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APRESENTACAO. 

Este trabalho e urn estudo de caso realizado no setor de suprimentos do 

Cettro Centro de Cancer de Brasilia para desenvolvimento de uma proposta para a 

sele9ao de novos fornecedores de medicamentos oncol6gicos. 

0 estudo iniciou-se pela analise de documentos e entrevista de funcionarios 

no setor de suprimentos, farmacia e almoxarifado da empresa. Com os dados 

levantados a partir da analise proposta foi montada a estrategia para desenvolver a 

nova proposta para o desenvolvimento de fornecedores. 

A implanta9ao da nova proposta trara mais organiza9ao e praticidade ao 

processo de aquisi96es de medicamentos e consequentemente aumentara os lucros 

para a empresa. Resultados poderao ser avaliados e novas metas serao propostas 

para a constante melhoria do processo. 
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1. INTRODUCAO 

1.1 Objetivo do Trabalho 

1.1.2 Objetivo Geral 

Desenvolver uma proposta de urn modelo para a sele<;ao de novos 

fornecedores de medicamentos oncol6gicos por intermedio do estudo de caso no 

Cettro Centro de Cancer de Brasilia. 

1.1.3 Objetivos Especificos 

- Analisar o modelo administrative praticado no Setor de Suprimentos, Setor de 

Farmacia e Almoxarifado. 

- ldentificar oportunidades de melhoria no modelo atual. 

- ldentificar os ajustes que devem ser feitos a partir do novo modelo. 

1.1.4 Justificativa do objetivo 

Esse estudo tern o objetivo de apresentar as estrategias no 

desenvolvimento de fornecedores praticado no setor de compras de medicamentos. 

Devido a relevancia o estudo abre uma oportunidade para a discussao acerca da 

evolu<;ao da administra<;ao da atividade de compras dentro das organiza<;6es. 0 

estudo e justificado pela oportunidade que surgiu na identifica<;ao das necessidades 

de melhoria no desenvolvimento de fornecedores. Com o diagnostico da 

metodologia de escolha de novos fornecedores sera possfvel entender e melhorar o 

desenvolvimento de novos fornecedores de medicamentos no Cettro Centro de 

Cancer de Brasilia. 
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1.1.5 Metodologia 

- Revisao bibliografica: etapa realizada na pesquisa de artigos e monografias 

que abrangessem o assunto fornecedor em bibliotecas universitarias (UFPR e 

USP). A legislagao vigente foi pesquisa no site da Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria. 

- Analise de documentos no setor de suprimentos da empresa: Verificou-se o 

cadastro de fornecedores utilizando-se o quadro de avaliagao de cadastro de 

fornecedores. 

- Entrevista de funcionarios do setor de suprimentos para conhecer a 

sistematica da empresa. Foram entrevistados o encarregado de suprimentos, 

auxiliar de farmacia e o coordenador de farmacia com o uso de urn 

questionario padrao. 

- Avaliagao da situagao atual da empresa: o cadastro de fornecedores 

apresentado no setor de aquisigao estava desatualizado. Os fornecedores 

existentes no cadastro nao foram inspecionados e os documentos ja estavam 

fora da validade. 0 fornecedor de medicamentos o qual se comprava nao 

estava cadastrado. Nao havia urn procedimento escrito de aquisigao e selegao 

de fornecedores de medicamentos oncol6gicos. 

- Desenvolvimento da proposta: Ap6s verificagao do cadastro e entrevista com 

os funcionarios envolvidos no processo verificou-se a necessidade de 

padronizar a selegao de fornecedores de medicamentos oncol6gicos na 

empresa. Para facilitar o processo e necessaria organizar o cadastro. Para 

organizar o cadastro criar-se-a formularies para avaliagao de fornecedores. 

Os procedimentos de aquisigao, recebimento e armazenagem serao escritos e 

determinados por fluxos. Os funcionarios envolvidos no processo necessitarao 

de treinamento para a implantagao dos novas procedimentos. 
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2. REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 Conceito de Compras. 

A boa compra e adquirir o material necessaria, em tempo oportuno, em 

quantidades convenientes e pelo menor prec;o. (ARAUJO, 1985). Compras e ato de 

adquirir materiais e atividades associadas a esse processo, englobando desde a 

escolha de fontes de fornecimento, a determinac;ao da forma da aquisic;ao do 

material, o calendario de compras, a definic;ao de prec;os ate o controle da qualidade 

do material. (LAMBERT, 1998). 

A func;ao do setor de compras e o processo de planejamento da aquisic;ao, 

licitac;ao, julgamento das propostas de fornecimento de materiais e servic;os, bern 

como a contratac;ao de fornecedores destinada ao fornecimento dos materiais e 

servic;os utilizados pelas empresas. (GON(::ALVES, 2004) Desta forma, garante que os 

materiais e servic;os exigidos sejam fornecidos nas quantidades corretas, com 

qualidade e no tempo desejado. 0 setor de compras ou suprimento tern a chance de 

ampliar a sua func;ao, transformando fornecedores em parceiros, estreitando o 

relacionamento entre compradores e a empresa fornecedora de produtos ou 

servic;os. 
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2.2 Conceito de Suprimentos. 

De acordo com Lambert (1998) a atividade de suprimentos vai alem do 

simples ato de comprar, pais considera tambem a movimenta9ao, armazenagem e o 

recebimento de materiais. Desta forma o suprimento garante a eficacia operacional 

do processo de fabrica9ao e logfstica da empresa tomando a compra urn processo 

de desenvolvimento de rede de fomecedores. 

Bowersox at Closs (2001) definem que o suprimento abrange a compra e a 

organiza9ao da movimenta9ao de entrada de materiais, de pe9as e de produtos 

acabados dos fomecedores, nas fabricas au montadoras, depositos au lojas de 

varejo. 0 suprimento engloba a disponibilidade de materiais au servi9os desejados 

onde e quando necessarios, tanto no recebimento quanta nas opera¢es de 

separa9ao au montagem. Ja no processo de suprimentos de Iongo prazo, procura-se 

par fontes que cubram as necessidades, selecionam-se fornecedores, negociando 

acordos e focando no desenvolvimento de relacionamentos, assegurando a 

minimiza9ao de pre9os e custos. 
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2.2.1 Fontes de Fornecimentos 

2.2.1.1 Conceito de Fornecedor: 

Fornecedor e toda pessoa ffsica ou jurfdica, publica ou privada, nacional ou 

estrangeira, pessoas ou entidades sem personalidade jurfdica que produzem, criam, 

montam, constroem, transformam, exportam, distribuem ou vendem produtos e 

servi9os aos consumidores. Segundo Hope-Ross (2002), fornecedores sao as 

fontes de bens, servi{fos, competencia capacidades e custos. Hoje em dia, as 

despesas relacionadas a esse tipo de servi90 excedem facilmente 45% da renda 

total das empresas, e esse numero se deve principalmente a crescente virtualizaqao 

no momenta da aquisi{fao. Os fornecedores podem se tornar mais do que apenas 

centros de custos do lado do fornecimento: eles podem ser uma fonte de despesas, 

capaz de entregar produtos mais inovadores em urn menor tempo e com melhores 

pre{fos. 

