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1 INTRODUCAO 

No ana em que o relat6rio do Painel lntergovernamental sabre Mudan<;as 

Climaticas da ONU (IPCC) testa as efeitos negativos do aquecimento global na 

manuten<;ao do nosso meio de vida, gerando assim repercussao nos meios de 

comunica<;6es e consequentemente na sociedade, abriu-se uma oportunidade de 

neg6cio para a comercializa<;ao dos produtos de empresas ecologicamente 

responsaveis. 

Nesse contexto, pode-se ressaltar o conceito de loglstica reversa, no qual se 

mostra importante o reaproveitamento de embalagens e materiais antes nao 

reaproveitados e descartados no meio ambiente. 

Segundo Leite (2003), varias pesquisas de opiniao mostram o aumento da 

sensibilidade ecol6gica perante a sociedade, principalmente nos parses de maior 

desenvolvimento econ6mico e social. 

Nos ultimos anos, quest6es envolvendo loglstica empresarial passaram a 

receber maior aten<;ao par parte de praticos, estudiosos e das organiza<;6es devido 

aos diferenciais competitivos gerados nos ambientes de neg6cios. 

Pode-se observar que no ambiente empresarial e no governo o crescimento 

da sensibilidade ecol6gica tern visao estrategica diferenciada com o objetivo de 

amenizar as efeitos mais vislveis dos diversos tipos de impacto ao meio ambiente, 

protegendo a sociedade e seus pr6prios interesses (LEITE 2003). 

Leite (2003) ressalta as posslveis oportunidades econ6micas oriundas 

desses 'reaproveitamentos', 'reutiliza<;6es', 'reprocessamentos', 'reciclagens', dentre 

outros. 

A questao da preserva<;ao ecol6gica dirigira esfor<;os das empresas para a 

defesa de sua imagem corporativa e seus neg6cios, enquanto as sociedades se 

defenderao par meio de legisla<;6es e regulamenta<;6es espedficas. 

Astuciosamente, empresas e governantes tambem se utilizam dessas preocupa<;6es 

como forma de diferencia<;ao estrategica para seus produtos e interesses politicos, 

respectivamente, posicionando-se verdadeira au enganosamente, no mercado como 

vantagens competitivas ligadas ao aspecto ecol6gico. 

Para a maior parte dos bens descartados existem algumas condi<;6es 

necessarias para a reintegra<;ao ao ciclo produtivo, au tecnologia de reciclagem, au 
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mercado para aplica96es dos materiais, entre outros, nem sempre se apresentam 

todas as condi96es necessarias para completar o ciclo de retorno. 

Em alguns casas, a causa principal pode ser a baixa disponibilidade do 

produto de p6s-consumo, devido a dificuldades de capta9ao que impedem escalas 

economicas de atividade; em outros, a causa pode sera caracterfstica monopsonica 

ou oligopsonica dos mercados de materias-primas secundarias, que desencoraja 

investimentos nao verticalizados, dificultando a estrutura9ao logfstica adequada e o 

desenvolvimento de novas aplica96es para os materiais reciclados, entre outras 

possibilidades. 

Os canais de distribui9ao reversos, por sua vez, se constituem nas formas e 

meios em que os produtos, p6s-consumo e p6s-venda, retornem ao ciclo produtivo 

ou de neg6cios, readquirindo valor em mercados ditos secundarios pelo reuso ou 

pela reciclagem de seus constituintes (LEITE, 2003). 

1.1 OBJETIVOS 

1 .1 .1 Gerais: 

Propor novo canal de distribui9ao reverso para o filme plastico utilizado na 

entrega de bebidas por uma empresa do ramo. 

1 .1 .2 Especlficos: 

1. Realizar revisao bibliografica sabre os conceitos associados a Logfstica 

Reversa; 

2. Identificar os programas ambientais e o atual canal de distribui9ao reverso 

aplicado ao Filme plastico na empresa fonte desse trabalho; 

3. Montar proposta de urn novo canal de distribui9ao reverso para o filme 

plastico, utilizado pela empresa, no carregamento dos vefculos e nas 

entregas aos pontos de vendas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

E cada vez mais frequente a conscientiza<;ao da sociedade frente a 
preserva<;ao de recursos e do meio ambiente, e tambem o potencial economico que 

pode ser agregado nas organiza<;6es ecologicamente responsaveis, tanto no ponto 

de vista dos seus consumidores, como no ponto de vista de redu<;ao nos custos de 

produ<;ao reutilizando suas embalagens ou reciclando-as. 

Torna-se assim, urn caso interessante ja que se trata de urn assunto novo de 

interesses de todos: tanto da sociedade que pode ser beneficiada com urn ambiente 

de vida mais saudavel e mais prospero como as organiza<;6es que alem de 

ajudarem nessa melhora estarao garantindo seu futuro e possivelmente aumentando 

ainda mais suas receitas baseado na redu<;ao de custos, e eliminando a 

possibilidade de serem autuadas caso venham a causar algum dana ambiental. 

1.3 METODOLOGIA 

Para a defini<;ao do projeto metodol6gico torna-se necessaria o 

conhecimento das caracterfsticas e da questao central que sera o foco da pesquisa 

apresentada nesse trabalho, onde serao pesquisados os atuais programas 

ambientais e o canal reverso adotado pela empresa para o filme plastico, assim 

como novas canais reversos que poderao ser implantados pela mesma. 

0 metoda utilizado para essa abordagem sera urn estudo de caso 

qualitativo, uma vez que os parametros coletados para a elabora<;ao desta etapa se 

tratam de variaveis de natureza complexa e descritiva e, desta forma, diffceis de 

serem captados em toda sua abrang€mcia por metodos meramente quantitativos. 

Assim, o estudo de caso aqui discutido utiliza-se de urn metoda qualitativo de 

pesquisa descritiva explorat6ria. 

0 metoda qualitativo e empregado em casas onde a riqueza dos detalhes e 

mais relevante do que as informa<;6es quantitativas (Richardson, 1984), como eo 

caso desta investiga<;ao. A pesquisa descritiva explorat6ria, por sua vez, designa 

situa<;6es onde a pesquisa e realizada por meio de observa<;6es, registros, analise e 

correla<;6es de dados em situa<;6es onde ha poucos conhecimentos sabre o assunto 

estudado (CERVO & BERVIAN, 1983). 
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Segundo estes mesmos autores o metoda qualitative possui a vantagem de 

possibilitar a descoberta de caracterfsticas novas em rela<;ao ao tema estudado. 

Porem, sua utiliza<;ao deve ser realizada com cuidado, uma vez que as conclusoes 

alcan<;adas se particularizam para a popula<;ao estudada, nao permitindo 

generaliza<;5es. 
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2 LOGiSTICA REVERSA 

2.1 CONCEITOS 

A Logistica Reversa nao pode ser falada sem antes de contextualizar o 

significado de logistica porque ambas se complementam. 

A Associagao Brasileira de Logistica (2008) define logistica como urn 

processo de planejamento, implementagao e controle do fluxo e armazenagem 

eficientes e de baixo custo de materias primas, estoque em processo, produto 

acabado e informagoes relacionadas, desde o ponto de origem ate o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente. 

Segundo Ballou (2001 ), " ... logistica e dispor a mercadoria ou o servigo certo, 

no Iugar certo, no tempo certo e nas condigoes desejadas, ao mesmo tempo em que 

fornece a maior contribuigao a empresa". 

Pode-se dizer que a Logistica envolve a integragao de informagoes entre 

transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e embalagens. Todas 

essas areas envolvem o trabalho logistico, que oferecem ampla variedade de tarefas 

estimulantes e combinadas. Segundo Junior (2000), "a logistica e urn processo que 

integra, coordena e controla: a movimentagao de materiais, inventario de produtos 

acabados e informagoes relacionadas; dos fornecedores atraves de uma empresa, 

para satisfazer as necessidades dos clientes". 

A essencia da integragao da logistica e proporcionar a excelencia funcional, 

de modo que ela possa prestar maxima contribuigao para a competencia; 

excelencia; de todo o processo logistico, nesse sentido, o desafio da logistica e 

evitar a mentalidade de visao estreita, normalmente inerente a orientagao funcional. 

0 papel da alta administragao da logistica e a coordenagao interfuncional entre as 

areas (ambiente externo e interno). Como tal, as areas funcionais de logistica sao 

vistas corretamente como recursos a serem integrados. 

Para Bowersox e Closs (2001) a logistica hoje tern a missao de satisfazer as 

necessidades dos clientes, facilitando as operagoes relevantes de produgao e 

marketing, equilibrando os gastos de modo alcangar os objetivos do neg6cio. 

Na visao de Bowersox e Closs (2001) o born projeto de logistica; deve canter 

apoio ao ciclo de vida dos materiais envolvidos na prestagao de servigos ou da 

produgao, onde se contempla o projeto da logistica reversa que consistem em urn 
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planejamento das retiradas de produtos vencidos ou descartaveis ( embalagens para 

manuseio e transportes a fins). A capacidade das empresas em retirar seus produtos 

de circulagao (product recall) depende da competencia crftica resultante da 

imposigao de padroes cada vez mais rfgidos relativos a qualidade, exigida pelo 

mercado em que atua, ao prazo de validade do produto e a responsabilidade por 

consequencias negativas como danos irreversfveis ao meio ambiente e a sociedade 

em que esta inserida. 

A necessidade da logfstica reversa tambem decorre do crescente numero de 

leis que profbem o descarte indiscriminado e incentivam a reciclagem de recipientes, 

embalagens e materiais que sao utilizados para o manuseio e o transporte. 

0 conceito de logfstica reversa nos anos 80 ainda estava limitado a urn 

movimento contrario ao fluxo direto de produtos na cadeia de suprimentos. Na 

decada de 90, novas abordagens foram introduzidas e o conceito evoluiu 

impulsionado pelo aumento da preocupagao com questoes de preservagao do meio 

ambiente. 

Esta pressao, induzida pelos consumidores, implicou em agoes legais dos 

6rgaos fiscalizadores de governos. 

Alem disso, a partir deste perfodo, as empresas de processamento e 

distribuigao passaram a ver a logfstica reversa como uma fonte importante de 

redugao das perdas pelo processo de produgao, movimentagao intra-interna e 

distribuigao (transporte), tendo em alguns casos aumento da lucratividade das 

empresas. 

Desta forma, as atividades da logfstica reversa passaram a ser utilizadas em 

maior intensidade nos Estados Unidos e Europa, pafses onde os conceitos e 

ferramentas classicas de logfstica ja eram mais disseminados. 

0 crescente interesse sobre temas ecol6gicos verificados a partir da decada 

de 1970 teve seus reflexos na literatura, onde escritores e pesquisadores da area de 

produgao passaram a apresentar publicagoes aliando a logfstica a conceitos 

ambientais, alicergando as bases para o surgimento do conceito de logfstica reversa 

(XAVIER et al, 2004). 

Em CLM (1993 apud Leite, 2003, p. 14), "Logfstica reversa e urn amplo 

termo relacionado as habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento de 

redugao, movimentagao e disposigao de resfduos de produtos e embalagens ... " 

Em STOCK (1998 apud Leite, 2003 p. 14) encontra-se a definigao: 
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"Logfstica reversa: em uma perspectiva de logfstica de neg6cios, o termo 
refere-se ao papel da logfstica no retorno de produtos, redu<;ao na fonte, 
reciclagem, substitui<;ao de materiais, reuso de materiais, disposi<;ao de 
resfduos, reform a, repara<;ao e remanufatura ... " 

Rogers e Tibben-Lembke (1999), adaptando a definigao de logfstica do 

Council of Logistics Managemente (CLM), definem a logfstica reversa como sendo 

um processo que a necessidade de se planejar , implementar controles dos custos 

efetivos dos fluxos das materias-primas, dos estoques em processo, dos produtos 

acabados e das informagoes correspondentes a essas materias-primas, a partir dos 

pontos de consumo ate os pontos de origem em que se encontra, com o prop6sito 

de recapturar valores ou destinagao apropriada das materias-primas que serao 

reutilizadas. 

A definigao de logfstica apresentada por Dornier et al. (2000), abrange areas 

de atuagao novas que incluindo o gerenciamento dos fluxos reversos que engloba 

maior amplitude dos fluxos, gestao de fungoes de neg6cios, as empresas no 

passado s6 inclufam a simples entrada de materias-primas ou o fluxo de safda de 

produtos acabados, hoje no entanto, essa definigao expandiu-se e incluindo as 

areas de atuagao novas, incluindo o gerenciamento de todas as formas de 

movimentagao de produtos e informagoes da empresa, 

Os autores Campos e Brasil (2007 p.48) definem logfstica reversa como 

sendo um "processo de planejamento, implementagao e controle de fluxos das 

materias-primas, estoques em processo e produtos acabados (e seu fluxo de 

informagao) do ponto de consumo ate o ponto de origem, com o objetivo de 

recapturar valor ou realizar um descarte adequado." 

Portanto, alem dos fluxos diretos tradicionalmente considerados, a logfstica 

moderna engloba, entre outros, os fluxos das informagoes, o fluxo do retorno de 

produtos a serem reparados, embalagens e seus acess6rios e manuseio e 

transporte, de produtos vendidos devolvidos e de produtos usados/consumidos a 

serem reciclados (DORNIER et al., 2000). 

Bowesox e Closs (2001) comentam que a logfstica reversa tern que dar 

'apoio ao ciclo de vida do produto' sendo esse um dos objetivos operacionais da 

logfstica para o futuro, referindo-se assim a um prolongamento de vida de uma 

comodite, alem dos fluxos diretos dos produtos e da necessidade de se considerar 

os fluxos reversos de produtos em geral. 
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De acordo com Leite (2003 p. 16) a logfstica reversa se constitui na 

"area da logfstica empresarial que planeja, opera e controla o fluxo de 
informac;:6es logfsticas correspondentes, do retorno dos bens de p6s-venda 
e de p6s-consumo ao ciclo de neg6cios ou ao ciclo produtivo, por meio dos 
canais de distribuic;:ao reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: 
economico, ecol6gico, legal, logfstico, de imagem corporativa, entre outros." 

Desta maneira, a logistica reversa vai alem da distribuigao em si, pais a vida 

dos produtos nao termina quando da sua entrega ao cliente; ela tern sua 

continuidade em processes chamados de p6s-venda e de p6s-consumo. 

