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RESUMO 

0 presente trabalho faz uma analise do panorama atual da Logfstica de 

Distribuic;ao Ffsica e a influencia dos custos e nfveis de servic;os nas entregas 

de produtos alimentfcios nas grandes redes, varejo, distribuidores e atacadistas 

vern exercendo sabre esta. A Logfstica de Distribuic;ao Fisica, atualmente, e 

urn fator determinante na capacidade competitiva nas empresas. Com a 

evoluc;ao da internet, os sites de comercio comec;aram a crescer e a 

necessidade de oferecer urn diferencial passou a ser ponto chave. Aspectos 

como seguranc;a, confiabilidade e rapidez na entrega sao alguns dos 

diferenciais que os fornecedores podem oferecer aos seus clientes, e o papel 

da Logistica de Distribuic;ao e fundamental para o sucesso desses servic;os. As 

pequenas e medias industrias alimentfcias tambem influencia a forma de 

trabalhar das empresas especializadas em terceirizar entregas e vern 

motivando o aparecimento de novas tipos de servigo, contribuindo muito na 

melhoria dos servic;os de entrega. 

Para o estudo de caso, serao utilizadas as informac;oes e os problemas de uma 

industria de porte media de azeitonas de Curitiba. Sao explicados todos os 

aspectos que envolvem a Logistica da empresa. 

A evoluc;ao da Logfstica, seus conceitos, sua importancia e os problemas de 

infra-estrutura do Brasil tambem sao abordados nesse trabalho, alem de 

informac;oes preciosas sabre como funcionam determinados tipos de servic;os 

logisticos. 

Palavras-Chave: Logfstica, Distribuic;ao, Nivel de servic;o, na industria 

aliment! cia. 
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1. INTRODUCAO 

No meio empresarial nunca se falou tanto em logistica como agora. Muitos 

fatores explicam essa tendemcia. De urn lado, a maior preocupagao com os 

custos nas empresas. De outro, como decorremcia da maior competigao pelo 

mercado consumidor, a necessidade de garantir prazos de distribuigao e 

oferecer urn melhor nivel de servigo de forma geral. 

Atualmente, com a crescente conscientizagao dos consumidores, os 

avangos tecnol6gicos e a influencia cada vez maior da internet por meio do 

comercio eletronico, a Distribuigao passa a ser ponto chave e de grande 

atengao para as empresas que querem se destacar numa economia 

altamente competitiva, pois ela pode significar a conquista ou a perda 

definitiva do cliente. Nao basta as empresas oferecerem urn produto ou 

servigo de alta qualidade se a entrega desses for feita a revelia e em 

condigoes precarias, frustrando as expectativas do cliente. Urn servigo eficaz 

ao cliente nao se consegue somente atraves de empregados motivados, 

embora isso seja urn pre-requisite, mas por meio dos sistemas logisticos que 

permitam a entrega do produto dentro dos padroes exigidos pelo cliente. 

Receber o produto dentro do prazo prometido, entregue no local correto e 

embalado adequadamente para que nao sofra danos no transporte, sao 

principios basicos de uma distribuigao bern elaborada num sistema logistico. 

0 objetivo deste estudo e os principais problemas, mostrar os pontos a ser 

corrigidos e demonstrar que e possivel buscar varias alternativas e solugoes 

com urn baixo custo e urn nivel alto de servigo. 

6 



2. CONCEITUANDO: LOGiSTICA, LOGiSTICA EMPRESARIAL, LOGiSTICA 
DE MANUFATURA, LOGiSTICA ORGANIZACIONAL E LOGiSTICA 
REVERSA 

Neste capitulo vamos abordar as teorias logisticas sob a visao de varios 

autores, alem de especificar e mostrar que a logistica vai alem de apenas o 

transportee entregas, como ainda e vista por muitos, sera demonstrada a sua 

abrangencia, e a sua importancia dentro de uma cadeia de suprimentos. 

0 conceito de logistica e o de coordenar todas as atividades relacionadas a 
aquisic;ao, movimentac;ao e estocagem de materiais. Esta abordagem 

considera o fluxo inteiro de materiais e matrias primas, desde os fornecedores 

ate o estabelecimento de manufatura, com seus depositos e linhas de 

produc;ao, e tambem depois da manufatura, no fluxo de produtos, atraves dos 

armazens e centros de distribuic;ao ate os clientes. Este fluxo e controlado e 

planejado como um sistema integrado; esta abordagem e diferente da 

tradicional, que era a abordagem departamentalizada. 

Existem muitas maneiras de definir o conceito de logistica. Alguns autores 

definem como: 

Segundo Moura em seu livro Sistemas e tecnicas de movimentac;ao e 

armazenagem de materiais (1998) "A logistica consiste em fazer chegar a 

quantidade certa das mercadorias certas ao ponto certo, no tempo certo, nas 

condic;oes e ao minima custo; a logistica constitui-se num sistema global, 

formado pelo inter-relacionamento dos diversos segmentos ou setores que a 

compoem. · Compreende a embalagem e a armazenagem, o manuseio, a 

movimentac;ao e o transporte de um modo geral, a estocagem em transito e 

todo o transporte necessaria, a recepc;ao, o acondicionamento e a manipulac;ao 

final, isto e, ate 0 local de utilizac;ao do produto pelo cliente". 

Segundo AL T & Martins no livro Gestao de logistica do transporte de cargas 

(2001) "A logistica e responsavel pelo planejamento, operac;ao e controle de 

todo o fluxo de mercadorias e informac;ao, desde a fonte fornecedora ate o 

consumidor" 
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Segundo Ballou em seu livro Logistica empresarial (1995) "A logistica 

empresarial e o processo de planejamento, implementa9ao e o controle do 

fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de materias-primas, estoque 

em processo, produto acabado e informa96es relacionadas, desde o ponto de 

origem ate o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisites do 

cliente. 

A evolu9ao da logistica empresarial tern inicio a partir de 1980, com as 

demandas decorrentes da globalizayao, altera9ao estrutural da economia 

mundial e desenvolvimento tecnol6gico, tendo como conseqOencia a 

segmenta9ao da logistica empresarial em tres grandes areas: 

a) Administra9ao de materiais: que e o conjunto de opera96es associadas ao 

fluxo de materiais e informa96es, desde a fonte de materia-prima ate a 

entrada na fabrica, em resumo e "disponibilizar para produ9ao", sendo que 

participam desta area os setores de Suprimentos, Transportes, 

Armazenagem e Planejamento e Controle de Estoques. 

b) Movimenta9ao de Materiais: transporte eficiente de produtos acabados do 

final de linha de produ9ao ate o consumidor; sendo que fazem parte o PCP 

(Pianejamento e Controle da Produ9ao), Estocagem em processo e 

Embalagem. 

c) Distribui9ao fisica: que e o conjunto de opera96es associadas a 
transferencia dos bens objeto de uma transa9ao desde o local de sua 

produ9ao ate o local designado no destino e no fluxo de informa9ao 

associado, devendo garantir que os bens cheguem ao destino em boas 

condi96es comerciais, oportunamente e a pre9os competitivos; em resumo 

e "tirar da produ9ao e fazer chegar ao cliente". Participam os setores de 

Planejamento dos Recursos da Distribui9ao, Armazenagem, Transportes e 

Processamento de Pedido. 

A missao do Gerenciamento Logistico e planejar e coordenar todas as 

atividades necessarias para alcan9ar niveis desejaveis dos servi9os e 

qualidade ao custo mais baixo possivel. Portanto, a logistica deve ser vista 

como o elo de liga9ao entre o mercado e a atividade operacional da empresa. 

0 raio de a9ao da logistica estende-se sabre toda a organiza9ao, do 

gerenciamento de materias-primas ate a entrega do produto final. 
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Dentro da logistica integrada temos que fazer uma diferenciagao entre as 

variantes da logistica. 

A Logistica de Manufatura e a atividade que administra a movimentagao para 

abastecer os pastas de conformagao e montagem, segundo ordens e 

cronogramas estabelecidos pela programagao da produgao. Desovas das 

pegas conformadas como semi-acabados e componentes, armazenamento nos 

almoxarifados de semi- acabados. Deslocamento dos produtos acabados no 

final das linhas de montagem para o armazens de produtos acabados. 

A Logistica Organizacional e a logistica dentro de urn sistema organizacional, 

em fungao da organizagao, planejamento, controle e execugao do fluxo de 

produtos, desde o desenvolvimento e aquisigao ate produgao e distribuigao 

para o consumidor final, para atender as necessidades do mercado a custos 

reduzidos e usa minima de capital. 

Urn outro fator importante que surgiu com a evolugao da logistica foi a Logistica 

Reversa, que e a area da logistica empresarial associada a retornos de 

produtos, reciclagem, substituigao de materiais, reutilizagao de materiais, 

descarte de residuos e reformas, reparos e remanufatura. 

0 interesse surgiu na decada de 1990, de forma similar ao interesse pela 

administragao de material, quando os profissionais de logistica reconheceram 

que materias-primas, partes, componentes e suprimentos representam custos 

significativos que devem ser administrados de forma adequada. Este conceito 

pode ser classificado em duas categorias, a saber: reutilizaveis e perda; 

reutilizaveis sao equipamentos de carga inutilizada que devem ser recuperados 

e devolvidos ao ponto de manufatura, onde poderao ser reutilizado e perda sao 

equipamentos que devem ser recuperados e reciclados ou descartados na 

forma mais propicia ao ambiente e eficiente em termos de energia. 

0 impacto ambiental provocado na movimentagao de materiais, projeto e 

embalagem dos produtos e significativo, sendo uma grande preocupagao a 

todas empresas, reciclar produtos e materiais sao novas desafios aos 

projetistas de sistema, todos serao afetados pelo foco de assegurar que a 

logistica tenha uma fungao "ambientalmente neutra". 
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Todos desejam fazer alguma coisa de born para o ambiente, mas o que fazer? 