2.3.2 A Sele~ao de Fornecedores 

0 principal objetivo da sele{fao de fornecedores e decidir sabre a mais 

apropriada fonte de fornecimento e vern acompanhada de outras discuss6es 

importantes para a empresa como a quantidade de fornecedores que participarao da 

carteira de abastecimento do item e o volume de pedidos a serem alocados para 

cada urn destes fornecedores (WEBER; CURRENT, 1993; PAN, 1989). A escolha 

apropriada de urn fornecedor pode causar resultados positivos no sistema de 

suprimentos enquanto que uma escolha ruim certamente trara problemas nao 

somente para uma area especffica da empresa, mas tambem para outras fun96es 

envolvidas nesta decisao chocando inteiramente nos Iueras da empresa. 

Os fornecedores que possuam condi96es de entregar os materiais 

necessaries dentro das quantidades, com menores pre{fos, competitivos e nas 

melhores condi96es de pagamento tornam-se preferidos. Os fornecedores 

selecionados devem ser confiaveis como uma fonte de abastecimento continua e 

ininterrupta. A percepCfaO de risco referente as caracterfsticas dos fornecedores 

estabelece a rela9ao com uma das principais atribui96es da gestao de suprimentos 

que e administrar os processos de seleCfaO, avalia9ao e desenvolvimento de 

fornecedores. Por serem de naturezas distintas, estes processos sao gerenciados 
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de modo independente, mas mantem entre si caracterlsticas semelhantes quanta 

aos criterios de medic;ao de desempenho. 

De acordo com Slack et al., 2002, conformidade a especificac;ao significa 

fabricar urn produto conforme suas especificac;oes de projeto. Existem seis passos a 

serem seguidos que levam a conformidade das especificac;oes: 

1 Definir as caracterlsticas da qualidade. 

2 Decidir como medir cada uma das caracterfsticas da qualidade. 

3 Estabelecer padroes de qualidade para cada caracterfstica. 

4 Controlar a qualidade contra esses padroes. 

5 Encontrar a causa correta dos desvios da qualidade. 

6 Continuar a fazer melhoramentos. 

De acordo com Aymard, 2003 a selec;ao de fornecedores impr6prios as 

finalidades estrategicas das organizac;oes pode ter como consequencia a 

necessidade de futura substituic;ao o que implica em custos de mudanc;a. Detalhar 

alguns destes custos de mudanc;a, relacionando-os em categorias como recursos 

humanos, recursos ffsicos, economicos e tecnol6gicos auxila na percepc;ao de risco, 

nas garantias contratuais e perdas de clientes. 

Necessidades especfficas dos clientes, que produtos com demanda estavel e 

uma cadeia de suprimentos confiavel nao devem ser gerenciados da mesma forma 

que outros com demandas imprevisfveis e fornecedores pouco qualificados.(Lee, 

2002). 0 primeiro passo no processo tern infcio como pedido do cliente, depois vern 

a produc;ao, o armazenamento e a distribuic;ao dos produtos e suprimentos para o 

cliente. Este tipo de processo proporciona compartilhamento de previsoes de venda, 

diminuic;ao de custos, agiliza as entregas e otimiza a produtividade. 

E recomendavel iniciar o processo de qualificac;ao de fornecedores atraves de 

fornecedores potenciais para se otimizar o processo de auditorias. 0 prop6sito da 

auditoria em urn fornecedor e avaliar o seu sistema de qualidade. Nao adianta a 

empresa compradora ter urn sistema da qualidade implantado quando seus 

fornecedores nao adotam praticas que garantam a qualidade. Os canais de 

distribuic;ao devem ser eficientes no atendimento as expectativas dos clientes. 

0 relacionamento com fornecedores da a empresa a melhoria nos processos 

de entrega e estocagem. As lnformac;oes compartilhadas com o fornecedor para 

aplicar tecnologias alternativas, com riscos reduzidos resultam na reduc;ao do custo 
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de estoque atraves da diminuigao dos itens estocados. 

2.3.3 Desenvolvimento de fornecedores 

0 desenvolvimento de fornecedores e uma situagao em que a empresa 

compradora tern interesses claros na insergao e manutengao de determinado 

fornecedor como participante de sua cadeia de suprimentos. Por tal afirmagao cria

se urn direcionamento forte em melhorar o desempenho e as competencias do 

fornecedor estabelecido, inclusive com comprometimento de recursos financeiros e 

humanos por parte das duas empresas. (Leenders at al, 1997). Quando tratamos de 

selegao de fornecedores, a principal caracterfstica encontrada neste processo e a 

presenga de criterios que buscam a identificagao de aspectos que auxiliam a 

elaboragao do perfil do fornecedor para entao tamar a decisao pela fonte de 

suprimentos. (Furtado, 2005). 

A avaliagao de fornecedores deve atender satisfatoriamente os requisites do 

comprador no curta e Iongo prazo. 0 fornecedor deve ainda responder a motivagao 

do fornecedor em atender estes requisites esperados no tempo que dura o 

relacionamento entre as partes. Quando tratamos de uma decisao de fonte de 

suprimentos, tres processes sao levantados para analisem: selegao, avaliagao e 

desenvolvimento de fornecedores. Selegao de fornecedores e avaliagao de 

fornecedores sao processes com conceitos muito pr6ximos. 0 primeiro trata-se de 

escolher os fornecedores pelos motivos certos definidos pelos requisites da 

situagao. 0 segundo processo esta relacionado com a manutengao da relagao 

constitufda com o fornecedor atraves de identificagao de oportunidades de melhoria 

que surjam ao Iongo do tempo de relacionamento. {Ell ram, 1995). A avaliagao das 

potenciais fontes de suprimento deve ter a competencia e motivagao em atender as 

necessidades do comprador. (Lee, 1997). 

Quando tratamos de uma decisao levamos tres processes: selegao, avaliagao 

de desenvolvimento de fornecedores. Selegao e feita de acordo com o 

relacionamento estabelecido e a avaliagao e feita pela manutengao com o 

relacionamento anteriormente formado. 0 comprador determina pontos de melhoria 

para o fornecedor. Essas melhorias quando alcangadas solidificam e mantem o 

reladonamento. (EIIram, 1995). 0 processo de avaliagao de fornecedores requer 

uma pr6-atividade da empresa compradora. 