Segundo Leite (2003), a logfstica reversa de p6s-consumo cuida do 

equacionamento e da operacionalizac;ao dos fluxos fisicos e das informac;oes dos 

bens que serao descartados pela sociedade ap6s serem utilizados. Assim, ap6s sua 

coleta, dependendo das condigoes apresentadas pelo bern de p6s-consumo, ele 

volta ao ciclo produtivo de neg6cios. 

Os produtos que ainda apresentarem condigoes de utilizac;ao sao 

reaproveitados em mercados chamados de segunda mao. Ja os produtos que 

chegam ao final de uma vida util podem ser destinados ao desmanche (normalmente 

sao os produtos duraveis e semiduraveis, que tom am esse destino ), para o 

reaproveitamento de suas pegas e componentes, ou seguem o destino da 

reciclagem (normalmente sao os produtos descartaveis ou semiduraveis), para se 

tornarem materia-prima para urn novo ciclo produtivo (RODRIGUES et al, 2005). 

0 retorno destes produtos aos ciclos produtivos ou de neg6cios, no entanto, 

ocorre par meio de canais de distribuigao reversos especificos, tais como par meio 

da coleta seletiva praticada tanto par 6rgaos publicos quanta pelos chamados 

catadores de lixo ou pelo seu proprio gerador. (LEITE, 2003). 

Conforme exposto anteriormente, logfstica reversa e urn termo bastante 

generico, em urn sentido mais amplo, significa todas as operac;oes relacionadas com 

a reutilizac;ao de produtos ou materiais e a sabra de materias-primas. 

Logistica Reversa refere-se a atividades logisticas de coletar, desmontar e 

processar produtos ou materiais e pegas usadas a fim de assegurar uma 

recuperac;ao sustentavel (amigavel ao meio ambiente e a sociedade). Como e uma 

area que a primeira vista nao envolve Iuera, (mas isso esta mudando com novas 

politicas ambientais), muitas empresas par assim acabam nao lhe dando a mesma 

atenc;ao que ao fluxo de safda normal de seus produtos. 
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Mendes e Silva (2005) acreditam que esse processo de loglstica reversa, 

devido ao seu potencial economico e sua participagao na recuperagao de recursos 

naturais, ocupam atualmente uma parcela significativa nas operag6es logisticas, 

mas carecem ainda mais de metodologias para despertarem urn redobrado interesse 

governamental e social em todo o mundo, apesar das atividades de reciclagem e 

reaproveitamento de produtos e embalagens ter crescido nos ultimos anos, o uso de 

sucata na produgao e reciclagem de vidro e metais tern sido praticado ha urn certo 

tempo. 

Em tempos de globalizagao e preocupagao com o meio ambiente por parte 

das empresas; nao se deve pensar apenas em termos de como seu produto e 

projetado, usado e descartado no ambiente em que atua, mas tambem em termos 

de como a embalagem e tratada e reutilizada no mesmo ciclo produtivo ou em outre. 

Segundo Bowersox e Gloss. (2001) as empresas devem considerar em como 

fabricar inicialmente urn produto e sua embalagem, em seguida, como retornar ou 

reutilizar os dois para a empresa. Em outras palavras, o ciclo de vida do produto e 

da embalagem devem agora rejuvenescer-se continuamente nos processes. 

A uma definigao apresentada pelo Reverse Logistics Excutive Council, que 

retrata bern a loglstica reversa nos atuais dias que dao enfase ao fluxo de 

informagao da empresa, para que se possa ter urn processo de planejamento, 

implementagao e controle, dos fluxes de materias-primas, da produgao e dos 

produtos acabados, desde o ponte de consume ate o ponte de origem, com a 

finalidade de recapturar valores ou a oferecer urn destine ecologicamente adequado 

a esses produtos ou embalagens. 

Para que haja urn fluxo reverse, existe urn conjunto de atividades que uma 

empresa pode realizar ou terceirizar. Entre estas atividades encontram-se a coleta, 

separagao, embalagem e expedigao de itens usados, danificados ou obsoletes 

(vencidos) dos pontes de venda (ou consume) ate os locais de reprocessamento, 

que reciclam, revendem ou descartam em locais apropriados definidos por 6rgaos 

governamentais. 

Uma analise aprofundada dos produtos e materiais tern a fungao de definir 

seu estado e determinar o processo ao qual devera se submetido (LEITE, 2003). 

A Figura 1 mostra, de forma simplificada, o funcionamento do processo 

loglstico reverse. 
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Figura 1. Atividades tipicas do processo logfstico reverso. 
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PROCESSO LOGfSTICO REVERSO 

FONTE: LACERDA {2002:). 

0 foco de atua<fao da logfstica reversa envolve tambem a reintrodu<fao dos 

produtos ou materiais na cadeia de valor pelo ciclo produtivo ou de neg6cios. 

Portanto, o descarte do produto deve ser a ultima op<fao a ser analisada ou adotada 

pelas empresas (LACERDA, 2002). 

A uma pressao muito grande sabre as empresas que nao se preocupavam 

com o meio ambiente e com a melhoria da qualidade de vida dos seus 

consumidores, as empresas que nao estao preocupadas come(fam a investir em 

pesquisa para melhorar os seus fluxos reversos, ou seja, sua logfstica reversa, por 

conta dessas pressoes que sao mais sociais do que governamentais (CAMPOS E 

BRASIL, 2007). 

Existem basicamente duas formas pela qual urn produto retorna ao ciclo 

produtivo. A primeira forma refere-se ao produto logfstico de p6s-consumo que se 

caracteriza por completar o seu ciclo de vida util, determinado pelo tempo decorrido 

desde sua produ<fao ate o momenta em que o primeiro possuidor se desembara(fa 

dele. 

A segunda forma e pela logfstica reversa de p6s-venda caracterizada pela 

devolu<fao de produtos com pouco ou nenhum uso que sao devolvidos entre os elos 

da cadeia de distribui<fao direta ou pelo consumidor final (LEITE, 2003). 

Pela gestao do fluxo reverso de produtos e/ou informa(f6es, a logfstica 

reversa integra os canais de distribui(fao reversos. Leite (2003, p. 45) define os 

canais de distribui<faO reversos como: 
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"as etapas, as formas e os meios em que uma parcela desses produtos, 
com pouco uso ap6s a venda, com ciclo de vida util ampliado ou ap6s 
extinta a sua vida util, retorna ao ciclo produtivo ou de neg6cios, 
readquirindo valor em mercados secundarios pelo reuso ou reciclagem de 
seus materia is constituintes". 

Os tratamentos por canais reverses podem proporcionar menores perdas 

por meio da recupera<;ao de parte do valor empregado no processo produtivo. A 

Figura 2 ressalta como o canal reverse pode agregar valor ao sistema loglstico. 

Figura 2. Fluxo Reverse 
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Analisando a Figura 2 pode se dizer que a loglstica reversa de p6s-venda, 

em conjunto com a de p6s-consumo, propicia beneflcios a imagem corporativa 

perante a sociedade, competitividade e redu<;ao de custos da empresa. A uma 

consciencia ecol6gica dos consumidores que esperam que as empresas reduzam os 

impactos negatives de sua atividade ao meio ambiente. lsto tern gerado a<;5es por 

parte de algumas empresas que visam comunicar ao publico uma imagem 

institucional "ecologicamente correta" (LACERDA, 2000). 
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"Percebe-se que a logfstica reversa e de suma importancia na gera9ao de 

competitividade para as empresas e para a garantia de continuidade de existencia 

de mercados futuros, tanto fornecedor quanta consumidor'' (CAMPOS E BRASIL, 

2007, p.65) 

2.2 PRODUTOS DE POS-CONSUMO 

2.2.1 Diferen9as entre bens de p6s-consumo e bens de p6s-vendas. 

Os bens de p6s-venda sao caracterizados pelo pouco ou nenhum uso, os 

quais retornam aos diferentes elos de uma cadeia produtiva geralmente a devidos 

problemas relacionados a qualidade do produto vendido, ou a questoes comerciais e 

a substitui9ao de alguns componentes. 

0 destino dos produtos de p6s-venda pode ser a reciclagem, remanufatura, 

ou o ciclo de neg6cios partindo do mercado secundario ou destino final, quanta nao 

houver possibilidade de reaproveitamento a urn ciclo reprodutivo (RODRIGUES et al, 

2005). 

Ja OS bens de p6s-consumo sao aqueles que sao utilizados extensivamente 

e entao descartados ainda em condi9ao de uso ou ainda aqueles que chegam ao 

final da sua vida util, quer seja por desinteresse do consumidor pelo produto ou pela 

inutiliza9ao (tempo de vida ou moderniza9ao) do mesmo. 

Os bens de p6s-consumo se originam tanto de bens duraveis quanta de 

descartaveis, podendo ser destinados ao reuso ou desmanche, tendo a chance de 

serem remanufaturados e ap6s o processo de desmanche poderao ser destinados a 
reciclagem, se tornando materia-prima para urn novo ciclo produtivo, ou a disposi9ao 

final em aterros sanitarios ou lixoes ou, ainda, sofrerem incinera96es, virando assim 

combustive! para algumas empresas (LEITE, 2003). 0 fluxo inverso de bens p6s

consumo tern sido bastante observado nas ultimas decadas, sendo conhecido por 

muitas empresas e pessoas como urn processo de reciclagem e reaproveitamento 

de produtos e embalagens. 

Esta distin9ao dos bens entre p6s-venda e p6s-consumo se faz importante 

uma vez que possibilita o trabalho especffico para cada uma das classifica96es, 

gerando urn planejamento estrategico e o uso de tecnicas operacionais distintas 
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para cada uma das areas envolvidas (RODRIGUES et al, 2002). Mediante os 

objetivos deste estudo, das duas areas do processo logfstico, a urn foco especffico 

em produtos de p6s-consumo. 

2.2.2 Classificagao dos produtos de p6s-consumo em relagao a sua duragao 

Leite (2003) classifica os produtos de utilidade referindo-se a duragao de sua 

vida util, pelo fato da principal preocupagao da logfstica reversa levar em conta o 

equacionamento dos processos e os caminhos percorridos par esses produtos ou 

par seus materiais constituintes ap6s o termino de sua vida util. 0 mesmo autor 

afirma que esses produtos ou materiais constituintes transformam-se em produtos 

ou materiais de p6s-consumo, atraves seu ciclo de vida. 

Diferentemente do tradicional ponto de vista economico a vida util de urn 

produto e entendida como o tempo decorrido desde a sua produgao inicial ou 

original ate o momenta em que o primeiro possuidor se desembaraga dele. 

Esse desembarago pode-se dar pela extensao de sua vida util, com novas 

possuidores, quando existe o interesse ou a possibilidade de prolongar sua 

utilizagao, ou pela sua disponibilizagao em outras vias, como a coleta de lixo urbana, 

seletiva, informal, entre outras. 

Dessa forma OS produtos fabricados apresentam durag6es de vida util; que 

se estendem desde alguns dias ate algumas decadas. (LEITE 2003) 

Para Leite (2003) existem tn3s grandes categorias de bens produzidos para 

efeito de enfoque na logfstica reversa e para canais reversos de distribuigao: os 

bens descartaveis, semiduraveis e os duraveis: 

• Bens descartaveis tern vida util media de algumas semanas, raramente 

superior a seis meses. Constituem tipicamente de produtos de 

embalagens, brinquedos, materiais para escrit6rios, suprimentos para 

computadores, artigos cirurgicos, pilhas de equipamentos eletronicos, 

fraldas, jornais, revistas, entre outros; 

• Bens duraveis tern media de vida util, variando de alguns anos a algumas 

decadas. Sao produzidos para a satisfagao de necessidades da vida social 

e incluem os bens de capital em geral. Sao autom6veis, eletrodomesticos, 

eletroeletronicos, maquinas e os equipamentos industriais, os ediffcios de 
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diversas naturezas, os avioes, as constrw;oes civis, os navios, entre 

outros; 

• Bens semiduraveis, a media de vida util de alguns meses, raramente 

superior a dois anos. Sao bens intermediarios que, sob o enfoque dos 

canais de distribuic;ao reversos, apresenta caracteristicas ora de bens 

duraveis, ora de bens descartaveis. Trata-se de bens como bateria de 

veiculos, oleos lubrificantes, baterias de celulares, computadores e seus 

perifericos, revistas especializadas, entre outros. 

2.2.3 0 aumento da descartabilidade dos bens e seus impactos na logistica 

reversa. 

Segundo Nascimento et al (2008), as estrategias competitivas das 

organizac;oes consistem em monitorar e acompanhar o macro ambiente que e urn 

sistema aberto, que se comunica com o ambiente externo, e sua variaveis 

(econ6mica, tecnol6gica, ambiente natural, demografica, sociocultural, politico-legal 

e competitiva), que se interagem a todo momenta, e que geram novas oportunidades 

e ameac;as; para pessoas e organizac;oes. 

Sendo assim uma industria, ou uma microempresa ou uma prefeitura 

municipal de uma cidade ou uma entidade ambientalista, precisam estar atentas 

para perceberem e se adequarem para novos rumos, a constantes mutac;oes dos 

diversos ambientes ou variaveis, onde estao inseridas. 

Quanto mais rapidas forem as adaptac;oes das organizac;oes ao seu 

ambiente externo, melhor para sua estrategia a esse ambiente. 

Nas ultimas decadas, o acelerado desenvolvimento tecnol6gico vivido pela 

humanidade, permitiu a introduc;ao constante, e com velocidade crescente, de novas 

tecnologias e de novos materiais. 

Essa evoluc;ao contribuiu para reduc;ao de prec;os e dos ciclos de vida util de 

grande parte dos bens de consumo duraveis e semiduraveis (LEITE, 2003). 

0 Mesmo autor destaca que o acelerado impeto de lanc;amento de 

inovac;oes no mercado cria urn alto nivel de obsolescencia desses produtos e reduz 

ciclos de vida, com uma clara tendencia a descartabilidade. 

Ressalta-se, porem, que existe urn desequilibrio entre as quantidades 

descartadas e as reaproveitadas, tendo em vista o aumento da descartabilidade dos 
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produtos em geral que nao encontram canais de distribuic;ao reversos de p6s

consumo capazes de suprir esse aumento. Aumentando assim urn dos graves 

problemas ambientais urbanos que se da com disposic;ao do lixo gerado nas cidades 

pelos seus habitantes (LEITE, 2003). 

