certificado de Anotac;ao de Func;ao Tecnica: emitido pelo CRQ para 0 

responsavel do laborat6rio. 

10 Licenc;a Florestal. Somente no caso do fornecedor ser tambem o desmatador. 

11 Comprovante de Registro no IBAMA.(*) 

12 Qualificac;ao para Coleta/Re-refino de Oleo Lubrificante emitido pela Agencia 
Nacional de Petr61eo (ANP). 

Quadro II - Criterios de Qualificac;ao de Fornecedores Ambientais (Landis+Gyr) 

b) Qualificagao de fornecedores ambientais 

Para a qualificagao, os fornecedores deverao atender a pelo menos um dos 

criterios de 1 a 5 da Relagao de Criterios (item a) e todos os criterios assinalados de 

6 a 12, conforme definido na matriz abaixo. 

CRITERIO 

FORNECEDOR 06 07 08 09 10 11 12 

Prestadores de servic;o de manutenc;ao 

Empresa de limpeza e conservac;ao 

Transporte em geral 

Empresa de Limpeza de Caixa de Gordura, fossas septicas 

Empresa para disposic;ao de Resfduo 
11> 

Empresa de coleta e re-refino de 61eo lubrificante 
'"' 

Laborat6rio de Analise de Parametres Ambientais 
ic: 

Fornecedores de Produtos Florestais e/ou Fumigac;ao 

Transportadores de Resfduos ,, 

Empresas de Co-processamento ou destruic;ao de resfduos ,, 

w: 

Empresa Operadora de Aterro Sanitaria 
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Empresa de tratamento de agua potavel e torre de resfriamento 

Quadro Ill - Criterios para os Fornecedores (Landis+Gyr) 

c) Requisites para Atuac;ao dos Fornecedores 

Condic;6es Gerais 

• Os fornecedores com interferencia direta sobre o meio ambiente devem ter 

a mesma responsabilidade da nossa empresa na protec;ao ambiental, na 

minimizac;ao do consume de recursos naturais (agua, energia eletrica, etc.) e o 

adequado manuseio e disposic;ao de resfduos por eles gerados. 

• 0 fornecedor deve conhecer as Legislac;6es Federais, Estaduais e 

Municipais aplicavel as suas atividades. 0 atendimento a referida legislac;ao e 

aos requisites da Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda e entendido como 

requisite mfnimo para a sua atuac;ao ambiental. 

• 0 responsavel pelo processo de qualificac;ao deve enviar o item 5.3 deste 

procedimento ao fornecedor, o qual assina um termo de compromisso 

declarando ter conhecimento do conteudo do procedimento e assume 

responsabilidade por fazer cumprir os requisites do mesmo por meio de 

treinamento aos seus funcionarios. 

• Qualquer contaminac;ao provocada pelo fornecedor sera de sua inteira 

responsabilidade, bem como as ac;6es decorrentes de sua mitigac;ao. 

• Os fornecedores com atuac;ao interna devem: 

• Manusear e dispor os resfduos por eles gerados, conforme Plano Gerencial 

de Resfduos. 

• Utilizar de forma racional os recursos naturais como agua, energia eletrica, 

derivados de petr61eo, etc. 
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• Atender a Polftica da Qualidade e Meio Ambiente da empresa; E 

terminantemente proibido dentro das instala96es da Landis+Gyr Equipamento de 

Medi9ao Ltda, ca9ar apanhar animais silvestres e destruir a flora, exceto em 

situa96es extraordinarias onde seu controle operacional e tratado em 

procedimento especffico. 

Orienta96es 

• Recipientes contendo resfduos ou sabras de produtos qufmicos, se 

manuseados de forma incorreta ou descartados de forma indevida, podem 

ocasionar danos ao meio ambiente como polui9ao do solo, da agua, e 

consequentemente danos a saude humana. Por estes motivos nao devem 

jamais serem descartados com lixo comum. 

• Enquanto intacta, a lampada de mercurio nao oferece risco. Entretanto, ao 

ser rompida, Iibera substancias toxicas nocivas ao ser humano e ao meio 

ambiente, como metais pesados, principalmente mercurio metalico. A 

descontamina9ao das lampadas visa impedir que as mesmas sejam dispostas 

em lixo comum e enviadas ao aterro sanitaria, evitando assim que metais 

pesados acabem se infiltrando nos len9ois subterraneos e finalmente na cadeia 

alimentar humana. 

