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1 APRESENTACAO 

Esta pesquisa tern como objetivo principal analisar os servic;os prestados pela 

transportadora JOP a urn de seus clientes, a Votorantim Siderurgia filial Curitiba, que 

atua no mercado paranaense comercializando os seus produtos no segmento Ago. 

Verificou-se dentro da empresa a necessidade de analisar mais 

profundamente toda a sua estrutura logistica, ja que detectamos a perda de clientes 

devido aos problemas que encontramos nesse setor. Outro ponto positive deste 

estudo e a possibilidade de identificac;ao e correc;ao de falhas nos processes 

internes utilizados atualmente, bern como seu aperfeic;oamento, trazendo como 

benefices principais a otimizac;ao de recursos como tempo, atividades e pessoal. 

Na etapa inicial, sera apresentado urn estudo partindo do desenvolvimento da 

pesquisa bibliografica, o referencial te6rico tera enfase em entrevistas com diretores 

e funcionarios da empresa Votorantim Siderurgia - Filial Curitiba para urn melhor 

conhecimento do processo de funcionamento logistico como urn todo, visando uma 

melhora significativa em toda a estrutura. 

A proposta de fazer urn estudo de caso na area de logistica foi Cmica e 

exclusivamente por detectar que estamos perdendo clientes novas e antigos (o que 

e mais preocupante) devido aos problemas que encontramos nesse segmento, e 

com isso os clientes que resgatamos e conquistamos atraves de muito trabalho 

estao migrando para a concorrencia, devido aos diversos pontos falhos que estao 

atingindo esse segmento. 

Esse trabalho utilizara como metodologia a analise qualitativa de dados, com 

objetivos de atingir unica e exclusivamente os objetivos propostos nele. 

Com a realizac;ao dessa proposta que faremos, a Votorantim Siderurgia 

podera mensurar o quanta esta impactando suas vendas devido ao fato de nao ter 

uma logistica adequada e tambem podera analisar a eficiencia e eficacia da 

transportadora nos dias atuais e, ap6s as propostas de melhorias que serao 

descritas ao Iongo desse trabalho, onde a transportadora tera que adequar-se as 

necessidades da Votorantim Siderurgia, promovendo assim urn relacionamento 

Empresa x Transportadora efetiva e satisfat6ria. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral e fazer urn estudo de caso para analisar todos os pontos 

referentes ao transporte que vern sendo utilizado dentro da Votorantim Siderurgia -

Filial Curitiba, desde o momenta da chegada do material em nossa unidade ate a 

entrega aos clientes, verificando a eficacia e a eficiemcia dos servigos prestados pela 

Transportadora JOP. 

1.1.2 Objetivo Especifico 

Os objetivos especificos sao os seguintes: 

- Averiguar as necessidades que a Votorantim Siderurgia tern para fazer 

funcionar a logfstica; 

- Analisar junto ao transportador quais dificuldades que enfrenta para o nao 

funcionamento do processo logfstico; 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Devido ao fato da empresa estar sendo alvo de reclamagoes diarias de seus 

clientes, e ate causando a perda de alguns deles, resolvemos analisar todo o 

processo dentro de nossa unidade, desde o momenta em que o material chega e 

armazenado, separado e daf carregado (pela transportadora JOP) ate o seu destino 

que e o cliente, para entao averiguarmos de que o ponto crucial para as 

reclamagoes e perdas de nossos clientes era no setor logfstico e com isso surgiu a 
necessidade de urn estudo mais profunda onde vamos propor melhorias dentro 

desse setor antes que os clientes acabem mudando de vez para a concorrencia, 

fazendo com que a Votorantim Siderurgia sofra danos irreversfveis num momenta 

em que a economia esta aquecida e totalmente direcionada a construgao civil. 

Atraves de nossa analise percebeu-se que com a logfstica funcionando 

corretamente de uma maneira eficiente e eficaz ela podera ser uma empresa 
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diferenciada em Iongo prazo e conseqOentemente aumentaria o seu share de 

mercado, impactando no aumento do volume expressive das vendas. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 LOGiSTICA 

A Logistica e urn termo belico que des~gnava a agilidade necessaria ao 

posicionamento de tropas, provisoes e munic;oes. Ao decidir avanc;ar suas tropas 

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

ordens uma equipe que providenciasse o deskv~amento na hora certa de munic;oes, 

equipamentos e socorro medico para o campo de batalha. 

Tal agilidade sempre significou a diferenc;a entre veneer ou perder uma 

guerra, independentemente do grau tecnol6gico envolvido. 

As primeiras referencias da palavra datam da Grecia Antiga, mas o termo 

renasceu no mundo ocidental durante a ldade Media. (ACKOFF; 1982) 

Durante urn born periodo de tempo, ocorreu o mesmo nas empresas, pois 

uma industria precisava transportar seus produto~ da fabrica para o deposito ou para 

as lojas de seus clientes. Alem disso, precisava providenciar e armazenar materia

prima em quantidades suficientes para garantir os niveis de fabricac;ao planejados, 

necessitando ainda manter e gerenciar estoques de produto acabado. 
J 

Nesses cinquenta anos e tantos decorr!dos desde a 2° Guerra Mundial, a 

Logistica apresentou uma evoluc;ao continuada, sendo hoje considerada como urn 

dos elementos-chave na estrategia competitiva das empresas. No inicio era 

confundida simplesmente com o transporte e a armazenagem de produtos, hoje e o 

ponto principal da cadeia produtiva integrada. 

Fica clara que a cada dia que passa a Logistica vern ganhando mais e mais 

importancia nas organizac;oes. lsso se deve basicamente ao fato de que a Logistica 

e urn das poucas frentes sabre as quais pouco se fez ao Iongo da hist6ria. Muito ja 

foi feito em termos de produc;ao, qualidade, marketing e financ;as, por exemplo. No 

entanto, a Logistica levou muito mais tempo para ser entendida e analisada como 

disciplina e como area de neg6cios. 

Uma coisa e fato, o born gerenciamento dos processos logisticos dentro de 

uma organizac;ao pode representar significativas reduc;oes de custos e vantagens 

competitivas adicionais, e isto pode ser obtido com investimentos relativamente 



11 

baixos quando comparados ao que e necessaria reduzir de custos loglsticos 

envolvidos no processo ou ainda comparados com outras areas da organizagao. 

Alem de possibilitar economias e redugoes de custos, a Loglstica pode dar 

velocidade as organizagoes, permitindo que estas se tornem cada vez mais 

competitivas em urn mercado altamente globalizado em que disputamos hoje. 

Segundo a ASLOG-Associagao Brasileira de Loglstica, a definigao mais 

aceita sabre Loglstica e: 

Logfstica e a func;ao sistemica de otimizac;ao de fluxo de 

materias e informac;oes de uma organizac;ao. Integra areas 

operacionais, planejando, controlando, implementando o fluxo 

eficiente de produtos e materias do ponte de origem ao ponte de 

destine, com o prop6sito de adequa-las as necessidades dos 

fornecedores e clientes. (BALLOU, 2003) 

Fomecedor Industria Atacado 
Distribuidor 

FIGURA 1 - FLUXO DE DISTRIBUICAO 

FONTE: BALLOU, 2003 

Varejista Consumidor 
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2.1.1 Cadeia de distribui~ao ou cadeia de suprimentos 

Cadeia de Suprimentos e a Cadeia de Abastecimento observada do ponto de 

vista de quem adquire produtos ou servigos. 

Cadeia de Distribuigao e a Cadeia de Abastecimento observada do ponto de 

vista de quem fornece produtos ou servigos. 

Podem-se distinguir Suprimentos e Distribuigao apenas par poucas atividades 

logisticas caracteristicas ou de maior enfase, em cada uma das situagoes: 

2.1.2 Logistica de suprimentos 

• Reaproveitamento e Remogao de Refugos 

• Suprimentos 

• Planejamento e Controle de Produgao 

2.1.3 Logistica de distribui~ao 

• Servigo ao Cliente 

• Previsao de Demanda 

• Administragao de Devolugao 

• Suporte de Pegas de Reposigao de Servigos 

2.1.4 Cadeia de suprimentos 

Quando adquirimos urn produto nao imaginamos o Iongo processo necessaria 

para converter materia-prima, mao-de-obra e energia em alga util. Muitas vezes, 

produtos complexos, como, par exemplo, urn autom6vel, requer materia-prima de 

natureza variada (metais, plasticos, borracha, tecidos) e sao montados a partir de 

urn numero muito elevado de componentes. 

0 Iongo caminho que se estende desde as fontes de materia-prima, passando 

pelas fabricas dos componentes, pela manufatura do produto, pelos distribuidores e 
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chegando finalmente ao consumidor final atraves do varejista, constitui a Cadeia de 

Suprimentos. 

F ornecedores de 
materia-prima 

Industria 
Principal 

Varejo 

Consumidor 
Final 

FIGURA 2- CADEIA DE SUPRIMENTOS 

FONTE:BANZAT0,2005 

r-------__. Fabricantes de 
Componentes 

Atacadistas 
e 

Distribuidores 

A cadeia de suprimentos tipica e aquela onde fornecedores de materia-prima 

entregam insumos de natureza variada para a industria principal e tambem para os 

fabricantes dos componentes que participam da fabrica9ao de urn certo produto.A 

industria fabrica o produto em questao, que e distribuido aos varejistas, e em parte, 

aos atacadistas e distribuidores. 