De acordo com a empresa COMPAM- Comercio de Papeis e Aparas Mooca 

Ltda, as tend€mcias de substituic;ao de embalagens e demais produtos par varias 

familias de materiais plasticos que acabam se tornando mais baratas, que os metais 

tradicionalmente usados na confecc;ao de componentes, tern sido acompanhadas 

par criativas modificac;oes nos habitos mercadol6gicos e logisticos das empresas 

modernas, o que exige alta velocidade no fluxo loglstico tornando-se mais 

importante nas decisoes sabre os canais de distribuic;ao diretos e a consequente 

adequac;ao do gerenciamento da distribuic;ao fisica dos produtos. 

Os plasticos sao divididos em duas categorias importantes: termofixos e 

termoplasticos: 

- termofixos, sao plasticos que uma vez moldados par urn dos 

processos usuais de transformac;ao, nao podem mais sofrer novas 

ciclos de processamento pais nao se fundem novamente, o que impede 

a sua nova moldagem; 

- termoplasticos, sao plasticos que podem ser reprocessados varias 

vezes pelo mesmo ou par outro processo de transformac;ao, esses 

plasticos amolecem, fundem e podem ser novamente moldados, 

quando sao submetidos ao aquecimento a temperaturas adequadas, 

sao eles os: polietileno de baixa densidade (PEBD); Polietileno de alta 

densidade (PEAD); poli( cloreto de vinila) (PVC); poliestireno (PS); 

polipropileno (PP); poli(tereftalato de etileno) (PET); poliamidas (nailon) 

e muitos outros. 

Os polietilenos sao as resinas termoplasticas mais utilizadas no mundo, com 

cerca de 40% do total do mercado. Existem tres tipos de polietilenos: 

-Alta densidade (PEAD),o principal segmento de aplicac;ao do PEAD no 

Brasil e o de filmes destinados a produc;ao de sacolas de 

supermercados e sacos picotados em rolos; 

-Baixa densidade (PEBD): e em geral processado de forma misturada 

com o PEBDL para a produc;ao de filmes flexlveis para embalagens, 

utilizados par maquinas de empacotamento automatico, com destaque 
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para os filmes destinados ao empacotamento de alimentos. Com a 

entrada do PET em substituigao as garrafas de vidro, o PEBD 

encontrou urn novo nicho de mercado - os filmes shrink, que sao os 

filmes que envolvem conjuntos de garrafas; 

- baixa densidade linear (PEBDL), por ser urn produto mais recente, 

obtido em processos eficientes, o PEBDL apresenta taxa de 

crescimento de demanda superior ao dos demais polietilenos, devido a 

suas caracterfstica de impermeabilidade a agua e soldabilidade, dai ser 

interessante a sua aplicagao no empacotamento de alimentos e 

medicamentos. 

0 Polipropileno (PP) e a resina que apresenta o maior crescimento nos 

ultimos anos, em face da eficiencia das plantas e da grande versatilidade para 

inumeras aplicagoes. As principais caracteristicas do PP sao: resistencia a alta 

temperatura, resistencia qufmica, excelente resistencia a fissura ambiental e a boa 

processabilidade, alem de sua baixa densidade e seu baixo custo, se comparado ao 

de outras resinas. 0 PP nao apresenta riscos ao meio ambiente, podendo o 

polimero ser descartado, reciclado ou incinerado. No caso de reciclagem, ela pode 

se dar por processo mecanico ou pela reciclagem energetica, atraves de sua 

queima. 

0 polietileno tereftalato PET/PTA, (PET -poliester) destina-se unicamente a 

aplicagoes texteis e, somente no fim dos anos 70, comegou a ser produzido no 

formato de garrafa para a industria de embalagens tendo alta resistencia mecanica e 

quimica, barreira a gases e adores, alem de excelente transparencia, tornaram a 

resina PET a principal embalagem para bebidas, como os refrigerantes. 

PVC a principal diferenga do PVC para os outros plasticos e que ele contem 

57% de elora em sua composigao e apenas 43% de eteno. As principais aplicagoes 

do PVC sao direcionadas para o setor de construgao civil (tubas e conexoes), mas 

seu uso vern crescendo tambem na fabricagao de perfis, laminados e calgados. 

Poliestireno/Estireno (PS) 0 poliestireno e o mais antigo dos termoplasticos, 

existem tres tipos de resina de poliestireno: 

a) poliestireno cristal, utilizado no segmento de embalagens rigidas 

(capos, pates e caixas de CD) e descartaveis; 

b) poliestireno expandido (conhecido como isopor, marca registrada da 

Basf), utilizado em embalagens e como isolante termico; 
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c) poliestireno de alto impacto, utilizado no . segmento de 

eletrodomesticos e eletronicos. 

EVA os beneffcios trazidos por esse plastico e a sua flexibilidade, leveza, 

resistencia a abrasao, possibilidade de design diferenciado, e utilizado para solados, 

autope<;as, chinelos, pneus, acess6rios esportivos e nauticos, plasticos especiais e 

de engenharia, COs, eletrodomesticos, corpos de computadores. 

Este aumento da utiliza<;ao das embalagens descartaveis, por oferecerem 

menor custo e maior velocidade na distribui<;ao dos produtos e urn exemplo clara 

dessas adapta<;5es (LEITE, 2003). 0 Grafico 1 mostra o consumo aparente de 

resina termo plastica em 2006. 

Grafico 1. Consumo de resina termo plastica em 2006. 
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0 Grafico 2 mostra a evolu<;ab da utiliza<;ao de plastico eo Grafico 3 mostra 

a segmenta<;ao do plastico no mercado brasileiro segundo a Abiplast (Associa<;ao 

Brasileira da Industria do Plastico). 



Grafico 2. Consumo aparente de plastico no Brasil em 1.000 ton. 

4.564 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FONTE: ABI PLAST (2006: 5) 

Grafico 3. Segmenta<;ao do mercado de artefatos plasticos no Brasil. 
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Sao varios os impactos na logfstica reversa causados pela redu<;ao na vida 

util dos bens, dentre os quais se destacam segundo Leite (2003) os seguintes: 

• Aumento na quantidade de itens a serem manipulados nos canais de 

distribui<;ao diretos; 
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• Aumento proporcional das quantidades de produtos devolvidos nas 

cadeias reversas de p6s-venda, o que acaba exigindo mais velocidade 

na manipula9ao e equacionamento mais rapido desses produtos, por 

meio de implementaQao de sistemas mais eficientes da loglstica reversa. 

Segundo Leite (2003) a redu9ao do ciclo de vida dos produtos, diminui o 

ciclo de descarte indiscriminado dos produtos duraveis, transformando-se em 

produtos semiduraveis. Enquanto os produtos semiduraveis denominados 

anteriormente se tornarao descartaveis. Figura 3 mostra esse impacto, atraves da 

sequencia de eventos que polarizam a aten9ao crescenta na loglstica reversa. 

Figura 3. Loglstica reversa e a redu9ao do ciclo de vida util dos produtos. 

FONTE: LEITE(2003: 40). 

2.2.4 Disposi9ao final dos bens 

Leite (2003) ·define disposi9ao final segura como o desembara9o dos bens 

usando-se urn meio controlado que nao danifiquem de alguma maneira, o meio 
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ambiente e que nao atinja, direta ou indiretamente, a sociedade, e se opondo a esse 

tipo de disposi~ao segura, o mesmo defini a disposi~ao nao segura como sendo o 

desembara~o dos bens de maneira nao controlada, tal como em locais impr6prios 

(terrenos baldios, riachos, rios, mares, lix6es etc.), em quantidades indevidas. 

Segundo Leite (2003 apud FULLER e ALLEN, 1995) destacam, no modelo 

apresentado na Figura 4, que denominam de "Cicio de Produ~ao-Consumo", as 

fontes de resfduos de p6s-consumo: extra~ao de materiais virgens, produ~ao de 

materiais e produtos, atacadistas e varejistas e o consumidor final, os quais 'sao 

dirigidos' a dois sistemas de disposi~ao final: o sistema de disposi~ao final 'seguro', 

que consiste em disposi~ao final em aterros sanitarios ou reintegra~ao ao ciclo 

produtivo, e o sistema 'nao seguro', que provoca a polui~ao ambiental. 

Fi ura 4. Cicio de Produ~ao - Consumo. 

FONTE: LEITE (2003:41) 

De acordo com o AMBIENTEBRASIL - Maior portal ambiental da America 

Latina, a reciclagem do plastico economiza 70°/o de energia, considerando todo o 

processo desde a explora~ao da materia-prima primaria ate a forma~ao do produto 

final, alem de reduzir o impacto ambiental serve como uma alternativa para as 

oscila~6es do mercado abastecedor e como preserva~ao e prolongamento dos 
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recursos naturais, podendo reduzir, inclusive, os custos das materias-primas, como 

reciclado tern infinitas aplica<;6es, tanto nos mercados tradicionais das resinas 

virgens, quanta em novas mercados. 

A disponibiliza<;ao de bens e materiais residuais, nao importando o modo 

como e feita, caso nao seja devidamente 'controlada', gerara impactos ambientais e 

sociais, seja pela libera<;ao de constituintes nocivos a vida, seja pelo acumulo 

desses resfduos (LEITE, 2003). 

Sendo assim podendo afetar a imagem das empresas, tendo impacto 

negativo na responsabilidade social e socioambiental das mesmas, essas 

responsabilidades sao conjuntos de a<;6es desenvolvidas por elas que visam a 

identificar e minimizar os possfveis impactos negativos resultantes da atua<;ao de 

a<;6es ou de produtos, bern como desenvolver a<;6es para construir uma imagem 

positiva, que tendem a fortalecer as condi<;6es favoraveis aos neg6cios da empresa, 

(Nascimento et al 2008). 

Figura 5. Subsistemas de Recupera<;ao dos Bens. 
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A figura 5 resume as diversas possibilidades de recupera<;ao de bens 

produzidos e descartados, onde se destaca os tres subsistemas principais: reuso, 

reciclagem de materiais e incinera<;ao. 0 sistema de reciclagem agrega valor 

economico, ecol6gico e logfstico aos bens de p6s-consumo, pais cria condi<;6es para 

que o material seja reintegrado ao ciclo produtivo e substituindo as materias-primas 

novas, gerando uma economia reversa; o sistema de reuso agrega valor de 

reutiliza<;ao ao bern de p6s-consumo; e o sistema de incinera<;ao agrega valor 

economico, pela transforma<;ao dos resfduos em energia eletrica (LEITE, 2003). 

Dentre os principais tipos de coleta de bens p6s-consumo, Leite (2003) 

destaca: 

• Coleta domiciliar do lixo; realizada por 6rgaos publicos, constituindo-se 

na principal fonte primaria de capta<;ao de bens descartados pela 

sociedade em comunidades onde a coleta seletiva ainda nao atinge 

nfveis adequados, sendo o destino 'natural' dos bens p6s-consumo, sao 

coletados tanto resfduos organicos quanta inorganicos; 

• Coleta seletiva domiciliar: resfduos s61idos inorganicos que contenham 

uma previa sele<;ao do material a ser captado, esse tipo de coleta 

abrangem a coleta em casas e estabelecimentos comerciais, pontos de 

entrega voluntaria (PEV) bern como a de locais especfficos, podendo a 

entrega de resfduos ser ou nao remunerada; 

• Coleta informal: capta<;ao manual de bens p6s-consumo dirigida a 

materiais de melhor valor de revenda realizada pelos chamados 

catadores ou carrinheiros. Esta coleta e feita normalmente vasculhando o 

lixo domiciliar e comercial quando da sua disposi<;ao para a coleta 

publica. 

Ap6s sua coleta, os resfduos s61idos podem ser aterrados, incinerados, 

reciclados ou reutilizados (FERNANDES, 2001 ). 

0 aterramento disp6e os resfduos no solo a partir de criterios e normas 

operacionais especfficas de forma a garantir o confinamento seguro em termos de 

polui<;ao ambiental e prote<;ao a saude publica (VITERBO JR, 1998). 

Ja a incinera<;ao consiste no emprego da decomposi<;ao termica, destruindo 

a fra<;ao organica do resfduo e reduzindo seu volume (FERNANDES, 2001 ). 
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A reciclagem e a reutiliza<;ao, por sua vez, consistem na utiliza<;ao de 

residuos de determinados produtos na fabrica<;ao de novos produtos, sendo que a 

principal diferen<;a entre ambas e que os residuos s61idos destinados a reciclagem 

sofrem previa tratamento ou reprocessamento, enquanto que os residuos destinados 

a reutiliza<;ao nao requerem nenhum tratamento anterior a seu uso. 

Porem, conforme ja discutido na introdu<;ao deste trabalho, o 

reaproveitamento e a reciclagem de residuos s61idos depende da cria<;ao, 

consolida<;ao e utiliza<;ao de canais de distribui<;ao reversos, entre os quais esta a 

coleta seletiva realizada tanto por 6rgaos publicos quanta por catadores informais. 

2.3 CANAlS REVERSOS DE DISTRIBUI<;Ao 

Leite (2003) define os canais reversos como: 

"as diversas etapas de comercializavao pelas quais fluem os resfduos 
industriais e os diferentes tipos de bens de utilidade ou seus materiais 
constituintes, ate sua reintegravao ao processo produtivo, por meio dos 
subsistemas de desmanche, reciclagem ou reuso." 

As caracteristicas apresentadas nessas etapas se diferenciam entre 

diferentes paises e comunidades, motivadas por diferentes disponibilidades de 

fontes de residuos de p6s-consumo, diferentes legisla<;oes e regulamentos, 

diferentes sensibilidades ecol6gicas e habitos de consumo da sociedade. 

Uma organiza<;ao nao funciona estritamente de acordo com seu proprio 

conjunto de regras. Ela deve servir aos seus clientes e atender as exigencias dos 

governos federal, estadual, municipal e aos interesses especiais, juntos esses 

componentes constituem o ambiente politico-legal, a o qual esta relacionado as leis, 

regulamenta<;oes e pressoes politicas que afetam as decisoes dos geradores, esse 

ambiente influencia as estrategias organizacionais por meio de leis, 

regulamenta<;oes e pressoes politicas (NACIMENTO et al, 2008). Porem, pode se 

afirmar que a estrutura basica e as etapas dos canais reversos para os principais 

materiais e produtos sao, em geral, similares ao Iongo do planeta (LEITE, 2003). 