Como fazer? Com certeza, ninguem sabe o que e o melhor, a forma na qual a 

empresa pode fazer a diferenga e dando passos para reduzir o lixo, reciclando, 

reutilizando e retornando materiais de embalagem; para alguns isto significa 

reprojetar uma caixa ou contenedor para reduzir o uso de material, para outros 

pode ser participar de programas de reciclagem que foram montados para 

conscientizagao das pessoas. 

No Brasil os canais reversos sao pouco eficientes em virtude do pequeno 

volume atual de retornos, das fabricas terem sido concebidas e localizadas em 

fungao da materia-prima virgem, das transportadoras serem pouco 

profissionais, dos fretes serem elevados devido aos baixos volumes. 

Nao se pode mais admitir que urn "born" produto se venda por si s6 e que o 

sucesso de hoje esteja garantido para amanha, temos entao a importancia 

estrategica da logistica empresarial. A qualidade que no passado constituiu urn 

instrumento de competitividade e hoje urn pressuposto assumido. 

No contexto da logistica, missao e urn conjunto de metas de servigo ao cliente 

a serem alcangadas pelo sistema, dentro de urn contexto produto/mercado. As 

missoes podem ser definidas em termos de tipo de mercado servido, por quais 

produtos, e dentro de quais restrigoes de servigo e de custos. A missao, por 

sua propria natureza, cruza as linhas da companhia tradicional. 

A realizagao bem-sucedida dos objetivos definidos pela missao envolve dados 

de urn grande numero de areas funcionais e centros de atividade dentro da 

empresa. Desta forma, urn sistema de custeio logistico eficaz deve procurar 

determinar o custo total do sistema para a realizagao dos objetivos logisticos 

desejados, o resultado do sistema e os custos dos diversos fatores envolvidos 

na obtengao destes resultados. 

3. TRANSPORTE COMO UM IMPORTANTE ELEMENTO DA LOGiSTICA 

Neste capitulo abordaremos o transporte como urn elemento fundamental na 

cadeia logistica, algumas visao de alguns autores, alem de sua importancia no 
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Brasil, demonstrando alguns dados, a importancia de alguns modais, 

terceirizac;ao, os principais problemas, a utilizac;ao de sistemas de informac;oes, 

bern como as necessidades e a importancia das medidas de desempenho. 

Segundo Novaes em seu livro Logistica e gerenciamento da cadeia de 

distribuic;ao (2001 ), "Em sua origem, o conceito de logistica estava 

essencialmente ligado as operac;oes militares. Ao decidir avanc;ar suas tropas 

seguindo uma determinada estrategia militar, os generais precisavam ter, sob 

suas ordens, uma equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, 

de munic;ao, viveres, equipamentos e socorro medico para o campo de 

batalha." 

Para Steinthaler em sua tese Procedimentos para diagn6sticos da flexibilidade 

e logistica em micros e pequenas empresas (2001), "0 conceito de logistica no 

Brasil e recente. Comec;ou a surgir dez anos atn3s, quando se iniciou o 

processo de abertura economica, seguida pela estabilizac;ao que reativou: os 

parametros comparativos de prec;os, a expansao das nossas importac;oes e o 

aumento da competitividade". Esse autor argumenta que a administrac;ao das 

empresas nem sempre se preocupou em focalizar e controlar a coordenac;ao 

de todas as atividades logisticas, pois somente nos ultimos anos e que ganhos 

substanciais nos custos foram conseguidos grac;as a coordenac;ao cuidadosa 

dessas atividades, transformando a logistica numa area de importancia vital. 

Segundo Fleury em seu artigo Gestao de transporte (1999) "0 transporte e o 

principal componente do sistema logistico. Sua importancia pode ser medida 

atraves de pelo menos tres indicadores financeiros: custos, faturamento, e 

lucro. 0 transporte representa, em media, 60% dos custos logisticos, 3,5% do 

faturamento, e em alguns casas, mais que o dobra do lucro. Alem disso, o 

transporte tern urn papel preponderante na qualidade dos servic;os logisticos, 

pois impacta diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e a seguranc;a 

dos produtos." 
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3.1. A importincia do transporte rodoviario de cargas no Brasil 

0 setor de Transportes exerce posu;ao relevante no processo de 

globalizayao. 0 transporte, segundo Owen (apud Caixeta Filho e Martins, 

2001), deve ser vista como desejos que permitem o pais tornar-se 

competitive internacionalmente. 

Segundo pesquisa realizada pelo CEUCOPPEAD, no periodo compreendido 

entre 28 de maio e 14 de agosto de 2001, com executives de logistica de 

trinta das maiores empresas atuantes no Brasil, divididas em 6 diferentes 

setores, o modal rodoviario e o mais utilizado em todos os setores, 

independente do produto a ser transportado, conforme pode ser observado 

na Figura 1 a seguir. 
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A pesquisa do CELICOPPEAD destaca que para os produtos de valor 

agregado, principalmente nos setores de eletro-eletronico (caso dos telefones 

celulares) e farmaceutico, e utilizado o modal aeroviario, embora com urn 

percentual bastante baixo e, em alguns casos, notadamente nos setores 

automobilistico e qufmico e petroqufmico, para cargas de grandes volumes e 

longas distancias, e utilizado o transporte de cabotagem ou marftimo. 

Segundo Valente em seu livro Gerenciamento de transportes e frotas (1997), 

"0 sistema rodoviario e o principal responsavel pelo escoamento das cargas no 

Brasil, respondendo por aproximadamente 60% do total. Sua frota transporta 

desde simples encomendas ate safras inteiras, abastecendo as cidades e 

viabilizando o desenvolvimento economico do Pals". 

Ainda segundo Valente (1997), "0 transporte rodoviario de cargas no Brasil e 

estruturado da seguinte forma: empresas transportadoras de cargas (ETC), 

transportadores de cargas autonomos (TCA), transportadoras de cargas 

pr6prias (TCP) e empresas locadoras de vefculos (ELV)." 

A investigac;ao realizada e explanada neste trabalho abordou as empresas 

transportadoras de cargas (ETC) situadas na cidade de Recife, investigando a 

pratica de avaliac;ao de desempenho. 

3.2. Terceiriza~ao do transporte de cargas: uma tendencia de redu~ao 
de custos 

Seguindo a tendencia de terceirizar tarefas perifericas para concentrar esforc;os 

em sua atividade principal (core business), diversas empresas de varios 

setores da economia atualmente tern buscado estabelecer parcerias com as 

transportadoras de cargas para obter eficiencia operacional e reduzir os seus 

custos. 0 objetivo e ampliar as possibilidades de alavancagem dos servic;os de 

transporte e logistica. 

De acordo com urn artigo da revista Exame de abril de 2003, as montadoras de 

autom6veis e seus fornecedores estao investindo em relac;oes cada vez mais 

integradas com seus operadores logfsticos. A organizac;ao Avon esta 

investindo fortemente em melhorias de processes para que seus produtos 

13 



cheguem sem erros as revendedoras. A Xerox vern colhendo bons resultados 

com a terceirizagao crescente de boa parte de suas operag6es. A AmBev e a 

Vale do Rio Doce querem promover cursos para aprender logfstica com 

clientes e fornecedores. A Perdigao promoveu a area de logfstica do nfvel de 

gerencia para urn cargo que se reporta diretamente ao presidente. E a Embraer 

esta aprendendo a usar seu grande conhecimento logfstico como uma 

vantagem capaz de fazer dela uma empresa competitiva mundialmente. 

Segundo Kasarda em seu artigo da revista exame maio de (2003), atualmente 

ganha quem for melhor no gerenciamento da logfstica derivada da qualidade 

total, reengenharia e terceirizagao de atividades nao essenciais; ondas que 

varreram o mundo nos ultimos 20 anos e que nao apenas tornaram as 

corporag6es mais enxutas - eias tambem ficaram muito mais dependentes 

umas das outras. A concorrencia deixou de ser entre empresas para ser entre 

redes de cadeias de suprimentos. Conforme Kasarda (2003), "Aiimentos, 

roupas, discos -- hoje tudo e perecfvel. Agilidade e a palavra." 

Cabe salientar que urn sistema precario de transporte de cargas limita a area 

de distribuigao da produgao e aumenta em demasia os custos, desencorajando 

o acesso de concorrencia. Porem, com melhoramentos em transporte, viabiliza

se o ingresso a novos mercados. 

3.3. Principais problemas do transporte rodoviario de cargas no Brasil 

E bastante nitida a influencia do modal rodoviario na distribuigao fisica no 

Brasil. No entanto, o setor rodoviario de cargas se caracteriza por uma alta 

fragmentagao e excesso de oferta, resultado da inexistencia de regulagao, que 

facilita o acesso de entrada sem barreiras. Esses fatores levam a praticas de 

concorremcia predat6ria, que faz com que os pregos sejam inferiores ao custo 

real. 0 baixo prego do transporte de cargas rodoviario e tambem uma das 

principais explicag6es para a elevada participac;ao de mercado deste modal no 

Brasil. 

Segundo dados da Pesquisa Anual de Servigos de IBGE, de acordo com a 

Tabela 1 abaixo, o setor de transportes rodoviario de cargas era constitufdo, 
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em 1999, par 34.586 empresas, das quais 23.908 (69,1%) ocupavam cinco 

pessoas ou menos. Par sua vez, o faturamento media par empresa era 

extremamente baixo, nao passando de R$503 mil par ana, comprovando 

assim, uma elevada fragmentac;ao do setor (Vianna, 2003). 