Esses ultimos fazem o papel de intermediaries, pais muitos varejistas nao 

comercializam urn volume suficiente do produto que lhes possibilite a compra direta, 

a partir do fabricante. As lojas de vareja abastecidas diretamente pelo fabricante ou 

indiretamente por atacadistas vendem o produto ao consumidor final. 
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2.1.5 Canais de distribuicao 

A maior parte dos produtos comercializados no varejo chega as maos dos 

consumidores atraves de intermediaries: a industria, o fabricante ou a montadora 

que produz o bern, o atacadista ou distribuidor, o varejista, o operador logfstico, e 

eventualmente outros intermediaries. Sob esse enfoque, os elementos que formam a 

cadeia de suprimentos, na parte que vai da manufatura ao varejo, formam o Canal 

de Distribuicao. 

Uma determinada cadeia de suprimentos e constitufda por Canais de 

Distribuic;:ao que, segundo Stem et a/. (1996) constituem em conjuntos de 

organizac;:oes interdependentes envolvidas no processo de tomar o produto ou 

servic;:o disponfvel para o uso ou consume. 

Cabe ressaltar que existe urn certo paralelismo e uma certa correlac;:ao 

estreita entre as atividades que constituem a Distribuic;:ao Ffsica e os Canais de 

Distribuic;:ao, conforme visto na figura da pagina a seguir. 



2.2 DISTRIBUICAO FiSICA E CANAL DE DISTRIBUICAO 

DISTRIBUICAO FiSICA CANAL DE DISTRIBUICAO 

I Transporte I 

Deposito 
da Fabrica 

Centro de 
Distribuic;ao 

I Transporte :~-----' 

.. 
.----·--

Deposito 
Varejista 

CONSUMIDOR FINAL 

Fabricante 

Atacadista 

Varejista 

FIGURA 3 - DITRIBUICAO FiSICA E CANAL DE DISTRIBUICAO 

FONTE: CHRISTOPHER, 1997 

15 
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Em fungao da estrategia competitiva adotada pela empresa, e escolhido um 

esquema de distribuigao especifico. As atividades logisticas relacionadas a 

distribuigao fisica sao entao definidas a partir da estrutura planejada para os Canais 

de Distribuigao. 

Uma vez definidos, podem-se identificar os deslocamentos que os produtos 

serao submetidos, detalhando-se a partir desta analise, a rede logistica e o sistema 

de distribuigao fisica decorrentes. 

A Rede Logistica e composta pelos armazens, centres de distribuigao, 

depositos, estoque de mercadorias, meios de transportes utilizados e a estrutura de 

servigos complementares. 

2.2.1 Distribuicao fisica, administracao em tres niveis 

A administragao da distribuigao ffsica e tarefa desenvolvida em tres niveis: 

a) Estrab~gico 

Decidir de modo geral qual deve ser ao sistema de distribuigao. Mais 

simplesmente e a localizagao dos armazens, a selegao dos modos ou modas de 

transporte e o projeto do sistema de processamentos de pedidos. 0 planejamento 

estrategico molda o sistema de distribuigao nos seus termos mais gerais. 

b) Tatico 

Administrar a distribuigao ffsica em nivel tatico e utilizar seus recursos. E sob 

muitos aspectos, planejamento a curto prazo. Quando uma empresa investe em 

alguma parte de seus sistemas de distribuigao, por exemplo, caminh6es, armazens, 

captagao de pedidos, surge o problema de utilizar seus equipamentos e facilidades 

de maneira eficiente. Este e um problema tatico. Se os equipamentos de transporte 

podem movimentar-se sempre completamente carregados, sea area dos armazens 

pode ficar sempre totalmente ocupada e se o equipamento de transmissao de 

pedidos nunca esta ocioso, o custo de possui-los seria minimo. Dessa forma, com 

planejamento cuidadoso dos fluxos de distribuigao efetuado rotineiramente (muitas 

vezes de modo diario). Seus responsaveis tentam atingir a maior utilizagao possivel. 
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c) Operacional 

Administrac;ao operacional refere-se as tarefas diarias que o gerente de 

distribuic;ao e seus subordinados devem desempenhar para garantir que os produtos 

fluam atraves do canal de distribuic;ao ate o ultimo cliente. lsso inclui atividades 

como recolher produtos dos estoques armazenados, carregarem caminhoes para 

entrega, embalar produtos para carregamento, manter registros dos nfveis de 

inventario, preparar pedidos para ressuprimento de estoque e etc. 0 foco deste 

aspecto da administrac;ao da distribuic;ao e principalmente supervisao e realizac;ao 

das tarefas. 

Em resume: 

Estrategico - Como deve ser nosso de distribuic;ao? 

Tatico- Como o sistema de distribuic;ao pode ser utilizado da melhor maneira 
' 

possfvel? 

Operacional -Vamos fazer as mercadorias sair! 

2.2.2 OS SETE PRINCiPIOS DA DISTRIBUICAO 

Princfpios que distinguem operac;oes de distribuic;ao de classe mundial de 

operac;oes medianas ou de nfvel inferior. Sao eles: 

1) Perfil 

Criar e manter perfis de pedido, atividade por item e planejamento, para 

identificar causas basicas dos problemas no processo e nas oportunidades de 

inovac;ao. 

2) Benchmark 

Comparar o desempenho de deposito, praticas e infra-estrutura operacional 

em relac;ao aos padroes de classe mundial para quantificar oportunidades de 
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aperfei<;;oamento e para estimar investimentos acessiveis em novos materiais e 

sistemas de processamento de informa<;;oes. 

3) Simplifica~ao 

Simplificar processes de distribui<;;ao eliminando o maximo de conteudo de 

trabalho possivel. Uma vez que a maior parte do trabalho num deposito constitui-se 

de movimenta<;;ao de produto fisico e processamento de informa<;;ao, essas duas 

atividades deveriam ser o foco das iniciativas designadas ao reprojeto do processo. 

4) lnformatiza~ao 

Gradualmente justificar e programar sistemas de gerenciamento de 

distribui<;;ao. 

5) Mecaniza~ao 

Gradualmente justificar e implementar a utiliza<;;ao de equipamentos e 

sistemas de distribui<;;ao para melhorar a produtividade de deposito e a densidade de 

estocagem e auxiliar os funcionarios em diffceis atividades de movimenta<;;ao de 

materias 

6) Layout 

Esquematizar os processes do deposito, a movimenta<;;ao de materias e o 

sistema de estocagem para formar um fluxo regular de material e informa<;;ao entre 

processes, maximizar o uso da area e obter melhor uso do espa<;;o disponfvel. 

7) Humaniza~ao 

Humanizar as opera<;;oes de distribui<;;ao atraves do envolvimento dos 

funcionarios no processo de mudan<;;a, atraves do desenvolvimento de objetivos de 

desempenho comum e individual e da implementa<;;ao de melhorias ergon6micas 

nas atividades manuais. 
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2.2.3 AS FUNCOES DA DISTRIBUICAO 

As operagoes de distribuigao tradicionais abrangem as seguintes fungoes: 

l 
CROSS DOCKING 

l 
')~--------------~~ 

FIGURA 4- OPERACOES DE DISTRIBUICOES TRADICIONAIS 

Recebimento 

E o conjunto de atividades envolvidas em: (a) receber ordenadamente todos 

os produtos que chegam ao deposito (b) garantir que a quantidade e qualidade de 

tais produtos estejam conforme o pedido (c) liberar os produtos para a area de 

armazenagem/estocagem ou para outras areas organizadas que a solicitarem. 

Pre-Embalagem 

E uma atividade opcional e e desenvolvida num deposito quando os produtos 

sao recebidos de um fornecedor em grande quantidade e subsequentemente 

embalados individualmente em quantidades comerciaveis ou em combinagoes com 

outros produtos ou partes a fim de formar KITS. 
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Movimenta~ao 

E o ato de movimentar os produtos das areas de recebimento para as areas 

de armazenagem onde os mesmos serao alocados em seus respectivos enderegos. 

Armazenagem 

E a retengao fisica de produtos no aguardo da demanda. E o enderegamento 

dos produtos em seus respectivos locais de armazenagem. A forma de 

armazenagem depende do tamanho e quantidade a dos itens em estoques e das 

caracteristicas de manuseio dos produtos das respectivas embalagens de 

expedigao. 

Separa~ao dos pedidos 

E o processo de retirada de itens em estoque para atender um pedido de 

cliente em potencial. 

Embalagem ou Etiquetagem 

Podem ser efetuados como um passo opcional depois do processo de 

separagao. Como no processo de pre-embalagem os itens individuais sao 

encaixados para usa mais conveniente. Podendo ser efetuado com c6digo de barras 

ou nao. 

Os processes de expedigao incluem confen3ncia do pedido, embalagem de 

produtos preparagao de documentos de expedigao, incluindo romaneios etiquetas, 

conhecimentos de embarque, pesagem de carga acumulagao de pedidos para 

expedigao formagao de carga e carregamento de cam in hoes. 
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Cross-Docking 

E a recepgao de mercadorias diretamente da doca de entrada para a doca de 

expedigao, basicamente completando pedidos a partir do recebimento. 