0 canal de distribui<;ao reverso tern inicio quando os bens de consumo 

duraveis, semiduraveis, descartaveis e os residuos industriais depois de extinto seu 

uso original, sao descartados ou disponibilizados pelos proprietarios consumidores. 

Depois de disponibilizados de alguma maneira, uma parcela desses diversos tipos 
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de bens de p6s-consumo pode fluir; conforms a Figura 6; serem coletados por urn 

dos tipos de coleta apresentados na figura, sendo reintegrados ao ciclo produtivo de 

diferentes maneiras: como bens de segunda mao ou convertidos em suas partes, 

subconjuntos e materiais constituintes, dando origem a uma serie de atividades 

comerciais, industriais e de servi~os reversos (LEITE, 2003). 

Figura 6. Canais de distribui~ao de p6s-consumo: diretos e reversos 

FONTE: LEITE (2003: 47) 
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Segundo Leite (2003) a figura 6 apresenta os diversos modos de 

desembarago dos bens e materiais, formais ou informais, tornam-se as principais 

'fontes de suprimento' de produtos e materiais de p6s-consumo e o inicio dos canais 

de distribuigao reversos. Destacam-se as cinco fontes formais: 

• Coleta de lixo urbana; 

• Coleta seletiva; 

• Desmanche de bens duraveis; 

• Comercios de segunda mao; 

• Residuos industriais. 

As demais sao denominadas genericamente fontes informais, as quais nao 

serao citadas nesse estudo de caso. 

2.3.1 Fluxos logisticos diretos e reversos dos bens 

Os fluxos diretos e a quantidade de produtos ou dos materiais constituintes 

que fluem na cadeia de distribuigao direta, ja os fluxos reversos de materiais ou de 

produtos, sao aqueles que fluem no sentido reverso, o desequiHbrio entre a 

intensidade do fluxo direto (FD) e do fluxo reverso (FR) como causas de poluigao, 

em que a medida da intensidade entre os fluxos diretos e reversos deve levar em 

conta o periodo a ser analisado. No caso de bens descartaveis, que tern urn tempo 

de retorno ao processo produtivo mais curta, adota-se o mesmo periodo de tempo 

curta para comparar o fluxo reverso e o fluxo direto (LEITE 2003). 

A Figura 7 mostra o equilibria entre os fluxos diretos e reversos, com 

destaque para a intensidade do fluxo direto (FD) e do fluxo reverso (FR) como causa 

de poluigao. 



Figura 7. Rela<;ao entre fluxo direto e fluxo reverso 
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FONTE: LEITE (2003: 48) 
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Segundo Bowersox e Closs (2001) devido a flexibiliza<;ao na 

regulamenta<;ao dos padroes tradicionais de embalagens secundarias, o ambiente 

competitivo (redu<;ao de custos logisticos e de descarte) que encoraja a ado<;ao de 

sistemas integrados e a inova<;ao tecnol6gica, deram inicio ao renascimento da 

embalagem para fins logisticos, as empresas estao ampliando cada vez mais as 

pesquisas, por materiais e formas alternativas de embalagens, bern como encorajam 

experiencias com novas sistemas de embalagens, menos caros e mais criativos. 

Embalagens como: filmes plasticos, por acolchoamento, de retorno, 

intermediarias de cargas a granel, pool de paletes, paletes plasticos e alternativas 

que exigem equipamentos especiais para o manuseio de materiais. 

As embalagens de filmes plasticos (stretch-wrap e shrink-wrap) sao flexiveis 

e tern varias vantagens sabre a embalagem tradicional rigida esses filmes plasticos 

sao operados automaticamente e reduzem os custos da mao-de-obra e de 



27 

colocac;ao dos produtos nas caixas. Possibilitam certa padronizac;ao pais urn rolo de 

filme atende igualmente bern a maioria das configurac;6es de produtos, eliminando 

assim a necessidade de manutenc;ao de estoques de caixas de varios tamanhos. 

Outra vantagem e o seu peso minima e seu pequeno tamanho, pais a embalagem e 

praticamente do mesmo tamanho do produto, tambem proporciona urn reduc;ao de 

espac;o na armazenagem pais e muito menor que varios paletes com caixas vazias, 

ou dobradas, deixando menos refugo quando o produto e desembrulhado 

(BOWERSOX e CLOSS, 2001) 

Leite (2003) comenta que as empresas estao se defrontando com condic;6es 

de ambiente externo em grandes transformac;oes e com velocidades crescentes de 

mudanc;a. Dentre as principais alterac;6es observadas nas ultimas decadas, 

observas-se o crescimento de uma nitida consciencia dos consumidores com 

relac;ao aos impactos dos produtos e de suas embalagens no meio ambiente. 

As empresas que sao responsaveis em termos ambientais antecipam ac;6es 

para reduzirem os impactos ambientais causados por seus produtos e processos ao 

meio ambiente, melhorando assim tambem sua imagem perante a populac;ao; 

buscam implantar sistemas de gerenciamento ambiental, sistemas como de 

certificac;ao ISO 14000, e outras ferramentas empresariais nesse sentido, antes 

mesmo de haver legislac;oes expressivas que possam a prejudicar. Em alguns casas 

algumas ate procuram alianc;as com alguns movimentos ambientalistas, as 

chamadas alianc;as verdes, melhorando assim sua visao critica nesse sentido ou 

atenuando as press6es Existe uma clara tendencia de que a legislac;ao ambiental 

caminhe no sentido de tornar as empresas cada vez mais responsaveis por todo 

ciclo de vida de seus produtos. lsto significa que as empresas sao legalmente 

responsaveis pelo destino dos produtos ap6s a entrega aos clientes e do impacto 

que estes produzem no meio ambiente e a sociedade {LACERDA, 2002). 

2.5 CUSTOS EM LOGfSTICA REVERSA 

Para Porter, (1990) . "urn negocio e lucrativo, se o valor que cria, supera o 

custo do desempenho de suas atividades de valor". Para ganhar vantagem 

competitiva sobre seus rivais, uma empresa precisa desempenhar essas atividades 

a urn custo menor ou desempenha-las de forma tal a conduzir a uma diferenciac;ao e 

urn prec;o. 
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Segundo Leite (2003), o objetivo economico da implementagao da loglstica 

reversa de p6s-consumo pode ser entendido como a motivagao para a obtengao de 

resultados financeiros par meios de economias obtidas nas operag6es industriais, 

principalmente pelo aproveitamento de materias-primas secundarias, provenientes 

dos canais reverses de reciclagem, ou de revalorizag6es mercadol6gicas nos canais 

reverses de reuso e de remanufatura. 

Nacimento et al (2008), comenta que na economia ecol6gica e necessaria a 

incorporagao dos bens e servigos ambientais a contabilidade economica dos paises, 

nao aceitando a afirmagao de que nao se pode atribuir valor economico a eles, que 

sao de Iongo prazo, tratando assim da exclusao das gerag6es futuras do que ocorre 

no mercado. A economia ecol6gica e dinamica, sistemica e evolucionista, seu foco e 

a relagao do homem com a natureza e a compatibilidade entre crescimento 

demogratico e disponibilidade de recursos naturais. 

Esforgos em desenvolvimento e melhorias nos processes de loglstica 

reversa podem produzir tambem retornos consideraveis, que justificam 

investimentos realizados (LACERDA, 2002). 

Os retornos pelo investimento na loglstica reversa podem vir de varias 

formas. De acordo com Mendes e Silva (2005) os altos retornos financeiros com o 

reaproveitamento e reciclagem de embalagens retornaveis tern estimulado as 

empresas para novas iniciativas estrategicas, aliados a pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias que permitem novas aplicag6es dos materiais reciclados 

(exemplos dos tecidos fabricados a partir de garrafas plasticas de refrigerantes), 

permitem justificar aportes de capital em atividades de reciclagem. 

Em loglstica reversa, as empresas passam a ter responsabilidade pelo 

retorno do produto a empresa, quer para reciclagem ou para descarte. Seu sistema 

de custeio devera, portanto, ter uma abordagem bastante ampla. Segundo Leite 

(2003) o custeio de ciclo de vida total abrange todos os demais dependendo da fase 

em que se encontra o produto, em cada fase pode ser utilizado urn tipo de custeio, 

sendo que o Custeio do Cicio de Vida Total e o que engloba todos eles. 0 que se 

deve ter em mente e o ciclo todo desde a fase de Projeto e Desenvolvimento de 

novas Produtos (P&D) para que o produto possa gerar receitas durante seu ciclo de 

vida que possibilitem o ressarcimento dos custos. Com a inclusao do retorno do 

produto, temos mais urn fator a ser considerado, que e a importancia de se conhecer 
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o ponto em que se encontra o produto em seu ciclo de vida e a diferen9a de custos 

incorridos em cada fase. 

Segundo Lacerda (2002) fica evidente que alem dos custos de compra de 

materia-prima de pradu9ao, de armazenagem e estocagem, o ciclo de vida de urn 

produto inclui tambem outros custos que estao relacionados a todo o gerenciamento 

do seu fluxo reverso. Do ponto de vista ambiental, esta e uma forma de avaliar qual 

o impacto que urn praduto exerce sabre o meio ambiente durante toda sua vida. 

Esta abordagem sistemica e fundamental para planejar e estruturar a utiliza9ao dos 

recursos logisticos de forma a contemplar todas as etapas do ciclo de vida dos 

pradutos. 

0 pre9o dos materiais reciclados podera ser formado pelo encadeamento de 

diversas eta pas de comercializa9ao ao Iongo da cadeia reversas ( ciclo de vida do 

praduto). Leite (2003) leva em considera9ao 3 etapas para formar o pre9o de urn 

material reciclado. 

1. Etapa da Coleta: 

• Gusto da coleta (Cc)= custo de posse (Cp) + custo de 

beneficiamentos inicial (Cb), 

• Pre9os de venda ao sucateira = Cc + Iuera do coletor (Lc); 

2. Etapa do Sucateiro: 

• Gusto para o sucateiro= Cc + Lc + custo proprio (Cs); 

• Pre9o de venda dos sucateiros= Cc + Lc + Cs; Luera do sucateiro 

(Ls); 

3. Etapa da Reciclagem: 

• Gusto do reciclador = Cc + Lc + Cs + Ls + custo proprio (Cr) 

• Pre9o de venda do reciclador = Cc + Lc + Cs + Ls + Cr + Iuera do 

reciclador (Lr) 

0 pre9o do material reciclado e formado pela soma dos diversos custos 

somados e dos Iueras respectivos dos diversos agentes que intervem nas etapas do 

canal reverso, dede a primeira posse do pos-consumo ate sua reintegra9ao ao ciclo 

pradutivo, subsidios ou impastos de varias naturezas estarao inclusos nos custos 

dessas diversas etapas (LEITE, 2003). 
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Para algumas empresas a logfstica reversa pode ser urn diferencial 

competitivo e lucrativo, como exemplo pode se citar empresas de alumfnio e de 

bebidas. 

2.6 A UTILIZAQAO DA LOGiSTICA REVERSA COMO FATOR GERADOR DE 

VANTAGEM COMPETITIVA 

A logfstica tende a contribuir para o sucesso das empresas nao somente em 

propiciar aos clientes a entrega de produtos ou servigos nos padroes de tempo e 

espago demandados, mas tambem promover suporte ao produto ap6s sua venda ou 

consumo. Como a coleta da embalagem, lixo considerado por muitas empresas, 

para ser reutilizado em uma nova ou atual cadeia de produgao. 

A diferenciagao de produtos e servigos e uma estrategia importante para a 

criagao de uma vantagem competitiva. Diferenciar urn produto ou urn servigo 

significa torna-lo adaptavel a urn segmento de consumo ao qual estaria pronto a 

pagar mais para obte-lo ou, ainda, utiliza-lo mais intensivamente (KOTLER, 1996). 

De acordo com Leite (2003), alguns fatores podem ser considerados como 

vantagens competitivas na logfstica reversa: 

• Restri~oes ambientais: A conscientizagao sobre a conservagao 

ambiental nao parece ser uma tendencia temporaria, a logfstica reversa 

deve procurar minimizar o impacto ambiental, nao s6 dos resfduos 

oriundos das etapas de produgao e do p6s-consumo, mas dos impactos 

ao Iongo do ciclo de vida dos produtos; 

• Redu~ao de custo: 0 reaproveitamento de materiais e a economia com 

embalagens retornaveis fornecem ganhos que estimulam novas 

iniciativas e esforgos em desenvolvimento e melhoria dos processos de 

logfstica reversa. Varias industrias, caso do alumfnio, por exemplo, tern 

nas embalagens descartadas uma fonte de materia-prima de qualidade e 

que pode ser processada a custos menores do que aqueles que seriam 

possfveis a partir da industrializagao da bauxita (mineral de base desta 

industria); 

• Razoes competitivas: Uma forma de ganho de vantagem competitiva 

frente aos concorrentes e a garantia de polfticas liberais de retorno de 

produtos (estrategia de minimizar as barreiras para retorno e troca de 
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produtos) que fidelizem os clientes. Dessa forma, empresas que 

possuem urn processo de logfstica reversa bern gerida tendem a se 

sobressair no mercado, uma vez que podem atender aos seus clientes 

de forma melhor e diferenciada do que seus concorrentes; e 

• Diferencia~ao da imagem corporativa: Muitas empresas estao 

utilizando logfstica reversa estrategicamente e se posicionando como 

empresa-cidada, contribuindo com a comunidade e ajudando as pessoas 

menos favorecidas. Ressalta-se o papel social realizado por diversas 

empresas com cooperativas de catadores de embalagens reciclaveis. 

Com isso, as empresas conseguem uma valorizagao da marca e, muitas 

vezes, de seus produtos tambem. 

2. 7 GESTAO AMBIENTAL E ECOEFICIENCIA 

0 setor industrial, sendo urn dos principais responsaveis pela poluigao do 

meio ambiente, do planeta, e tambem o que proporciona crescentes leis ambientais, 

por parte dos 6rgaos governamentais, com relagao aos resfduos gerados por elas, 

tern com isso implantado inumeras estrategias de gestao ambiental como: produgao 

mais limpa, certificagao ambiental (ISO 14001 ), redugao de resfduos t6xicos, 

reciclagem e reuso da materia-prima, principalmente. Com isso tendo urn diferencial 

competitivo, se tornando mais eficiente em seus processos, pais resfduo significa 

perda de materia prima, falta de eficiencia e aumento de custos de produgao. Diante 

disso, passaram a se preocupar com a introdugao do conceito de prevengao, ou 

seja, reduzir cada vez mais a geragao na origem, abandonando a postura 

essencialmente reativa (AGRONLINE- Site de Agropecuaria, 2008). 