Pessoas 
ocupadas 

~te s 
6 a 19 

20 a 49 

50 a 99 

Mais de 99 

!Total 

Tabela 1- Perfil do transporte rodoviario de cargas 

Fonte: /BGE apud Vianna (2003) 

Receita 
Empresas % operacional liquida % 

(R$ mil) 

23.908 69,1 3.068.900 17,6 

8.192 23,7 2.580.910 14,8 

1.693 4,9 2.553.820 14,6 

447 1,3 1.993.870 11,4 

346 1,0 7.235.400 41,6 

34.586 100,0 17.412.900 100,0 

Receita media 

(R$ mil) 

128 

315 

1.508 

4.460 

20.911 

503 

Vianna em seu artigo transporte rodoviario de cargas (2003) esclarece que a 

grande fragmentac;ao observa-se tambem na distribuic;ao da frota. De acordo 

com o extinto GEIPOT, circulam no pais cerca de 1 ,8 milhao de caminhoes. 

Estima-se que deste total, 50% pertenc;am a carreteiros, 30% as empresas de 

transporte e 20% as empresas de carga propria. Estima-se tambem que dais 

terc;os da frota opera nas cidades e urn terc;o em percursos rodoviarios. Ainda 

segundo Vianna (2003), a grande fragmentac;ao do setor, somada ao baixo 

crescimento economico e a intensa terceirizac;ao da frota, gera uma oferta 

aparente de transporte muito superior a demanda, praticamente eliminando o 

poder de barganha do setor e aviltando os fretes. 

Com base na pesquisa sabre os principais problemas do transporte rodoviario 

de cargas no Brasil, realizada pela Confederac;ao Nacional de Transportes 

(CNT), no period a de 25 de abril a 10 de maio de 2003, com urn grupo de 564 

empresas, detectou que os principais problemas existentes no setor sao: o 

aviltamento do prego do frete, as constantes elevagao das tarifas de pedagios, 

as condic;oes deficientes de conservac;ao e a violemcia das estradas, alem da 

falta de uma politica efetiva de renovac;ao da frota. 
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A mesma pesquisa da CNT revelou tambem que o modelo de concessao das 

rodovias brasileiras para a iniciativa privada nao corresponde ao que era 

esperado: a redugao de custos do transporte. Para a maioria dos entrevistados 

(59,4%), o prego dos pedagios ficou muito pior em comparagao com os ultimos 

dois anos. Em relagao a qualidade das estradas brasileiras, os transportadores 

consideram que se tern deteriorado ao Iongo dos ultimos dois anos. Para 

46,1% dos entrevistados, a qualidade das rodovias ficou pior ou muito pior 

nesse periodo. 

Segundo Vianna (2003), a idade media da frota situa-se em torno de 18 anos. 

Essa flagrante desatualizagao tecnol6gica provoca, entre outros graves 

inconvenientes, inseguranga nas operagoes, custo elevado de manutengao, 

poluigao e consumo excessivos. Tais circunstancias, aliadas as longas 

jornadas dos motoristas e autonomos e a pratica de sobrecarregar os veiculos 

para tentar compensar os fretes raquiticos, tern como consequ€mcia um dos 

maiores indices de acidentes de transito do mundo. Sao milhares de mortos e 

mutilados, numa viol€mcia maior do que a de muitas guerras, com a diferenga 

que estas rendem manchetes e comovem a humanidade. 

Ainda referindo-se aos problemas enfrentados pelo transporte rodoviario de 

cargas, a escalada do roubo de cargas vern gerando indenizagoes que 

superam 500 milhoes de reais por ano (mais do que o dobro do faturamento da 

maior empresa do setor). Alem disso, os desequilibrios regionais de fluxo 

geram retornos vazios e os tempos de carga e descarga sao excessivamente 

longos, impedindo a diluigao dos custos fixos. 

Entao, essas situagoes vern comprometendo a confiabilidade e a seguranga 

deste modal no Brasil, com implicagoes graves sobre a sua disponibilidade 

futura. 

3.4. A utiliza~ao de sistema de informa~ao gerencial em empresas de 
servi~os 
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E latente a preocupa9ao atual dos gestores de empresas de diferentes 

segmentos com a questao do transporte de cargas no Brasil. As alian9as que 

estao surgindo objetivam aumentar a lucratividade, com maior seguran9a e 

redu9ao de custos. 

Durante decadas, a maioria das empresas de transporte rodoviario de cargas 

nao tinha necessidade de medir os custos de seus servi9os ou a satisfa9ao de 

seus clientes e funcionavam por decadas sem sistemas de custos. Essa falta 

de informa96es sobre produtos e clientes nao era uma preocupa9ao, pois a 

maioria das empresas de servi9os operava em mercados nao-competitivos. 

Entretanto, de acordo com Kaplan e Cooper em Gusto e Desempenho (1998), 

durante as duas ultimas decadas do seculo XX, o ambiente competitive para a 

maioria das empresas de servi9os tornou-se tao desafiador e exigente quanto o 

das empresas manufatureiras. Desde a decada de 70, o movimento de 

desregulamenta9ao mudou completamente as regras de opera9ao para as 

empresas de servi9os. Restri96es de pre9os, de mix de produtos, geograficas e 

competitivas foram praticamente eliminadas do setor de servi9os financeiros. 

Diante desse novo ambiente de concorremcia acirrada, as empresas precisam 

se transformar em organiza96es competitivas. E para tanto, os gestores das 

empresas de servi9os necessitam de informa96es para melhorar a qualidade, 

pontualidade e eficiencia das atividades que desempenham, alem de 

compreender precisamente o custo e a lucratividade de cada urn de seus 

produtos, servi9os e clientes. 

Ainda Kaplan e Cooper (1998) expoem que as empresas de servi9os contem o 

contexto ideal para compreender porque as empresas precisam de sistemas 

diferentes para controle operacional e para medi9ao dos custos e da 

lucratividade de produtos e clientes. Eles tambem afirmam que as empresas de 

servi9os precisam de urn sistema de controls operacional que ofere9a feedback 

sobre as despesas incorridas em cada uma das suas unidades 

organizacionais, alem de outras medidas de desempenho, tais como qualidade 

e tempo de resposta. 

Para Oliveira, Nascimento e Miranda (2001 ), ao utilizar urn metodo de custeio 

adequado as caracteristicas especificas do segmento, os gestores do 
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segmento logistico tern acesso a informagoes relevantes que os subsidiam 

diariamente no processo de tomada de decisao. Considerando a elevada 

proporgao dos custos diretos e variaveis, o metodo do custeio variavel e o mais 

indicado para essas empresas. 

Segundo Shank em a Revolugao dos custos (1997), a medida que a 

concorrencia intensificou-se, os gerentes buscaram novas fontes de informagao 

sobre os fatores-chave que contribuem para o sucesso e como eles podem ser 

medidos. Muitas empresas examinavam seus demonstrativos financeiros e 

seus sistemas de custo-padrao em busca de novas ideias e em certo sentido 

essas fontes produziam informagao. Contudo, as medidas financeiras refletem 

os resultados das decisoes passadas e nao os passos exequiveis necessarios 

para sobreviver no ambiente competitivo da atualidade. Para Horngren, Foster 

e Datar em a contabilidade de custo (2000), "as medidas financeiras, 

entretanto, nao revelam as areas especificas que necessitam de 

melhoramento, nem as futuras necessidades e preferencias dos clientes. Por 

esses motivos, a maioria das companhias utiliza tambem medidas nao

financeiras." 

Segundo Kaplan e Norton em A estrategia em agao (1997), urn sistema de 

medigao de desempenho deve possuir urn conjunto de indicadores financeiros 

e nao-financeiros equilibrados. Pois, conforme os autores, os indicadores nao

financeiros sao adequados para a relagao de causa e efeito das decisoes 

tomadas enquanto os indicadores financeiros sao medidas de resultados e 

vetores de desempenho. 

3.5. Medi~ao de desempenho e as atividades de transporte 

Bowersox, Smykay e La Londe no livro Logistics problems of the firm (1970) 

afirmam que a "qualidade e a velocidade da informagao no sistema logistico 

facilita a integragao de todos os centros de atividades de distribuigao fisica da 
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empresa". Ao justificar sua afirma<;ao, os auto res citam tres razoes basicas que 

evidenciam a importante fun<;ao da informa<;ao para melhorar o desempenho 

do sistema logistico: 

a) As informa<;oes sobre o status do pedido, a disponibilidade do produto, 

a programa<;ao de entrega e o faturamento sao essenciais na 

presta<;ao de seNi<;o ao cliente; 

b) A informa<;ao pode ser urn instrumento eficaz na redu<;ao de estoque e 

da necessidade de recursos humanos; e 

c) A informa<;ao aumenta a flexibilidade para decidir como, quando e 

onde os recursos podem ser utilizados para que se obtenha vantagem 

competitiva. 

Baseando-se numa serie de entrevistas realizadas com gerentes seniores 

em empresas de logisticas Hderes mundiais, os pesquisadores Fawcett e 

Clinton em Enhancing logistics to improve the competitiveness of 

manufacturing organizations ( 1997) apresentaram urn modelo de excelencia 

logistica que identifica sete areas basicas que sao a chave para a 

implementa<;ao de uma estrategia logistica capaz de atender as demandas 

do ambiente operacional global. Esse modelo esta apresentado na Figura 2; 
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Figura 2- Um mode/a de melhor pratica Jogistica 
Fonte: Fawcett e Clinton (1997, p. 18-28) 

Esse trabalho de Fawcett e Clinton (1997) aborda que cada urn dos 

componentes do modelo foi identificado repetitivamente pelos gerentes como 

vitais para a construc;ao de organizac;oes de classe mundial em logfstica. As 

areas basicas inclufdas pelo modelo sao: (1) Orientac;ao estrategica, (2) 

Mudanc;as de processo, (3) Mecanismos de integrac;ao, (4) Gestao de 

parcerias, (5) Sistemas de informac;ao, (6) Medidas de desempenho, e (7) 

Desempenho do sistema logfstico. 

Nos nfveis de competic;ao atual, e comum observar nas empresas prestadoras 

de servigos logfsticos a utilizagao de indicadores de desempenho mais amplos 

do que os tradicionais de produtividade. 

