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Resumo 

Nos ultimos anos houve grandes mudangas no mundo, como por exemplo, o avango 

tecnol6gico e das telecomunicac_;;Oes. A globalizac_;;ao expandiu mercados antes nunca 

alcangados, disponibilizou produtos em mercados de diversos continentes, fazendo com 

que houvesse a convergencia das empresas para acompanhar todo esse processo. Em 

contrapartida urn grande volume de produtos sao "despejados" no mercado a todo 

instante, e no Brasil nao e diferente. 

A Logistica, sempre com papel imprescindfvel nas operagoes, se faz presente na 

estrategia das empresas para proporcionar o alcance dos seus objetivos com o menor 

esforc_;;o possivel, desde o suprimento ate a distribuiyao fisica, alem das informac_;;oes 

inerentes a toda operayao. 

Para minimizar impactos negativos no que diz respeito ao meio ambiente, e atender a 

resolugao decretada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo que 

regula a destinagao correta de produtos de p6s consumo com impactos significativos ao 

meio ambiente, esse trabalho apoiara na adequac_;;ao do fluxo da loglstica reversa, alem 

de concluir o processo atraves da destinagao correta dos produtos de p6s-consumo. 

lnicialmente tenho como proposta facilitar a destinagao e entrega de produtos aos 

consumidores finais dos 645 municipios do estado paulista, analisar o impacto 

financeiro de cada fase do processo, desde o recebimento, o transportes e a destinac_;;ao 

dos produtos, mensurar os custos totais da operagao e seus impactos no custo para a 

empresa em relagao ao seu produto novo. 
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1 INTRODUCAO 

Num pals com extensao geografica continental, com crescimento economico atrativo a 

imersao de novos capitais, desenvolvimento abrupto de produtos de consume para 

atender a demanda das classes em ascensao, com uma cultura em desenvolvimento ao 

e-commerce, apoio governamental com a reduc;ao dos impostos, linhas de credito 

proplcias ao financiamento, acabam por gerar impactos positives no aumento da 

demanda de produtos duraveis, e logo o mesmo ocorre com o fluxo reverse, 

independents da qualidade dos produtos e a posic;ao que as empresas ocupam no 

mercado, ocorrendo assim a contrapartida da demanda crescenta -logistica reversa de 

bens. 

A falta de uma legislac;ao nacional para regulamentar a polltica de retorno acaba 

deliberando aos Estados e aos municipios que formulem suas Leis, Decretos e 

Resoluc;oes, esses acabam criando "soluc;oes" que geram impactos nao tao favoraveis 

as empresas e a propria populac;ao que acaba pagando a conta, embora sabemos que 

essas ac;oes sao geradas em busca do bern estar. 

Diante do cenario anteriormente exposto, o Estado de Sao Paulo se adiantou quanto a 

tratativa dos residues gerados a partir da utilizac;ao e descarte de produtos e suas 

embalagens. 0 Estado atraves da Secretaria do Meio Ambiente publicou a Resoluc;ao 

SMA-024 em 31-03-2010, Seyao I, Pagina 104, que dispoe sobre a tratativa de 

produtos com caracteristicas que geraram residues s61idos com significative impacto 
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ambiental, dirigindo assim a responsabilidade aos consumidores e fabricantes de tais 

produtos que sejam responsaveis por encaminha-los ao destino final de forma correta e 

com o menor impacto ao meio ambiente. 

1.1 TEMA 

Logfstica Reversa de produtos de p6s consumo aplicada a linha de eletrodomesticos, 

esse trabalho apoiara na solugao logfstica, quanta ao planejamento, controle e 

execugao dos processes da logistica reversa de produtos de p6s-consumo, no que se 

refere a Resolugao SMA-024, atendendo ao cumprimento a legislagao da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo, Resolugao publicada em 31-03-2010, Segao I, 

Pagina 1 04, que dispoe sobre a tratativa de produtos com caracterfsticas que geraram 

residues s61idos com significative impacto ambiental. 