A ecoeficiencia e a ligagao entre eficiencia dos recursos reutilizaveis, o que 

leva a urn denominador de produtividade e lucratividade que acaba englobando a 

responsabilidade ambiental por parte das empresas. A ecoeficiencia s6 e atingida 

quando traz a satisfagam das necessidades humanas que de encontro acabam 

trazendo a qualidade de vida a sociedade envolvida, ao mesmo tempo em que reduz 

progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao Iongo do ciclo 

de vida, se utilizando de processos como o de produgao mais limpa (CEBDS -

Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento da Sustentabilidade, 2008). 

Sao considerados como elementos da ecoeficiencia: 
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• RedU<1ao do consumo de materiais com bens e servi9os; 

• Redu9ao do consumo de energia com bens e servi9os; 

• Redu9ao e a dispersao de substancias t6xicas no meio ambiente; 

• lntensificar e dizimar cada vez mais a reciclagem de materiais e 

produtos; 

• Maximiza(fao do usa sustentavel de recursos renovaveis; 

• Prolongamento da durabilidade dos produtos, o ciclo de vida dos 

produtos; 

• Agrega(fao do valor aos bens e servi9os. 

A introdu9ao da variavel ambiental no sistema de gestao estrategica das 

empresas que tern urn alto impacto ambiental, proporcionando varias vantagens a 

elas, como a diminui9ao dos custos de produ<fao, redu9ao na gera9ao de resfduos 

perigosos, diminui(fao no desperdfcio de materia prima na produ9ao aumentando 

assim o seu rendimento, alem disso, ganharam tambem uma imagem 

socioambiental perante a sociedade em que estao inseridas (AGRONLINE - Site de 

Agropecuaria, 2008). 
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3 IDENTIFICAQAO DA EMPRESA 

0 presente capitulo descreve o hist6rico da empresa e algumas informa<;6es 

relevantes da mesma, seus indicadores de ecoeficiencia, suas a<;6es de 

responsabilidade socioambiental, o canal reverso atual utilizado nos filmes plasticos 

e a proposta do novo canal. 

3.1 DADOS SOBRE A EMPRESA EM ESTUDO 

A empresa em estudo e a maior industria privada de bens de consumo do 

Brasil e a maior cervejaria da America Latina, com 35 mil funcionarios. Foi formada 

em 1 o de julho de 1999 com a fusao da Brahma e da Antarctica, ate entao, as duas 

maiores industrias cervejeiras do Brasil. Em 30 de mar<;o de 2000 o CADE 

(Conselho Administrative de Defesa Economica) aprovou a fusao, dando inicio assim 

a AmBev. Com a alian<;a firmada com a lnterbrew em 3 de mar<;o de 2004, a 

Companhia passou a ter opera<;6es na America do Norte com a incorpora<;ao da 

canadense Labatt, tornando-se a Cervejaria das Americas. 

A Companhia, que hoje tern seu controle acionario Belga esta presente em 14 

paises das Americas e integra a maior plataforma de produ<;ao e comercializa<;ao de 

cervejas do mundo desde a alian<;a global firmada com a lnterbrew, atual lnBev, em 

2004. 

A AmBev e a terceira maior contribuinte em impastos para o Governo e a 

maior pagadora quando comparada com as empresas privadas do pais. No site 

oficial da empresa destaca-se que a atua<;ao da Companhia deve ir alem das 

obriga<;oes legais e do compromisso com a qualidade e que no campo da 

Responsabilidade Corporativa, a empresa foi pioneira no lan<;amento, em 2001, do 

Programa AmBev de Consumo Responsavel, que tern, como principais objetivos, 

alertar a popula<;ao para o perigo de beber e dirigir e sabre a importancia de se 

cumprir a lei que proibe a venda de bebidas alco61icas a menores de idade. 

A Figura 8 e destacada na cor vermelha a area de atua<;ao da empresa nas 

Americas e tambem apresenta dados socioeconomicos e demograficos da 

organiza<;ao. 

Figura 8. Paises atendidos pela AmBev nas Americas 
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FONTE: ( dados retirados, do sistema interne da AmBev, 2008) 

3.2 EMPRESA MODELO EM GESTAO AMBIENTAL E ECOEFICIENCIA. 
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Em 2006 a empresa foi considerada modelo em Gestao Ambiental segundo 

o Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa 2006. Em maio de 2007 a empresa 

apresentou em seu site oficial, www.ambev.com.br, seus indicadores positivos de 

ecoeficiencia apresentados a seguir por esse estudo, e que de acordo com a 

empresa e conquistada grac;as a uma polftica de gestao ambiental eficaz. 

A empresa afirma que trabalha com uma polftica ambiental que estabelece o 

compromisso de buscar e aplicar tecnologias, processos e insumos que diminuam o 

impacto ao meio ambiente em todas as suas fabricas. Para atingir esse resultado, a 
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companhia desenvolveu, em 1997, urn Sistema de Gestao Ambiental (SGA) 

padronizado e sistematizado. 

0 SGA estabelece indicadores de ecoeficiencia (agua, energia e reciclagem) 

e utilizado pela empresa para os quais busca referencias internacionais de melhores 

praticas em gestao ambiental. 0 objetivo do SGA e adotar praticas de ecoeficiencia 

que permitam resultados tais como reduc;ao do consumo de agua na fabricac;ao de 

bebida, aumento da reciclagem de resfduos s61idos, utilizac;ao de fontes renovaveis 

de energia e diminuic;ao da emissao de poluentes. Sao estabelecidas metas 

progressivas para cada urn desses indicadores com o objetivo de buscar melhoria 

continua de performance ambiental. As diretrizes e padr6es como os procedimentos 

adequados de controle ambiental sao periodicamente atualizadas para divulgar 

melhores praticas e garantir a evoluc;ao. 

Segundo o diretor para Assuntos Corporativos da companhia, Milton 

Seligman, "e fundamental para a AmBev conjugar desenvolvimento com 

sustentabilidade. Esta e uma postura permanente e que ja esta incorporada a rotina 

de trabalho de todos os funcionarios". 

De acordo com a materia publicada na revista Exame de 2006 a empresa e 

conhecida por sua obsessao pelo controle de custos, e se transformou num exemplo 

de adoc;ao da ecoeficiencia como modelo de produc;ao. Desde que o conceito 

chegou a empresa, ela vern aprimorando o sistema de gestao ambiental de suas 

fabricas com o objetivo de produzir mais reduzindo o consumo de recursos naturais 

e a gerac;ao de resfduos. Uma das raz6es para a adoc;ao da pratica sao os ganhos 

financeiros envolvidos. "Eies aparecem na medida em que reduzimos as perdas na 

cadeia produtiva", diz Beatriz Oliveira, gerente de meio ambiente da AmBev. 

Atualmente a empresa iniciou a venda de creditos de carbona, se tornando 

assim a primeira empresa de bebidas a ingressar nesse segmento. As agencias de 

protec;ao ambiental reguladoras emitem certificados que podem ser comercializados 

atraves das balsas de valores e de mercadoria, autorizando metas de reduc;ao de 

emiss6es de toneladas de di6xido de enxofre, mon6xido de carbona e outros gases 

poluentes, para as industrias que mais poluem. As empresas recebem bonus 

negociaveis na proporc;ao de suas responsabilidades. Aquela que nao consegue 

cumprir a meta de reduc;ao progressiva estabelecida por lei, tern que comprar 

certificados das empresas mais bern sucedidas na reduc;ao de poluentes, ou serao 



36 

multadas. 0 sistema tern a vantagem de permitir que cada empresa estabelega seu 

proprio ritmo de adequagao as leis ambientais. 

0 presente estudo apresenta a seguir as principais agoes realizadas pela 

empresa para a redugao do consumo de agua, energia e aumentar o aproveitamento 

de residuos que sao apresentadas em seu site oficial. 

3.2.1 Agoes realizadas pela empresa para a redugao do consumo de agua. 

Em tres anos, as fabricas da AmBev economizaram 4,83 milhoes de m3 de 

agua, sendo que, algumas unidades alcangaram a referencia mundial de 3, 75 litros 

de agua para cada litro de cerveja e outras, como a filial Curitiba, conseguiram 

operar com urn indice ainda menor: 3,49 litros. 

Alem de economizar agua no processo de fabricagao, as filiais da AmBev 

tambem procuram evitar o desperdicio. Todas as unidades seguem uma cartilha, 

conhecida internamente como Mandamentos da Agua, onde sao destacadas 

praticas de usa racional da agua e eliminagao de desperdicios como, par exemplo, a 

manutengao de equipamentos para impedir vazamentos. 

A Companhia reaproveita ainda toda a agua proveniente da produgao em 

atividades como lavagem de tanques, garrafas e limpeza em geral. A agua que 

enxagua as garrafas e aproveitada, par exemplo, para lavar os engradados. No 

processo de pasteurizagao, a agua e utilizada em circuito fechado, 0 que reduz 0 

volume consumido. 

A AmBev possui 37 estagoes de tratamento de efluentes. Juntas, elas tern 

capacidade para tratar 200 mil m3 de efluentes par dia, o equivalents a estagao de 

tratamento de uma cidade com 4,5 milhoes de habitantes, semelhante a populagao 

do Estado de Goias. Toda a agua usada nas fabricas e devolvida a natureza com 

excelente qualidade. 

3.2.2 Agoes realizadas pela empresa para a reciclagem de residuos 

Em 2006 a empresa reaproveitou aproximadamente 98% dos residuos s61idos 

gerados no processo de fabricagao das bebidas. Para atingir este resultado, as 

unidades da Companhia tratam os residuos como subprodutos, manipulando-os com 

procedimentos padronizados e controle de qualidade. Dessa forma, foi obtida uma 
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receita de R$ 59.000.000,00 com a venda de subprodutos. 0 bagac;o do malte e o 

fermento, por exemplo, sao empregados como fonte de protefna em rac;ao animal. A 

polpa dos r6tulos tern como destino as fabricas de papelao. 

A empresa tambem esta engajada em campanhas de reciclagem de latinhas 

e garrafas PET por todo o pals. A AmBev patrocina ha rna is de 10 anos a 

Recicloteca. Criada pela ONG Ecomarapendi, a entidade e urn dos maiores centros 

de informac;6es sobre reciclagem e meio ambiente da America Latina e tornou-se 

uma referenda nacional. A Companhia tambem atua no projeto Reciclagem 

Solidaria, que envolve a participac;ao de vinte e seis cooperativas de catadores, em 

seis estados diferentes. Essa ac;ao beneficia diretamente quase cinco mil pessoas 

que vivem da venda desses materiais. 

3.2.3 Ac;6es realizadas pela empresa para a reduc;ao do consumo de Energia 

Nos ultimos anos, a AmBev vern mudando sua matriz energetica, substituindo 

combustfveis f6sseis por outros menos poluentes. Hoje, somente 12% da matriz 

energetica da companhia sao compostas por 61eo combustfvel, enquanto que 88% 

da energia utilizada vern de biogas, biomassa e gas natural. 

Os trabalhos de ecoeficiencia energetica da Companhia vern apresentando 

dados significativos nos resultados de emissao de C02. Nos ultimos 5 anos, foi 

obtida uma reduc;ao de 33% no fndice de emissao de C02 (kg C02; HI). Novos 

projetos para o ano de 2008 preveem a reduc;ao de mais 51 mil toneladas de C02 

ao ano. 

Algumas de suas unidades substitufram mais de 30 mil toneladas de 61eo por 

biomassa, obtida a partir da casca de coco de babac;u, madeira de reflorestamento e 

casca de arroz. Ja as outras unidades substitufram parcialmente o gas natural por 

2,4 milh6es de m3 de biogas gerado nas Estac;6es de Tratamento de Efluentes. 

As fabricas tambem vern reduzindo o consumo de energia eletrica. No ano 

passado, as 30 unidades da AmBev no Brasil consumiram 8,64 kwh/hi (kilowatt-hora 

por hectolitro de bebida produzido). Em 2001, esse numero era de 9,51 kwh/hi, uma 

diferenc;a de 10,19%. 0 con sumo de energia para cad a hectolitro de bebida 

produzido tam bern foi reduzido, passando de 109,1 Megajoules por hectolitro em 

2005, para 107,8 (MJ/hl) no ano passado. 
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4 METODOLOGIA DA PROPOSTA 

Dividi em duas etapas, o estudo e proposta a ser analisada e implantada 

pela empresa AmBev: 

1° Etapa: 

• Levantamento do volume, onde e quando e utilizado de filme plastico; 

• Divisao do volume de filme plastico por canal de Rota e AS; 

• Abertura do volume de palete misto e fechamento entre os canais e no 

carregamento de Rota e AS, do filme plastico. 

2° Etapa: 

• ldentificac;ao da area de coleta; 

• Estimativa de custo para a construc;ao de uma area especffica de coleta; 

• Levantamento do Pay Back Time do investimento a ser feito pela 

empresa terceira; 

• Apresentac;ao da proposta; 

4.1 LEVANTAMENTO DO VOLUME, ONDE E QUANDO E UTILIZADO 0 FILME 

PLASTICO; 

4.1.1 A finalidade do filme plastico e as embalagens que o utilizam e seu volume; 

0 Filme plastico na AmBev e utilizado em volta dos produtos dispostos em 

urn palete como mostra urn exemplo na Figura 9. 

Figura 9. Palete revestido com o filme plastico 
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FONTE: (Foto retirada no COD da AmBev de Curitiba em 08/1 0/2008). 