E recomendavel seguir os passos abaixo para iniciar a selegao de fornecedores 
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Verificar no mercado os possfveis fornecedores dos insumos que se 

desejava adquirir. 

- Selecionar os fornecedores usando criterios como: reputagao, 

confiabilidade, tempo de mercado, situagao financeira, qualidade e custos 

dos insumos. 

- Contatar formalmente os fornecedores e discutir as especificagoes 

estabelecidas, incluindo os aspectos da produgao e do controle dos 

insumos, processo de aquisigao, o manuseio, a rotulagem, e as exig€mcias 

referentes a embalagem, assim como os procedimentos de reclamagao e 

reprovagao. 

- Requisitar a documentagao pertinente ao insumo em questao tais como 

especificagoes tecnicas do fabricante, ficha de seguranga de produtos, 

certificados de analise e rotas de sfntese. 

Requisitar amostras de diferentes lotes de insumo, para analises 

completas conforme especificagoes. 

2.3.4 Criterios para Sele~ao de Fornecedores 

A selegao de fornecedores e uma das etapas para a implantagao da 

terceirizagao em uma empresa, ja que selecionar o fornecedor correto em cada caso 

significa reduzir os riscos e os custos de transagao, aumentando assim a 

competitividade da empresa. Para que a etapa de selegao de fornecedores seja 

eficaz, originando assim uma parceria de sucesso entre comprador e fornecedor, 

faz-se necessaria determinar os criterios de selegao a serem considerados em cada 

processo. Pais, sao OS criterios de selegao que vao determinar quais pontos devem 

ser confrontados entre os fornecedores interessados na parceria ofertada. 

Embora exista uma diferenga de criterios de selegao a serem considerados 

em cada atividade e necessaria que as empresas se baseiem em criterios 

corporativos, validos para todas as atividades, de modo a criar uma identidade junto 

ao mercado de fornecedores, e tornar clara suas prioridades e exig€mcias (Motiwni 

et a/, 1999; Liu et a/, 2000). Esta pesquisa identificou como criterios mais 

comumente utilizados pelas empresas: 
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- Pre<;o. Empresas que optem por competir, utilizando uma estrategia baseada 

apenas no menor pre<;o, terao seu lucro ou retorno financeiro constantemente 

sobre pressao do mercado. 0 processo de sele<;ao de fornecedores deve 

considerar tambem outros fatores como qualidade, cultura organizacional, e 

confian<;a. 

- Qualidade. E fundamental preservar, na terceiriza<;ao, a qualidade e garantir a 

melhoria continua. Se houver qualquer possibilidade de que a qualidade dos 

servi<;os ou produtos venha a ser comprometida ou sofrer prejufzos, a 

terceiriza<;ao nao e racional. Qualidade mantem a satisfa<;ao do cliente, a 

motiva<;ao do empregado e, em consequencia, a produtividade com 

qualidade. 

- Desempenho das Entregas. 0 desempenho das entregas e analisado a partir 

de duas caracterfsticas: velocidade e confiabilidade. Velocidade, neste caso, e 

o tempo gasto por uma empresa para completar a execu<;ao de um pedido e 

confiabilidade e a capacidade da empresa em realizar a entrega conforme 

combinado. 

- Flexibilidade. Antes de se escolher um parceiro e importante certificar-se de 

que este e capaz de responder de forma adequada as flutua<;6es de demanda 

da empresa contratante. Empresas que possam se ajustar as necessidades e 

especifica<;6es com maior rapidez e precisao trarao melhores beneffcios. 

- Analise Financeira dos Concorrentes. Apenas empresas financeiramente 

saudaveis, e com boa reputa<;ao e posi<;ao no mercado estarao aptas a 

cumprirem com seus compromissos com a empresa contratante. Sejam estes 

compromissos relatives a confiabilidade das entregas, a qualidade de 

produtos ou servi<;os, a manuten<;ao do custo de acordo com o negociado, a 

capacidade de desenvolvimento e implementa<;ao de melhorias, a 

manuten<;ao de equipe tecnica, equipamentos e instala<;6es adequadas, e 

principalmente a perspectiva de parceria em Iongo prazo. 
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- Analise de Criterios Administrativos. A empresa selecionada deve estar 

legalmente constituida para atuar no ramo de atividade terceirizada, com 

capacitaQao tecnica e administrativa. A mao-de-obra deve ser especializada, 

adequadamente remunerada, com os direitos trabalhistas respeitados e 

subordinar-se, exclusivamente, a empresa contratada. 

Analise de Compet€mcias Essenciais. S6 com parceiros fornecedores que 

tenham competencia essencial para a atividade que lhes e repassada, as 

empresas podem esperar a busca por solu<fOes criativas e inovadoras, pelo 

aperfeiQoamento constante dos processos de produQao, e pela integraQao de 

novas tecnicas e metodologias. A competencia essencial para uma dada 

atividade pressupoe a capacidade de transferencia, de aprendizagem e de 

adaptaQao. 

- Aspectos Relativos a SeguranQa e Meio-ambiente. A seguranQa e uma 

questao fundamental e nao da para tratar de empresa excelente, parceria e 

competitividade se esta questao nao for encarada de forma estrategica. Os 

mesmos programas, os mesmos resultados buscados e praticados pela 

contratante devem ser buscados pela contratada. 

13 



Quadro 1 - Criterios para relacionamento de parceiros. 

Grupo Criterios 

Aspectos financeiros 
Desempenho econ6mico 
Estabilidade financeira 

Sentimento de confianc;a 
Atitude gerencial para o futuro 
Adequac;ao das estrategias 

Cultura e estrategia organizacional Compatibilidade na alta administrac;ao 
Compatibilidade entre as empresas nos nfveis e fungoes 

de compradores e vendedores. 
Estrutura organizacional e pessoal do fornecedor 

Aspectos tecnol6gicos Avaliac;ao da competencia atual em manufatura 
Competencia em desenvolvimento de produtos 
Velocidade de desenvolvimento 

Outros fatores Seguranc;a 
Referencias 
Base de clientes 

FONTE: Ellram, 1990, p.12. 

ldentificar as praticas de selegao de fornecedores na posigao que a empresa 

ocupa na cadeia de suprimentos. Na determinagao das praticas de selegao de 

fornecedores adequando os criterios que devem ser seguidos de acordo com a 

importancia adotada pelo comprador. Os criterios mais importantes sao aqueles 

agrupados dentro de consistencias e esses sao importantes em todos os nfveis da 

cadeia. 0 relacionamento de Iongo tempo e de maior peso nos criterios da 

cadeia.(EIIram, 1990) 
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2.4 0 Setor farmaceutico no Brasil 

A industria farmaceutica para competir tern efetuado avangos na distribuigao a 

fim de difundir seus produtos em mercados cada vez mais diversificados e 

inaccesslveis do Brasil. Novas tecnicas de gestao tais como automagao do deposito, 

computagao e telecomunicagoes sao usadas como alternativas de corresponder a 

competigao de mercado. A competigao determina par selegao natural, as empresas 

que podem sobreviver no mercado brasileiro. 