2 CONCEITO 

Para podermos entrar no contexto da logistica reversa, antes vamos observar a missao 

da logfstica pela obra de BOWERSOX (2001, P. 23), onde temos: 

" ... a /ogistica de uma empresa e um esfon;o integrado com o objetivo de ajudar a criar 

valor para o cliente pelo menor custo total possivel. A logistica existe para satisfazer as 

necessidades do cliente, facilitando as operagoes relevantes de produgao e marketing. 

Do ponto de vista estrategico, os executivos de logistica procuram atingir uma 
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qualidade predefinida de servit;o ao cliente por meio de uma competencia operacional 

que representa o estado-da-arte. 0 desafio e equilibrar as expectativas de servit;os e os 

gastos de modo a alcant;ar os objetivos do neg6cio." 

Entao, a logistica por defini9ao compreende e adere no aspecto de suporte as 

opera9oes, no atendimento ao cliente, contemplando custos relatives. Para refor9ar e 

complementar a visao de BOWERSOX observamos na bibliografia de MARTEL e 

VIEIRA (2008, P. 29) a seguinte afirma9ao: 

"Nao se pode considerar o sistema logistico apenas como um centro de custo 

necessaria para o encaminhamento das mercadorias; e preciso enxerga-lo, tambem, 

como uma arma ofensiva indispensavel para obter vit6rias no cenario da concorrencia 

industrial. Portanto, sua missao consiste fundamentalmente, em criar valor e ajudar a 

empresa a desenvolver vantagem sustentavel perante a concorrencia." 

Em rela9ao a reversa, observamos a tradu9ao da defini9ao de ROGERS e TIBBEN

LEMBKE (1998, P. 2): 

"0 processo de planejamento, implementar;ao e controle da eficiencia e custo efetivo do 

fluxo de materia-prima, estoques em processo, produtos acabados e as informagoes 

correspondentes do ponto de consumo para o ponto de origem com o prop6sito de 

recapturar valor ou rea/izar o descarte adequado." 

Podemos ainda representar os processos de logistica reversa atraves de urn fluxo 

basico, conforme segue na Figura 1- Fluxo Basico de Logistica Reversa: 
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Processo B~sico de Logistica Reversa 

(I) .------- ---, 

Re1omar ao F abricante oo 
PQn.!d de £¥tl#o 

MaterialS S8Ctlndfltlos 1·+-• ---t.__--'D'-es-ca_rta_r I_Re_oc_ta_r ----1 

~ -.LaglstkoRo""'"' 
~__;.,._____ ___ ___. 

fiJ Fluxo de lnforma9oes do proceso de Loglstlca Reversa 

Fonto: Adaptado do Lact>rda, 2.002 

Figura 1 - Fluxo Basico de Logistica Reversa 

Podemos entao observar no fluxo da Figura 1 - Fluxo Basico de Logistica Reversa, que 

a reversao inicia-se a partir do seu ponto de consumo, ou de uma revenda, passando 

por processos similares ao do fluxo convencional, embora expressa maior 

complexidade por tratar-se de controles e processos que vao a contramao do processo 

convencional, ate chegar a sua origem. 

A bibliografia de Lacerda aplicada ao fluxo exemplificado pela figura 1 foi adaptada no 

que diz respeito ao fluxo de informac;oes, onde o mesmo nao havia contemplado na 

bibliografia original. 

Ainda utilizando o fluxo anterior, vale ressaltar que a complexidade vai alem do controle, 

visto que nossos modelos de transportes, seja ele rodoviario, aquaviario, aereo ou 

ferroviario nao estao preparados para atender a reversao em sua totalidade, ha 

movimentos ainda remotos para que isso ocorra. 
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3 EMPRESA OBJETIVO DE ESTUDO 

A Empresa em questao no trabalho aqui descrito e a Electrolux do Brasil S/A., uma das 

lideres do mercado mundial na produgao e comercializagao de eletrodomesticos, 

multinacional de capital sueco, com sede em Stockholm - Suecia. 