• Os oleos de maneira geral sao substancias que podem gerar grandes danos 

ao meio ambiente, tais como polui9ao das aguas, contamina9ao dos len9ois 

subterraneos, destrui9ao da fauna, flora, etc. Os resfduos provenientes destes 

oleos nao devem em hipotese alguma ser lan9ado na rede pluvial ou sabre o 

solo. 
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• Resfduo organico (retos alimentares) - Os restos alimentares in natura 

nao poderao ser encaminhados para a alimentagao de animais e sim, para 

aterros sanitarios com vistas a preservar a saude publica e a qualidade do meio 

ambiente. 

• Pilhas e Baterias contem em suas composig6es chumbo, cadmio e 

mercurio. Ap6s seu esgotamento energetico, serao entregues pelos usuarios aos 

estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assistencia tecnica 

autorizada pelas respectivas industrias para reutilizagao, reciclagem, tratamento 

ou disposigao final ambientalmente adequada. 

• Os Pneus lnservfveis abandonados ou dispostos inadequadamente 

constituem passivo ambiental, que resulta em serio risco ao meio ambiente e a 

saude publica, portanto as empresas fabricantes e as importadoras de 

pneumaticos ficam obrigadas a coletar e dar destinagao final, ambientalmente 

adequada, aos pneus inservfveis. 

• Resfduo ambulatorial apresenta risco potencial a saude publica e ao meio 

ambiente devido a presenga de agentes biol6gicos, portanto o mesmo devera 

estar acondicionado em sacos plasticos com a simbologia de substancia 

infectante. Resfduos como perfurantes ou cortantes serao acondicionados 

previamente em recipiente rfgido, estanque, vedado e identificado pela 

simbologia de substancia infectante. 

Manutengao/Perda da Oualificagao 

• Fornecedores envolvidos com nao-conformidades ambientais podem perder 

a sua qualificagao e ter seu contrato rescindido, em fungao da magnitude da 
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causa raiz, ou da magnitude do impacto ambiental ou do nao cumprimento do 

plano de ac;ao corretiva acordado com a Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao 

Ltda. Os fornecedores que tiverem suas licenc;as de operac;ao canceladas pelo 

6rgao ambiental serao desqualificados pela Landis+Gyr automaticamente. 

• A area de Sistema da Qualidade e Meio Ambiente define no segundo 

trimestre de cada ano a sistematica para verificac;ao do nfvel de atendimento 

aos requisitos ambientais, em func;ao da criticidade ambiental e dos resultados 

do dia a dia do fornecedor. 

lnfluencia sobre Fornecedores 

• A Landis+Gyr Equipamentos de Medic;ao Ltda. entende que mesmo para 

fornecedores qualificados ela possui papel preponderante para elevac;ao do nfvel 

de conscientizac;;:ao ambiental e neste sentido tamara as ac;oes que julgar 

interessante para cada caso . 

• 

4.2.5. Conscientizac;ao 

Potenciais consequencias do nao atendimento deste procedimento: 

• Nao atendimento a Polftica; 

• lnsatisfac;ao de partes interessadas; 

• Sanc;oes legais; 

• Contaminac;;:ao do ar, solo, agua; 

• Danos a fauna e flora. 
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4.2.6. Recrutamento, Selec;ao e Qualificac;ao de Fornecedor Ambiental 

0 recrutamento, selec;ao e a qualificac;ao do fornecedor de servic;os ambientais 

e realizado pela empresa que presta servic;os de consultoria ambiental a 

Landis+Gyr. 

0 setor de qualidade e meio ambiente pode sugerir um nome ou outro, porem 

a avaliac;ao final do candidato a fornecedor ambiental fica par conta da consultoria 

ambiental. 

A empresa de consultoria ambiental solicita primeiramente ao candidato a 

fornecedor ambiental uma lista de documentos necessarios para operac;ao (quadros 

II e Ill), com a finalidade de uma breve analise de suas condic;6es. 

No caso que sua documentac;ao esteja em conformidade com as normas, o 

candidato a fornecedor ambiental recebe um Questionario de Auto Avaliac;ao de 

Fornecedor (ver ANEXO IV), mediante a analise de suas respostas ele sera 

classificado como fornecedor ambiental ou nao pela Landis+Gyr. 

Todo o fornecedor assina um Termo de Compromisso do Fornecedor (ver 

ANEXO Ill) assumindo a responsabilidade de fazer cumprir os requisitos ambientais, 

par meio de treinamento aos funcionarios. 