2.3 FLUXOS DE MERCADORIAS INBOUND (RECEBIMENTO} 

0 processo de recebimento de mercadorias consiste na primeira etapa do 

processo de armazenagem, onde as mercadorias sao retiradas do veiculo de 

entrega, conferidas e inspecionadas e nao havendo problemas de qualidade, 

quantidade e com isso as mesmas estarao disponibilizadas para serem enviadas 

para as areas de armazenagem ou entao para redistribuigao (area do 

CROSSDOCKING), par exemplo: 

• Local de entrega de mercadoria 

• Transportador 

• Recebimento Fisico 

• Descarregamento/conferencia 

Sao procedimentos de carregamento: 

• Confrontar a nota fiscal com o pedido de compra. 

• Verificar condigoes financeiras (se esta de acordo como pedido) 

• · Verificar dados fiscais 

• Direcionar o vefculo para o local de descarga 

• Descarregar o vefculo 

• Conferir a mercadoria verificando vencimento ou certificado de 

qualidade no caso do Ago, estado ffsico geral das mercadorias e quantidade. 

Durante o recebimento de mercadorias e identificada as divergencias: 

• Falta de mercadoria 

• Mercadoria enviada errada (produto ou quantidade) 
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• Prazo de vencimento curto 

Estes fatores devem ser filtrados no recebimento para impedir que o local 

de armazenagem acondicione mercadorias com problemas, e assim evitar que 

futuros problemas para a empresa. 

2.3.1 FLUXOS DE MERCADORIAS (MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM) 

Com o processo de recebimento finalizado e as mercadorias liberadas para 

armazenamento, iniciam-se os fluxos de movimentac;ao e armazenagem de 

mercadorias. 

A Movimenta~ao consiste em estar realizando todos os deslocamentos 

necessaries com as mercadorias desde a area de recebimento ate o local definido 

para a armazenagem. 

A Armazenagem consiste em estar acondicionando a mercadoria recebida e 

movimentada para urn local que possibilite uma alocac;ao e conservac;ao segura da 

mercadoria. 

2.3.2 FLUXOS DE MERCADORIAS OUTBOUND (SELECAO DE PEDIDOS/ 

SEPARACAO) 

0 fluxo de selec;ao e separac;ao de pedidos ou mercadorias consiste na 

selec;ao exata dos itens ou pedidos de mercadorias, onde o funcionario se desloca 

dentro dos locais de armazenagem (deposito, armazens ... ) realizando atividades de 

coleta. 
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2.4 RAZOES PARA MANTER ESTOQUES 

Melhorar o servi~o ao cliente: para que o cliente nao seja penalizado 

quando nao encontra o produto que deseja, em virtude de uma falha de 

abastecimento de mercadorias. Os estoques fornecem urn nfvel de disponibilidade 

de produtos e servi<;os e possibilitam alem de manter as vendas geram urn aumento 

das mesmas. 

Melhoria no poder de negocia~ao de compras: quando a empresa busca 

descontos e bonifica<;oes recorrem a compra de grandes lotes der mercadorias 

buscando a redu<;ao do custo unitario da mercadoria ou mesmo obter urn ganho de 

competitividade em caso de urn aumento (por exemplo). 0 custo de manter estes 

tipos de negocia<;ao deve compensar em virtude do pre<;o baixo que a mercadoria foi 

obtida. 

Redu~ao dos custos de transportes: Os custos de transportes podem ser 

frequentemente reduzidos, quando as mercadorias sao enviadas em maiores 

quantidades requerendo assim urn menor manuseio por unidade. 

Busca de ganhos por oportunidade: A compra antecipada envolve a 

compra de quantidades adicionais dos produtos por urn pre<;o de atual mais baixo do 

que o pre<;o futuro mais elevado principalmente se existe uma expectativa de 

aumento dos pre<;os no futuro, algum estoque resultante de uma compra antecipada 

se justifica. 

Sazonalidade do mercado em rela~ao a produ~ao: As varia<;oes nos 

tempos de produ<;ao e transportes atraves do canal operacional podem gerar 

incertezas que impactam em custos operacionais elevados bern como podem vir a 

comprometer os nfveis de servi<;os para os clientes desta forma os estoques sao 

frequentemente utilizados em muitos pontes no canal para amortecer os efeitos 

desta variabilidade e consequentemente suavizar os impactos gerados pela 

sazonalidade do mercado: 

DistUrbios que podem prejudicar o canal logfstico: Greves trabalhadores 

transportadores, desastres naturais, atrasos de suprimentos sao tipos de 

contingencias contra as quais os estoques podem ser urn recurso de prote<;ao 

Possuir urn estoque possibilita continuar a opera<;ao normalmente por urn perfodo de 

tempo ate que o distUrbio diminua. 
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2.4.1 RAZOES CONTRA OS ESTOQUES 

Estoques sao desperdicios: Pais absorvem urn capital que poderia ser 

destinado a usos melhores, como para melhorar a produtividade ou a 

competitividade. Devemos lembrar que no Brasil. Em periodos de inflac;ao alta. Este 

conceito viria a baixo, pais muitas empresas se capitalizaram utilizando-se da pratica 

de manter estoques elevados. 

Mascaram problemas de qualidade: Quando problemas de qualidade 

aparecem a tendencia e desovar estoques existentes para proteger 0 investimento 

de capital. A correc;ao do problema de qualidade pode ser lenta. 

Manter estoques promove perdas: Na maioria das empresas que utilizam a 

pratica de manter estoques elevando o nfvel de avarias causadas por falta de 

gerenciamento, armazenagem incorreta, infestac;ao de pragas e pestes 

descaracterizac;ao da qualidade do produto (alterac;ao do sabor, roubos, 

vencimentos entre outros ... ) geram perdas consideraveis de capital que muitas 

vezes nao sao passiveis de negociac;ao ou indenizac;ao junto aos seus 

fornecedores. 

2.5 MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM DE MATERIAlS 

Entre os pontos de carregamento e descarregamento em uma instalac;ao de 

estocagem, os produtos podem ser movimentados muitas vezes, podemos citar as 

seguintes movimentac;oes: 

Movimentacao de descarga: lnicia-se com o estacionamento do veiculo de 

entrega na doca de recebimento onde a mercadoria sera retirada para conferencia. 

E durante este processo que uma pessoa responsavel pela conferencia verifica se a 

mercadoria recebida esta de acordo com o pedido solicitado pela empresa se 

existem mercadorias danificadas ou vencidas e se a quantidade de mercadorias 

recebidas esta de acordo co a apresentada na nota fiscal. Somente ap6s a carga ser 

conferida e estar de acordo com as normas de recebimento de mercadoria e que a 

mesma sera disponibilizada para armazenagem e bern com os transportes liberados. 

Movimentacao de armazenagem: Somente depois da conferencia e que 

este tipo de movimentac;ao se torna possfvel de ser realizada. Tern como finalidade 
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ser realizada nas areas definidas seja em estruturas ou em blocos de armazenagem 

horizontal. Pode possuir varias fases: 

Movimentac;ao horizontal: Onde a mercadoria e colocada proximo ao local 

de armazenagem e em seguida uma movimenta9ao vertical que inicia do ponto onde 

a mercadoria foi deixada no solo para o ponte onde a mesma devera ser 

armazenada, sendo utilizado para esta opera9ao o equipamento que possibilite a 

eleva9ao de carga como empilhadeira e outros ... 

Movimentac;oes de separac;ao ou preenchimento do pedido: atividade de 

movimenta9ao caracterizada pelo processo de sele9ao de mercadorias para urn 

pedido ou carga especifica. 

Layout: Estudo que objetiva buscar a combina9ao 6tima entre: instala96es, 

mercadorias, mao-de-obra, equipamentos e servi9os, visando atender a maxima 

capacidade estatico-dinamica, o minima trabalho de transportes e a qualidade das 

opera96es, ao minima custo global. 

2.5.1 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAGEM 

PALLETS: Permite a movimenta9ao mecanizada de produtos com uma alta 

produtividade e a urn baixo custo por unidade movimentada. 

FIGURA 5- MODELO DE PALLETS E EST ANTES 
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EST ANTES: Sao tradicionais cantoneiras metalicas, constituidas por colunas 

e perfis de chapa de ac;:o dobrada, perfuradas continuamente possibilitando uma 

regulagem de altura. 

MESANINOS: E um sistema em plataforma livre ou montado sobre suportes 

ou estanteiras, altos o suficiente para permitir a estocagem ou outra atividade sobre 

a mesma. 

FIGURA 6- MODELO DE MEZANINO 
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EMPILHADEIRA: Equipamento utilizado para acondicionar e ou retirar os 

pallets. 

FIGURA 7 - MODELO DE EMPILHADEIRAS 
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3 SISTEMAS DE TRANSPORTES OU MODAIS DE TRANSPORTES 

A decisao na utilizagao de urn modal ou outro bern com a combinagao de 

modais, devera sempre ser o resultado de estudos e analises de viabilidade no 

modelo estudado buscando sempre uma excelemcia de transporte a custos mfnimos 

aceitaveis. 

3.1 Sistema de Transporte Rodoviario {Modal Rodoviario) 

Sem duvida alguma o modal mais utilizado no mercado brasileiro. Este modal 

caracteriza-se pela utilizagao de caminhoes e utilitarios para o deslocamento e 

transporte de mercadorias. 