Fundada em 1.919 com a fusao da Elektromekaniska com a Lux, originando a palavra 

Elektrolux, hoje a Electrolux. 

A empresa desembarcou no Brasil em 1.926 na cidade de Sao Paulo com escrit6rio de 

vendas, na decada de 90 efetuou a aquisigao da Refrigeragao Parana S/A. 

(Prosd6cimo ), apes a aquisigao fortaleceu sua marca no mercado nacional com 

produtos inovadores, design moderno, alem de proporcionar praticidade no uso diario, 

entre esses adjetivos pode-se observar os seguintes aspectos: langou o primeiro 

refrigerador livre de CFC (Cioro-Fiuor-Carbono- Composto qufmico gasoso nocivo a 

camada de ozonio), primeiro refrigerador frost-free nacional, o primeiro refrigerador com 

dispenser externo para agua produzido no pafs, linha de produtos com sistema de 

toque "blue touch", entre outros. 

No Brasil, possui fabricas nos Estados do Amazonas, Sao Paulo e Parana, alem do 

escrit6rio comercial na cidade de Sao Paulo, emprega mais de 8.500 funcionarios 

diretos, e comercializa anualmente cerca de 7.200.000 produtos. 

Alem das unidades fabris, a Electrolux conta com o apoio de centros de distribuigao 

para melhor atender o mercado brasileiro, com duas unidades em Manaus - AM, duas 

unidades em Curitiba - PR e uma unidade em Sao Carlos - SP, esses centros de 
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distribuigao juntos disponibilizam mais de 80.000 m2 de area para estocagem, operam 

24 horas por dia, expedindo diariamente cerca de 24.000 produtos, alem do 

recebimento diario da produgao. 

3.1 MISSAO 

Conforme KOTLER (2000 P. 87) "Uma declaragao de missao bern formulada da aos 

funcionarios urn sensa compartilhado de prop6sito, diregao e oportunidade". 

A missao da empresa apontada como base desse estudo tern sua missao assim 

descrita: 

"Sermos reconhecidos como a empresa Hder mundial em tamar a vida mais facil e mais 

prazerosa como auxflio de eletrodomesticos". 

3.2 PRODUTOS 

A cada ano a empresa investe exaustivamente em produtos inovadores e que atendam 

as necessidades dos consumidores, proporcionando praticidade, a exemplo desses 

adjetivos da marca Electrolux destaca-se a linha de refrigeradores Frost-Free, Celebrate 

e Infinity que sao produzidos na unidade de Curitiba - PR. 

Em volume metrico (m3
) dos refrigeradores Frost-Free podem ser considerados de alto 

volume e baixo peso, com media de 0,93 m3 e com peso media de 80 kg. cada unidade, 

sua composigao principal pode ser dividida em dais grupos, os polimeros (plastico) e os 
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metais (ferrosos e nao ferrosos), embalados em EPS envolto a plastico com 

acabamento pelo processo termo retratil. 

Alem da linha Frost-Free, a empresa disponibiliza no mercado outros modelos, desde 

baixa capacidade de armazenamento, com cerca de 130 litros de capacidade ate 

refrigeradores com capacidade de 650 litros. 

Ainda na linha de eletrodomesticos, alem da linha de refrigera9ao, a empresa produz e 

comercializa maquinas de lavar roupas, microondas, ar condicionado e fogoes. 

3.3 CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 

Desenvolver produtos em urn passado nao muito distante visava somente a produ9ao 

em prol do lucro, dispor produtos a urn mercado consumidor imediatista, com muito 

pouca restri98o aos aspectos ambientais, sociais e culturais, ainda e clara a concep9ao 

de baixo custo, baixa variedade e volumes cada vez mais elevados. 