4.2.7. Avaliac;ao de Prestadores de Servic;os 

A empresa de consultoria ambiental peri6dicamente realiza visitas as 

empresas prestadoras de servic;os com o intuito de avalia-las para o levantamento 

dos pontos positivos e pontos negativos. 
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Um integrante da area de qualidade e meio ambiente, tambem pode realizar 

uma visita em conjunto com o representante da empresa de consultoria ambiental. 

Essa avaliagao tem como finalidade qualificativa do fornecedor, pois se em 

uma visita anterior foram levantados pontos negativos, os mesmos deverao ser 

solucionados e na proxima avaliagao devera constar no formulario (ver ANEXO V). 

5. CONSIDERA<;OES FINAlS 

Com base na NBR-12810, sugere-se que a Landis+Gyr Equipamentos de 

Medigao Ltda., insira em seu programa ambiental, um "check list" para ser utilizado 

pelo funcionario da consultoria ambiental ou pelo encarregado da empresa 

prestadora de servigos de higiene e seguranga que acompanha a empresa de 

servigos de transporte de resfduos de servigo de saude na atividade de coleta 

externa do resfduo da estagao de armazenamento de resfduos perigosos. 

A finalidade do "check list" e para que a Landis+Gyr possa acompanhar as 

atividades da empresa de servigo de transporte, com a certeza que a mesma esteja 

tratando devidamente sua atividade dentro de condig6es seguras a saude de seus 

funcionarios e em conformidade com a norma regulamentadora. 

Um "check list" simples, onde as respostas deverao ser um simples sim ou 

nao, no uso de equipamentos de protegao individual, situagao visual do vefculo 

transportado e a listagem de alguma nao-conformidade ocorrida no 

desenvolvimento da atividade. 

0 arquivo desse "check list" devera ser feito na pasta do fornecedor de servigo 

de transporte de resfduos de servigo de saude por um tempo de pelo menos 6 



42 

meses, como garantia de que a atividade desenvolvida do fornecedor esta em 

conformidade. 

Pode-se verificar que as condi<;;:6es ambientais dentro das organizag6es sao 

muito importante, considerando os impactos que a mesma pode vir a fazer no meio 

ambiente. 

As quest6es ambientais estao bem abordadas pelas legislag6es, federal, 

estadual e municipal. 0 mesmo pode-se dizer a respeito das normas brasileiras 

estabelecidas que estabelecem padr6es de procedimentos para atender a todas as 

necessidades das organizag6es. 

Por nao ser um modismo e sim uma necessidade das empresas em se 

ajustarem a nova realidade, a sociedade como um todo exige melhores condi<;;:6es 

de vida. Sim, produtos de boa qualidade e que anterior a esse resultado exista um 

sistema de gerenciamento ambiental que realmente funcione, objetivando a 

satisfagao de todos. 

A conscientizagao ambiental de uma organizagao nao exige que a mesma seja 

certificada, ate mesmo porque esse procedimento exige investimento e nao garente 

que a mesma cumpra as exigencias do comite internacional, mas exige que tenha 

em seu nfvel estrategico, pessoas capazes e interessadas na sua sustentabilidade e 

protegao ao meio ambiente. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABNT -Associagao Brasileira de Normas Tecnicas: NBR 12810 Coleta de 
Resfduos de Servi~os de Saude. Rio de Janeiro: 1993. 



43 

ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; CAVALCANTI, Yara; MELLO, Claudia dos S.: 
Gestao ambiental: planejamento, avalia~ao, implanta~ao, opera~ao e 
verifica~ao. Rio de Janeiro: Thex Ed., 2000. 

CASTRO, Newton de; A questao ambiental: o que todo empresario precisa 
saber/coordenador Newton de Castro, [consultores] Arnalda Augusto Setti, Sueli 
Correa de Faria; edic;ao de texto Jose Humberto Mancuso. Brasflia: ed SEBRAE, 
1996. 

CHIAVENATO, ldalberto; Gestao de pessoas; o novo papel dos recursos 
humanos nas organiza~oes. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda, 191 0-1989; Novo Aurelio Seculo XXI: o 
dicionario da lingua portuguesa- 3<1 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

GILLEN, Terry; Avalia~ao de desempenho. Sao Paulo: Nobel, 2000. 

http://www.pr.gov.br/meioambiente/legisla~ao.smtml acesso em 11/04/2006. 

http://www.webodonto.com/downloads/diversos/anvisa resolucao rdc n306 r 
ss.pdf acesso em 11/04/2006 

http://www.unisilo.pt/dec lei/mai ms ma portaria 335 97.pdf acesso em 
08/05/2006 

JESUS, Elias Andrade de; FARIA, Nilson Rosa de; ZIBETTI, Ruy Alberto: Gestao 
Ambiental: Responsabilidade da Empresa. Cascavel: Unioeste, 1997. 