Conforme a cita~ao de (BOWERSOX e CLOSS) no capitulo 2 desse trabalho 

as vantagens pela utiliza~ao dos filmes plasticos sabre a embalagem tradicional 

rfgida se da pelos seguintes fatores: 

• Sao operados automaticamente e reduzem os custos da mao-de-obra e de 

coloca~ao dos produtos nas caixas; 

• Possibilitam certa padroniza~ao, pais urn rolo de filme plastico atende 

igualmente bern a maioria das configura~oes de produtos, eliminando 

assim a necessidade de manuten~ao de estoques de caixas de varios 

tamanhos; 

• Outra vantagem e o seu peso mfnimo e seu pequeno tamanho, pais a 

embalagem e praticamente do mesmo tamanho do produto, tambem 

proporciona urn redu~ao de espa~o na armazenagem, pais e muito menor 

que varios paletes com caixas vazias, ou dobradas, deixando menos 

refugo quando 0 produto e desembrulhado .. 

0 Coordenador do Armazem do COD Curitiba Denis Moleta, afirma que o 

filme plastico tambem protege os produtos contra sujeiras provenientes no ar como a 

poeira, e aumenta a fixa~ao dos produtos dispostos sabre os paletes, reduzindo as 

perdas com quebras indesejadas na movimenta~ao dentro do armazem e na carga e 

descarga desses produtos. 

Ao todo a empresa comercializa cinco tipos de embalagens: 
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• Garrafa retornavel de 1 L e 600 ml que e utilizada para embalar cerveja, 

e garrafa retornavel de 280 ml que e utilizada para embalar o 

refrigerants; 

• Barril de 50 L, 30 L e 1 0 L utilizados como embalagem do chopp; 

• PETs (Embalagens Plasticas de Polietileno) que vao de 237ml a 3,3 L e 

sao utilizadas para embalar refrigerantes, agua e isotonicos; 

• Latas de alumfnio de 350 ml e de 473 ml, que sao utilizadas como 

embalagem de cervejas, refrigerantes e isotonicos; 

• Bag in Box de 18 L, que armazena o xarope utilizado pel as maquinas de . 

refrigerants. 

Das cinco embalagens utilizadas pela empresa tres delas necessitam do 

filme plastico para armazenamento e transports, a seguir esse estudo apresenta 

cada uma dessas embalagens. 

Todas as embalagens PET independents do formate e capacidade utilizam o 
Filme plastico para envolver os palates. 0 volume de filme plastico estimado para a 

logfstica dessas opera~5es . do interior de Sao Paulo e Parana e de 

aproximadamente 24 toneladas por ano. 

Figura 10. Embalagens tipo PET comercializados pel a AmBev 

FONTE: (Figura retirada de Folders da AmBev de Curitiba/PR em 16/10/2008). 

As embalagens de alum fnio, mais conhecidas como latin has, tambem 

utilizam na sua totalidade o filme plastico no transports e acomoda~ao em palates, 

independents do tamanho da embalagem. 0 volume estimado de filme plastico nos 

palates de lata para os COD's da regional e de aproximadamente 32 toneladas por 

ana. 
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Figura 11. Exemplo de embalagens tipo lata comercializadas pela AmBev 

FONTE: (Figura retirada de Folders da AmBev de Curitiba/PR em 16/10/2008). 

As Long Neck's, garrafas de vidro, tambem utilizam o filme plastico em seus 

paletes. A estimativa de volume de filme plastico contido em seus palates e de 

aproximadamente 4,8 toneladas par ana. 

Figura 12. Exemplo de embalagens do tipo Long Neck comercializados pela AmBev 

FONTE: (Figura retirada de Folders da AmBev de Curitiba/PR em 16/1 0/2008). 

0 grafico a seguir mostra o percentual de filme plastico que e utilizado par 

cada embalagem ao Iongo de um ana. Os palates de Lata utilizam 53°/o do filme 

plastico consumido pelos COD's, 39°/o do plastico e consumido pelos palates de Pet 

e os 8°/o restantes pelos paletes de Long Neck. 

Grafico 4. Percentual de filme plastico utilizando em cada embalagem ao Iongo e um 

ana. 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 16/1 0/2008). 

4.2 DIVISAO DE VOLUME DE FILME PLASTICO POR CANAL ROTA E AS 

4.2.1 Atual canal reverse utilizado para a destina~ao do filme plastico 
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Antes de descrever o atual canal reverse utilizado para o filme plastico e 

importante a apresenta~ao da area que sera estudada dentro da cadeia logfstica da 

empresa em estudo, e entender a diferen~a entre entrega Rota e entrega AS e 

tambem apresentar os dais mementos que o filme plastico e descartado, no 

carregamento dos vefculos e no retorno da rota de entrega. 

4.2.2 A cadeia logfstica da AmBev 

No esquema apresentado na Figura 13 pode-se observar a cadeia logfstica 

da empresa, em destaque temos a parte da cadeia logfstica onde sera apresentado 

o atual canal reverse utilizado para o destine final do filme plastico, o nome dado a 

essa parte da cadeia de Opera~ao COD's. 

Figura 13. Cadeia 16gistica da AmBev 
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FONTE: (Figura retirada de Folders da AmBev de Curitiba/PR em 16/1 0/2008). 
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Nessa opera<;ao, o CDD (Centro de Distribui<;ao Direta) recebe os palates 

fechados e ja protegidos com o filme plastico das plantas, esses palates ficam 

estocados no CD ate serem carregados e entregues para os PDV's (Pontos de 

Vend as) ou varejo e para os AS-CD (Auto Servi<;os) ou atacado. 

A foto que segue apresenta a visualiza<;ao lateral do estoque de Latas do 

CDD Curitiba. Nela os palates armazenados estao protegidos pelo Film Plastico e 

prontos para serem carregados e entregues no AS-CD ou nos PDV's. 

FONTE: (Foto retirada no armazem (COD) da AmBev de Curitiba/PR em 08/1 0/2008). 
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4.2.3 Diferenciando os canais Rota e AS 

A terminologia Rota e utilizada para descrever a entrega nos PDV's (Pontos 

de Vendas) ou varejo da Cia e AS para descrever as entregas no atacado ou as 

grandes redes de mercados atendidas pela empresa. 

Os canais se diferenciam principalmente pelo volume media de compra dos 

clientes, a seguir sao apresentadas algumas caracterfsticas da entrega desses 

canais. 

Entrega Rota: 

o As entregas sao realizadas em sua maioria por caminh6es pr6prios das 

transportadoras, e uma pequena parte que atende a uma demanda 

extra e atendida por caminh6es que sao fretados tambem pelas 

transportadoras; 

o Gada caminhao atende em media 35 PDV's por dia; 

o Aproximadamente 35°/o das cargas dos vefculos sao formadas por 

palates que necessitam da proteQao do filme plastico e 88°/o desses 

palates sao formados por palates com urn mix de produtos (mistura de 

diferentes embalagens e diferentes sabores); 

o Nesse segmento a maioria dos palates de produtos que utilizam o filme 

plastico tem que ser desfeitos e carregados junto com outros produtos, 

formando assim novas palates com um mix de produtos. A foto a seguir 

apresenta essa situaQao, onde o palete tem diferentes tipos de 

embalagens e sabores. 

FONTE: (Foto .retirada no armazem (COD) da AmBev de Curitiba/PR em 08/1 0/2008). 
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Entrega AS: 

o As entregas realizadas nesse segmento sao feitas na maioria por 

caminh6es fretados pela transportadora e uma pequena parte por 

vefculos pr6prios da transportadora; 

o Gada caminhao entrega em media para 1 ,4 clientes por dia; 

o Aproximadamente 92% da carga dos vefculos sao formadas por 

paletes que necessitam da protegao do filme plastico e 42% desses 

paletes sao formados por paletes com urn mix de produtos; 

o Diferentemente da Rota, no AS os paletes sao na grande maioria 

paletes fechados, ou seja, nesse segmento o numero de paletes com o 

mix de produtos e menor, dessa forma nao se torna necessaria 

desmontar os paletes fechados. 

4.2.4 0 caminho atual do plastico na Operagao do COD. 

0 caminho do plastico para a Rota ou AS e o mesmo, o que difere urn 

processo do outro e que no carregamento da Rota urn numero maior de paletes e 

desfeito para montagem dos paletes mistos, e o filme plastico que e tirado dos 

paletes fechados e descartado durante o carregamento. Ja no AS a maioria dos 

paletes nao sao desfeitos, dessa forma sao entregues aos clientes com o mesmo 

filme plastico que veio das fabricas. 

Na Rota por sua vez, os motoristas sao orientados a trazer de volta para a 

empresa o filme plastico que sai envolta dos paletes, ja que os mesmos sao 

desfeitos no momenta que se inicia a descarga dos produtos, perdendo a sua 

finalidade a partir de entao. 

No segmento AS os Motoristas nao trazem o filme plastico de volta ao 

deposito, ja que para esses clientes nao e necessaria desfazer os paletes e os 

mesmos sao entregues como safram da empresa, ou seja, utilizando o filme plastico 

para a fixagao e eliminagao da contengao de sujeiras. 

Com base no estudo dos canais de distribuigao de p6s-consumo: diretos e 

reversos apresentados nesse trabalho no capitulo 2 a Figura 14 apresenta 

destacado em Azul, o caminho atual percorrido pelo plastico nas operag6es COD da 

Ambev. 
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Figura 14. Fluxo reverso atual do plastico nas unidades da AmBev em estudo 
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FONTE: (Figura retirada de Folders da AmBev de Curitiba/PR em 16/10/2008). 

0 fluxo apresentado anteriormente, pode ser resumido em 4 etapas distintas que 

acontecem no processo de carregamento e no retorno de rota dos vefculos de 

entrega. A seguir sao apresentadas essas etapas: 

Etapa 1 - Recebimento dos paletes. Diariamente o CDD recebe das 

fabricas vefculos contendo os produtos que deverao ser repostos no estoque. Esses 

produtos ficam armazenados no deposito do CDD ate que sejam vendidos para a 

Rota ou AS. Na toto abaixo e apresentada a descarga dos paletes com embalagens 
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tipo PET envolvidas com o filme plastico, de uma carreta proveniente de uma das 

fabricas da empresa. A seguir esses paletes sao armazenados dentro do estoque da 

empresa, ate que sejam vendidos e distribufdos. 

FONTE: (Foto retirada no armazem (CDD) da AmBev de Curitiba/PR em 08/1 0/2008). 

Todos os paletes com os produtos provenientes das fabricas e que 

necessitam do filme plastico para protegao, ja saem da linha de fabricagao com o 

filme plastico envolvendo toda a sua area. Esse processo nas fabricas e realizado de 

forma mecanizada. 

Na Etapa 2 - Carregamento para entrega. Ap6s serem vendidos os 

produtos sao carregados em vefculos que serao os responsaveis pela sua 

distribuigao nos clientes, do canal Rota ou do canal AS. Ressaltando que cada 

vefculo faz entrega em apenas urn canal. 

No momento do carregamento o palete contendo seus respectivos produtos 

pode ser carregado por inteiro no vefculo (palete fechado), ou tern que ser desfeito 

para que novos paletes com mix de produtos de diferentes sabores e embalagens 

possam ser montados, caracterizando assim o palete misto. 

A seguir e apresentada uma toto explicativa contendo os paletes prontos 

para serem carregados e entregues. A carga da toto sera entregue para clientes da 

Rota. Essa carga contem 2 paletes Fechados e 4 paletes Mistos (representando 

66°/o dos paletes montados), e para que fossem formados, paletes fechados tiveram 

que ser desfeitos e o seu filme plastico descartado. 
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. , 'separada para carregamento e en-treg~ f~-~ 
.,;;. 

FONTE: (Foto retirada no armazem (COD) da AmBev de Curitiba/PR em 08/1 0/2008). 

Quando o palete tern que ser desfeito, no caso para forrnar paletes mistos, o 

filme plastico do rnesrno e retirado e descartado em cac;ambas junto com outros 

detritos gerados no carregamento, como por exemplo, garrafas quebradas, papeloes 

e fitilhos. Nessa etapa do processo temos a maior quantidade dos filrnes plasticos 

descartada, ao todo 88°/o dos paletes carregados na rota sao desfeitos para 

formarem urn novo palete com outros produtos. No AS esse numero e bern menor, ja 

que 58°/o dos produtos comercializados nesse canal sao vendidos em paletes 

fechados. 

Os paletes rnistos recebern ao seu entorno urna nova protec;ao com filme 

plastico para que sejam entregues em seu destino. Essa protegao e aplicada 

manualmente ap6s o palete ser montado com o mix de produtos, a Figura abaixo 

mostra o rolo de filme plastico que e utilizado pelos ajudantes de armazem para 

embalar o novo palete. 
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FONTE: (Foto retirada no armazem (COD) da AmBev de Curitiba/PR em 08/1 0/2008). 

Etapa 3 - Retorno da rota. Nessa etapa os motoristas retornam ao CDD 

para prestar contas ffsicas e financeiras. No momenta da prestaQao de contas ffsica 

o filme plastico que sobrou da rota e retirado do caminhao e descartado nas 

caQambas de lixo. Nessa etapa, 70°/o do que foi carregado nos vefculos retornam 

para o CDD. 

Podemos notar na foto abaixo o filme plastico que e guardado pelos 

Motoristas, em dais vefculos diferentes, e entregue no armazem no final da sua rota 

de entrega, no momenta da realizaQao da prestaQao de contas ffsicas. 

FONTE: (Fotos retiradas no armazem (COD) da AmBevde Curitiba/PR em 08/10/2008). 

Etapa 4 - Recolha do filme plastico. 0 filme plastico que foi descartado na 

montagem dos paletes mistos e o que retornou da rota sao descartados em 

caQambas de lixos especfficas para os resfduos do carregamento. De dais em dais 

dias uma empresa terceira que era a responsavel pelas caQambas de lixo, recolhia 

os resfduos, separava os mesmos e dava o destine final. A mesma nao cobrava 

nada pelo serviQo, porem nao pagava nada pelos resfduos. 
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4.3 ABERTURA DO VOLUME DE PALETE MISTO E FECHAMENTO ENTRE OS 

CANAlS E NO CARREGAMENTO DE ROTA E AS, DO FILME PLASTICO 

VOLUME ANUAL DE PLASTICO ESTIMADO PARA AS UNIDADES DA 

GEOGRAFIA PR/SP 

A Empresa em estudo nesse trabalho e dividida em nove regionais no Brasil, 

os dados apresentados a seguir se referem a Regional PR/SPI, que tem sua area de 

atua~ao no estado do PRe no interior do estado de Sao Paulo. Essa regional conta 

com cinco grandes centros de distribui~ao e um ponto de apoio (Paranagua), 

apresentados no mapa abaixo: 

Figura 15. Mapa contendo os 5 COOs atuantes no estado do PR e SP em estudo 

FONTE: (Figura retirada do sistema da AmBev de Curitiba/PR em 08/1 0/2008). 