Nos dias atuais, a visao das empresas modernas e responsaveis com pensamentos 

longinquos introduziu na area de desenvolvimento de novos produtos o conceito de 

sustentabilidade, que para BARBOSA FILHO (2009, P. 94), e: 

" ... assegurar as geragoes futuras o direito a um meio ambiente equilibrado com as 

mesmas condigoes (naturais, sociais e economicas) disponiveis para as geragoes 

atuais." 
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Para STEINER e MOZUR (2009, P. 4) o gerenciamento do ciclo de vida dos produtos 

geralmente e utilizado para orientar, organizar, analisar informagoes sobre os produtos 

e atividades relacionadas para sua melhoria continua ao Iongo de seu ciclo de vida. 

Os produtos Electrolux sao desenvolvidos para atender uma expectativa de vida util em 

tomo de 10 anos, ou seja, sao produtos com durabilidade desejados, embora possa 

haver interveng6es tecnicas nesse periodo, entretanto, ha garantia de 1 ano para toda a 

linha de eletrodomesticos. 

BOWERSOX (2001, P. 51), observa que, "0 ultimo objetivo do projeto logistico deve ser 

o apoio ao ciclo de vida. Poucos produtos sao vendidos sem alguma garantia de 

desempenho no decorrer de um periodo especifico. ". 

Conforme RAZZOLINI (2008, P. 58), expressa em sua obra como e a percepgao do 

ciclo de vida dos produtos, desde que sao desenvolvidos ate seu destino final, conforme 

segue na FIGURA 02- 0 ciclo de vida dos produtos do bergo ao tumulo. 



Extra~ode Pesquisae 
Desenvolvimento ~~-:)~ materias-primas r--~ 

Defini~ode 

novas produtos 
pelo marketing 

(ber~o) 

Destina~ao 

final (tumulo) 

Recidagem ou 
recupera~ao 

Consumoou 
utilizac;ao 

Figura 02 - 0 ciclo de vida dos produtos do beryo ao tumulo 
Fonte - Razzolini (2008, P. 58) 
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Fabrica~ao 

Embalagem 

< Transporte 

Para registro, a Electrolux emprega em seu desenvolvimento de novos produtos a 

metodologia IPDP - Integrated Product Development Process (Processo lntegrado de 

Desenvolvimento de Produtos), essa metodologia garante que todas as fases 

anteriormente exposta por Razzolini seja especificada e garantida, e sem sombra de 

duvidas, a questao ambiental tern tratativa no "berQo" para que chegue ao "tumulo" 

como menor impacto possivel. 

4 MERCADO E AMBIENTE ECONOMICO 
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4.1 CONCORRENCIA 

"Uma empresa ve suas concorrentes como outras empresas que oferecem produtos e 

servigos semelhantes aos mesmos clientes por pregos similares". KOTLER (2000 P. 

36), no caso da Electrolux os concorrentes de marcas com maior expressividades sao o 

Grupo Whirpool representados no mercado nacional pelas marcas Brastemp e Consul, 

Mabe e Bosh, entre outros com menor expressividade, que fomecem produtos similares 

e com pregos competitivos. 

Nao se observa no mercado concorrente nenhum avango logistico reverso ou de cunho 

legal para o atendimento a Resolugao Ambiental, de modo que nao havera 

comparativos ou solugoes similares entre essa proposta e operagoes do mercado da 

linha de eletrodomesticos. 

4.2 REVENDAS E CONSUMIDORES 

0 mercado de linha branca mostra-se altamente competitivo atraves do mercado 

varejista e seus grandes "players", dentre os quais se destacam Casas Bahia, Grupo 

Pao de Agucar e Ponto Frio, Grupo Wal Mart, Pernambucanas, Magazine Luiza, 

Carrefour, etc. Esses "players' estao cada vez mais competitivos e cada vez mais 

adquirindo poder de barganha, e comegaram o ano de 2010 com grandes fusees, como 

por exemplo, a Rede Casas Bahia com o Grupo Pao de Agucar, mais recentemente a 

rede Ricardo Eletro com a Lojas lnsinuante, emplacando a marca "Maquina de Vendas". 
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Nao podemos ignorar o comercio eletronico, uma crescente invejavel observada no 

Sumario Executive da WebShoppers 1 -21 8 edigao (2009, P. 8), onde descreve que : 

"E-commerce brasileiro cresceu 30%, atingindo faturamento de R$ 10,6 bilh6es e 

trquete media de R$ 335 em 2009. Para 201 0, a expectativa se mantem nesse patamar 

eo faturamento deve chegar a R$ 13,6 bilhoes.". 