0 modal rodoviario oferece uma entrega razoavelmente rapida, tendo a 

vantagem de possibilitar o transporte de pequenos lotes de mercadorias de maneira 

mais eficiente, possibilitando ainda estar consolidando pequenos lotes de 

mercadorias que possuam caracterfsticas comuns em apenas urn tipo de veiculo. 

As vantagens inerentes de estarem utilizando o meio rodoviario, 

principalmente caminhoes e utilitarios sao: 

• 0 servigo de porta em porta. 

• A frequencia e disponibilidade destes tipos de vefculos. 

• A conveniencia e velocidade para o transporte porta a porta. 

• A grande quantidade de estradas existentes, ligando as cidades, 

estados e pafses. 

3.1.1 Sistema de Transporte Ferroviario {Modal Ferroviario) 

Basicamente o transporte ferroviario e urn modal Iento para o transporte, 

utilizando principalmente no transporte de materia prima. 

No modal ferroviario exigem-se instalagoes especificas de carga e descarga 

tanto na origem quanta no destino, sendo impossfvel realizar entregas porta a porta. 
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3.1.2 Sistema de Transporte Aeroviario (Modal Aeroviario) 

Transporte que vern crescendo em sua utilizagao nos ultimos anos, 

principalmente por sua velocidade de deslocamento do ponto de origem para o 

ponto destine quando existem grandes distancias a serem percorridas e o fator 

tempo e extremamente importante. 

0 modal aeroviario tambem apresenta as formas de servigos contratados ou 

privados, podendo ser: 

1. Transporte de passageiros e cargas - Linhas aereas regulares: 

oferecem servigos de transporte de passageiros e cargas regularmente 

program ados; 

2. Transporte de cargas: Empresas aereas especializadas apenas no 

transporte de cargas, maior atividade concentrada no perfodo noturno; 

3. Transporte de passageiros e servigos locais: Linhas aereas regionais 

fornecem servigos de conexao de cidades menores para os centres maiores 

onde se encontra o maior numero de linhas aereas regulares operando; 

4. Transporte suplementar: Empresas especializadas em transporte 

especffico - como transporte de malotes e valores bern como empresas que 

trabalham com voos fretados; 

5. Taxis - Aereos: Servigo realizado por empresas que possuem 

equipamentos de pequeno porte como monomotores, oferecendo urn trafego 

secundario para passageiros e cargas entre areas do centro da cidade e 

aeroportos (por exemplo, o transporte de executives por meio de helic6pteros), 

possuindo freqOentemente servigos nao regulares; 

6. Transporte internacional: Sao as linhas aberas de voos internacionais -

empresas que ultrapassam os limites continentais para transportar cargas e 

passageiros. 

A confianga bern como a disposigao dos servigos aereos pode ser 

considerada como boas sob o prisma de uma operagao em condig6es normais. 

Com a utilizagao de grandes aeronaves o espago ffsico destinado a carga tern 

crescido mostrando urn a capacidade de trans porte de carga superior a 100 t quando 

estamos falando de aeronaves tipo JUMBO, destinadas somente a cargas. 

Considerando a capacidade de carga atualmente apresentadas pelas aeronaves e a 

constante evolugao tecnol6gica e programas de melhorias na produtividade espera-
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se que os custos da tonelada/distancia porta a porta caiam ate a metade dos nfveis 

de custos atuais. 

3.1.3 Sistema de Transporte Aquaviario (Modal aquaviario) 

Este modal caracteriza-se pela utilizac;ao de vias aquaticas (rios, mares), 

onde sua disponibilizac;ao e confiabilidade, principalmente quando falamos da via 

fluvial, sao fortemente influenciados pelo clima. As mercadorias em sua grande 

maioria sao transportadas em grandes barcac;as, onde geralmente no Brasil se 

transportam mercadorias a granel e lfquidas. 

Nao podemos deixar de mencionar tambem o transporte de mercadorias entre 

os continentes atraves de grandes navies como os petroleiros ou entao os navies 

especfficos para o transporte de conteineres, onde a caracterfstica deste ultimo e 

transportar as mercadorias ja utilizadas em conteineres, onde resulta em um mfnimo 

de movimentac;oes de mercadorias viabilizando inclusive a transferencia para outros 

tipos de modais (caminh6es, trens, barcac;as. fluviais). 

As aquovias fluviais (rios viaveis para a navegac;ao com mercadorias e 

passageiros) sao amplamente utilizadas na regiao amazonica onde podemos 

encontrar barcac;as transportando 61eos e minerios, pequenas embarcac;oes de 

passageiros bem como balsas com conteineres ou caminhoes carregados de 

mercadorias (este ultimo e exemplo de uma combinac;ao trpica de 2 modais -

rodoviarios e aquaviario). 

3.2 SERVICO INTERMODAL 

Nos ultimos anos tem aumentado o uso do transporte por mais de um modal. 

0 crescente transporte internacional tem sido a forc;a direcionadora dos servic;os 

intermodal alem e clara dos beneffcios economicos evidentes. 

A caracterfstica principal do servic;o intermodal e a livre troca de 

equipamentos entre os modais. 

Por exemplo, uma carreta pode transportar um conteiner que posteriormente 

sera ic;ado para transporte em um navio ou ainda uma carreta ser transportada por 

uma balsa ou ainda o mesmo conteiner utilizado para o transporte aereo ser 

posteriormente acondicionado em um caminhao para a finalizac;ao do trajeto de 
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entrega da mercadoria transportada. 0 servigo intermodal apresenta tambem a 

necessidade de coordenagao entre os modais envolvidos no transporte de 

mercadorias, gerando um comprometimento entre os servigos oferecidos 

individualmente pelos transportadores em cooperagao. 

Podemos citar algumas possibilidades de combinagoes de servigos 

intermodais: 

• Ferroviario e Rodoviario; 

• Rodoviario e Aquaviario; 

• Ferroviario e Aquaviario; 

• Rodoviario e Aereo; 

• Aereo e Ferroviario; 

• Aquaviario e Aereo . 

3.3 OS CUSTOS DE TRANSPORTES- FIXOS E VARIAVEIS 

Os valores que um profissional de logistica deve pagar por servigos de 

transporte estao ligados as caracteristicas de custos que cada tipo de servigo 

apresenta. Como cada servigo possui caracteristicas diferentes de custos 

independente das circunstancias ou conjunto de circunstancias sempre existirao 

vantagens competitivas em um servigo de transporte que nao podera ser superado 

efetivamente por outros servigos de transporte. 

Existe uma serie de custos peculiares de servigos de transporte tais como, 

por exemplo: 

• Mao de obra 

• Combustiveis e lubrificantes 

• Manutengao 

• Estruturas Fisicas e Equipamentos de movimentagao 

• Gusto administrative dentre outros 

A combinagao destes custos pode estar sendo divididos em custos que 

variam com os servigos ou o volume (custos variaveis) e aqueles que nao variam 
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(custos fixos) que sao aqueles custos que sao gerados independente do volume ou 

servigo. 

3.3.1 Os modais e seus custos fixos e variaveis 

Neste t6pico estaremos abordando as caracteristicas de custos existentes em 

cada tipo de modal de transporte onde estaremos destacando as peculiaridades de 

custos de cada modal. 

Modal Ferroviario 

Os transportadores ferroviarios sejam eles de carga ou passageiros possuem 

como caracteristica principal um custo fixo elevado porem um custo variavel de certa 

forma baixo. 

Os custos gerados no carregamento e descarregamento (area de manobra, 

areas de alocagao de vagoes), alem dos terminais especificos para recebimento 

destas mercadorias principalmente quando falamos de uma composigao ferroviaria 

com multiples tipos de mercadorias (por exemplo graos, minerios e combustiveis) 

contribuem para os altos custos de terminais para as ferrovias. A depreciagao da 

malha ferroviaria e sua manutengao, alem das despesas administrativas, tambem 

sao adicionadas como custos fixos. 

Porem o grande volume por mercadorias transportada gera um certo efeito 

pais contribui em uma economia de escala gerando custos mais baixos por unidade 

de volume transportado. Por exemplo: considerando o transporte de cimento, 

quando este e transportado em pequenas quantidades nao se encontra beneficia em 

utilizar a malha ferroviaria, porem quando falamos de milhares de toneladas geradas 

pela produgao de um fabrica e a necessidade de deslocamento desta produgao em 

grandes quantidades para os pontos de distribuigao ou outra unidade fabril, o valor 

por tonelada transportada e significativamente menor em relagao, por exemplo, ao 

custo de transporte rodoviario para o deslocamento do mesmo volume produzido. 



33 

Modal Rodoviario 

Quando comparamos os custos do transporte ferroviario com o custo do 

transporte rodoviario encontramos caracterfsticas contrastantes entre estes tipos de 

modais. Os custos fixos do modal rodoviario sao ma;s baixos porque nao possuem a 

estrada ao Iongo da qual operam alem das operagoes de embarque e desembarque 

nao exigirem grandes areas de manobra, bern como equipamentos onerosos. 

Porem os custos variaveis possuem uma tendencia de elevagao, pois os 

custos de manutengao das auto-estradas sao cobrados junto aos usuarios na forma 

de taxas e impastos sabre combustfveis, nao nos esquecendo tambem dos pedagios 

e das taxas cobradas nas balangas sabre a carga transportada acima do limite 

permitido pela legislagao. Para o modal rodoviario podemos destacar: 

Custos fixos: 

• Depreciagao: redugao do ,valor do vefculo em relagao ao 

seu tempo de utilizagao. 