Apesar de todos as avangos constatados neste setor durante as ultimos anos, 

aponta-se uma serie de problemas na aquisigao de medicamentos segundo 

Machline, 1998. 

A falta de maior entrosamento com as fornecedores em fungao da 

pulverizagao do mercado de medicamentos. 

- Obstaculos de comunicagao entre as setores de venda e compras. 0 setor de 

compras e organizadas no formato tradicional, em departamentos distintos de 

suprimento e compras. Gada departamento cria subsistemas de controle e 

reposigao de estoques, o que gera conflitos sabre o qual sera a quantidade 

exata a ser reposta. 0 departamento de compras deveria, a principia, receber 

seus impulsos do setor de suprimentos. 0 setor de suprimentos possui 

dificuldades em prever a demanda, reagir as oscilagoes do mercado e 

transmitir as informagoes em tempo habil para a area de compras. 

- Falta de informagoes gerenciais confiaveis. Ainda nao e facil para o setor de 

suprimentos apresentar dados confiaveis e relevantes sabre o giro do estoque 

e falta de produtos. Os programas desenvolvidos nao sao montados para 

esse fim e as diversos setores da empresa, quando computam essas 

informagoes gerenciais, nao obtem resultados comparaveis. 

- Dificuldade de previsao da demanda. A reposigao da maioria dos produtos 

ainda e calculada atraves da media de consumo de cada produto nos tres 

meses anteriores. A margem de acerto desse metoda abre margem para urn 

calculo muito equivocado da demanda, que pode trazer como conseqOencia a 

falta de produtos no estoque. 

- Coexistencia de excessos e falta de produtos. Devido a uma serie de causas 

como atraso de fornecimento, fluxo inadequado de informagoes entre o 

varejista e o atacadista. 
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Apesar de nao constituir urn problema que diretamente prejudique a cadeia de 

suprimentos do setor de farmacias, o injusto sistema tributario brasileiro abre e 

muitas vezes estimula a coloca(fao de intermediaries na cadeia de suprimentos, 

como e o caso de muitos atacadistas farmaceuticos. 

No Brasil e posslvel comprar os produtos de urn atacadista com menor custo do 

que diretamente do fabricante, mesmo que este possua condi96es de realizar por si 

proprio a loglstica de seus produtos. Uma das razoes e talvez a principal para tal 

situa<fao, e que alguns atacadistas, conforme pode-se observar nos noticiarios, 

deixam de cumprir a legisla<fao tributaria.(Machline, 1998) 

A figura 2.1 representa a cadeia de suprimentos, que se estende desde os 

fornecedores de materias-primas (farmacos) ate o consumidor final, passando pelos 

fabricantes (laborat6rios), que entregam medicamentos diretamente as redes ou, 

indiretamente, por meio de distribuidores. 0 segmento institucional (hospitais, 

centres de saude, secretarias publicas estaduais e municipais de saude), ao lado 

das Farmacias, constitui importante mercado. 
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Consumidor final 

Fornecedores de materias 
prim as 

Figura 2.1 Cadeia de Suprimentos do Setor Farmaceutico 

Fonte: Machline, 1998. 

A figura 2.2 representa a cadeia logfstica que prevalece no setor farmaceutico. 
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FIGURA 2.2: Cadeia Logistica na rede Farmaceutica 

Fonte: Machline, 1998. 
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A margem de contribuigao da cadeia do laborat6rio ate o consumidor final e 

de 30%. 0 distribuidor, dentro destes 30%, opera com margem de 14,62% e a 

farmacia com 18%. 0 mercado institucional e abastecido com produtos de uso 

restrito a hospitais, entregues em embalagens hospitalares. (MACHLINE, 1998.). 

2.5 Regulamentac;ao de medicamentos no Brasil 

Segundo a Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria toda materia prima 

comprada pela industria farmaceutica deve estar de acordo com o regulamento 

tecnico de Boas praticas de fabricagao conforme a ROC 210 de 04 de agosto de 

2003 e ROC 35 de 25 de fevereiro de 2003. 

Os medicamentos registrados somente devem ser produzidos por fabricantes 

licenciados, detentores de autorizagao para Fabricagao, que tenham suas atividades 

regulamentadas e inspecionadas pelas Autoridades Sanitarias Nacionais 

competentes. Este regulamento de boas praticas de fabricagao (BPF), deve ser 

tornado como referenda na inspegao de instalag6es da fabrica, dos processos de 

produgao e controle de qualidade. As BPF sao aplicaveis a todas as operagoes 

envolvidas na fabricagao de medicamentos. Qualquer substancia ou material a ser 

utilizado na fabricagao de urn produto farmaceutico deve ser avaliado conforme o 

regulamento descrito acima. Todas as operag6es que incluem a aquisigao de 

materiais, produgao, controle de qualidade, liberagao, estocagem, expedigao de 

produtos terminados e os controles relacionados sao de responsabilidade do 

fabricante. (ROC 210 de 04 de agosto de 2003) 

0 fabricante e responsavel pela qualidade dos medicamentos por ele 

fabricados, assegurando que estes sao adequados aos fins aos quais se destinam, 

cumprem com os requisitos estabelecidos em seu registro e nao colocam os 

pacientes em risco por apresentar seguranga, qualidade ou eficacia inadequadas. 0 

cumprimento deste objetivo e responsabilidade da administragao superior da 

empresa e exige a participagao e o compromisso dos funcionarios nos diversos 

departamentos e em todos os nfveis da organizagao, das empresas fornecedoras e 

dos distribuidores. 
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Para que o objetivo de qualidade seja atingido de forma confiiwel, deve haver 

urn sistema da Garantia da Qualidade totalmente estruturado e corretamente 

implementado, que incorpore as BPF. Esse sistema deve estar totalmente 

documentado e ter sua efetividade monitorada. (ROC 21 O).Como se ve a Garantia 

da Qualidade esta voltada para o produto incluindo o projeto do produto 

principalmente a analise das materias primas. 0 cumprimento das BPF par urn 

fornecedor implica que o mesmo controla os riscos inerentes a produgao da materia

prima. 