KEEDI, Samir; MENDON<;A, Paulo C. C, Transportes e Seguros no Comercio 
Exterior, 2<1 ed., Sao Paulo: Aduaneiras, 2000. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary: Princfpios de Marketing: 7<1 ed. Rio de 
Janeiro: LTC Editora, 1995. 

LANDIS+GYR Equipamentos de Medic;ao Ltda.: Procedimentos do Meio 
Ambiente. Parana: 2005. 

MOURA, Luiz Antonio Abdalla de, Qualidade e Gestao Ambiental - 3<1 ed. Sao 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. 

MOURA, Luiz Antonio Abdalla de, Qualidade e Gestao Ambiental: sugest6es para 
implantac;ao das Normas ISO 14.000 nas empresas. 2<1 ed. Sao Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 2000. 

VALENTE, Amir Mattar; PASSAGLIA, Eunice; NOVAES, Antonio Galvao, 
Gerenciamento de transportee frotas. Sao Paulo: Pioneira, 1997. 

VALLE, Cyro Eyer do, Qualidade Ambiental: ISSO 14000, 4<1 ed. rev. e ampl.- Sao 
Paulo: Editora SENAC Sao Paulo, 2002. 

VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges; Transporte lnternacional de Cargas. Sao 
Paulo: Aduaneiras, 2001. 



YOSHINAGA, Giro; Avaliagao, desenvolvimento e certificagao da qualidade 
dos fornecedores. Sao Paulo: Institute IMAM, 1993. 

44 



45 

AN EX OS 



46 

ANEXOI 

Questionario: Formulario de Avalia9ao do Fornecedor 
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Questionario 

Formulario de Avaliac;;:ao do Fornecedor 

Formulario de Avalia<;ao do Fornecedor Divisao 
Data 

Empresa Divisao 
Endere<;o 
Cidade Estado CEP 
Sindicato Area Turnos 
NQ Total de funcionarios Diretos Area da Qualidade 
Resp. maier pela Qualidade Reporta a: 
Telefone Telex Fax 

Avaliadores 
Nome Posigao Nome Posigao 

Pessoal Contatado Durante A Avali<;ao: 
Nome Posi<;ao Nome Posicao 

Tipo De Avalia<;ao: INICIAL QUALIFICA~AO 
Certificay_ao Outros 

"Status" Da Avaliagao: NAO QUALIFICADO CONDICIONAL 
Qualificado Certificado 

Relat6rio Feito Por: Data 

Pontua<;ao X 100% = 
1000 

Se<;ao Criteria Func;ao Pontuagao Observag6es 
Possfvel Real 

A Centrale No Processo 125 
B Centrale Est. No/do Processo 165 
c lnspegao Final e Auditoria Final 125 
D Adm inistrativa 75 
E Projeto e Centrale de Modifica<;6es 50 
F Centrale do Mat. Comprado 100 
G Centrale do Mat. No Recebimento 75 
H Centrale do Mat. Nao-conforme 100 
I Centrale dos Meios de Medi<;ao 85 
J Programas Diversos 100 

Total 1000 
A. Centrale no Processo Pontuagao Comentarios/observa<;6es 

Possfvel Real 
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A-1 0 pessoal da prodw;ao tem a sua 30 
disposi<;ao, junto a cad a opera<;ao, 
instru<;6es atualizadas (datadas), com 
identifica<;ao das caracterfsticas a serem 
monitoradas atraves do tamanho do late, 
frequE'mcia e 0 metoda. 
A-2 Operadores novas em opera<;6es crfticas 20 
sao adequadamente treinados e qualificados 
e ha um Program a de Certifica<;ao para 
monitorar sua eficiencia. 
A-3 0 sistema possui cartoes, selos ou 15 
adesivos para controlar e indicar a situa<;ao 
da inspe<;ao durante o processo produtivo. 
A-4 Os dados do Controle no Processo sao 20 
registrados e arquivados com a finalidade de 
quantificar os processes crfticos. 
A-5 0 Fornecedor faz o rastreamento de 25 
refuges e retrabalhos, identifica fatores 
acidentais e possui procedimentos para 
a<;6es corretivas para monitorar 
continuamente o progresso. 
A-6 Possui hist6rico de Manuten<;a6 nos 15 
processes crfticos (atividade, tempo gasto, 
data). 
Se<;ao "A"- Pontua<;ao Total 125 