• Remuneragao de capital: a expectativa de retorno do 

capital investido sabre o servigo. 

• Salarios e encargos sociais: correspondentes aos salarios 

de motoristas e funcionarios do departamento de transportes ou da 

empresa de transporte. 

• Licenciamento e seguros: taxas e servigos exigidos para 

que o vefculo possa trafegar dentro das normas exigidas, alem da 

seguranga e garantia de nao estar absorvendo os prejufzos causados 

por roubos ou desastres e acidentes que porventura ocorrer. 

Custos Variaveis: 

• Combustfvel; 

• Lubrificante em geral; 

• Limpeza e lubrificagao; 

• Pneus e equipamentos de rodagem; 

• Servigos de oficina (mao de obra); 

• Pegas e acess6rios. 
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Ainda contribuinte nos custos rodoviarios nao se pode esquecer os custos 

fixos geradores indiretamente como publicidade, aluguel, impastos, taxas, estadas, 

pessoal de escrit6rio dentre outros considerados como custos administrativos. 

Modal Aquaviario 

0 principal investimento empregado por urn transportador aquaviario faz esta 

no tipo de equipamento ou equipamentos de transporte utilizado e os custos gerados 

para sua manutenc;ao e operacionalidade (do equipamento utilizado e nos 

terminais). 

Eventualmente existe a necessidade de estar realizados investimentos em 

instalac;6es e terminais, mas na maioria os terminais sao do poder publico. Os custos 

fixos estao geralmente associados as operac;oes nos terminais como taxas de porto, 

custos de carregamento e descarregamento. Porem os altos custos de terminais sao 

compensados pelo baixo custo gerados nas linhas de transporte. 

Os custos variaveis incluem somente aqueles associados com a operac;ao do 

equipamento de transporte, 

0 custo por tonelada transportada cai insignificativamente quando os volumes 

transportados sao elevados o que viabiliza, por exemplo, a utilizac;ao deste modal 

para o transporte de graos e produtos a granel, principalmente onde a malha fluvial 

permite a navegac;ao. 

Modal Aereo 

0 transporte aereo possui muito das caracteristicas de custos pertinentes 

tanto do modal rodoviario como o aquaviario. Os terminais nos aeroportos 

geralmente nao sao de propriedade das empresas de transporte aereo. As 

empresas compram os servic;os do aeroporto quando existe a necessidade na forma 

de combustive!, aluguel de espac;o, armazem e taxas de aterrissagem, alem disso, 

as empresas sao proprietarias (ou entao alugam) os equipamentos de 

movimentac;ao, embarque e desembarque de mercadorias dos avi6es que quando 

depreciados durante sua vida operacional tornam-se parte integrante dos custos 

fixos anuais. Os custos variaveis no curta prazo sao mais influenciados pela 
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distancia do que pelo volume do embarque, pais os custos de operagao em solo do 

aviao (taxiamento, aterrissagem, decolagem) sao minimizados em relagao a 
distancia percorrida. 

As despesas fixas e variaveis combinadas em geral contribuem para uma 

certa superioridade do servigo aereo, especialmente para distancias curtas, 

entretanto a distribuigao de despesas de terminais e de outras despesas fixas 

enquanto o volume transportado for maier oferece urn menor custo par unidade 

transportada, quando esta operagao e utilizada para o transporte sabre grandes 

distancias. 

3.4 0 CICLO DO PEDIDO 

Par definigao, o ciclo do pedido compreende a mensuragao de tempo -

iniciando no momenta da captagao do pedido junto ao cliente ate o momenta em que 

o mesmo e entregue em sua porta. 

Parece simples, mas nao e tao simples como aparenta, pais entre os 

extremes apresentados existem componentes do ciclo do pedido que em caso de 

nao estarem sendo corretamente gerenciados e administrados impacta diretamente 

na qualidade de servi-los prestados junto ao cliente. Veja na figura logo abaixo. 
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• Capta9ao de pedidos: Nesta fase do ciclo estao 

compreendidos as atividades realizadas pelas equipes de vendas, os 

atendimentos, pre-vendas e todas as atividades diretas e indiretas 

contribuintes para este processo de capta9ao de pedidos (zoneamento 

de visitas: roteiros de visitas: promo96es, politicas de creditos; pedidos 

minimos; pedidos de satisfa9ao dos clientes; transmissao de pedidos). 

• Analise de atendimento dos pedidos: Nesta fase estao 

compreendidas principalmente as atividades que se realizam ap6s a 

transmissao de pedidos, compreendendo as analises financeiras 

(limites e restri96es de creditos), as politicas de atendimento de 

pedidos (restri9ao /disponibiliza9ao de mercadorias considerando os 

niveis de estoques das mercadorias da empresa, janelas de 

atendimento das regioes de entrega) e os retornos do processamento 

dos pedidos para a equipe de vendas (percentual de atendimento do 

pedido; pedidos nao atendidos; carteira de cobran9a; itens que nao 

serao atendidos). Na fase de analise de atendimento dos pedidos 

realizam-se tambem as trocas de informa96es entre a empresa e a 
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equipe de vendas, como, por exemplo, a inclusao de novas clientes, 

posigao da carteira de cobranga, desempenho da equipe, etc. 

• Formagao de carga. Separagao e carregamento: Os 

pedidos ap6s passarem pelos processes de analise estao disponiveis 

para serem separados, porem cada vez mais as empresas estao 

atentas em estar minimizando seus custos de transportes utilizando 

para isto os conceitos de formagao de carga, consolidando os pedidos 

dentro de urn roteiro de entrega e montando o roteiro de entrega, 

utilizando assim de premissas definidas pela empresa como janela de 

atendimento, veiculos disponiveis, sequencia de entrega, alem dos 

conceitos modernos de movimentagao e armazenagem de 

mercadorias. Ap6s esta consolidagao realizam-se as atividades 

logisticas pertinentes as areas de armazenagem das mercadorias 

(centro de distribuigao, armazens gerais, depositos, etc), estas 

atividades quando amparadas por praticas modernas de movimentagao 

e armazenagem (equipamentos de movimentagao, layout otimizado, 

software, entre outros) contribuem para urn atendimento mais rapido e 

precise dos pedidos em separagao. 

• Distribuigao e entrega: fase iniciada ap6s a finalizagao do 

carregamento dos veiculos para a entrega. 0 entregador de posse de 

urn roteiro pre-definido de entrega inicia as atividades de entregar os 

pedidos junto aos clientes. Os conceitos logisticos de roteirizagao, 

zoneamento e consolidagao de entregas implantadas nos ultimos anos 

pelas empresas de transportes e distribuigao, bern como pelas 

empresas atacadistas e distribuidoras, apresenta uma considerada 

melhora nos processes de entrega, aliada as praticas de treinamento 

das equipes envolvidas no atendimento de entrega dos pedidos junto 

aos clientes. 

• Gestao p6s-ciclo do pedido: Fase realizada pela empresa 

onde de posse dos dados de captagao de pedidos, freqOencia de 

atendimentos, bloqueios de atendimento, dados financeiros dos 

clientes (fidelidade nos pagamentos, inadimplencia), a empresa 

consegue enxergar o perfil de clientes atendidos possibilitando ainda a 

empresa de realizar politicas de privilegios para clientes que realizam 
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seus pedidos com maior frequemcia e com baixo indice de 

inadimplemcia, por exemplo. 

As quatro primeiras etapas envolvem diretamente a quantidade de servi<;os 

junto ao cliente e a gestae p6s-ciclo compreende a avaliac;ao do cliente por parte do 

fornecedor de produtos/servic;os, contudo e cada vez mais vertente a necessidade 

de que as fases que envolvem o ciclo do pedido sejam mensuradas, gerenciadas e 

administradas pela empresa, pais a sinergia criada entre as fases descritas 

possibilita a empresa estar cada vez mais administrando seus custos, mantendo-os 

a niveis aceitaveis sem que ocorra urn comprometimento no atendimento junto aos 

clientes. 

3.4.1 Entendendo melhor o ciclo do pedido 

Para melhor compreender todo o ciclo do pedido estaremos neste capitulo 

descrevendo os procedimentos e atividades que sao parte integrante do processo do 

ciclo do pedido. 

Para melhor abordar todo ciclo de pedidos o dividiremos em duas fases: 

compreende: 

Na primeira fase abordaremos as etapas do ciclo que compreende: 

• Captac;ao e transmissao dos pedidos (forc;a de venda); 

• Analise de atendimento dos pedidos; 

• Envio da carteira de pedidos para o local de separac;ao 

(dep6sito/armazem/operador logistico). 

Na segunda fase abordaremos as etapas do ciclo do pedido que 

• Captac;ao da carteira de pedidos; 

• Roteirizac;ao de entrega; 

• Formac;ao das cargas; 

• Gestae do processo de separac;ao de pedidos; 

• Ressuprimento de mercadorias; 

• Conferemcia de mercadorias; 
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• Carregamento; 

• Emissao de notas fiscais, romaneio de entrega; 

• Liberac;ao do vefculo para entrega. 

Detalhando a 1 a fase do processo de captac;ao e analise do pedido: 

A primeira fase do ciclo de pedido inicia com a equipe de vendas que durante 

urn perfodo de atendimento (visitas de urn dia, por exemplo) realiza a captac;ao de 

pedido. 