A distribui~ao de produtos Electrolux, como a dos demais competidores, estao 

concentradas na Regiao Sudeste do pais, mais de 60% do volume produzido sao 

destinados as revendas localizadas nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Espfrito Santo, sendo que somente o Estado de Sao Paulo representa 60% de todo o 

1 WebShoppers tem como objetivo difundir informar;oes essenciais para o entendimento do 

comportamento de compras dos internautas brasileiros e sua relayao com o e-commerce. 
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Sudeste, confirmando assim o elevado grau de concentrayao de renda e poder de 

compra em relac;ao aos demais Estados brasileiro e ate mesmo dentro da propria regiao 

Sudeste. 

As vendas nesse mercado ocorrem em variac;ao a comercializayao do varejo com os 

consumidores, nao diferente ao comercio eletronico, onde os nlveis de estoques sao 

ainda menores, o que acabam "puxando" a produyao das industriais e seus estoques. 

Essas vendas estao ligadas a fatores economicos e sociais. 

4.3 AMBIENTE MICRO-ECONOMICO E GEOGRAFICO 

0 ambiente economico esta ligado diretamente ao mercado, e podemos observar na 

bibliografia de KOTLER (2000 P. 167): "Para que existam mercados e preciso que haja 

pessoas e poder de compra em uma economia depende da renda, dos prec;os, da 

poupanc;a, do endividamento e da disponibilidade de credito." 

0 microambiente e o espac;o que rodeia a organizac;ao, que conforme KOTLER (2000, 

P. 98), "... e significativos agentes microambientais (clientes, concorrentes, 

distribuidores, fornecedores) que afetam a sua capacidade de obter Iueras." 

0 mercado possui alguns aspectos que determinam a demanda no consumo da linha 

branca, onde os fatores microeconomicos sao essenciais, dentre alguns fatores, 

destacamos a disponibilidade de credito, as taxas de juros e a renda dos consumidores, 

alem da acessibilidade a energia eletrica, combustive! essencial na utilizagao de 

eletrodomesticos. 
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Como estaremos focados na Resolu<;ao aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de Sao Paulo, uma das 27 Unidades da Federagao, que conta com uma area de 

248.808,8 km2
, distribuldos em 645 municlpios com mais de 40 milhoes de habitantes, 

responsavel par mais de 31% do PIS do pals, onde estao 13.423.208 consumidores de 

energia eletrica 2 residencial, que em 2008 consumiram 31.307.908.643 kWh, que 

correspondem a mais de 25% do consumo total do Estado. 

0 Estado esta localizado ao sui da Regiao Sudeste do pais, tern limites com as Estados 

de Minas Gerais (ao Norte e Nordeste), Parana (ao Sui), Mato Grosso do Sui (a Oeste), 

alem do oceano atlantica (a Leste). 

2 Fonte - Anuario Estatistico de Energeticos por Municipio no Estado de Sao Paulo 2008 - Secretaria de 

Saneamento e Energia, Coordenadoria de Energia. 
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5 LEGISLACAO 

As leis e normas quando nao criadas de forma estruturada acabam gerando 

dificuldades e restric;oes, aiE~m de polemizarem por interferirem diretamente na vida da 

populac;ao, empresas e 6rgaos publicos, a Uniao, os Estados e os Municlpios cooperam 

entre si para o desenvolvimento e bern estar em can~ter geral, e em observancia a 

Constituic;ao Federal no Artigo 24, no §3°, temos: "lnexistindo lei federal sobre normas 

gerais, os Estados exercerao a competencia legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. ". 