No processo de selegao da fonte compradora Dobler e Burt (1996) propoem a 

utilizagao de questionarios preliminares e visitas aos fornecedores como forma de 

investigagao das informagoes do processo. Os questionarios devem abrange 

aspectos financeiros (referencias bancarios, classificagao de credito, lucratividade e 

demonstratives financeiros), estruturais, (qualidade de funcionarios, area de 

ocupagao, area de ocupagao, pianos de expansao, capacidade produtiva e 

equipamentos) e de desempenho (hist6rico de vendas, nfveis de defeito, lista de 

clientes atualizadas e certificados de qualidade e ambientais). 

0 born desempenho de qualidade de uma operagao nao apenas leva a 
satisfagao de clientes externos, mas tambem das pessoas envolvidas na operagao. 

Satisfazer clientes internos pode ser tao importante quanta satisfazer aos clientes 

externos. A qualidade reduz custos; quanta menos erros em cada operagao ou 

unidade de produgao, menos tempo sera necessaria para a corregao. A qualidade 

aumenta a confiabilidade e reduz custos com o re-trabalho, descartes e devoluQ6es. 

0 objetivo de desempenho da qualidade envolve urn aspecto externo que lida com a 

satisfagao do cliente e urn aspecto interno que lida com a estabilidade e a eficiencia 

da organizagao. Ha uma crescente consciencia de que bens e servigos de alta 

qualidade podem dar a uma organizagao uma consideravel vantagem competitiva 

em relagao aos seus concorrentes, alem do mais importante que e gerar 

consumidores satisfeitos. 
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3.AEMPRESA 

0 Cettro Centro de cancer de Brasilia foi inaugurada em 1996. Atraves de 

continuos investimentos em capacitagao e tecnologia transformou-se na referencia 

em assistencia oncol6gica e hematol6gica no Distrito Federal. Atualmente possui urn 

corpo clinico composto de vinte e cinco medicos, equipe de enfermagem, dais 

farmaceuticos e vinte funcionarios administrativos. 0 Cettro conta ainda com uma 

equipe profissional multidisciplinar que presta assistencias Psicol6gicas, Nutricionais 

e Odontol6gicas. Entre as especialidades de atendimento medico o Cettro oferece 

atendimento ambulatorial, Oncologia, Hematologia, cirurgia oncol6gica, cirurgia 

plastica reparadora, estomatologia e mastologia, 

Com uma area uti I de 1 000 m2 os pacientes do Cettro contam com tres 

alternativas para internagao em sistema de Clinico diario: Suite, Box Privativo ou 

Area Comunitaria. As opg6es visam atender as necessidades especificas de cada 

individuo. 

A sede do Cettro dividi-se em: recepgao, area de consult6rios, area de 

enfermagem, farmacia, sala de reuni6es, sala da diregao executiva, sala de 

procedimentos, centro de pesquisa. No proximo andar temos a sede administrativa, 

juntamente com a sede financeira e de recursos humanos. Na area de enfermagem 

ha a aplicagao de Quimioterapia, administragao de Medicamentos, lntra-Venosos 

Antibi6ticos e medicamentos Neurol6gicos. 
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A avaliagao para esse trabalho iniciou-se no setor suprimentos do Cettro. 

Essa e uma area apenas administrativa. Foram analisados documentos arquivados 

dos fornecedores de medicamentos oncol6gicos. 

0 Cettro trabalha com dois tipos de fornecedores : nove distribuidoras e seis 

lndustrias produtoras. Para tal avaliagao os cadastros foram separados em 

distribuidoras e industrias como mostra o quadro 3.2 e 3.3. 

Fornecedor Cadastro de fornecedores Condic;ao apresentada 

Fornecedores de A a J Ficha de cadastro Desatual izada e fornecedores J 
e H nao possuem 

Lista de produtos fornecidos Desatual izada e nao consta 

especificac;oes tecnicas dos 

medicamentos que fornece. 

Tempo para entrega Nao documentado 

Documentac;ao fiscal: Presentes 

CNPJ Fornecedor J nao apresentou 

Enderec;o. Alvara par ao ana de 2008. 

Conta para deposito. 

Licenc;a e Alvara de 

fu ncionamento 

Quantidade de empresas que Nao documentado 

tem parceria. 

Atendimento de troca em caso Nao documentado 

de defeitos 

Pronto atendimento em duvidas Nao documentado 

Localizac;ao em relac;ao ao local Localizada em Goiania apenas 

de entrega fornecedor J e E 

Faturamento anual Nao documentado 

. . 
Quadro 3.2 - Quadro ut11izado para avallar cadastro de fornecedores d1stnbU1doras . 
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Fornecedor Cadastro de fornecedores Condi9ao apresentada 

Fornecedores IND-1 a IND-6 Ficha de cadastro Nao ha 

Lista de produtos fornecidos Desatual izada 

Consta especifica96es tecnicas 

dos medicamentos que fabrica e 

fornece. 

Tempo para entrega Nao documentado 

Docu menta9ao fiscal: Presentes 

CNPJ Fornecedor IND1, 3 e 6 

Endere9o. possuem certificado de BPF 

Conta para deposito. fornecido pela Anvisa. 

Licen9a e Alvara de 

fu ncionamento 

Quantidade de empresas que Nao documentado 

tem parceria. 

Atendimento de troca em caso Todas possuem sistema de 

de defeitos troca em caso de vencimento do 

medicamento e defeito ao 

receber. 

Pronto atendimento em duvidas Todas possuem central de 

atendimento e ja ministraram 

treinamentos para funcionarios e 

medicos. 

Localiza9ao em rela9ao ao local Localizadas em Sao Paulo 

de entrega 

Faturamento anual Nao documentado 
. . 

Quadro 3.3- Quadro ut11izado para avallar cadastro dos fornecedores lndustnas . 
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Os funcionarios envolvidos no processo de compras foram entrevistados 

conforme roteiro: 

Profissional envolvido Fungao e ag6es 

Coordenador Financeiro e administrativo Definigao de fungao:coordena o setor de 
suprimentos e presta contas ao gerente 
executivo. 

Envolvimento no processo de suprimento: 

*Faz contato com novos fornecedores. Ap6s 
conhecer portef61io e pregos praticados repassa-
o ao responsavel pelo setor de suprimento. 
Aprova o valor praticado. 

* Finaliza o procedimento de compra recebendo 
as notas, aprovando o pagamento. 

Responsavel pelo setor de suprimento Definigao da fungao: E responsavel por controlar 
todo o processo de compras. Recebe o 
fornecedor que foi previamente recomendado 
pelo coordenador financeiro. 