Esta captac;ao atualmente e realizada atraves de computadores portateis 

(notebooks, palmtops, handhelds, etc.) e em determinados mementos do perfodo de 

captac;ao destes pedidos a equipe de venda realiza a transmissao de pedidos onde 

os mesmos sao enviados/transmitidos para a empresa. 

Ap6s captar os pedidos enviados a empresa realiza todo o processo de 

analise de pedidos onde serao verificados os creditos e cobranc;as dos clientes e a 

disponibilidade de mercadoria a ser atendida. Em seguida da analise a empresa 

retorna para a equipe de vendas os pedidos que serao atendidos (atendimento 

integral ou parcial), bern como os pedidos que nao serao atendidos por motivo de 

restrig6es financeiras, alem de enviar tambem a carteira de cobranc;a, cadastre de 

novas clientes e outras informag6es que se fazem necessarias para a equipe de 

vendas. 

Finalizada essa transmissao os pedidos ficam na carteira de pedidos para ser 

posteriormente roteirizados e disponibilizados para separac;ao, onde sera detalhado 

a seguir. 

Detalhando a 2a fase do processo de captac;ao e analise de pedido: 

Depois de disponibilizados os pedidos na carteira de pedidos a serem 

atendidos pela empresa a equipe responsavel pelo processo de formac;ao de carga 

iniciam o sequenciamento de entrega dos pedidos. 

Atualmente esta atividade e realizada em uma grande maioria das empresas 

por softwares especializados que agrupam os pedidos e apresentam a melhor 

ordem de entrega, racionalizando o processo de entrega. 
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Ap6s o seqOenciamento ou roteirizagao, e realizada a formagao da carga 

onde os pedidos sao agrupados de acordo com a capacidade de carga dos vefculos 

de entregas e posteriormente se realizam as separagoes das mercadorias, onde em 

caso de falta da mercadoria na posigao de apanha a equipe de separagao realiza a 

atividade de ressuprimento - retirada de mercadoria de uma posigao de 

armazenagem e alocagao da mesma na posigao de apanha. Finalizada a separagao 

a mercadoria e conferida, carregada e somente liberado o vefculo ap6s a emissao 

das notas fiscais e documentos de embarque como romaneio de entrega e outros 

documentos necessaries. 
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4 ROTEIRIZA<;AO 

A roteirizagao consiste no processo de estarem realizando um 

sequenciamento de entrega ou distribuigao de tal forma que sejam realizados estes 

processes dentro de um roteiro pre-definido e otimizado de maneira eficiente e 

eficaz e agregando valor a empresa possibilitando assim um gerar maior volume de 

mercadoria transportada por vefculo, contribuindo assim para a redugao dos custos 

gerados. 

4.1 Principios para uma boa roteirizac;ao 

Algumas literaturas tecnicas prop6em que para a realizagao e 

desenvolvimento de um modele de roteirizagao considerado born os responsaveis 

por este tipo de atividade devem estar considerando necessariamente oito principios 

como diretrizes: 

1. Carregar os vefculos com volumes de paradas que estao 

pr6ximas entre si; 

2. As entregas em dias diferentes devem ser combinadas para 

produzir agrupamentos densos; 

3. Construir a rota comegando com a parada mais distante do 

deposito; 

4. A sequencia das paradas em uma rota rodoviaria deve tamar um 

padrao de gota d'agua; 

5. As rotas mais eficientes sao construidas usando os maiores 

vefculos disponfveis; 

6. As caletas devem ser agregadas nas rotas de entrega sempre 

que houver possibilidade; 

7. Uma parada que e removfvel de um agrupamento de rota e uma 

boa candidata para um meio alternative de entrega; 

8. Evitar as janelas de tempo limitadas ou com restrig6es 

A roteirizagao e composta por tres fatores fundamentais: 
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• Decisoes: alocagao de urn grupo de clientes para serem 

visitados, a urn conjunto de vefculos e respectivos motoristas com 

programagao e sequenciamento de visitas; 

• Objetivos: propiciar servigo de alto nfvel aos clientes mantendo 

custos operacionais e de capitais bern baixos; 

• Restrigoes: cumprir os compromissos assumidos com os clientes 

utilizando os recursos disponfveis; respeitar jornada de trabalho dos 

motoristas e ajudantes; respeitar as normas de transite (Ex. horarios de 

carga/descarga). 

Abaixo, apresentamos alguns dos problemas mais frequentes em roteirizagao: 

• Entrega em domicflio de produtos comprados nas lojas de varejo 

ou pela internet; 

• Distribuigao de produtos dos CO's para lojas de varejo. 

• Distribuigao de bebidas ~m bares e restaurantes; 

• Distribuigao de dinheiro para caixas eletronicos de bancos; 

• Distribuigao de combustfveis para postos de gasolina; 

• Distribuigao do Ago em lojas e obras; 

• Distribuigao de artigos para toalete para hoteis, restaurantes e 

hospitais; 

• Coleta de lixo urbano; 

• Entrega domiciliar de correspondencia etc. 

4.1.1 Roteiriza~ao sem restri~oes 

Este problema recebe o nome de PCV (problema de caixeiro viajante). 

Existem varios metodos para sua resolugao que sao agrupados em: 

• Metodos de construgao do roteiro - partem de urn ou dois 

pontos e vao formando o roteiro atraves do acrescimo paulatino de pontos 

adicionais. Nao e urn dos metodos mais eficazes, mas e rapido e fornece uma 

solugao que pode ser adotada como configuragao inicial para aplicagao dos 

metodos de melhoria. 
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• Metodos de melhoria do roteiro - partem da solugao obtida com 

auxflio de urn outro metodo qualquer e procuram aperfeigoar o resultado 

assim obtido utilizando para isso uma sistematica predefinida. 

4.1.2 Roteiriza~ao com restri~oes 

Tendo em vista que a resolugao da maioria dos problemas de distribuigao 

ffsica fica condicionada aos limites de tempo ou de capacidade do vefculo muitas 

vezes e preciso roteirizar os vefculos sem que haja uma previa divisao da regiao em 

bolsoes. Sendo assim a roteirizagao ocorre simultaneamente ao processo de divisao 

da area em bolsoes ou zonas de entrega. Para resolugao desse tipo de problema 

vejamos abaixo dois metodos muito utilizados e bastante eficazes. 

• Metodo de Varredura - Apresenta precisao de 10%, tomando 

como referencia a solugao 6tima absoluta. Este nfvel de precisao pode ser 

aceitavel em situagoes em que as caracterfsticas do problema mudam 

rapidamente, sendo preferfvel se ter uma solugao razoavel, num prazo curto 

do que a solugao 6tima num perfodo de tempo incompatfvel com as 

necessidades reais. 

• Metodo Clarke e Wright - muito utilizado na resolugao de 

problemas isolados, permite incorporar de forma eficiente diverso tipos de 

restrigoes e utiliza uma forma engenhosa de construgao de roteiros com erro 

medio de 2% do 6timo absoluto. Tern como objetivo gerar roteiros que 

respeitem as restrigoes de tempo e de capacidade, porem visando minimizar 

a distancia total percorrida pela frota. Com isso reduz-se tambem o numero 

de vefculos necessarios para realizar o servigo minimizando assim os 

investimentos e os custos de operagao. Este metodo baseia-se no conceito 

do ganho. 

4.2 Software de roteiriza~ao 

Urn numero razoavel de software de roteirizagao que ajudam as empresas a 

planejarem e programarem os servigos de distribuigao ffsica estao hoje dispostos no 
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mercado. A seguir apresentaremos urn resume das principais caracterfsticas de 

alguns roteirizadores mais conhecidos. 

• Telefones celulares, pagers alfanumericos, scanners portateis, 

pequenos computadores de bordo; 

• Veiculos equipados com rastreadores dispondo de receptores 

GPS, que fornecem a latitude e longitude do caminhao real-time. 

• Internet - Exemplo - permite aos usuaries visualizarem 

informac;oes sabre seus pedidos permitindo tambem que seus clientes 

submetam seus pedidos eletronicamente. 

Hoje, fundamentalmente, buscam-se estoques cada vez menores o que 

obriga as empresas a controlarem estreitamente a distribuic;ao dos produtos de 

forma a evitar situac;oes emergenciais ~rreparaveis. Por isso a tendencia atual dos 

softwares de roteirizac;ao e de executarem a programac;ao na modalidade real-time. 

Para escolher urn software adequado as condic;oes reais da empresa o ideal e 

definir uma ou mais situac;oes para testar os sistemas disponfveis no mercado. 

Praticamente todos os softwares de roteirizac;ao nao sao sistemas que podem ser 

instalados pelos usuaries e utilizados imediatamente, sem apoio tecnico requerem a 

participac;ao de urn ou mais consultores com o objetivo de adaptar o caso em 

questao ao formate proprio do produto e treinar o pessoal que ira utiliza-lo na 

empresa. 

Atualmente os softwares de roteirizac;ao estao sendo disponibilizados no 

mercado com m6dulos adicionais com, por exemplo, a integrac;ao com softwares de 
j 

controle e seguranc;a possibilitando assim a integrac;ao dos sistemas roteirizadores 

com os sistemas de rastreamento permitindo assim ao gestor estar realizando uma 

analise do planejado x realizado ( tempos, paradas e outros dados) dentro de uma 

rota. 