B. Controle Estatfstico no/do Processo Pontu<;ao Com entarios/observa<;oes 
Possfvel Real 

B-1 A Alta Dire<;ao ap6ia e tem participado 25 
nas sessoes de treinamento do CEP 
(Presidente, Vice-Presidente, Gerente Geral, 
Diretor). Liste o tipo de curso sabre o CEP 
B-2 0 Fornecedor tem 15 
especialistas/facilitadores em Estatfstica 
aplicada a Qualidade. De 0 nome e as 
credenciais 
B-3 Numero de funcionarios que receberam 15 
o treinamento sabre o CEP: 
Gerencia 
Mensalistas 
Horistas 

B-4 0 Cliente identifica as caracterfsticas 15 
crfticas e o fornecedor as controla com CEP 
B-5 0 Fornecedor identifica e acompanha as 10 
caracterfsticas dos processes crfticos com o 
usa de CEP 
B-6 Quantifica o numero e a porcentagem de 15 
pe<;as do cliente atualmente sen do 
rastreadas pelo CEP 
B-7 Quantifica o numero e a porcentagem de 15 
caracterfsticas atualmente sendo rastreadas 
pelo CEP. 
B-8 Preencha os quadros abaixo: 10 

I Capaz I Nao Capaz 
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Sob 
Controle 
Fora do 
Controle 
B-9 As cartas de controle e OS dados 25 
refletem em a<;6es para as condi<;6es fora do 
controle, e sao periodicamente revistos e 
atualizados 
B-1 0 0 Fornecedor usa Metodos estatfsticos 20 
para resolver OS processos identificados 
como crfticos. 
Liste: 

Se<;ao "B"- Pontua<;ao Total 165 
C. lnspe<;ao Final e Auditoria Final Pontuacao Com entarios/observa<;6es 

Possfvel Real 
C-1 Desenhos corretos e instru<;6es de 20 
trabalho estao disponfveis nos postos de 
inspecao e na auditoria final. 
C-2 Ha um procedimento que "chama"a 15 
auditoria da qualidade da produ<;ao numa 
frequencia pre-determinada que resulta em 
Liberacao da linha. 
C-3 Auditoria final e conduzida ap6s as 15 
pe<;as terem sido embaladas e prontas para 
expedi<;ao. Liste os ultimos resultados: 

C-4 Auditoria final e feita pel a area da 15 
Qualidade ou sob sua vigilancia. 
C-5 Existe um sistema para rastreamento 10 
dos produtos/lotes 
C-6 Providencias sao tomadas para 10 
reavalia<;ao e teste quando da modifica<;ao, 
reparo ou substitui<;ao ap6s a auditoria final. 
C-7 Fornecedor apresenta plano de rea<;ao 15 
por escrito, se os resultados da auditoria 
revelarem um Lote inaceitavel, e um 
procedimento para resgatar Lotes reuins que 
possam ter sido expedidos, incluindo 
notificagao do cliente. 
C-8 0 Fornecedor acompanha seu 15 
desempenho no tocante a qualidade (Indices 
e tendencias)e esta bem ciente das rejeig6es 
de Linha e do campo do seu cliente. 
C-9 Registros de auditorias e expedi<;6es sao 10 
mantidos por 3 anos no mfnimo, para uma 
eventual necessidade. 
Segao "C" Pontuagao Total 125 

D. Administrativo Pontuacao Comentarios/observag6es 
Possfvel Real 
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D-1 Existe Manuela da Qualidade/Piano da 15 
Qualidade e e aprovado pela alta diregao. 
D-2 0 Manual da Qualidade/Piano da 10 
Qualidade apresenta controle de c6pias e as 
revis6es com as respectivas datas 
D-3 Os procedimentos da qualidade sao 10 
implementados pela area produtiva. 
D-4 Cartas de fluxo de processos estao 10 
disponfveis. 
D-5 Os departam entos da qualidade e 5 
produgao possuem descrig6es de fungoes 
bem definidas (organograma disponfvel). 
D-6 Melhorias nos Indices da Qualidade 10 
fazem parte dos objetivos do Gerente da 
Fabrica/Produ<;ao. 
D-7 A Empresa mantem 0 hist6rico de 15 
quanta foi invest ida para melhorar a 
qualidade nos anos anteriores. 
Segao "D" Pontuagao Total 75 