A estimativa_ da quanti dade de til me plastico utilizada por cada Centro de 

Distribui~ao foi feita com base na meta de paletes do volume de vendas de cada 

uma das·embalagens que utilizam o filme plastico. 
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A estimativa de peso do filme plastico utilizado foi extrafda de urn projeto de 

substitui<;ao por urn novo tipo de filme plastico mais resistente realizado em 2005 no 

COD Campinas, onde foram pesados os filmes plasticos retirados de pelo menos urn 

palete de cada embalagem utilizado pela empresa. 0 resultado dessa medi<;ao 

apontou que na media cada palete tern 0,485g de filme plastico. 

Como sao duas etapas de descartes do produto, uma no carregamento e 

outra no retorno dos vefculos para o armazem, o levantamento da estimativa do total 

de filme plastico descartado em 2007 foi realizado por etapa. Esse levantamento 

apontou que 59,6°/o do total de plastico que e descartado, tern o seu destino final no 

carregamento e o restante no retorno dos vefculos que safram para fazer entregas 

para os clientes da empresa. 

Os graficos a seguir mostram o volume estimado mensal para 2008 de 

plastico a serem descartados durante o carregamento e retorno de rota em cada urn 

dos Centros de Distribui<;ao Direta. 

Centro de Distribuh;ao Direta Curitiba, estimativa do volume de plastico 

descartado no carregamento para a entrega na Rota e no AS para o anode 2008 e 

de 22.527 Kg e uma estimativa de proje<;ao de receita com vendas de R$ 12.390,00. 

Grafico 5. Volume de plastico a ser descartado no carregamento no COD de 

Curitiba/PR 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008) . 

. No retorno de rota a estimativa do filme plastico a ser utilizado para o ano de 

2008 em Curitiba e de 15266 KG e uma receita de R$ 8.396,00. 



Grafico 6. Volume filme plastico a ser descartado no retorno de rota do COD de 

Curitiba/PR. 
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No Centro de Distribuigao Direta Londrina, estimativa do volume de plastico 

descartado no carregamento para a entrega na Rota e no AS em 2008 de 1 0607 Kg 

e uma possfvel receita gerada com a venda de R$ 5.834,00. 

Grafico 7. Volume filme plastico a ser descartado no carregamento no COD de 

Londrina/PR 
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No retorno de rota a estimativa de plastico para o ano de 2008 em Londrina 

e de 7187 KG e uma receita de R$ 3.953,00 

Grafico 8. Volume de filme plastico a ser descartado no retorno de rota do CDD de 

Londrina/PR. 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Guritiba/PR em 22/10/2008). 

Centro de Distribui9ao Direta Paranagua, estimativa do volume de plastico 

descartado no carregamento para a entrega na Rota e no AS em 2008 de 2085 Kg e 

uma possfvel receita gerada com a venda de R$ 1.147,00. 

Grafico 9. Volume de filme plastico a ser descartado no carregamento no CDD de 

Paranagua/PR 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008) . 
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No retorno de rota a estimativa de plastico para o ano de 2008 em 

Paranagua e de 1484 KG e uma receita de R$ 816,00 

Grafico 10. Volume de til me plastico a ser descartado no retorno de rota do COD de 

Paranagua/PR 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 

Centro de Distribuigao Direta Ribeirao Preto, estimativa do volume de 

plastico descartado no carregamento para a entrega na Rota e no AS em 2008 de 

12349 Kg e uma possfvel receita gerada com a venda de R$ 6. 792,00. 

Grafico 11. Volume de filme plastico ser descartado no carregamento do COD de 

Ribeirao Preto/SP 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 
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No retorno de rota a estimativa de plc~stico para o anode 2008 em Ribeirao 

Preto e de 8305 KG e uma receita de R$ 4.568,00 

Grafico 12. Volume de filme plastico a ser descartado no retorno de rota de Ribeirao 

Preto/SP. 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 

Centro de Distribuigao Direta Araraquara, estimativa do volume de plastico 

descartado no carregamento para a entrega na Rota e no AS em 2008 de 5311 Kg e 

uma possfvel receita gerada com a venda de R$ 2.921 ,00. 

Grafico 13. Volume de filme plastico a ser descartado no carregamento do COD de 

Araraquara/S P 
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No retorno de rota a estimativa de plc~stico para o ano de 2008 em 

Araraquara e de 3716 KG e uma receita de R$ 2.044,00 

Grafico 14. Volume de filme plastico a ser descartado no retorno de rota do COD de 

Araraquara/S P. 
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FONTE: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 

R 

Centro de Distribui~ao Direta Agudos, estimativa do volume de plastico 

descartado no carregamento para a entrega na Rota e no AS em 2008 de 8372 Kg e 

uma possfvel receita gerada com a venda de R$ 4.605,00. 

Grafico 15. Volume de filme plastico a ser descartado no carregamento de 

Agudos/SP. 
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No retorno de rota a estimativa de plastico para o anode 2008 em Agudos e 
de 5562 KG e uma receita de R$ 3.059,00. 

Grafico 16. Volume de filme plastico a ser descartado no retorno de rota do COD de 

Agudos/SP 
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Fonte: (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 

Atraves da estimativa do volume de filme plastico descartado no 

carregamento e no retorno de · rota em todos os COD da Regional PR/SPI, 

identificou-se a representatividade que cada urn dos Centros de Distribuigao tern no 

descarte do filme plastico. 0 grafico 17 mostra o resultado do volume de plastico 

total descartado por cada COD sabre o total de plastico gerado na Regional PR/SPI, 

o resultado apontou o COD Curitiba como o maior descartador de filme plastico, 

devido ao seu maior volume de embalagens tipo Pet, LN e Lata comercializados. 

Grafico 17. Representatividade do volume descartado de filme plastico aberto por 

COD 
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Fonte (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 
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0 volume em quilogramas eo respectivo retorno financeiro bruto estimado 

por CDD para o anode 2008 foi aberto por etapa, possibilitando assim a estimativa 

do volume de plc~stico e a receita nas duas etapas de descarte, o carregamento e o 

retorno de rota. A seguir temos o Grafico 28 e 29 apresentando esses resultados. 

Grafico 18. Volume estimado para o ano de 2008 de plastico a ser descartado em 

cada etapa por cada CDD 

22527 
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Fonte (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 

Grafico 19. Receita bruta estimada para o anode 2008 por etapa e por CDD. 
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Fonte (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 22/1 0/2008). 

4.4 IDENTIFICA<;AO DA AREA DE COLETA; 
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A definic;ao do local para a construc;ao do posto de coleta foi determinado 

com base na proximidade da Picking; proximidade com o setor de reembalagem dos 

paletes mistos e do retorno de Rota. 

4.5 ESTIMATIVA DE GUSTO PARA CONSTRU<;AO DE UMA AREA ESPECfFICA 

DE COLETA 

0 custo apresentado na planilha abaixo, da construc;ao de uma area 

especffica de separac;ao e coleta do filme plastico foi realizado com base em 

algumas propostas apresentadas pela empresa terceira e por algumas empresas da 

area 'de construc;ao civil da regiao de Curitiba/PR. 

Custo por M 3 construido 750 

Area construida 25m3 

Custo Total Construs:ao 18750 

Carrinho Transporte 120 

Ca~ambas 2800 

Pintura (Padrao Ambev) 500 

Porta a 300 

'iZ"U • rOJ '--. "--.:- ' '' . ' ,' ' 
~-- ~~~---

~~-~aSU;~,_ 1n~.®~ . :· _ _. - -~- ~~ ~~m}'o 
1 



4.6 LEVANTAMENTO DO PAY BACK TIME DO INVESTIMENTO A SER FEITO 

PELA EMPRESA TERCEIRA; 
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Por ultimo foi levantado o retorno financeiro bruto estimado com a venda do 

Filme Plastico por etapa do processo apresentado no Grafico 20, sendo que, o 

volume de plastico descartado nas duas etapas do processo possibilitaria um retorno 

estimado de R$ 56.524,34 no ano de 2008 se todos os COOs . da regional 

aplicassem o mesmo canal reverso para o Filme Plastico iniciado no COD Curitiba 

em outubro desse ano. 

Grafico 20. Retorno financeiro bruto total estimado para 2008, consolidado por canal 

e por COD 

Retorno financeiro bruto estimado para 2008 
por canal em todos os COOs 

Fonte (Dados fornecidos pelo sistema da AmBev de Curitiba/PR em 01/11/2008). 

4.7 CANAL REVERSO PROPOSTO 

Conforme fundamentado no estudo bibliografico deste estudo os diversos 

canais de distribuigao reversos tem infcio quando os bens de consumo duraveis, no 

caso em estudo o filme plastico, tem o seu uso original extinto, e sao descartados ou 

disponibilizados pelos proprietarios consumidores. Depois de disponibilizados de 

alguma maneira, o bem de p6s-consumo pode fluir conforms e apresentado na 

Figura 6 na pagina 24 desse trabalho, ser coletado por um dos tipos de coleta 
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apresentados nessa figura, sendo reintegrados ao ciclo produtivo de diferentes 

maneiras: como bens de segunda mao ou convertidos em suas partes, subconjuntos 

e materiais constituintes, dando origem a uma serie de atividades comerciais, 

industriais e de servigos reversos. 

Com base nessa afirmagao o fluxo que era percorrido pelo filme plastico ja 

tinha o seu destino final tragado, ja que o mesmo era destinado para reciclagem 

atraves da empresa responsavel pela coleta do lixo do armazem e assim reintegrado 

ao ciclo produtivo. Porem a AmBev nao obtinha retornos financeiros com a venda 

desse bern de p6s-consumo que era descartado. 

Atraves de cantatas com empresas do ramo de reciclagem de plastico foi 

identificado o interesse na compra desse residua, a urn custo de aproximadamente 

90 centavos de reais par quilo. Porem identificou-se a necessidade da criagao de 

uma area adequada para o armazenamento do plastico e uma pessoa responsavel 

pela coleta e guarda desse material. 0 que geraria urn custo inicial e de manutengao 

ao projeto. 

Para nao ter urn investimento inicial no projeto e urn custo de manutengao, 

foi proposto a empresa que terceiriza a montagem dos paletes e faz a limpeza do 

armazem que se torna-se a responsavel pela coleta, separagao e destino final do 

filme plastico descartado durante o processo de carregamento e o filme plastico que 

retorna da rota, sedo que, os atuais funcionarios da empresa seriam os responsaveis 

par esse processo. 

Algumas regras foram impostas para a empresa que terceiriza o armazem, 

com o objetivo de garantir o correto direcionamento do plastico, e o encaminhamento 

do maior volume posslvel de plastico para a reciclagem. A seguir esse trabalho 

mostra resumidamente as principais regras que foram impostas pela Cia: 

• Construir uma area espedfica para a coleta do filme plastico, que sera 

paga com a venda do filme plastico, sendo que a mesma passaria a 

pagar 0,55 centavos de reais par quilo de filme plastico para a empresa 

a partir do Pay Back Time do seu investimento inicial, previsto para 

outubro de 2009; A toto abaixo ilustra o andamento da construgao do 

posto de coleta, que esta previsto para ficar pronto na primeira semana 

de Dezembro. 
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FONTE: (Fotos retiradas no COD da AmBev de Curitiba em 05/09/2008 e 06/11/2008). 

• 0 valor pago por mes pela empresa terceira para AmBev, bern como a 

receita gerada no perfodo que antecede o Pay Back Time, sera 

calculado com base no volume de Lata, Pet e Long Neck movimentado 

no mes, evitando assim o processo de conferencia do peso do plastico 

e forgando a empresa a coletar todo o filme plastico movimentado no 

armazem do COD; A foto que segue apresenta o filme plastico coletado 

e devidamente separado durante o carregamento e no retorno da rota 

de entrega do dia 04/08/2008; 

FONTE: (Fotos retiradas na AmBev de Curitiba/PR em 04/08/2008). 

• Assumir urn termo de responsabilidade com a empresa, se 

responsabilizando com o destine final do filme plastico ate a empresa 

de reciclagem. Tendo em vista, que mesmo con stan do nas clausulas 

do contrato entre a empresa terceira e a Ambev a responsabilidade 

pelo destine final desse resfduo e da Ambev, tornando-se assim 

extremamente importante a formalidade desse processo e a 

responsabilidade na execu~ao do mesmo pela empresa contratada; 

• Manter incentives semestrais de 500 reais para coleta de todo o 

plastico descartado no carregamento e principalmente para as equipes 

trazerem o filme plastico utilizado na entrega. 0 recurso para esse 

incentive devera sair da receita gerada com a venda do plastico. 
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0 projeto foi aceito pela empresa no dia 17 de Setembro de 2008, que se 

comprometeu que ate o inicio de Dezembro que ja estaria com o pasta de coleta 

pronto e com o fluxo de coleta do plastico implanto junto a seus colabores, e que a 

partir do mes de Outubro de 2009 quando se da o Pay Back Time do projeto a 

mesma pagaria o equivalents a 0,55 centavos pelo quilo do plastico estimado no 

mes para a AmBev. 

0 fluxo percorrido pelo plastico ate o seu canal reverso praticamente e o 

mesmo, sendo que, a diferenc;a do fluxo atual com o fluxo proposto e a possibilidade 

de retorno financeiro gerado par esse residua. Dessa forma, o processo da Coleta 

Seletiva e dos lntermediarios destacado em vermelho na Figura 16, foram os 

processos que sofreram ajustes dentro do fluxo do canal reverso percorrido pelo 

filme plastico, coma finalidade de obtenc;ao de retornos financeiros. 

Vale ressaltar que a logfstica reversa, conforme apontado na revisao 

bibliografica desse trabalho pode ser aplicada como fator gerador de vantagem 

competitiva. Com as adequac;6es propostas par esse estudo no caminho atual 

percorrido pelo plastico, a empresa alem da manutenc;ao dos pontos ja atendidos no 

atual processo (restric;oes ambientais, raz6es competitivas e diferenciac;ao 

competitiva), passaria tambem a ter a reduc;ao de custos no seu armazem com a 

venda desse bern de p6s-consumo. 