Segundo Fleury (1997), a partir de estudos realizados por Christopher (1992), 

Bowersox e Cooper (1992) e La Londe et alii (1988), foram definidas medidas 

logfsticas, baseadas em nove dimensoes, de acordo com a 6tica dos clientes, 

que estipulam atributos de servic;os de distribuic;ao ffsica, que estao listados na 

Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 - Dimensoes e variaveis das medidas de desempenho em 

distribuicao logistica 

Dimensoes Variaveis 

Disponibilidade de produto - Quantidade entregue do total pedido 

-Tempo de espera para o recebimento de pendemcias 

Tempo de ciclo do pedido -Tempo entre pedido e recebimento das mercadorias 

Consistencia do prazo de entrega - Percentual de entregas atrasadas 

- Atraso media 

Frequencia de entrega - Numero de entregas feitas 

Flexibilidade do sistema de entrega - Condi<;oes especiais de entrega 

- Condi<;oes regulares de entrega 

- Percentual das solicita<;oes por condi<;oes especiais de 
entregas atendidas 

Sistema de recuperac;ao de falhas - Motivos de reclama<;ao 

- Percentual dos pedidos que resultam em reclama<;oes 

- Percentual das reclamac;oes na 1 o solicita<;ao 

-Tempo de espera para a resolu<;ao de problemas 

Sistema de informac;ao de apoio - Qualidade do atendimento 

-Tempo de antecipac;ao para informar mudanc;as 

- Percentual dos pedidos que resultam em solicitac;oes de 
informac;ao sabre a situa<;ao do pedido 

-Tempo de espera para receber informac;oes sabre 
pedidos 

Apoio na entrega ffsica - Qualidade do atendimento 

Apoio p6s-entrega - Percentual dos pedidos que resultam em solicitac;oes de 
assistencia e/ou informac;ao sabre produto 

- Percentual das solicita<;oes que sao atendidas 

-Tempo de espera para receber assistencia e/ou 
informac;ao sabre produtos 

Para Miranda (2002), uma eficiente medi9ao de desempenho permite: controlar 

as atividades operacionais da empresa; alimentar os sistemas de incentivo dos 
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funcionarios; controlar o planelamento; criar, imp!antar e conduzlr estrategias 

competitivas; identificar problemas que necessitem intervengao dos gestores; 

verificar se a missao da empresa esta sendo atingida 

4. A DISTRIBUit;AO FISICA 

Neste capitulo vamos abordar a distribuivao flsica dos orodutos em todos os 

aspectos. Nos dias atuais, a distribuigao tisica de produtos passou a ocupar um 

pape! de destaque nos problemas logisticos das empresas. lsso se deve ao 

custo crescente do dinheiro (custo financeiro} que forca as empresas a reduzir 

os esmques e a agiliza! o rnanuseio, uanspone e cmm iUU!yi::lo ue seus prmiuw::;. 

Mas ha outros fatores importantes que nao podem ser esquecidos. A. 

C:f:;ncom?nd;:; entre as ernores8s tem exi0kio me!hor!=!s n!veis de servico no 

atendirnento dos clientes. Essa me!hora na quaiidade e traduzida na pratica de 

· formas diversas: entrega mais n3pida, confiabiiidade (pouco ou nenhum atraso 

em relagao ao prazo estipulado), existencia do tipo desejado de produto na 

hora da cornpra (t1po, cor, etc.), seguram;:a (bc:uxa ocorrencta de extrav1os, 

produtos em defeitos), etc. 

Por outro !ado, o esquema produtivo no mundo moderno esta tendendo cada 

vez rnais para a diversifica<;ao da produ<;ao. No comego da industria 

automobilistica nacional, ao fim da decada de 50, os autom6veis de cada 

marca vinham sem acess6rios, as cores disponiveis eram poucas eo motor era 

diferente. transmissoes diversas (4 ou 5 marchas, transmissao autornatica), 

acess6rios variados de fabrica, etc., aumentando em muito o leque de 

comoonentes. lsso qera maiores custos de estoaue. maior n(!mero de 

TWlclonanos para corn1ule e ammmstragao, m:c. 

Nos EU.A, esses problemas chegaram a tal ponto que muitas empresas 

nB~R8rBm B ~dnt::::~r nrw:::~.:;: fonn:::~f: de comMei::::!lizB~BO ~ distribuic8o de um 

grande numero de produtos, objetivando a redugao dos custos !ogisticos. Uma 

forma de comercializagao que se alastrou nos ultimos anos, naque!e pals, foi a 

compra via telefone ou correio, com as entregas sendo efetuadas oor meio de 

emprosas cspeciaHzadas ern carga parce!ada (Federal Express, United Parcel 



Service, DHL, etc.). 0 comprador ve o anuncio do produto numa revista, num 

jornal ou na televisao. Disca urn numero de telefone de chamada gratuita (toll 

freee) e faz sua encomenda. 0 produto lhe e entregue dois ou tres dias depois, 

em sua casa, por meio de uma das empresas transportadoras de carga 

fracionada. Corn esse sistema, o fabricante ou comerciante mantem um 

estoque centralizado bem menor e elimina intermediarios e outros problemas 

operaclonais. E ciaro que um sistema desses pressupoe a existencia de 

servi9os de coleta I distribui9ao muito eficientes e cobrindo todo o territ6r!o 

nacional. As maiores empresas de distribui9ao de carga fracionada nos EUA 

possuem grandes frotas de caminhoes, aeronaves pr6prias, centrals 

computadorizadas, etc. e faturam na faixa de biihoes de d6!ares anuais. Em 

1988, foram registrados quase 300 milhoes de despachos naquele pals, 

ilustrando uma situagao avan9ada e muito particular. As condit;oos brasi!eiras, 

que ainda sao relativamente modestas, tendem a evoluir rapidamente, o que 

nos obriga a preparar o caminho para garantir futuramente o apoio loglstico 

necessano. 

Problemas mais ou menos serios de distribui9ao flsica de produtos sao comuns 

no caso brasileiro, envolvendo desde o planejamento e projeto dos respectivos 

S.l"'"fomas lfrota donAsitos co· lo+a fransfor&n, ... ia .~istrl"b• ,;,....a-0 e+'"' \ a+e' S''" ..;:; VJ H.: \ i1 J J ¥t.JV I ' 1'\.,.rt. ' tl i VJV!I~I ' '\.41 I \ •. uy J i.V•}J (;;f.. y(;i 

operagao e controle. Sao exemplos tipicos de distribui9ao ffsica: abastecimento 

de !ojas com eletrodomesticos a partir da fabrica ou do deposito central; 

distribuiQao de produtos de consumo ern pontos de varejo (cigarros, bebidas, 

massas, e biscoitos, etc.); entrega domiciliar de gas engarrafado (GLP); 

entrega de jornals e revista em bancas e residencias; distribuicao de remedies 

em farmacias e droqar!as etc. 
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5. A DISTRiBUICAO FiSICA NO BRASIL 

Neste capitulo falaremos da distribuigao fisica no cenario brasileiro na area de 

infra-estrutura de transporte de carga e e sera urn dos grandes entraves ao 

crescimento econornico do Brasil se nao forem tomadas providencias imediatas 

pelas autoridades governamentais, no sentido de que sejam viabilizados 

recursos financeiros, ajustes na regularnentagao e planejamento para a cadeia 

logfstica de infra-estrutura do transporte de carga. A cadeia !ogistica esta 

baseada em urna matriz de transporte (ferroviario, rodoviario e hidroviario) 

totalmente distorcida na utiliza9ao dos rnodais que a integram e, em particular, 

a participa9ao da hidrovia e praticamente inexistente, o modal rodoviario esta 

saturado e a malha ferroviaria logo chegara ao limite de sua capacidade de 

transporte. 

A infra-estrutura do sistema de transporte de carga brasileiro, tal como se 

encontra hoje, acarreta perda de competitividade e, portanto, elevagao do 

Gusto Brasil. Apesar do grande passo dado ha 5 anos, com a transfen§ncia da 

opera<;ao ferroviaria para a iniciativa privada, sao necessaries ajustes nos 

Contratos de Arrendamento (Concessoes). 

No que tange ao sistema hidroviario, que e o modal que proporciona, segundo 

pan1metros mundiais, o menor custo de frete, no Brasil esse modal nao tern 

tido a menor prioridade pelas autoridades governamentais. 

Compete, portanto, ao modal rodoviario suprir as lacunas dos outros modais na 

matriz de transporte, fato este que proporciona uma distor9ao e a conseqOente 

falta de competitividade da cadeia logistica de infra-estrutura. 

Nesse sentido, o governo criou a ANTT (Agencia Naciona! de Transporte 

Terrestre) e a ANTAQ (Agencia Nacionai de Transportes Aquaviarios), que 

terao urn papei irnportante neste setoL A infra-estrutura de transporte estava 

ate recentemente sem interlocutor no Governo Federal; com a criagao da ANTT 

e ANTAQ vis!umbra-se, desde que o Govemo Federal proporcione os meios, 

uma real participac;ao no eouacionamento e melhoria na infra-estrutura de 

transportes. 
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A cadeia logistica de infra-estrutura de transporte de carga no Brasil esta quase 

toda sustentada pelo modal rodoviario, que e o que tern maior participagao na 

matriz de transporte no BrasiL Apesar da necessidade de readequagao desta 

matriz de transporte, com aumento da participagao dos outros modais, o modal 

rodoviario necessita de medidas urgentes de reestruturagao e melhorias. Alem 

disso, as empresas estao trabalhando cada vez mais com estoques reduzidos 

(sistema just in time), com urn giro mais rapido nos armazems, portanto, 

necessitam de maior agi!idade no transporte {modais com menor transit time). 

6. HISTORICO DA EMPRESA 

Neste capitulo vamos demonstrar urn breve hist6rico da empresa estudada. 