E. Projeto e Controle de Modificag6es Pontuagao Com entarios/observag6es 
Possfvel Real 

E-1 Ha controles adequados para garantir 25 
que desenhos validos estao em uso, avisos 
de alterag6es e especificag6es que estao em 
uso pel a produgao e qualidade sao 
atualizados e em local adequado. 
E-2 0 sistema previne contra 0 uso de 10 
desenhos ou especificag6es desatualizados, 
obsoletos ou ileqfveis. 
E-3 As revis6es de desenhos, especificag6es 15 
e procedimentos sao registradas e 
arquivadas e o departamento responsavel 
por esta atividade e identificado. 
Segao "E" Pontuagao Total 50 

F. Controle do Material Comprado Pontua<;ao Comentarios/observag6es 
Possfvel Real 

F-1 A area da Qualidade revisa documentos 10 
de compra no tocante aos quesitos de 
conformidade/confiabilidade. 
F-2 Existe uma Comissao para a selegao da 10 
fonte que inclui a area da Qualidade. 
F-3 Ha um processo documentado para a 20 
pesquisa e a avaliagao e um Programa de 
Certifica<;ao. 
F-4 Liste fornecedores ativos que possuem a 15 
Certificac;:ao (do fornecedor) 
F-5 Componenstes comprados, quando 20 
rejeitados na linha, sao segregados, 
analisados e devolvidos ao fornecedor para 
a<;6es corretivas apropriadas. 
F-6 Registros estao disponfveis para 5 
subsidiar um sistema de rastreamento 
adequado. 
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F-7 Fornecedor possui um Grupo de 10 
Trabalho para agir sabre todos os materiais 
rejeitados no recebimento. 
F-8 Ha sistema de agao corretiva para agir 10 
junto aos fornecedores. 
Se<;;ao "F" Pontuagao Total 100 

G. Controle do Material no Recebimento Pontuagao Com entarios/observa<;;ao 
Possfvel Real 

G-1 0 Fornecedor possui uma inspegao de 20 
recebimento formalizada que checa as 
remessas contra requisites de compra, 
especificag6es da qualidade e desenhos 
aplicaveis. 
G-2 Registros da inspegao de recebimento 15 
indicam o tamanho do late, o tamanho da 
amostra, a identificagao e resultados. 
G-3 Material inspecionado e adequadamente 10 
identificado no tocante a aceitagao ou 
rejeigao. 
G-4 Existe controle adequado que previne a 10 
entrada de materiais nao-inspecionados e/ou 
rejeitados no estoque (almoxarifado). 
G-5 0 pessoal da inspegao de recebimento 10 
possui instrug6es controladas sabre QA, 
definindo, por exemplo, caracterfsticas, 
equipamento e metodos usados durante 
Procedimentos de inspegao. 
G-6 Registro de relat6rios ou certificag6es 10 
estao arquivados, com referencia cruzada, e 
rastreaveis para lotes especfficos, quando 
solicitado. 
Segao "G" Pontuagao Total 75 

H. Controle do Material Nao-Conforme Pontua<;ao Comentarios/observa<;;6es 
Possfvel Real 

H-1 0 Fornecedor tem procedimentos 20 
escritos que declaram a disposigao e "follow-
up" requerido de materiais defeituosos. 
"Follow-up" inclui um plano de agao corretiva 
para melhorar o processo. 
H-2 Os materiais nao-conformes sao 20 
adequadamente identificados e segregados 
de materiais bans. 
H-3 Existe procedimentos por escrito e 15 
formulario para documentar desvios e/ou 
substitui<;;6es que precisam ser assinados 
(aprovados) por fungoes definidas dentro da 
orqaniza<;ao. 
H-4 Existe uma comissao que se reline 20 
rotineiramente para decidir 0 destin a dos 
materiais nao-conformes. 
H-5 A gerencia revisa e age sabre as 10 
discrepancias repetitivas. 
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H-6 Produtos acabados nao-conformes sao 15 
reavaliados nos testes normais da linha ap6s 
o retrabalho/reparo. 
Sec;ao "H" Pontuac;ao Total 100 

I. Controle dos Meios de Medic;ao Pontuac;ao Com entarios/observac;6es 
Possfvel Real 

1-1 Os registros indicam que os meios de 20 
medic;ao sao recertificados a intervalos 
regulares e inspecionados diariamente no 

_gue se refere a danos e mau funcionamento 
l-20s meios de medic;ao possuem adesivos 15 
ou metodo equivalente, indicando a data da 
ultima aferic;ao/calibrac;ao e a data da 
proxima. 
1-3 Os meios de medic;ao sao 15 
aferidos/calibrados de acordo com OS 
padr6es nacionais, e os certificados estao no 
arquivo. 
1-4 Ferramentas e meios de medic;ao novos, 15 
recondicionados e modificados sao 
qualificados antes do uso. 
1-5 Estudos repetibilidade/capacidade 15 
(capabilidade)sao efetuados nos meios de 
medic;ao. 
Sec;ao "I" Pontuac;ao Total 85 