Envolvimento no processo de suprimento: 

*Recebe a documentagao do novo fornecedor 
para organizar o cadastro do fornecedor. 

*Visita o novo fornecedor somente se o proprio 
fornecedor oferecer a oportunidade. 

*Permanece em constante contato com o 
Coordenador de farmacia para controlar a 
necessidade de novas aquisig6es. 

Coordenador do Setor de Farmacia Definigao da fungao: E o farmaceutico 
responsavel pela manipulagao e controle do fluxo 
de receitas e medicamentos no setor de 
farmacia. 

Envolvimento no processo de suprimento: 

*Repassa ao Responsavel pelo setor de 
suprimento a necessidade de novas compras. 

*Recebe a visita de varios representantes de 
novos fornecedores de medicamentos. Nao toma 
decisao final sem o coordenador financeiro. 

*Participa de eventos e feiras para conhecer 
novos fornecedores e medicamentos. Repassa o 
material ao coordenador financeiro que decide 
sobre os fornecedores que podem ser incluidos 
no cadastro. 

*Estabelece a lista de medicamentos 
padronizados. 

. . 
Quadro 3.4 Rote1ro de entrv1sta de func1onanos envolv1dos no processo de supnmento . 
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0 segundo setor envolvido na pesquisa foi o setor de farmacia. No setor de 

farmacia ha a area de estoque de medicamentos. A area tern 2 metros quadrados de 

armarios com portas formicadas em madeira e vidro. Para os medicamentos 

termossensfveis existem uma geladeira vertical com 2 metros de cumprimento. 

Cadastrados sao cerca de 102 produtos. Desses 20 produtos sao padronizados 

como medicamentos oncol6gicos. 0 restante sao medicamentos quadijuvantes no 

tratamento de cancer como medicamentos antiemeticos, anti-inflamat6rios e 

medicamentos para controle da dar. 

Nos quadros 3.2 e 3.3 sao demonstrados os criterios para avalia~ao de 

cadastro de cada fornecedor da empresa. 
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Figura 3.2: fluxo para o processo de desenvolvimento de novas fornecedores. 
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Nome do medicamento oncol6gico padronizado Fornecedor 

Bleomicina A,B,IND-1 

Carboplatina IND-1, IND-3 

Ciclofosfamida IND-2 

Cisplatina A,B 

Citarabina A,B 

Dacarbazina A,B 

Dactinomicina A,B 

Docetaxel A,B 

Doxorru bici na A,B 

Etoposideo A,B, IND-5 

Fludaramida A,B 

Gencitabina IND-3, IND-4 

lfosfamida B 

lrinotecano J,H 

Leucovorina A,B, IND-6 

Metrotexato C,E 

Oxaliplatina B,D,E 

Paclitaxel D,F 

Vimblastina D 

Vincristina E 

Quadro 3.1 - llsta de med1camentos oncolog1cos padromzados. 
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Figura 3.4 Grafico de compras de medicamentos oncol6gicos no ultimo trimestre 
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Na figura 3.4; temos representado como letras de A a J distribuidores e para 

IND-1 a IND-6 os fabricantes de medicamentos os quais realizam venda direta. A 

correla<;ao e feita relacionando-se fontes de fornecimento em rela<;ao ao total de 

compras em porcentagem de gasto do total nos ultimos 3 meses de compras com 

medicamento oncol6gicos. 

Na figura 3.4 analisada de acordo com o quadro 3.1 demonstra a 

importancia de cada fornecedor na aquisi<;ao dos produtos, uma vez que ha a 

distribuic;ao de urn s6 produto pelo fornecedor, o que caracteriza uma fideliza<;ao ao 

fornecedor e que, aparentemente, demonstra urn born relacionamento entre as 

empresas, senao nao justificaria a aquisi<;ao de tao somente urn produto. Ha 

tambem urn fornecedor que distribui uma gama de produtos, e que isso facilita a 

negocia<;ao de compra, uma vez que a compra de varios produtos num s6 pedido 

pode gerar prazos maiores e descontos mais atraentes. Uma caracterfstica bern 

interessante analisada nesse grafico junta mente com o quadro 3.1, que e a situa<;ao 

da industria, IND-4, a qual fornece apenas urn medicamento, a ciclosfosfamida, 

porem as compras em grandes quantidades e as largas utiliza<;6es do produto 

demonstram o grande percentual nos custos de aquisi<;ao de medicamentos com 

essa empresa. 
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Figura 3.3 Fluxo de recebimento de medicamentos oncol6gicos na farmacia 

De acordo com a figura 3.3 o recebimento da medicagao oncol6gica comega 

diretamente no setor de farmacia. 0 responsavel pela conferencia e o auxiliar de 

farmacia. 0 procedimento e realizado de maneira simples e sem urn treinamento 

documentado ou procedimento escrito. Ap6s a analise da documentagao fiscal 

contagem e conferencia de laudos e embalagem a medicagao e armazenada na 

farmacia. 
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Ap6s analise dos dados apresentados acima. E necessaria a padronizaQao 

na seleQao de fornecedores. A empresa hoje nao mantem urn cadastro atualizado. 

Nao visita o fornecedor para verificar a documentaQao apresentada pela mesmo no 

momenta do cadastro. Nao existe hist6rico e analise de dados passados par haver 

uma desorganizaQao de cadastro documental. Os funcionarios envolvidos nao 

possuem treinamento e apresentam vfcios de trabalho. 0 numero de funcionarios e 

insuficiente. 
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4. PROPOSTA 

4.1 Sistema proposto: 

Os seguintes pontos serao levantados na proposta a seguir: 

- Propor urn formulario para selecionar novas fornecedores. Sera realizada uma 

avalia~ao a cada formulario entregue. Os fornecedores com melhores 

propostas de entrega e pre~o de acordo com a especifica~ao do produto 

serao visitados. 

- Desenvolver urn novo fluxo de compras determinando o responsavel para a 

aplica~ao e valida~ao do processo de compras e suprimento. 

MODELO DE SELECAO DE FORNECEDORES 

Nome da empresa 

CNPJ 

Razao social 

Endere~o 

Medicamentos que fornece 

Valores de cada produto que fornece 

Dados bancarios para pagamento 

Responsavel pel a area de vendas 

Proposta do Fornecedor 

Caracteristicas tecnicas do produto para aquisi~ao 

Prazo para entrega 

Valor minimo do pedido 

Negocia~ao de formas de pagamento 

Prazo e condi~oes para assinatura do contrato 

Prazo de validade da proposta 
.. -Quadro 4.1 - modelo de formulano de sele~ao de fornecedores que deve ser 1mplantado. 