0 quadro abaixo apresenta as vantagens de estar utilizando urn sistema de 

rotei rizac;ao: 

• Otimizac;ao do planejamento de rotas tanto no que se refere a 
utilizac;ao de vefculos quanta ao consume de combustfveis; 

• lntegrac;ao com sistemas corporativos das empresas; 
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• Redw;ao dos gastos com pessoa de apoio e motoristas; 

• Bloqueio virtual de trechos de rodovias impossibilitados ao 

transito de vefculos e criagao de rotas alternativas; 

• Aumento da seguranga no transporte sendo possfvel sua 

interligagao a sistemas de rastreamento; 

• Possibilidade de integragao da malha viaria e urbana eliminando 

limites de roteirizac;ao. 
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5 OPERADOR LOGiSTICO 

Com a globalizac;ao da economia a abertura do mercado brasileiro e a 

estabilidade da moeda provocaram-se a necessidade das industrias brasileiras 

serem mais competitivas para sobreviver. A logistica pode propiciar esta 

competitividade aliando componentes importantes como rapidez, qualidade, reduc;ao 

de custos e produtividade. 

Deve-se destacar neste momenta o fato das empresas focarem-se em seu 

proprio neg6cio, "core-business", terceirizando operac;oes afins. Urn exemplo claro 

desta abordagem sao os fabricantes de autom6veis que no passado produziam sues 

componentes e realizavam todo o processo de montagem do autom6vel, agora, 

quase todas as pec;as sao fabricadas por parceiros e a industria acaba somente 

montando o produto acabado. A terceirizac;ao dos servic;os logfsticos implicou no 

surgimento das "Empresas de Logfsticas", hoje denominadas Operadores 

Logfsticos, as quais gerenciam as atividades logfsticas nas varias fases da cadeia 

logfstica, concentrando as fungoes que estavam distribufdas entre produtores, 

atacadistas, distribuidores, varejistas e transportadores. 

0 Operador Logfstico tern urn impacto muito grande na Cadeia de 

Abastecimento ao imaginarmos somente os armazens e caminhoes que estao sendo 

subtilizados no Brasil (o famoso transportee armazenagem de "vento") eo impacto 

no custo dos produtos para o consumidor final hoje, fazendo com que as empresas 

sejam repensadas e reestruturadas para o novo milemio. 

Outros fatores que impulsionaram a atuac;ao destas empresas sao o 

constante aumento das transac;oes comerciais virtuais, em que, a qualquer instante 

as pessoas podem solicitar urn produto de qualquer parte do mundo que sera 

atendido e a necessidade de oferecer aos consumidores urn melhor nfvel de servic;o. 

Ao todo, foi sendo construido urn cenario onde as atividades do Operador Logistico 

se destacam como fatores diferenciais de mercado. 

0 crescimento e o fortalecimento dos servic;os de distribuic;ao ffsica, com a 

participac;ao cada vez maior de transportadores e operadores logisticos 

estrangeiros, tambem refletem o fato de que esse setor esta oferecendo 

oportunidades para quem quer atuar de forma profissional e competitiva, o que 
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significa investimentos em infra-estrutura, maquinas, sistemas informatizados, 

equipamentos e mao-de-obra. 

A perspectiva de crescimento do mercado de Operadores Logisticos 

apresenta-se muito boa. Segundo estimativa apontada por pesquisadores 

americanos o faturamento no setor cresce astronomicamente. 

Segundo pesquisa realizada em 1997 pela ECR temos que 7,7% das 

empresas do setor de logfstica ja trabalhavam com Operadores Logfsticos. 

5.1 Conceito de Operador Logistico 

Operador logfstico e o fornecedor de servi9os logisticos especializados em 

gerenciar e executar todas as atividades logfsticas ou parte delas, nas varias fases 

da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor aos produtos dos 

mesmos e que tenham competencia para no mfnimo, prestar simultaneamente 

servi9os nas tres atividades basicas de controle de estoques, armazenagem e 

gestae de transportes. Atendido esse mfnimo, demais atividades prestadas, 

constituem-se nos possfveis diferenciais entre diversos operadores logfsticos. 

Urn Operador Logistico atua como elo entre duas ou mais empresas atuando 

de forma a proporcionar solu96es rapidas e inteligentes na presta9ao de servi9os. 

Os servi9os mais comuns prestados por estas empresas, entre outros sao: 

movimenta9ao e armazenagem, processamento de pedidos, controle de estoques, 

transportes, embalagem, etiquetagem, operacionaliza9ao de importa9ao e 

exporta9ao e planejamento logfstico. 

0 grande foco do Operador Logfstico e realizar urn trabalho serio e 

direcionado as Empresas, procurando mostrar a elas que o que elas sabem e 

precisam fazer deixando servi9os que nao agregam valor aos seus processes a 

cargo de quem e especializado em realiza-lo, principalmente naquilo que eleva mais 

seus custos. 

Abaixo segue algumas atividades basicas do operador logfstico em maior 

detalhe: 
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Controle de Estoques: 

Para efetuar um eficiente controle de estoques, o fornecedor de servi<;:os logfsticos 

deve: 

• Obter de cada cliente a polftica a ser seguida na gestae de 

estoques; 

• Controlar e responsabilizar-se por quantidades, localiza<;:ao e 

calores do estoque ffsico do cliente, enquanto o mesmo estiver sob sua 

guarda; 

• Utilizar tecnicas e meios modernos para acompanhar a evolu<;:ao 

dos estoques no tempo, em termos de quantidades e localiza<;:ao e para 

informar o cliente a respeito, com a periodicidade adequada; 

• Emitir relat6rios peri6dicos sobre os estoques; 

• Garantir a rastreabilidade dos produtos. 

Armazenagem: 

Para prestar servi<;:os eficientes de armazenagem, o fornecedor de servi<;:os 

logfsticos deve: 

• Dispor de instala<;:6es adequadas para as atividades de 

armazenagem; 

• Estar de acordo com a legisla<;:ao e com as regras das entidades 

legais (Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria etc); 

• Estar em condi<;:6es de atender as necessidades dos clientes, 

em termos de docas de recebimento e expedi<;:ao, de equipamentos de 

movimenta<;:ao de sistemas de estantes, porta-paletes ou areas convenientes 

e climatiza<;:ao; 

• Contar com uma equipe de colaboradores com fun<;:oes 

adequadas, bern treinadas e que seja reciclado atraves de curses e outros 

meios, com a freqOencia adequada. 

• Dispor de um WMS adequado, incluindo, quando necessaries, 

sistemas de impressao e leitura de c6digos de barra e de radio freqOencia; 

• Ser capaz de controlar as avarias e responsabilizar-se por elas; 
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• Realizar o controle de qualidades adequado, na entrada dos 

bens e materiais armazenados, quando necessaries; 

• Possuir ap61ices de seguro para as instalagoes e para os bens e 

materiais; 

• Executar unitizagao (paletizagao e conteinerizagao), quando 

necessaries. 

Transportes 

Para prestar servigos eficientes de gestae de transportes, o fornecedor de 

servigos logfsticos deve: 

• Qualificar e homologar transportadoras; 

• Contratar ou realizar transportes; 

• Negociar o nfvel de servigos desejado das transportadoras; 

• Pesquisar periodicamente os valores de fretes nas pragas 

desejadas; 

• Coordenar de forma eficaz a chamada de transportadoras; 

• Conferir e realizar o pagamento de fretes; 

• Medir e controlar o desempenho das transportadoras frente aos 

padroes estabelecidos; 

• Emitir relat6rios de acompanhamento do nfvel de servigo. 

5.1.1 Servi<ros do operador logistico 

A caracterizagao de uma empresa com Operador Logfstico deve-se a gama 

de servigos prestados pela mesma. Os principais servigos sao: 

• Coleta 

• Gerenciamento de Plantas Fabris; 

• Recebimento; 

• Paletizagao; 

• Armazenagem; 

• Gerenciamento e Controle de Estoques; 

• Gerenciamento e Controle de Pagamento de Fretes; 
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• Etiquetagem; 

• Transporte; 

• Terceirizac;ao de mao de obra; 

• Distribuic;ao; 

• Gerenciamento de atividades comerciais (vend as, 

merchandising, promoc;oes, etc.); 

• Abastecimento de Linhas de produc;ao; 

• Consultoria especializada; 

• Administrac;ao de documentos; 

• Embalagem; 

• Montagem de cestas basica; 

• Gerenciamento de Operacionalizac;ao de centros de distribuic;ao; 

• Gestao de processos de importac;ao/exportac;ao; 

• Preparo e encaminhamento de documentac;ao para importac;ao e 

exportac;ao; 

• Rastreamento e monitorac;ao dos embarques e desembarques 

(aereo e maritima); 

• Classificac;ao aduaneira e taxas de importac;ao; 

• Procedimento para desembarac;o aduaneiro. 

Os servic;os podem ser prestados em diversas etapas da Cadeia de 

Suprimentos, suprindo necessidades do produtor ao cliente, no entanto eles devem 

ser completos e integrados, agregando valor ao produto. 