J. Programas Diversos Pontuac;ao Com entarios/observac;6es 
Possfvel Real 

J-1 0 Fornecedor est a ciente e possui 35 
procedimentos para ac;ao corretiva sobre as 
falhas no campo dos produtos do cliente 
quando ocasionadas por sua causa 
(Fornecedor). 
J-2 Possui metas de Custos da Qualidade 15 
estabelecidas e monitoradas na base anual. 
J-3 Possui Programas de Conscientizac;ao e 10 
Motivacionais no tocante a Qualidade em 
andamento para todos os funcionarios (CCQ, 
grupo de melhoria, Zero defeito, TQC, JIT 
etc). 
J-4 Ja passou por outras auditorias de 10 
clientes ou 6rgaos oficiais em relac;ao a 
qualidade. 
J-5 0 manuseio e armazenagem de 10 
materiais previnem contra 
estraqos/contam ina<;:6es. 
J-6 Possui Comissao de "Zelo pelo Local de 10 
Trabalho" - "Housekeeping" contendo pelo 
menos um elemento da area da Qualidade e 
que fa<;:a pelo menos uma avalia<;:ao por mes 
J-7 0 Fornecedor e certificado por outro 10 
cliente. 
Liste: 
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J-8 0 Fornecedor ja fornece para alguma N/A 
outra Empresa do Grupo? 
Liste: 

Se<;:ao "J" Pontua<;:ao Total 100 

r • -Formulano de Avalrac;;:ao do Fornecedor 

Resumo 

Pontuac;;:ao Final: _____ 0/o 

Deficiencias Encontradas: 

Lista: 

Assinatura de Compromisso do Fornecedor: _______________ _ 
(Presidente, Vice-Presidente, Diretor, Gerente Geral) 

Observac;;:ao do Fornecedor: 

Nota: Um plano com ac;;:6es corretivas devera ser enviado ao cliente dentro de duas 

(2) semanas ap6s a avaliac;;:ao. (Yoshinaga, 1993, p. 9 - 17) 
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ANEXO II 

MODELO B- GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESfDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS 
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MODELO B- GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RES[DUOS HOSPITALARES PERIGOSOS 
NQ __ 

ag1na n-p· . 0 umero tota ld e pag1nas: 
1. TRANSPORTADOR CONDICOES DE ACONDICIONAMENTO DO RESIDUO 
NOME: TIPO MATERIAL 

1- Tambor A- Ar:;o 
ENDERE<;O: 

2- Barrica de madeira B- Aluminio 

IDENTIF\CA<;AO DO ME\0 DE TRANSPORTE: 3- Jerricane C- Madeira 

4 Caixa D Materia plastica 

5- Saco 

E- Vidro, Porcelena Ou Gres 

TEL: FAX: 6- Embalagem composite 
E-MAIL 
PESSOA A CONTATAR: 

7- Tanque 

F- Outro (lndique Qual) 

8- Granel 

DATA ____ ! I 
9- Embalagem metalica \eve 

ASSINATURA DO MOTORIST A 
10- Outro (indique qual) 

2. PRODUTOR/DETENTOR 3. TRANSPORTADOR I 4. DESTINATARIO 

Acondicionamento 
Quanti dade por grupo de (Nome e enderer:;o) 

resfduos (Kg ou litros) 
Grupo Ill Grupo IV 

(Nome e enderer:;o) 
UJ UJ 

UJ.ill UJ.ill 
(j) c c (j) c c 
"0 (j) (j) "Q(j)(j) 

Grupo Ill Grupo IV &~~ ~ ~:g- &~~ e g' :9- Grupo\1\ Grupo IV 

=-oo2 E "' m =uo2 E ~ ~ .n ~ 
•O 0... <0 

'"' E"' 
·o a. co ·:::J E ::J 

Oi=E Zmo Oi=E z (j) 0 

Portaria nQ 335/97 
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ANEXO Ill 

TERMO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR 
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TERMO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR: 

PROCEDIMENTO: AVALIAQAO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS 

Declaramos ter conhecimento dos itens do procedimento acima especificado que se 
aplicam a nossa empresa como fornecedora de 
__________________ da Landis+Gyr Equipamentos de 
Medi<;ao Ltda. 
Assumimos a responsabilidade de fazer cumprir os requisitos do mesmo, por meio 
de treinamento aos nossos funcionarios. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

Local e data: 

Nome: 
Cargo: 
Landis+Gyr Equipamentos De Medigao Ltda 
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ANEXOIV 

Questionario de Auto Avaliagao de Fornecedor 
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Questionario de Auto Avaliagao de Fornecedor 

lnstrug6es 

• Este questionario para auto-avaliagao de fornecedor destina-se a 

proporcionar uma visao geral das caracterfsticas das instalag6es do fornecedor, da 

sua organizagao e do seu sistema ambiental. 