0 cadastro deve ser respondido pelo fornecedor e entregue juntamente com 

os documentos comprobat6rios antes da visita. 0 visitador analisara ao questionario 

de criterios e decidira qual fornecedor deve ser visitado. No dia da visita os dados do 

formulario serao comprovados. Fornecedores com notas entre 10 e 8 serao 

cadastrados e abaixo desta nota receberao oportunidade de melhoria para melhor 

adequa~ao de acordo com os criterios e poderao receber uma visita futura. Os 

fornecedores cadastrados serao avaliados de acordo com os formularios propostos. 
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4.2 Plano de implanta~ao: 

0 inicio da implantac;ao requer a determinac;ao do responsavel pela 

organizac;ao do cadastro e visita. Pelo organograma da empresa a proposta e partir 

do coordenador financeiro administrativo e chegar ao setor de suprimentos. Par se 

tratar de medicamento o coordenador farmaceutico deve ser convidado para 

determinar as especificac;oes tecnicas da medicac;ao e fazer a avaliac;ao dos 

certificados e apresentac;ao sanitaria das instalac;oes do fornecedor. 

Sera necessaria a contratac;ao de dais auxiliares de farmacia 

Para se exigir condic;oes do fornecedor o setor de farmacia e recebimento 

deve passar par mudanc;as. Propoe-se o diagrama da figura 4.1. 

Figura 4.1 - Diagrama de escopo e interfaces proposto. 
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4.2.1 Cadastre de materiais 

0 cadastro de materiais e realizado por meio da lista de padroniza((ao adotada e nao 

deve sofrer modifica<(6es, pois no momenta o processo apresenta bons resultados. 

A implanta((ao do novo processo propoe apenas as seguintes melhoras no cadastro 

existente: 

- Nome generico do produto e dosagem; 

- Unidade: forma farmaceutica e apresenta9ao; 

- Especifica((ao pelo nome do produto, incluindo radical denominado pela 

denomina((ao comum brasileira; 

- Forma farmaceutica e demais informa((oes tecnicas pertinentes como forma 

anidra ou hidratada base livre ou sal, formula e peso moleculares, acess6rios 

e limites de contaminantes; 

Especifica((ao para fins de tabela de conversao: semelhante ao item 

constando tambem nome comercial do medicamento de marca ou referencia; 

- Grupo e subgrupo de compra: c6digo que identifica a classe farmacol6gica do 

item a ser cadastrado e seu respectivo grupo de compra. 

- Previsao de consumo mensal: quantidade media de consumo informada pelo 

solicitante da altera((ao de padroniza((ao; 

4.2.2 Processo de transporte: 

- Os locais de entrega de medicamentos e diretamente a farmacia de segunda 

a sexta no perfodo de 14h as 17h. 
I 

- Os vefculos devem apresentar-se higienizados, isentos de resfduos de 

alimentos e materiais para evitar contamina((oes dos produtos transportados. 

- Os medicamentos devem ser transportados em vefculos refrigerados ou em 

recipientes apropriados que garantam que os produtos transportados neles 

mantenham temperatura ideal, nao ultrapassando os limites superiores 

descriminados a seguir: Produto Armazenamento Faixa de Temperatura 

ambiente 15 °C e 30 °C, 

Congelados de -20 °C a 0 °C 

Termolabeis: 2 oc e 8 °C. 
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E aconselhavel que esses vefculos transportem as mercadorias 

acondicionadas em estantes para que se permita a circula(fao do ar entre elas e 

facilidade no descarregamento. 

4.2.3 Entrega 

- Os funcionarios das firmas responsaveis pelas entregas deverao apresentar

se com vestuario adequado: 

- 0 fornecedor devera enviar funcionarios em numero suficiente para descarga 

das mercadorias. 

As entregas deverao ser realizadas de acordo com a programa(fao 

estabelecida pela Divisao de Farmacia, sendo obrigat6rio o cumprimento do 

horario de entrega. 

4.2.4 Recebimento 

Ato de conferencia em que se verifica se os medicamentos entregues estao 

em conformidade com a especifica(fao, quantidade e qualidade estabelecidas 

previamente no pedido. 0 recebimento de medicamentos e uma das etapas mais 

importantes do armazenamento na gerencia dos estoques. Consiste no exame 

detalhado e comparativo entre o que foi solicitado e o recebido. Para tanto, devem 

ser seguidos normas tecnicas e administrativas, procedimentos operacionais e 

instrumentos de controle para registro de informa<f6es. No recebimento, realizam-se 

as atividades de verifica(fao dos aspectos administrativos e das especifica¢es 

tecnicas. 

4.2.5 Aspectos Administrativos 

Estao relacionados com o pedido de compra, buscando atender aos requisitos 

do pedido. As documenta(f6es fiscais dos medicamentos somente deverao ser 

recebidas acompanhadas de nota fiscal, a qual deve ser entregue em duas vias. 

Caso haja nao conformidade o fornecedor providenciara carta de corre<fao. 
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A nota fiscal deve conter: razao social, data da emissao e data da entrega, 

numero da nota fiscal, nome, endere90 e CNPJ do Cettro. A descrigao, valor 

unitario e total dos produtos, valor total da nota, calculo do impasto, numero do 

processo, numero do empenho. 

A quantidade recebida deve estar em conformidade com a quantidade 

indicada na nota fiscal, sendo que o arredondamento de embalagem nunca podera 

ultrapassar a quantidade empenhada. 

0 prazo de entrega dos medicamentos deve ser entregue de acordo com os 

prazos estabelecidos no pedido. 

4.2.6 Especifica~oes Tecnicas; observar o quadro 4.1 

Quadro 4.1 Especificac;oes Tecnicas 

Para metro Especificagao 

Medicamentos Devem ser entregues em conformidade com a 

especificagao do pedido e nota de empenho deve 

conter nome generico, forma farmaceutica, 

concentragao, apresentagao, condigoes de 

conservagao e inviolabilidade. 

Certificado de analise Deve acompanhar 0 medicamento e seu lote de 

analise 

Embalagem e Devem estar em suas embalagens originais ou 

rotulagem conforme especificagao. 

Lote Deve ser o mesmo da nota fiscal e embalagem 

Validade De acordo com o prazo mfnimo estabelecido no 

pedido. 
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4.3 Criterios de avalia~ao 

Avaliagao dos criterios previamente estabelecidos: 

0 processo de avaliagao de fornecedores deve ser realizado no ato do 

recebimento. Essa avaliagao e feita utilizando-se do formulario da figura 4.1 e figura 

4.2 o indice e calculado em percentagem facilitando a avaliagao. 