A Rivoli e uma empresa que desde 1961, comercializa Azeitonas, Azeite de 

Oliva e outras Conservas. Todos os produtos Rivoli, sao envasados com muita 

qualidade e cuidado, e vendidos a prego justo e acessfvel. Nao e a toa que sao 

tantos anos no mercado. 

A Rivoli Industria e Comercio Ltda foi fundada por dois s6cios intalianos no ano 

de 1961. Sua denominavao na epoca era Comercial lmportadora Rivoli Ltda. 

Seu principal produto importado era a Azeitona, que chegava em barris de 

madeira. Esta apan3ncia artesanal demonstrava qualidade e cuidado com o 

produto. !nicialmente, importava-se produtos da Argentina e ltalia e 

posteriormente de outros parses como Espanha, Marrocos, Portugal, Peru e 

Chile. 0 comercio de azeitonas pe!a Rivoli, iniciou-se com vendas a granel para 

mercados, restaurantes e pizzarias. 0 produto importado era tambem 

fracionado em latas de 10 quilos que, mais tarde, viria a ser substitufdo peio 

balde plastico. 

Em 1971, a empresa passa-se a chamar RIVOU INDUSTRIA E COMERCIO 

L TDA E o ramo de atividade, passa a ser a industrializagao, comercial!zagao, 

importagao e exportagao de generos a!imenticios tais como, pa!mito, ervilha, 

azeitonas e frutas em calda. 
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Com o infcio do processo industrial de envase de Azeite de Oliva e Azeitonas, 

a produgao aumentou muito, ja que chegava-se a produzir em media, 2.500 

caixas por dia, quando o normal, em fungao do envase manual, era de 400 

caixas por dia. 

Comega assim, uma maior divulgagao da marca propria para embalagens de 

vidro. Houve a necessidade de aumento de funcionarios Rivoli, que sempre 

sentiram-se parte da familia e responsaveis pelo crescimento da empresa. 

Hoje, com a Rivoli Matriz em Curitiba - PR e mais duas filiais localizadas em 

Sao Paulo e no Nordeste, o atendimento e a agilidade melhoraram muito. A 

consequencia foi que a marca espalhou-se pelos principais estados do Brasil. 

Sempre reconhecida pelos consumidores, como uma empresa de Tradigao, 

Qualidade e Produtos saborosos; a Rivoli busca continuamente a melhoria no 

atendimento a seus c!ientes com a qualidade de produtos garantida. e uma 

empresa que desde 1961, comercializa Azeitonas, Azeite de Oliva e outras 

Conservas. Todos os produtos Rivoli, sao envasados com muita qualidade e 

cuidado, e vendidos a prego justo e acessivel. 

7. PROBLEMAS DAS OPERACOES LOGISTICAS HOJE 

Neste capitulo vamos abordar e demonstrar os problemas logfsticos referente 

ao estudo levando, seus aspectos entre outros. 

Devido as fortes pressoes do mercado por pre<;o, custos, prazos e niveis de 

servigos, constatamos que nos u!timos meses estamos enfrentando urn grande 

problema na distribuigao dos produtos para os nosso c!ientes, aonde cada dia 

mais os nossos representantes vem cobrando mais eficiencias nas entregas, e 

em contra partida a muitas cobrangas para se reduzir cada vez mais os custos 

de logistica em especial os valores desembolsados pe!os servigos de 

distribuigao, e por sua vez os transportadores vern dia a dia querendo cobrar 

valores em fun¢es das dificuldades de realizar as entregas em supermercados 

e varejo. 
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Os grandes problemas estao em; 

7.1. As dificuldades enfrentadas na hora das entregas 

Recebemos diariamente reclama<_;;:oes dos prestadores de servic;os logistico, 

aonde ocorre reclamac;oes diarias dos problemas enfrentados na hora do 

recebimento, aonde ocorre varios fatores o que acarreta muito tempo de 

esperas em filas, aonde agendamentos nao sao cumpridos por parte dos 

clientes, ocorrem tambem mudam;as diarias sem informa<_;;:ao previa aos 

fornecedores dos padroes de paietiza<_;;:ao, o nao planejamento na hora da 

compra para o recebimento das mercadorias, entre outros. 

7.2.A falta de estmtura e capacita~ao dos funcionarios na hora do 
recebimento 

Um dos grandes problemas e a falta de estrutura dos Supermercados, COs, 

Central de Compras, pois nao a espac;os adequados para atender as 

demandas de recebimentos diarios, o que ocorre grandes filas e tempos de 

esperas. 

Nao a tambem os Box rapidos de recebimentos, pois muitas vezes os 

caminhoes ficam nas filas para descarregar pequenos volumes e poucas 

quantidades, atras de carretas que tern toda a sua capacidade de produtos a 

serem descarregados. 

Ocorre tambem um dos grandes problemas que e a falta de capacidade e 

agilidades dos recebedores dos supermercados, que por suas limitagoes ficam 

horas conferindo e reconferindos os volumes e nao conseguem muitas vezes 

fazer as conferencias correta. 

E por fim a falta de sistemas de gestao para poder conferir os pedidos de 

compras, dar rapidez e confiabilidade na conferencia das mercadorias 

27 



recebidas, e tambem realizar urn sistema eficaz de recebimento, nao 

concentrando muitas cargas em um s6 dia, ou em urn s6 horario, podendo 

cadenciar o recebimento evitando transtornos e filas na hora dos recebimentos 

de mercadorias. 

7 .3. 0 nao comprometimento dos transportadores 

Urn dos fatores que implicam na qualidade dos servigos prestados sao os 

pr6prios transportadores, que muitas vezes acabam nao contratando pessoas e 

treinando adequadamente o que acaba muitas vezes gerando grandes 

transtornos juntos aos cliente, segue abaixo pontos comuns no dia a dia; 

a) Avarias nas mercadorias 

b) lnversoes na hora da separayao das mercadorias 

c) Faltas devido a percas e extravios das mercadorias 

d) Falta de informagoes precisa 

e) Mentiras e justificativas sem fundamentos 

f) Falta de estrutura, muitas vezes nao comportam todos os clientes 

g) 0 comprometimento dos funcionarios perante aos clientes 

h) E muitas outras 

7.4.A falta de estruturas das grandes cidades 

Urn dos grandes desafios a ser enfrentados hoje e a falta de estruturas das 

grandes cidades brasileiras, o que acaba acarretando custos adicionais diretos 

aos valores desembolsados nos fretes devido ao tempo que se perde em 

transite, tambem a falta de planejamento e os locais onde os clientes estao 

locados, segue abaixo alguns exemplos; 

a) Diariamente ocorrem congestionamentos intensos nas grandes cidades 

b) Quando ocorrem muitas chuvas ocorrem alagamentos dificultando o 

trans ito 
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c) Muitas vezes os clientes estao em vielas dentro das periferias, morros 

d) A falta de seguran9a, pois e comum no Rio de Janeiro estarem fechados 

as entradas para os clientes pelas guerras do trafico 

e) Entre outros 

7 .5. A nao manuten~ao de estradas e vias de acessos alternatives 

Outro fator direto nas tarifas de transportes e as condigoes das entras 

brasileiras, pois a nao manutengao das rodovias acabam sendo fatores de 

riscos, gerando quebras nos veiculos, e em muitas regi6es e comum encontrar 

estradas sem pavimentac;ao, gerando em epocas de chuvas grandes 

transtornos, perdendo tempo de vigem e quase sempre os vefculos ficam 

atolados. 

Outro fator que temos que considerar nas tarifas sao os pedagios, que quase 

sempre tern valores abusivos. 

7 .6. A quarteiriza~ao dos traba!hos logisticos 

Fator comum no dia a dia, pois as transportadoras sempre acabam tendo como 

parceira outras transportadoras, 0 grande problema e a falta de 

comprometimento e o alinhamento dos objetivos e exigencias, pais muitas 

vezes acabam nao informando as necessidades e desejos dos clientes a ser 

atendido, urn dos grandes problemas e que este nao considera o embarcador o 

seu cliente e sim o redespachante, comprometendo toda a estrutura iogistica, o 

que acaba nao oferecendo, informac;oes rapidas e confiaveis, nao se importa 

com os niveis de servic;;o. 

0 grande problema e que na hora de responder pelo nfvel de servigo prestado, 

os transportadores acabam tentando empurrar os problemas e as justificativas 

para os seus parceiros, tentando se lsentar, das responsabilidades. 
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7. 7. A visao individualizada do processo aonde os representantes e 
vendedores so pensam em apenas vender e muitas ve:zes nao 
respeitam os prazos de entregas das regioes 

Um dos grandes desafios e a conscientizac;ao de normas e procedimentos 

junto a area de vendas e a diretoria geral, pois e necessaries haver um 

procedimento e troca de informa9oes entre vendas e logfsticas, com a 

finalidade de alinhar todo o processo, entre os clientes, a organizac;ao e os 

transportadores, para podermos atender as necessidades e desejos de nossos 

clientes. 

E frequente ouvir que a parte de vendas e apenas vender e nao promover um 

consenso global para garantir ao cliente urn prec;o competitive e niveis de 

servi9os satisfat6rios, segue abaixo alguns exemplos de ocorrencias por falta 

de comprometimento de todos da organizac;ao; 

a) PromOt;oes, tabl6ides e encartes, que ocorrem muitas vezes sem ser 

comunicados a logfstica, para poder tomar as ac;oes necessarias. 

b) Os desrespeitos de prazos de entregas, muitas vezes os representantes 

acabam nao sendo corretos em prometer aos clientes os produtos e 

datas, que muitas vezes nao podem ser cumpridas, e acabam jogando 

este problema para a logistica. 

c) Fechamento de acordos de recebimentos e contratos logisticos muitas 

vezes acaba sendo fechados entre os clientes e os diretores de vendas, 

e muitas vezes nao sao nem consultado ou informado a logistica. 

d) Entre outros. 