• Responda cada questao assinalando urn "x" e preenchendo os espagos em 

branco deixados para complementar a informagao. 

• Devolva o questionario preenchido e assinado, no prazo maximo de 15 dias. 

I - Dados Gerais 

Razao Social: 

Atividade: 

Enderego: 

Cidade Estado CEP 

Fane: Fax Cantata 

II- lnformag6es Gerais 

1-Principais Produtos/Servigos: 

2-Principais Clientes: 

3-Principais Fornecedores: 

4-Recursos Humanos: nQ de funcionarios 

Ill- Avaliagao do Sistema de Gestao 

1 -A empresa possui um sistema de gestao ambiental implantado? 

SIM ( ) NAO ( ) 

2- Em caso negativo, a empresa pretende implanta-lo(s)? 

SIM ( ) NAO ( ) DATA _!_!_ 

3 - A empresa possui manual ambiental documentado? 

SIM ( ) NAO ( ) 



4- A empresa possui uma polftica ambiental documentada? 

SIM ( ) NAO ( ) 

5 -A empresa possui plano de objetivos e metas para melhoria e controle de 

desempenho ambienta? 

SIM ( ) NAO ( ) 

6 -A empresa identifica os aspectos e impactos relacionados as atividades 

desenvolvidas? 

SIM ( ) NAO ( ) 

7 - Existe controle operacional relacionado a esses aspectos e impactos? 

SIM ( ) NAO ( ) 

8 - Existe sistematica de atendimento e controle de emergencias? 

SIM ( ) NAO ( ) 

9 -A empresa possui sistematica de controle de seus documentos e dados? 

SIM ( ) NAO ( ) 

10- A empresa disponibiliza canais de comunicac;;:ao entre seus varies nfveis 

funcionais e com o publico externo? 

SIM ( ) NAO ( ) Quais? _______ _ 
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11 - Existem procedimentos para tratamento de nao conformidades ambientais 

reais e potenciais, e sao gerados documentos para tomada das ac;;:oes corretivas e 

preventivas? 

SIM ( ) NAO ( ) 

12 -A empresa considera requidistos ambientais para qualificar seus fornecedores? 

SIM ( ) NAO ( ) 



13 - Existe plano de auditorias internas ambientais? 

SIM ( ) NAO ( ) 

14 - Existe programa de treinamento e conscientizac;ao sobre o meio ambiente? 

SIM ( ) NAO ( ) 
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15 -A empresa atende a legislac;ao ambiental aplicavel as suas atividades produtos 

e servic;os? 

SIM ( ) NAO ( ) 

16 -A empresa possui licenc;a de funcionamento de 6rgao de controle ambiental? 

SIM ( ) NAO ( ) 

17 -A empresa teve alguma autuac;ao ambiental nos ultimos doze meses? 

SIM ( ) NAO ( ) 

18- Caos afirmativo o item 17, detalhar. 

19 -A empresa adota uma postura ambientalmente correta, de modo a prevenir a 

poluic;ao decorrente de suas atividade, produtos ou servic;os? Justifique. 

SIM ( ) NAO ( ) 

RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO: 

Nome: 

Cargo: 

Data: 

ANALISE CRfTICA DA AREA DE SISTEMA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE 

Nome: 

Data: 
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ANEXO V 

Avaliac;ao de Prestadores de Servic;os 
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Avaliac;ao de Prestadores de Servic;os 

Empresa: 
Enderec;o: 
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Telefone: 
E-mail: 
Pagina na Internet: 
CNPJ: 
lnscric;ao: 
Responsavel: 
Servic;os que realiza: 

NQ Homologac;ao 
Data: 
Avaliador: 
Descritivo: 

Pontos Positivos: 

Pontos Negativos: 

Conceito da Avaliac;ao: 
A= Excelente 
B = Bom 
C = lndicac;ao com Restric;6es 
D = Nao Oualificado 

Validade da Licenc;a I Autorizac;ao: NQ: 
6rgao Emissor: 

Obervac;6es: 

Landis+Gyr Equipamentos de Medu;ao Ltda. 