Os criterios de avaliagao serao os seguintes: 

- Condigao ou estado de entrega I material danificado; 

- Divergencia na Nota Fiscal; 

- Entrega sem laudo tecnico; 

- Embalagem sem identificagao; 

- Embalagem com material diferente da identificagao; 

- Material em desacordo com o pedido; 

- Destine de entrega incorreto; 

- Quantidade de material diferente da identificada na embalagem ou 

na Nota Fiscal; 

- Atraso. 

Aspectos como o prego do produto, a forma da entrega e a qualidade do 

produto sao de extrema importancia para classificar o fornecedor. Dentro do criteria 

de prego, e importante frizar os seguintes aspectos: valor, prazo de parcelamento e 

suas formas de descontos. Espera-se do fornecedor ainda uma boa qualidade no 

p6s-venda, demonstrando sua atengao e presteza quando ao atendimento sobre 

eventuais problemas nos produtos entregues. Deve-se ainda ter um suporte em 

relagao a forma de uso do produto e uma central de relacionamento para 

esclarecimento de possiveis duvidas. 
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A seguir tem-se o calculo das taxas que devem ser utilizadas para a avaliac;ao de 

cada criteria de acordo com o Guia de Boas Praticas de Fornecedores de 

medicamentos e insumos farmaceuticos. Indices baixos serao considerados 

desejaveis. Os fornecedores que apresentarem menores Indices serao preferidos. 

Taxa de Rejeic;ao de ltens Entregues 

TRJE= 11'" de ite~s re,ieitadoo. x 100 
n" total de itens entre,gues 

TNC = 11"' de ltens n:Bo conformes x 100 
rf total de itens entregues 

TIEFP = 11" de itens eniregues fora do prazo x 100 
rl 0 total de i1£ms entregues pm fomecedor 

Para monitoramento dos processos relativos a fornecedores a Coordenac;ao 

de Farmacia deve acompanhar os indicadores que demonstram o desempenho das 

atividades nos aspectos relativos a aquisic;ao, recebimento e utilizac;ao de 

medicamentos e insumos farmaceuticos. 

A avaliac;ao de desempenho e definida como processo de quantificar e 

analisar efetividade e eficiencia, sendo que efetividade e avaliar se as metas 

definidas estao sendo cumpridas e eficiencia e a medic;ao e avaliac;ao de como 

estao sendo utilizados os recursos da empresa para o cumprimento das metas. 
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FICHA TECNICA DO INDICADOR 

Formula Numero total de nao conformidades x 100 
Numero total de aquisic;oes per fornecedor 

Objetivo Monitorizac;ao de qualidade de fornecedores 

Meta Zero % de nao conformidade per fornecedor 

Area relacionada Almoxarifado, Farm<kia e Suprimento, 

Metodo Tabulac;ao das nao conformidades identificadas pelo formulario de ficha tecnica 
de divergencias 

Amostra Considerar a totalidade de medicamentos recebidos per periodo selecionado 

Frequencia Mensa I 

Responsavel Farmaceutico 

Data da ultima 
revisao 

- '. Figura 4.2 - Formulano de f1cha tecn~ca de avallac;ao baseado no GUia de boas prat1cas de 

fornecedores de medicamentos e insumos farmaceuticos 
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Para avaliagao dever ser usado a ficha a seguir no ato do recebimento no 

almoxarifado: 

FICHA TECNICA DE DIVERGENCIAS 

Data _/_/_ 

Fornecedor 

Numero da Nota fiscal 

Transportadora 

Condic;ao do material entregue ( ) lntegridade da embalagem 
( ) ldentificac;ao 
( ) Armazenagem 

Divergencias na nota fiscal ( ) Valor 
( ) Numero ltens 
( ) Local de entrega 
( ) Dados fiscais 
( ) Em acordo com a especificac;ao da pedido 

Laudo tecnico ( ) De acordo com as especificac;6es do produto 
( ) nao entregue 

Embalagens ( ) Possui nome do produto 
( ) Possui nome do fabricante 
( ) Possui late e validade 
( ) Forma e via de administrac;ao de acordo com 
o especificado. 

Entrega ( ) Dentro do prazo 
( ) Com atraso 

Produto ( ) Recebido 
( ) Recebido com alterac;6es 
( ) Devolvido 

Responsavel: 

Vista: 

Data: 

' . A '. F1gura 4.3 - Formulano de f1cha tecmca de d1vergenc1as baseado em GUia de boas prat1cas de 

fornecedores de medicamentos e insumos farmaceuticos 
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4.4 Resultados esperados 

A proposta preve a avaliagao e o acompanhamento dos fornecedores tanto 

em relagao a garantia de qualidade quanta no abastecimento, pais possibilita a 

criagao de parcerias e desta forma garante o comprometimento dos fornecedores 

com relagao ao atendimento de seus clientes. 

0 cuidado na geragao de procedimentos para acompanhamento dos 

procedimentos de entrega pelos fornecedores diminui a necessidade de cobrangas e 

penalizag6es dos fornecedores aumentando a'8gilidade, organizagao e qualidade 

nos servigos de entrega, o que impacta em melhoria na organizagao e planejamento. 

0 modelo preve uma melhor negociagao de prego e qualidade de produtos na 

abertura na concorrencia para novas fornecedores ainda nao desenvolvidos. Os 

fornecedores passarao tambem a melhorar os servigos para corresponder aos novas 

Indices de qualidade avaliados. 

4.5 Riscos 

Nao existem riscos para a implantagao. Riscos previsfveis nao sao 

observados. Havera sim gastos em treinamentos e contratagao de novas 

funcionarios que poderao inicialmente onerar a empresa. 
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5. CONCLUSAO 

A partir da Analise do modelo administrative praticado no setor de compras 

identificou-se as oportunidades de melhoria. Uma nova proposta para sele<fao de 

fornecedores foi desenvolvida. 0 formulario de cadastramento e a cria(fao de indices 

para avalia9ao de cada fornecedor e uma metodologia que organiza o setor 

envolvidos e torna possivel a avalia(fao da aquisi9ao e do fornecedor .. 

Os funcionarios terao seu trabalho padronizado com os novos procedimentos 

escritos e validados. 0 treinamento torna os funcionarios envolvidos mais 

comprometidos e valorizados. 0 trabalho do setor de suprimento e facilitado e 

avaliado. E possivel se colocar metas e objetivos a ser alcan9ados. 

A qualidade torna-se uma medida nesse novo sistema. A analise do que ja foi 

escrito e os resultados observados tornam-se oportunidades de constantes 

melhorias. Nesse aspecto ganha o Centro de Cancer de Brasilia, ganham as 

pessoas envolvidos no processo e ganham os fornecedores. 
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