7 .8. 0 nao conhecimento total do processo por parte dos diretores e 
gestores 

Nao ha uma visao dos processes administrativos, por parte de todos os 

diretores e gestores, aonde ocorre apenas a administrac;ao por objetivos 

departamentalizados, aonde os prop6sitos sao apenas os objetivos e metas de 

seus setores, o que dificulta na implantac;ao de uma visao participativa, e a 
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soluc;ao e melhorias continuam dos processes, buscando a resoluc;ao de todos 

os problemas de uma maneira continua. 

Visto que hoje as decisoes, medidas de desempenhos, nlveis de servic;os, 

pregos, competitividade e uma maior margem dependem de urn consenso e 

empenho de toda a organizac;ao, trabalhando em conjunto e assumindo as 

responsabilidades juntos de todo o processo. 

A maior dificuldade e a realizagao do planejamento estrategico colaborativo, o 

que acredito ser de fundamental importancia para que as operagoes e agoes 

logisticas ocorram da melhor maneira possivel. 

Para isto a empresa deve buscar como um todo o alinhamento de objetivos, 

deixar de se pensar em departamentos, e buscar urn sistema de administragao 

aonde todos os gestores serao responsaveis por todo o processo, criando uma 

sinergia e uma troca de conhecimentos e decisoes, deixando de lado as metas 

pessoais e as guerras de status, e tornando mais competitivos e atendendo 

cada vez mais as necessidades dos clientes. 

7.9. Falta de visao e os paradigmas a ser quebrados dentro da 
organiza~ao 

0 objetivo maior e a visao voltada para os processes individualizados, e a falta 

de uma melhor formagao dos gestores, acabam acarretando em urn atraso na 

evolugao das necessidades logisticas, pois cada vez mais a cadeia de 

suprimentos e as operagoes logisticas vern se tornando diferenciais 

competitivos e dando excelencia nos processes. 

Ainda e comum ouvir dentro da organizagao que o departamento de logfstica 

cuida apenas do carregamento e descargas dos velculos, travando o processo 

de planejamento e melhoria dos nlveis de servigo. 

A estrutura acaba tendo como paradigmas que novos canais e modelos de 

distribuigao nao sao viaveis e confiavel, tendo ainda como parceiros os 

mesmos de anos atras que nao estao voltados a busca de redugao de custos, 

melhoria nos niveis de servigos, e comprometimento em atender as novas 
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necessidades de distribuigao dos clientes, o que acaba se tornando um 

processo travado e muitas vezes perdendo clientes por nao aceitar a atender 

as suas necessidades, acreditando que o modelo de anos atras e o ideal e 

deve ser mantido, independente de custos e niveis de servigos. 

7.1 0. Acordos e contratos mal feitos, o nio atendimento dos direitos e 
obriga~oes 

Nao ha dentro da empresa um profissional, ou uma equipe para realizar um 

consenso sabres os contratos feitos juntos aos clientes, isso e muito prejudicial, 

pois estes contratos sao apenas assinados pelos representantes. 

0 mais grave e que na maioria das vezes estes contratos nao sao informados a 

nenhuma area e acaba acarretando grandes transtornos e uma imagem 

negativa das operagoes juntos ao mercado. 

Deve se levar em consideragao pois tratando de operagoes o impacto eo nlvel 

do SQL, acaba sendo fatores preponderantes de custo e insatisfa<;ao dos 

clientes, alem de todos os transtornos decorrentes, citados acima urn dos 

grandes problemas e que acabamos deixando de ter 0 conhecimento dos 

direitos que temos e os deveres a serem cumpridos. 

Tambem o grande problema destes contratos serem assinados e negociados 

juntos aos representantes, e que estes em sua maioria tern apenas interesses 

pr6prios, e nao urn comprometimento total com a organizagao, o que acaba 

sendo prejudicial a toda organizagao. 

7 .11. Mudan~a na legisla~ao na circu!a~io em Sao Paulo 

Em fun<;ao de Sao Paulo representar mais de 60% no faturamento da empresa, 

e a implantagao da nova lei em Sao Paulo proibindo a circula9ao de grandes 

vefculos, nos horarios das 05:00 ate as 21:00, em urn raio de 100 km da capital 

paulista, vern causando transtornos na distribui9ao e no atendimento dos 

prazos, tambem Sao Paulo e a principal via de acesso entre o sui e o restante 

do pais. 
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0 grande problema e a reorganizagao da filosofia dos gestores e 

representantes. 

8. SUGESTAO DE UM MODELO LOGiSTICO 

Neste capitulo vamos demonstrar as novas propostas, para os problemas 

apresentados no capitulo anterior. 

8.1. Planejamento e canais de distribui~ao 

Esta etapa deve garantir urn diferencial competitive para a empresa, porem 

nunca a qualquer custo, se por urn lado temos as empresas que atuam no 

mercado global realizando fusoes e aquisigoes, comprando, recebendo, 

fabricando e entregando nas mais remotas localidades em todo o mundo, por 

outro, temos grandes e pequenas empresas tentando solucionar os problemas 

de distribuigao neste Pais de dimensoes continentais. Estas duas situagoes 

tern alga em comum: a acirrada concorrencia, onde prego, prazo e nivel de 

servigos tern muito peso, alem do nfvel exigencia dos consumidores. 

E evidente que ao processo de distribuigao deve ser dada uma atengao 

adequada, pois sem duvidas nenhuma este e o processo onde demonstramos 

aos nossos clientes a capacidade, qualidade, e responsabilidade a 

credibilidade depositada por ele na hora da decisao de suas compras. 

Levando em consideragao que urn cliente feliz e urn cliente satisfeito o que 

facilita a sua fidelizagao junto a organizagao a seus produtos e servigos, e 

ainda que urn cliente infeliz e sinonimo de fracasso e com certeza de uma 

grande rejeigao de seus produtos na hora de consumo, e ainda acaba fazendo 

uma critica a outros consumidores perante ao mercado. 

Por isso vamos corrigir as avaliagoes todas as fungoes envolvidas e citadas 

acima, com uma visao sistemica e propondo uma solugao para as corregoes 

em espedficos na distribuigao no estado de Sao Paulo que hoje representa 

75% do faturamento da Rivoli Ind. E Com. Ltda. 
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Buscando a partir de urn modelo moderno e diferenciado, planejar e atender 

cada cliente da maneira que o satisfac;:a, diferenciando dos demais 

concorrentes. 

Tratando cada canal de maneira adequada, ou seja, segmentando e 

estruturando da seguinte maneira; 

8.1.1. Varejo 

Buscando atender as demandas existentes hoje e ainda desenvolvendo novas 

clientes que atendam este segmento de mercado, em cima de reposic;:ao diaria, 

ou seja, atraves de urn CD, localizado em Sao Paulo, aonde sera possivel 

atende-lo com urn diferencial de pequenas quantidades em questao de 12 

horas, atraves de pequenos velculos, diferenciando assim dos concorrentes 

atuais que hoje atendem com urn prazo, de 24 a 48 horas, e com pedidos 

minimos em kg e valores, esta estrategia serve apenas para Sao Paulo capital 

e regiao, tambem podendo estender se ate a regiao de Campinas. 

8.1.2. Atacadista 

Aprimorar o atendimento oferecido hoje para este mercado, que representa 

uma grande parcela nos neg6cios, estes seriam atendidos nas grandes 

quantidades partindo de Curitiba, ja nas quantidades menores (fracionadas), 

pelo CD em Sao Paulo, o que ofereceria urn trabalho dedicado e exclusivo, 

atraves de parceiros especializados operadores que dedicam todos os 

trabalhos customizados a este perfil de clientes, que oferecem a padronizac;:ao 

de paletizac;:ao, agregam valores ao produto na confecc;:ao de kits que tern uma 

grande aceitac;:ao deste mercado, alem de realizar os agendamentos e 

entregas, com custos diferenciados devido a estarem totalmente voltado para o 

atendimento exc!usivo e customizados a estes clientes, hoje acaba nao sendo 

viavel atender desta maneira a partir de Curitiba, em virtude da maioria destes 

parceiros estarem localizados em Sao Paulo e nao terem urn trabalho de 

atendimento porta a porta. 
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Ja tendo este CD em Sao Paulo se farao necessaries termos um estoque de 

cobertura de alguns dias, para podermos dar a estes e outros clientes um 

atendimento diferenciado, dissolvendo este custo no montante total, o que 

acabara tornando se viavel. 

8.1.2.1. Distribuidores 

Desenvolver com este clientes um trabalho diferenciados, hoje nao atendemos 

estes devido ao custo de transferencias para Sao Paulo, pois os produtos 

oferecidos a este segmentos sao de qualidades inferiores que levam um outro 

nome a marca tendo assim uma pequena margem aonde nao nos proporciona 

oferecer um atendimento exclusive, este clientes tern a caracteristicas de 

buscar apenas prec;os em quantidades razoaveis, para distribuir estes produtos 

nas regioes de dificil acesso, ou seja, no norte e centro oeste do Brasil, na 

grande maioria estes distribuidores consolidam todos os seus produtos em Sao 

Paulo. 

Com uma estrutura em Sao Paulo, teremos que trabalhar com linhas de 

transferencia diaria, o que acaba viabilizando estas transferencias destes 

produtos alimentando e disponibilizando a esta fatia de mercado mais uma 

opc;ao e escoando estes produtos. 

8.1.3. Grandes e pequenas redes 

Consolidando estes cliente como um atendimento eficiente, dando uma 

resposta rapida e com um custos menores, realizando a reposic;ao assim como 

no varejo de uma maneira mais rapida devido a proximidade com os cliente, e 

resolvendo um dos grandes problemas que todos enfrentam hoje que e a do 

rodizio e restric;oes de circulac;oes devido a nova lei em vigor de Sao Paulo. 
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8.1.4. Estrategia; 

Deve ser desenvolvida aos objetivos da empresa, reduzindo os custos 

aumentando a lucratividade e tambem o nlvel de servic;os e a satisfac;ao dos 

clientes, trabalhando em cima dos canais de distribuicao citados anteriormente. 