Figura 16. Fluxo reverso proposto para as unidades em estudo da AmBev 
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FONTE: (Fiuxo desenhado com base nas informae_16es coletadas) 
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5 CONCLUSAO 

Respondendo aos objetivos geral e especificos propostos nesse trabalho, 

tern se, para a afirmac;ao 1.) dos objetivos especfficos- Realizar revisao bibliogratica 

sabre os conceitos associados a Logfstica Reversa - identificou-se na revisao 

bibliogratica realizada nesse trabalho, os conceitos associados a Logfstica Reversa, 

dando enfase: a diferenciac;ao do produtos de p6s consumo e p6s vendas; os 

funcionamento dos canais reversos de distribuic;ao; os fluxos logfsticos adotados 

para os diversos bens de p6s consumo; as leis que sao impostas pela constituic;ao e 

os objetivos legais do reaproveitamento dos materiais descartados; os custos que 

podem estar embutidos na aplicac;ao dos canais reversos; a razoes da utilizac;ao da 

logfstica reversa como gerador de vantagem competitiva, e par ultimo os conceitos 

da gestao ambiental atraves do controle de indicadores de ecoeficiencia. 

Com relac;ao ao objetivo especifico 2.) ldentificar os programas ambientais e 

o atual canal de distribuic;ao reverso aplicado ao filme plastico utilizados pela AmBev 

- ficou clara nesse estudo que a empresa possuf inumeras ac;oes voltadas para a 

preservac;ao do meio ambiente, e que atraves do sistema SGA (Sistema de Gestao 

Ambiental) utilizada pela mesma, se torna constante a busca par benchmarks 

internacionais para os indicadores de ecoeficiencia gerenciados pelo SGA. E parser 

uma empresa referenda em gestao ambiental, ficou clara na coleta de dados 

realizada para realizac;ao desse trabalho, que todos os detritos que sobram durante 

o carregamento e no retorno da rota de entrega, tinham o seu destino final 

corretamente trac;ados, porem identificou-se a possibilidade de ganho financeiro com 

a venda de urn desses detritos, no caso o filme plastico, devido ao seu volume e 

haver procura no mercado atual de reciclagem par esse tipo de material. 

Para o objetivo especifico 3.) Montar proposta de urn novo canal de 

distribuic;ao reverso para o filme plastico, utilizado pela empresa, no carregamento 

dos vefculos e nas entregas aos pontos de vendas - o novo canal proposto par esse 

trabalho, busca aplicar o mesmo caminho percorrido pelo plastico no processo atual 

da empresa, porem sugere ajustes na transac;ao dos resfduos de filme plastico 

descartados, de forma que se viabilize ganhos financeiros para a empresa. Sendo 

que, urn dos principais fatores de sucesso para o novo fluxo e a interac;ao entre a 

empresa contratante, no caso a AmBev, e a empresa terceira responsavel pelo 

carregamento e descarregamento dos vefculos e a limpeza do armazem. 
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Respondendo ao objetivo geral desse trabalho, que e propor novo canal de 

distribuigao reverso para o filme plastico utilizado na entrega de bebidas por uma 

empresa do ramo - Em Setembro de 2008 o novo fluxo reverso foi apresentado, e 

teve sua implantagao aprovada. lnicialmente realizada em Curitiba, sem custos de 

implantagao para a Ambev, com retorno financeiro media mensa I de R$ 1. 732,00 

esperado a partir de outubro de 2009. 

Esse estudo viabilizou para empresa, urn possfvel retorno financeiro antes 

nao realizado, apenas ajustando o processo de coleta e intermedio do filme plastico 

entre a AmBev e a empresa de reciclagem. Com isso, espera-se a ampliagao desse 

projeto nao apenas aos COOs da Geografia PRISPI, como tambem para os demais 

COOs do Brasil e do Mundo. Aumentando o ganho financeiro do projeto e tambem 

fortificando a imagem corporativa da empresa na manutengao do modelo em gestao 

ambiental. 
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ANEXOS 

LEI AMBIENTAL NO BRASIL 

Segundo Antonio lnage de Assis Oliveira que e membra do lnstituto dos 

Advogados Brasileiros, ex-presidente da Segao Brasileira da International 

Association for Impact Assessment- IAIA, atual Presidente da Associagao Brasileira 

dos Advogados Ambientalistas - ABAA e consultor da Camara Tecnica de 

Legislagao Ambiental do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentavel- CEBDS. 

Em linhas gerais, a lei que estabelece a Polftica Nacional do Meio Ambiente foi concebida 
em 1981 - Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 - e assegurada, sete anos mais tarde, pela 
Constitui9ao de 1988 - Art. 225. Trata-se de uma legisla9ao complexa e sua aplica9ao 
depende de ajustes que garantam a interpreta9ao correta de seus instrumentos e a sua 
operacionaliza9ao eficiente e eficaz. 

A decada de 1990 foi marcada pela renova9ao dos instrumentos de interven9ao sabre o 
meio ambiente, sempre em processo de discussao, debate e participa9ao dos diversos 
segmentos envolvidos. Foi assim com a formula9ao da Lei das Aguas (lei 9.433, de 1997), 
que reestrutura a gestao dos recursos hfdricos no pafs, estabelecendo como fundamentos o 
uso multiplo das aguas; o reconhecimento desse recurso como bern finito e vulneravel, 
dotado de valor economico; a bacia hidrografica como unidade de planejamento; e a gestao 
descentralizada e participativa, com a institui9ao dos comites de bacias. Com base nessa 
legisla9ao, foi criada, em 2000, a Agencia Nacional de Aguas, semelhante as existentes 
para o petr61eo, a energia eletrica e as telecomunica96es. 

Em 1997, o CONAMA tambem revisou os procedimentos e criterios utilizados no 
licenciamento ambiental atraves da Resolu9ao 237, de forma a efetivar a utiliza9ao do 
sistema de licenciamento como instrumento de gestao ambiental. Esta Resolu9ao, se teve a 
vantagem de incluir em seus dispositivos algumas regras que necessariamente devem 
constar de norma geral federal, como o prazo das licen9as e para a analise dos 
requerimentos, por outro !ado, reconhecidamente, tern enfrentado em sua implementa9ao 
serios questionamentos quanta a constitucionalidade de varios de seus dispositivos.Em 
1998, a nova Lei de Crimes Ambientais (lei 9.605) fez do Brasil um dos poucos pafses do 
mundo a dar carater criminal ao dano ambiental, estendendo as san96es penais as pessoas 
jurfdicas. Contudo essa legisla9ao vern, ao mesmo tempo, sofrendo crfticas quanta a sua 
efetiva aplicabilidade e ao fato de misturar no mesmo diploma legal crimes e infra96es 
administrativas. 

No campo dos resfduos industriais, vale mencionar a regulamenta9ao da lei 9.974, de 06 de 
junho de 2000, que trata da devolu9ao, recolhimento e destina9ao final de embalagens 
vazias e restos de produtos agrot6xicos. Merecem registro tambem as duas resolu96es do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), ambas de 1999, que tratam do 
recolhimento e destina9ao final de pilhas e baterias e de pneus usados. Mas sao medidas 
que ainda estao em fase de implementa9ao e encontram grandes dificuldades praticas. 
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Com o advento da Lei 9.985, de 18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservac;ao da Natureza, a compensac;ao ambiental passou a ser obrigat6ria para 
empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental, obrigando o 
empreendedor a apoiar a implantac;ao e manutenc;ao de unidade de conservac;ao do Grupo 
de Protec;ao Integral (Art. 36). Recentemente, em 22 de agosto de 2002, o Decreta no 4.340 
veio regulamentar varios artigos da Lei 9.985, entre eles o artigo especifico sabre 
compensac;ao ambiental. Este Decreta determina em seu Capitulo VIII os principais 
fundamentos da compensac;ao ambiental. 

Desde os tempos coloniais, a legislac;ao brasileira preocupava-se com a protec;ao da 
natureza, especialmente recursos naturais, florestais e pesqueiros. Contudo, era sempre 
uma preocupac;ao setorial voltada para os interesses economicos imediatos. Basta lembrar 
que, nos primeiros tempos, a explorac;ao da madeira e de seus subprodutos representavam 
a base colonial e se constituiam em Monop61io da Coroa. Ainda depois da lndependencia, 
este espirito continuou presente, protegendo-se sempre setores do meio ambiente tendo em 
vista prolongar sua explorac;ao. Mesmo ja neste seculo, a partir da decada de 30, quando o 
pais sofreu profundas modificac;6es polfticas, o velho C6digo Florestal, o C6digo de Aguas 
(ambos de 1934), assim como o C6digo de Cac;a eo de Minerac;ao, tinham seu foco voltado 
para a protec;ao de determinados recursos ambientais de importancia economica. 0 C6digo 
de Aguas, por exemplo, muito mais que a protec;ao a este recurso natural, privilegiava, a 
sua explorac;ao para gerac;ao de energia eletrica. 

Foi no ciclo de governos inaugurados pela auto denominada Revoluc;ao de 1964, que 
apareceram as primeiras preocupag6es referentes a utilizac;ao dos recursos naturais de 
forma racional, pela compreensao que se atingiu de que tais recursos s6 se transformariam 
em riquezas se explorados de forma racional e de que se deveria dar multiplos usos a esses 
recursos, de tal forma que sua explorac;ao para uma determinada finalidade, nao impedisse 
sua explorac;ao para outros fins, nem viesse em detrimento da saude da populac;ao e de sua 
qualidade de vida. Desse periodo datam, dentre outras, a Lei n°4.504, de 30.12.1964 
(Estatuto da Terra), o novo C6digo Florestal (Lei n° 4. 771, de 15.09.1965), a Lei de 
Protec;ao a Fauna (Lei n° 5.197, de 03.01.1967), Decreta-lei no 221 (C6digo de Pesca), 
Decreta-lei no 227 (C6digo de Minerac;ao), Decreta-lei no 289, (todos de 28.02.1967), que 
criam o lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, com incumbencia expressa 
de"cumprir e fazer cumprir" tanto o C6digo Florestal, como a Lei de Protec;ao a Fauna). 
Tambem foram instituidas reservas indigenas, criados Parques Nacionais e Reservas 
Biol6gicas. 

A necessidade de dar uma prova publica de que o Governo Brasileiro tinha tambem 
preocupac;6es com a poluic;ao e com o uso racional dos recursos ambientais resultou na 
criac;ao da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Foi ela criada pelo Decreta n° 73.030, de 
30 de outubro de 1973, como "6rgao autonomo da Administrac;ao Direta" no ambito do 
Ministerio do Interior "orientada para a conservac;ao do meio ambiente e uso racional dos 
recursos naturais". 

As competencias outorgadas a SEMA lhe deram condig6es de encarar o meio ambiente de 
uma forma integrada, cuidando das transformac;6es ambientais adversas por varios 
instrumentos, inclusive influindo nas normas de financiamentos e na concessao de 
incentivos fiscais. Essas competencias representaram uma verdadeira guinada na forma 
que a Uniao vinha encarando a utilizac;ao dos recursos naturais e o controle da poluic;ao 
ambiental. A primeira delas ja e emblematica dessa nova visao: "acompanhar as 
transformac;6es do ambiente atraves de tecnicas de aferic;ao direta e sensoriamento remota, 
identificando as ocorrencias adversas e atuando no sentido de sua correc;ao". As demais 
tambem representam notavel progresso, basta ver que entre suas competencias estava a 
de "promover a elaborac;ao e o estabelecimento de normas e padr6es relativos a 
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preservac;ao do meio ambiente, especialmente dos recursos hfdricos, que assegurem o 
bem-estar das populac;oes eo seu desenvolvimento economico". 

Oriunda de uma mensagem do Poder Executive, elaborada pela SEMA e amplamente 
discutida no Congresso Nacional, foi, em 31 de outubro de 1981, sancionada a Lei n° 6.938, 
que estabeleceu a Polftica Nacional do Meio Ambiente, consolidando e ampliando as 
conquistas ja obtidas em nfvel estadual e federal. A principal qualidade desta legislac;ao foi o 
reconhecimento, ditado pela experiemcia, de que a execuc;ao de uma Polftica Nacional do 
Meio Ambiente, em um pafs com as dimensoes geograficas do Brasil, nao seria possfvel se 
nao houvesse uma descentralizac;ao de ac;oes, acionando-se os Estados e Municfpios como 
executores de medidas e providencias que devem estar solidamente embasadas no 
postulado que o meio ambiente representa "um patrimonio a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o usa coletivo". 0 advento da Lei da Polftica 
Nacional do Meio Ambiente alterou completamente o enfoque legal que, ate entao, 
contemplava a utilizac;ao dos recursos naturais. A Constituic;ao promulgada em 1988, ao 
contrario das anteriores, em todo o seu texto demonstra seria preocupac;ao ambientalista e, 
na pratica, acolheu sob seu manto toda a moderna legislac;ao ambiental editada a partir de 
1975, vigente quando de sua promulgac;ao.Essa preocupac;ao e muito bern sintetizada em 
seu artigo 225: "Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
usa comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e 
a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerac;oes". 
Dessa forma, a Constituic;ao recebeu e avaliou toda a legislac;ao ambiental no pafs, 
inclusive, e principalmente a necessidade da intervenc;ao da coletividade, ou seja, 
participac;ao da sociedade civil, nela compreendida o empresariado na co-gestao da Polftica 
Nacional do Meio Ambiente. Foi acolhida praticamente toda a legislac;ao vigente, mesmo a 
de ambito estadual, uma vez que, ainda seguindo o espfrito da Lei de Polftica Nacional do 
Meio Ambiente, determinou que essa legislac;ao passasse a ser concorrente com a federal 
(CF, art. 24, VI). Os objetivos da Polftica Nacional do Meio Ambiente sao bem mais 
ambiciosos que a simples protec;ao de recursos naturais para fins economicos imediatos, 
visam a utilizac;ao racional do meio ambiente como um todo, consoante determina o artigo 
2° da Lei: 

A legislac;ao mais recente, como a Lei dos Recursos Hfdricos, mostra que estes princfpios 
vem sendo bem assimilados, tendo como objetivo o desenvolvimento sustentavel, para a 
consecuc;ao do qual e indispensavel a consciencia de ser imprescindfvel a parceria do 
Governo e dos usuarios dos recursos ambientais para sua utilizac;ao racional e 
conservac;ao. 