5.1.2 Vantagens do operador logistico para o cliente: 

Algumas vantagens de se utilizar o operador logistico sao: 

• Auto grau de consolidac;ao; 

• Profissionalizac;ao e melhoria da qualidade dos servic;os; 

• Atualizac;ao tecnol6gica e modernizac;ao dos processos; 

• Ganhos de produtividade; . 
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• Maior flexibilidade de controle no atendimento das requisic;oes 

de aumento ou reduc;ao de servic;os; 

• Maior facilidade de controle, atraves de relat6rios gerenciais e de 

prestac;ao de contas; 

• Simplificac;ao da estrutura organizacional e empresarial; 

• Eliminar investimentos em ativos fixos; 

• Agregar valor ao processo de distribuic;ao ffsica com 

diferenciac;ao dos servic;os; 

• Descentralizac;ao de vfnculos sindicais; 

• Assessoria permanente de especialistas voltados ao 

desenvolvimento tecnol6gico do setor; 

• Visualizac;ao extra dos custos da atividade; 

• Menor numero de vefculos; 

• Reduc;ao dos custos diretos e investimentos; 

• Reduc;ao da mao de obra; 

• lnformac;oes ageis e confiaveis; 

• Agilidade no reabastecimento; 

• Garantia do nfvel de servic;os; 

• Foco no "core business"; 

• Racionalizac;ao das estruturas. 
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6 APRESENTACAO DOS DADOS 

Na apresenta9ao dos dados, recomenda-se a realiza9ao de urn relat6rio onde 

deverao ser apresentadas todas as etapas do processo do processo da pesquisa. 

Come9ando pelo problema de pesquisa, devera ser descrito neste relat6rio a 

abordagem, a concep9ao da pesquisa, a coleta de dados e os procedimentos de 

analise de dados adotados. Em seguida os resultados deverao ser apresentados 

acompanhados das principais constata96es. 

Conforme citado nesse trabalho vou come9ar a descrever todo o processo 

logistico que a VS possui atualmente. 

Com apenas urn tipo de classifica9ao de material, no caso o a9o, temos 

apenas o fornecimento da Usina de Barra Mansa. 

Esse a9o e produzido e armazenado dentro de galpoes da Usina de Barra 

Mansa no Rio de Janeiro e e transferido pela empresa MRS LOGISTIC atraves de 

vagoes de trens, que sao carregados atraves de ponte rolante, ate o CD/SP (Centro 

de Distribui9ao de Sao Paulo) sendo este o responsavel par abastecer as seguintes 

filiais: Sao Paulo, Praia Grande, Piracicaba e Curitiba e clientes do Estado de Sao 

Paulo e da Regiao Sui do Brasil. 

No inicio do mes cada filial, inclusive Filial Curitiba, faz seu pedido, chamado 

de ordem de transferencia (O.T) para o CDSP, e a partir dessa O.T. sao feitas as 

separa96es de material dentro do galpao do CDSP para que ocorra o transbordo do 

material ate o destino. Nesse momenta o frete rodoviario e acionado e feito par 

terceiros. 

A partir do momenta em que o material vindo de Sao Paulo chega a filial 

ocorre a entrada do mesmo nos estoques na FCT (Filial Curitiba) onde e 

armazenado em galpao apropriado, provido de balan9a rodoviaria e pontes rolantes. 

0 Transit Time do processo todo, ou seja, desde a safda do material da Usina ate a 

Votora90 Unidade de Curitiba, e de 48 horas. 0 controle de estoque da empresa e 

feito atraves do sistema SAP. Com esse sistema e feito o controle para que ocorra a 

solicita9ao de compra, onde urn gerente acompanha diariamente o estoque e verifica 

a necessidade de transferemcia de mercadoria. Ap6s a verifica9ao do estoque o 

gerente/coordenador da Unidade entra em cantata com o CDSP e faz a solicita9ao 

para que o material nao falte na filial. 
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0 ac;o vern sem nenhum tipo de embalagem ou protec;ao. Atualmente esses 

produtos nao possuem codificac;ao, mas a partir do anode 2010 sera implantado o 

sistema de c6digo de barras, e com esse sistema ele trara todo transit time 

(deslocamento do material) para que este seja acompanhado pela empresa para 

que se possa saber onde o material se encontra, trazendo uma seguranc;a a mais 

para as unidades da Votorantim Siderurgia. 

Quando o ac;o chega ao deposito ele e re·iirado do caminhao atraves de ponte 

rolante e empilhadeira e sao armazenados dentro de urn galpao. 0 ac;o nao precisa 

necessariamente de urn armazenamento especial, porem e recomendado que seja 

estocado em lugares protegidos de chuva, pois com o tempo podera ocorrer 

oxidac;ao. Dentro deste mesmo galpao na filial de Curitiba existe urn quadro de 

funcionarios composto por 50 pessoas dividas em tres turnos que possam efetuar a 

separac;ao do ac;o conforme solicitac;ao do pedido efetuado pelo grupo de vendas. A 

expedic;ao de cada filial processa a solicitac;ao do que contem nos pedidos vendidos 

e entao e feito mais urn transporte terceirizado para que o produto chegue ate o 

cliente final. 

Com todas as analises efetuadas em reJac;ao a logfstica VS podemos dizer 

que a empresa JOP Transportes foi contratada para efetuar todo processo de 

deslocamento do material da unidade ate o cliente e sendo assim, este processo 

vern sofrendo problemas graves onde detectamos atraves das etapas descritas 

nesse trabalho, que sao as seguintes: 

A empresa JOP Transportes foi inicialmente contratada para transportar 900 

toneladas de ac;o ao mes, sendo que dentro desse contrato estariam previstos os 

servic;os que ela deveria prestar a VS que seria agilidade e pontualidade na entrega, 

disponibilizar vefculos para fazer o transporte adequado para cada tipo de material 

(se necessario) e movimentac;ao interna do material estocado dentro do galpao e a 

transportadora conseguia manter todas essas particularidades citadas acima, 

mostrando que a Logfstica se mostrava controlada. 

Mas num perfodo de cinco anos o perfil do mercado comec;ou a ser 

modificado e com isso a unidade teve sua produc;ao alterada bruscamente de 900 

toneladas para 1.400 toneladas ao mes e com isso a logfstica interna sofreu urn 

impacto absurdo onde ficou totalmente desregrada e nao consegue se reorganizar 

para atender as necessidades da VS devido as descric;oes que seguem abaixo. 
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A JOP Transportes encontra-se com a sua frota de caminhoes deteriorada e 

isso tern urn impacto grande no tempo de entrega, onde muitas vezes os vefculos 

quebram e acabam atrasando a chegada do material. lsso gera todo urn desgaste 

do cliente para a empresa e vice-versa. Se essa situagao se torna constante isso 

pode levar a perda do cliente o que nao e vantagem alguma para a VS, lembrando 

que o problema maior nao e a frota estar deteriorada, mas sim, nao ter uma 

manutengao adequada diaria onde acarreta todos esses transtornos descritos 

acima. 

Outro problema detectado foi a falta de motivagao das pessoas envolvidas no 

chao de fabrica, lembrando que eles sao os maiores responsaveis para que esse 

material seja carregado e, se nao houver motivagao da parte deles vai gerar atrasos 

diversos para o material chegar ate o cliente. 

Par outro lado podemos dizer que a filial Curitiba esta em processo de 

expansao e com isso todo o espago ffsico do nosso galpao esta saturado gerando 

urn impacto forte na logfstica e, devido a essa falta de espago as instalagoes da 

unidade serao alteradas onde o espago sera suficiente para armazenar, separar o 

material e efetuar urn carregamento adequado, e com isso essa nova instalagao que 

esta prevista para o inicio de 2010, trara benefices para todos que trabalham na 

unidade. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

0 presente trabalho teve como objetivo principal uma proposta de analisar os 

servic;os prestados pela transportadora JOP a urn de seus clientes, a Votorantim 

Siderurgia filial Curitiba, que atua no mercado paranaense comercializando os seus 

produtos no segmento do Ago. 

Analisando os problemas descritos percebemos que a VS esta com muitas 

dificuldades no quesito logistico e com esse trabalho onde descrevemos todos esses 

problemas podemos proper algumas melhorias a seguir onde certamente, com as 

analises feitas junto a equipe e a coordenac;ao da unidade, trara beneficios enormes 

para a JOP Transportes: 

- Com as novas instalac;oes tera a necessidade de urn espac;o fisico maior 

para que a logistica tenha sua area especifica de trabalho, 

- Manutenc;ao diaria nos veiculos da transportadora e tambem aquisic;ao de 

veiculos novas para ganhar uma agilidade maior na entrega e evitar acidentes 

graves quando se trata de veiculos sem manutenc;ao, 

- Redesenhar o fluxo do processo logfstico para o cenario atual (1400 

toneladas) e prever urn crescimento de 10% a.a conforme o crescimento da VS. 

- Motivac;ao do pessoal que esta envolto com o carregamento, 

- Movimentac;ao de material de uma forma mais organizada, 

- Entrega num prazo determinado e que este seja cumprido e, 

- Organizac;ao maior no carregamento e na descarga de material. 

Com os fatos mencionados acima, podemos dizer que a JOP Transportes e a 

VS se organizarao e tera uma logfstica que funcione de maneira eficaz e eficiente e 

conseqOentemente os clientes voltarao a ter uma confianc;a maior nos prazos de 

entrega e com isso gerara urn aumento no volume das vendas e conseqOentemente 

a unidade ampliara seu crescimento consolidando a sua posic;ao perante o mercado. 
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