8.1.5. Niveis de servic;os; 

Oferecer aos clientes urn nivel de servic;o que atenda suas necessidades, 

trabalhando constantemente para poder sempre superar as expectativas 

destes, o que facilitara na penetrac;ao dos produtos no mercado em que atua, e 

buscando ainda alinhar juntos aos clientes novas soluc;oes, o que facilitara ser 

sempre inovador e servir como exemplo perante aos seus concorrentes, no 

segmento de conservas, azeitonas e derivados, da seguinte maneira; 

8.1.6. CD regional; 

Em cima do crescimento da empresa e a falta de espac;o, hoje se faz 

necessaria buscar uma nova estrutura que de a organizac;ao condic;oes de 

armazenar e expedir os seus produtos de uma maneira organizada, rapida, 

eficiente e com baixo custo, em cima desta necessidade coloco aqui a grande 

oportunidade de solucionar este problema, de uma maneira aonde poderemos 

acertar e solucionar o problema de distribuic;ao que enfrentamos em Sao Paulo 

que representa 75% da venda total da organizac;ao. 

Que e a locac;ao ou aquisic;ao de urn CD em Sao Paulo, o que contribuira e 

aumentara a capacidade de resposta da organizac;ao perante o mercado e 

ainda, reduzira os custos elevando os niveis de servic;os perante aos clientes, 

diferenciando se assim dos concorrentes diretos que hoje atendem suas 

distribuic;oes a partir de Curitiba, onde ficam sediados os dois maiores e 

principais concorrentes. 
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Alem de ter varias opc;ao de parceiros de transportes especializados para todo 

o Brasil, e evitando que ocorra a quarteirizac;ao dos servic;os, eliminando o que 

hoje representa urn dentro de varios outros fatores, que influenciam no baixo 

nivel de servic;o para determinadas regioes ou clientes. 

8.1.7. Gestao de estoques; 

Trabalhar em cima de reposic;ao diaria, ou seja, manter urn estoque apenas 

para que atendam um periodo de 4 dias, hoje trabalhamos praticamente com 

urn estoque de 15 a 20 dias, por estarmos localizados em Curitiba e nao 

trabalharmos em cima de uma gestao eftciente da demanda, em virtude de nao 

ter uma ferramenta de gestao eftciente e eficaz, e profissionais, com 

capacidades e qualidades para trabalhar de uma forma mais enxuta, que possa 

trazer a organizac;ao mais competitividade, e o grande e principal fator e o do 

nao comprometimento dos representantes com a empresa, (aqui neste trabalho 

busco expor os fatores e as soluc;oes para os problemas logisticos, buscando o 

atendimento rapido, eficiente e eficaz dos clientes no que se diz em questoes 

loglsticas, e nao os problemas administrativos como os fatores dos 

profissionais de vendas entre outros). 

Trabalhando com urn estoque regulador de cobertura de 4 dias, sera possivel 

enxugar consideravelmente o estoque que se trabalha hoje, cadenciando e 

dividindo este conforme as demandas mensais, ou seja, na primeira semana 

do mes aonde o giro deste estoque e as vendas diminuem, podemos ter urn 

estoque baixo aumentando com os passar das semanas, tendo na ultima 

semana urn numero eievado ja que esta representa 50% das vendas de todo o 

mes. 

8.1.8. Transportes; 

Buscar empresas especializadas em atendimentos a varejos, atacadista, redes 

e grandes redes de supermercados o que faciiitara e elevara os niveis de 

servic;os, pais estes estao preparados e conhecem as exigencias e 
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necessidades destes clientes que hoje exigem de seus fornecedores urn 

trabalho diferenciado. 

Alem disto estes fornecedores conseguem atender de uma s6 vez varios 

fornecedores, pois consegue consolidar varios produtos efetuando rapidamente 

estas entregas, este tipo de fornecedores vern conquistando cada vez mais as 

redes de mercados, e muitos sao parceiros de servic;os loglsticos das grandes 

redes de varejos, pois cada vez mais fatores externos atrapalham no 

abastecimento, das lojas em virtude de falta de espac;o, leis municipais de 

circulac;ao, transitos entre outros. 

Em urn primeiro momento sem uma analise profunda podem ser considerados 

estes fornecedores com urn custo elevado, mas levando em conta a 

capacidade de resposta, niveis de servic;os e os beneflcios oferecidos, veremos 

que com estes parceiros, acabamos tendo urn custo igual ou ate melhor em 

func;ao das operac;Qes aonde agregam valores, pois transportadores nao 

especializados nao conseguem oferecer estes servic;os, ou seja, paletizac;ao 

conforme as exigencias das redes e atacados, agendamentos, janelas de 

entregas, consolidac;ao de cargas, facil penetrac;ao, funcionarios especializados 

entre outros. 

8.1.9. Freqi.iencia; 

Definir frequencia de embarques diarios por regiao o que facilitara nos 

aspectos de volumes, aonde sera posslvel consolidar toda a regiao de 

distribuic;ao, o que acaba diminuindo o custo e ainda garantindo que as 

entregas acabem sendo realizado nas datas definidas, o que gera credibilidade 

e consequentemente garantira urn born nivel de servic;o e atendimento. 
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8.1.10. Gestao da demanda; 

lniciar urn trabalho de mudanga nas politicas de estoques, produgao e 

atendimentos de vendas, buscando compartilhar as informagoes 

correlacionadas para se ter uma visao diferenciada do processo o que 

conseqOentemente ser muito mais competitivo para a organizagao, reduzindo 

os custos e aumentando a margem de lucratividade. 

Para iniciar este trabalho poderiamos negociar com o cliente Atacadao urn 

projeto piloto, pais na classificagao ABC este e o primeiro cliente em vendas, 

trabalhando em conjunto e possivel reduzir o efeito chicote na cadeia o que 

acaba sendo favoraveis para ambos, e conseqOentemente os resultados sera o 

aumento de demanda a urn custo ideal com urn atendimento satisfat6rio. 

Com os resultados que serao alcangados com estes projetos acabara 

mostrando a organizagao a viabilidade, o que facilitara na implantagao deste 

como ferramenta de planejamento e atendimento, aperfeigoando e 

diferenciando dos concorrentes, (lembrando que o planejamento da demanda 

ja e utilizado pelas grandes empresas com resultados comprovados, ex; Kraft 

Foods, Unilever, Coca Cola, entre varios outros), por isso sera urn diferencial 

entre as empresas do mesmo seguimento, mas nao urn diferencial de mercado, 

e nem tao pouco inovadora, apenas utilizara urn conceito de trabalho em cima 

desta pratica, aonde os resultados sao muito favoravel. 

8.1.11. Contratos e acordos, entre clientes e fornecedores; 

lmplantar contratos entre clientes e fornecedores, aonde trara garantia de urn 

atendimento adequado aos clientes e tera urn garantia do cumprimento das 

regras gerais pelos fornecedores. 

Nestes contratos deve se ter requisitos flexiveis aonde formara urn elo entre os 

envolvidos para o atendimento e cumprimento, a ideia nestes contratos nao e 

de penalizar os fornecedores, ou nao atender os clientes, e sim entender e 

expor dificuldades de ambas as partes, com os pontos expostos nestes fica 
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muito mais claros os problemas e imprevisto, o que facilitara na buscas das 

melhores praticas e metodos, alem de criar dentro da organiza9ao a cultura de 

trabalhar em cima de imposi96es e desenvolver pianos contingencias, o que 

acarretaram no crescimento coletivo e individual entre todos os elos envolvidos. 

8.1.12. Mudanc;a de visao e quebra de paradigmas; 

Urn dos pontes que deve ser apontados e esclarecidos e o de que nao existe 

uma receita pronta e eterna para os problemas ocorridos, o que deve ocorrer 

sim e a busca continua por melhorias, ou seja, uma visao de que nada e tao 

bern feito que nao pode ser corrigido e aprimorado, tambem de que solu96es 

utilizadas em alguns casas nao se aplica a outros , e de que o aprendizado e 

eterno e temos que nos adaptar diariamente as necessidades a serem 

atendidas para podermos continuar competitivos no mercado, e podermos 

sobreviver aos concorrentes. 

Utilizar sempre uma visao global e sabermos o que temos de melhor para 

oferecermos, e os pontes fracas a ser corrigidos para buscarmos esta melhoria, 

problemas na distribui9ao, entregas e atendimentos, nao e somente urn 

problema da Rivoli, e sim todos no mercado sofreram ou sofrem com isto, por 

acreditarem que simplesmente urn novo parceiro de transporte resolvera isto. 0 

que e urn dos grandes motives de ocorrem altos e baixos, temos que ter em 

mente que a cadeia logistica deve ser acompanhada e revisada diariamente e 

o comprometimento devem ser de todos dentro da organizayao, pois todas as 

areas tern correla9ao umas com as outras. 

Entao o grande desafio sera de trabalhar junto a organiza9ao esta visao 

sistemica e hoHstica do processo como urn todo para o sucesso, de deixar 

velhas manias e costumes para termos uma visao voltada para a excelencia, 

para cada vez mais podermos nos destacar e diferenciar dos demais. 
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8.1.13. Adequa~ao as legisla~oes; 

Buscar integrar o planejamento e as estrategias dentro das legislagao, tambem 

na hora de realizar as contratos levar em consideragoes as aspectos que 

poderao influenciar, au que acabara trazendo onus e prejuizos para ambas as 

partes, pais estes na maioria das vezes sao licitos e estao a disposigao de 

todos, mas em algumas novas regras e leis que sao impostas podem acabar 

influenciando nas decisoes e nas execugoes, o maior exemplo foi a nova lei de 

circulagoes de veiculos pesados e de cargas na cidade de Sao Paulo, levando 

em consideragao que a cidade e o principal elo de ligagao e ainda a maior 

terceira metr6pole este fator acaba sendo urn ponto aonde, acarreta em varios 

aspectos de ordem financeira, custos, tempos nivel e servigos, levando em 

consideragao que este trabalho baseias totalmente em aspetos logisticos, este 

acaba sendo urn dos t6picos mais importantes e influenciadores em todo o 

trabalho. 

8.1.14. Busca de parcerias e reciclagem de fornecedores; 

Urn passo muito importante para podermos colocar tudo em pratica e 

buscarmos realizar a reciclagem de alguns fornecedores e prestadores de 

servigos, para isto devemos analisar alguns pontos, au seja, nao termos em 

mente s6 as custos mais tambem o que as parceiros tern a nos oferecer, e o 

comprometimento destes em seus produtos e servigos. 

Atraves de uma visao aonde nao s6 as custos sao as fatores mais importantes, 

mas sim considerando este como urn fator entre outros requisitos, au seja, 

conhecimento deste fornecedor no mercado de sua atuagao, comprometimento 

e qualidade, potencial de gerar solugoes, sua integragao no processo, e par fim 

se este tern como cultura ser urn parceiro de neg6cios e nao apenas urn 

fornecedor, o que fara uma grande diferenga e trara com sigo uma visao 

voltada a resultados e em mente de ambas as partes ser urn parceiro de 

neg6cios nao apenas par urn peri ado, e sim par tempo indeterminado. 
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Somente assim sera possfvel agregar na carteira de fornecedores e 

prestadores de servigos, pessoas que tenham solugoes e qualidade para 

ajudar a organizagao desenvolver cada vez mais neg6cios. 

8.1.15. Acompanhamento de entregas e SAC logistico 

Em fungao do elevado numero de problemas e ocorr€mcias que implicam 

diretamente em altos custos e falta de informagoes, torna se viavel e 

imprescindfvel que se adote uma fungao na estrutura logfstica, para 

acompanhar e visualizar diariamente se os prazos de entregas estao sendo 

respeitados, pais nos pregos dos servigos a premissa e que o fornecedor 

recebera pelo servigo prestado dentro dos nfveis e prazos acordados. 

Tambem para podermos compreender melhor todos os problemas decorrentes 

do seguimento, esta pessoa poderia ser urn SAC logistico que servira tanto 

para os clientes como fornecedores, pais uma analise realizada dentro da 

estrutura constatou se que muitas reentregas e devolugoes que acabam 

ocorrendo, sao decorrentes de pequenos erros que podem ser solucionadas no 

ato da entrega, segue abaixo alguns exemplos; 

a) Prorrogagao de prazos de pagamentos. 

b) Numeros de pedidos incorretos, que constam nas notas fiscais. 

c) Pregos incorretos. 

d) Volumes ou itens nao solicitados 

e) Entre outros 

Problemas como os a cimas acabam gerando custos desnecessarios, pais 

podem ser solucionados rapidamente no ato da entrega, e ainda evitando que 

ocorra a devolugao dos produtos par partes dos clientes. 

E ainda podemos medir os niveis de servigos e as condigoes das entregas, 

pais sera possiveis os clientes informarem no ato da entregas problemas, como 

faltas de mercadorias, inversoes, avarias entre outros, o que facilitara 

acompanhar o fornecedor em todos os aspectos e termos uma avaliagao 
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constante e diaria, o que facilita a corre9ao ou ate mesmo a sua substitui9ao. 

Pois assim evitaremos saber dos problemas e ineficiemcia quando os clientes 

deixarem de comprar pelos motivos citados acima. 

8.1.16. Logistica reversa dos produtos impr6prios 

Buscando ser eficiente em todos os aspectos, implantar urn sistema de 

logistica reversa, que refere se a produtos impr6prios para consumos, que 

podem ser vencidos, por altera9ao na colora9ao do produto e tambem nos 

produtos que acabam sendo danificada pelos consumidores nos pontos de 

vendas, a melhor alternativa e conciliar o recolhimento deste na hora da 

entrega, o que geraria menos custo, pois sera possivel otimizar entre a entrega 

eo recebimentos destes. 

8.1.17. Medidas de desempenhos, fixa~ao de metas e 
resultados. 

Por fim devemos buscar trabalhar internamente por resultados, e estes devem 

ser totalmente explicitos a todos os envolvidos dentro da organiza9ao, para 

isso deve se buscar definir algumas metas dentro desta nova estrutura logistica 

a fim de podermos medir e monitorar todo o trabalho proposto a cima segue as 

metas; 

a) Definir os prazos de entregas para cada regiao dentro de uma 

coeremcia, ou seja, da distancia a ser percorrida. 

b) Desempenho de 98% , para as entregas dos pedidos, conforme as datas 

definidas acima. 

c) Desempenho inicial de 85% dos atendimentos completos dos pedidos. 

d) Definir os niveis de estoques. 

e) Definir o giro de estoque. 

f) Definir a acuracidade do estoque. 

Com as metas acima apesar de simples e comuns, sera possivel iniciar toda a 

restutura9ao, que se faz necessarias dentro da organiza9ao, e podermos 
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oferecer aos clientes urn atendimento adequado, lembrando que este processo 

nao e estatico, deve ser sempre revisado e alterado caso haja necessidades, e 

para podermos medir e avaliar os resultados, deve ser acompanhados 

diariamente, os resultados das metas acima, podendo ser em uma planilha de 

Excel, colocando de urn lado a meta prevista fazendo uma correlagao com os 

resultados alcangados, o que denominamos como medidas de desempenhos, 

ou metricas. 

Pois quem nao mede, nao avalia, quem nao avalia nao corrige, e quem nao 

corrige nao cresce e tao pouco se desenvolve. 

9. Conclusao 

Dentro de uma nova realidade e da competitividade que ocorre nos mercados 

nos dias atuais, erros e falhas ocorridos dentro da Rivoli, nao sao mais 

admissivel, estes podem ser encarados como falta de capacidade em 

administragao. 

Pois a logistica no cenario atual nao e somente uma area ou uma fungao 

organizacional, e sim uma teoria, uma ciencia cada vez mais requerida e 

estudada por especialista com a intengao da busca pelo aperfeigoamento 

continuo. 

E em cima dos pontos falhos detectados a organizagao e seus gestores devem 

refletir os resultados e a satisfagao' dos seus clientes, deve ter em mente que o 

aperfeigoamento continuo e investimentos na area, colocara a Rivoli a urn 

passo a frente no mercado perante aos seus concorrente e trara uma melhor 

margem nos seus resultados. 

Pois somente com o aprimoramento e as novas tecnicas sugeridas sera 

possivel, comegar a dar as operag6es o planejamento devido, alem de urn 

atendimento, urn nivel maior e mais satisfagao a menores custos. 

Como apresentados no novo modelo logistico, vimos que distribuigao vai alem 

do que simplesmente entregar o produto ao cliente, passa a ser urn diferencial 
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competitive, e em urn pequeno espago de tempo sera urn requisite primordial 

para existencia de todas as organizag6es. Tudo isto ocorre devido a nova visao 

dos consumidores no mercado, que exige cada dia mais pregos competitivos, 

qualidades nos produtos, inovag6es, agilidade na sua entrega, nao aceita mais 

atrasos e avarias inerentes ao transportes, e tao pouco admite longos prazos 

independente de sua localizagao geografica. 

Por isso o papel da logfstica nao s6 especificamente dentro da Rivoli, mas sim 

em todos os aspectos, deve de ser em colocar o produto certo, no Iugar certo e 

na hora certa, nas condig6es ideais a pregos baixos, este e o desafio que foi 

desenvolvido dentro da organizagao, e tern como objetivo a implantagao do 

novo modele logfstico aqui proposto. 

Resumindo todos os pontes crfticos em duas partes podemos dizer que os 

problemas discorrem pelos seguintes grupos, Problemas internes e Problemas 

externos, podendo facilmente ser corrigidos. 

Problemas internes s6 serao possfveis serem solucionarmos atraves do 

aperfeigoamento dos aspectos logfsticos, planejamento e correg6es dos 

processes, ou seja, melhorando cada vez mais a disponibilidade dos produtos, 

atraves do gerenciamento dos ciclos dos pedidos desde o recebimento do 

pedido ate a efetivagao das entregas, sendo elas parciais ou totais, trabalhando 

cada vez mais e acompanhando os prazos de entregas, desenvolvendo 

maiores frequencias de entregas tambem como flexibilizando cada vez mais 

estas entregas. Tambem desenvolvendo urn sistema de recuperagao de falhas, 

criando urn canal de comunicagao, informagao e apoio das entregas ffsicas e 

urn sistema de monitoramento de p6s-entregas atraves de urn saque logfstico, 

tudo isto medido, avaliado atraves de uma cultura de uma administragao por 

resultados, ou seja, trabalhar em cima das metas especificadas neste trabalho 

e as controlando atreves de medidas de desempenhos tambem demonstradas 

e proposto neste trabalho. 

Ja os problemas externos deveram ser trabalhados juntos aos aspectos de 

parcerias entre os clientes e fornecedores, bern como os fatores legais e 

regulamentadores como 6rgaos publico leis entre outros atraves das sugest6es 

propostas, para poder gerir e solucionar com eficacia, competitividade e 
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credibilidade, tambem serem medidos e controlados os resultados para poder 

ter a visao holistica dos processos junto a estes. 

E par fim ser consciente das dificuldades que serao encontradas no decorrer 

para a implantagao do novo modelo logfstico, bern como estar sempre 

preparado para os novas desafios, pais a cadeia logfstica e feita par desafio 

aonde o crescimento coletivo e os resultados sao claramente sentidos par 

todos na organizagao, sendo estes positivos ou negativos, mais imprescindfvel 

para o dia a dia de todas as organizag6es, pais o seu papel e de atender as 

necessidades dos clientes, bern como atender as disponibilidades financeiras, 

ffsicas e culturais da organizagao. 
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