5.1 ESTADO DE SAO PAULO 

0 Estado de Sao Paulo conta com uma estrutura organizada para dar suporte as 

poHticas relacionadas aos diferentes setores da administrac;ao publica, auxiliando assim 

a Uniao a complementar ou suplementar as Leis. 

0 Governo e suas 26 Secretarias, 25 Autarquias, 17 Fundac;oes e 19 Empresas 

trabalham em prol de delinear a melhor condic;ao ao Estado a propor seguranc;a, saude, 

desenvolvimento social e meio ambiente, com o objetivo de favorecer a populac;ao. 

5.2 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SAO PAULO 

A Secretaria do Meio Ambiente (SMA) do Estado de Sao Paulo foi criada em 1986, com 

o intuito de promover a preservac;ao, melhoria e recuperac;ao da qualidade ambiental, 
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tambem responsavel pela elaboragao e implementagao da Politica Estadual de Meio 

Ambiente - disponivel no site do Govemo do Estado de Sao Paulo, em 

www.ambiente.sp.gov.br. 

A secretaria tambem e responsavel por executar as atividades relacionadas ao 

licenciamento e a fiscalizagao ambiental, normatizagao, controle, regularizagao, 

protegao, conservagao e recuperagao dos recursos naturais. 

5.2.1 RESOLU<;AO SMA-024 DE 30 DE MAR<;O DE 2010 

A Resolugao SMA-024 de 30 de margo de 2010, foi publicada no Diario Oficial do 

Estado em 31 de mar(_(O de 2010 Sec;ao I pagina 104, onde estabelece: 

" ... a relagao de produtos geradores de resfduos de significative impacto ambiental, para 

fins o disposto no artigo 19, do Decreta Estadual n° 54.645, de 05 de agosto de 2009, 

que regulamenta a Lei Estadual n° 12.300, de 16 de mar<;o de 2006, e da providencias 

correlatas. ". 

0 Artigo 3~ estabelece a relagao dos produtos sujeitos a responsabi.lidade de p6s

consumo, no item VI deste artigo estabelece produtos eletroeletronicos, e no item VII 

estabelece o retorno tambem das embalagens primarias., secundarias e terciarias. 

0 Artigo 4° obriga os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos delineados 

no Artigo 3° incisos I ao VII a: 

"I -Manter, individualmente ou sob a forma de parcerias, postos de entrega voluntaria 

para os residuos p6s-consumo; 
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II - Orientar os consumidores quanta a necessidade de devoluc;ao dos residuos p6s-

consumo; 

Ill - Cumprir metas de recolhimento; 

IV - Declarar a quantidade de produtos listados nos lncisos de I a VII do artigo 3° 

produzidos, a quantidade de residuos recolhidos e sua destinac;ao no Sistema 

Declarat6rio Anual de Residuos S61idos, a partir do estabelecimento das metas de 

recolhimento." 

Embora os postos de caletas sejam dispostos para entregas voluntarias, a Resolut;ao 

observa que: 

"§ 1 ° -Os residuos recolhidos deverao ser encaminhados para reciclagem, recuperac;ao 

energetica, reutilizac;ao ou outra destinac;ao permitida pela Companhia Ambiental do 

Estado de Sao Paulo - CETESB. " 

No Artigo 5°, embora nao temos clareza das metas estabelecidas, temos que 

considerar o seguinte minimo: 

"I- A implantac;ao da coleta seletiva nos municfpios paulistas; 

II -A capacidade nominal instalada para beneficiamento e transformac;ao dos resfduos 

reciclaveis; ... " 

6 SUGESTAO PARA MODELO DE GERACAO DE LEIS, RESOLUCCES E 

DECRETOS 
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Nos dias atuais faz-se necessaria procedimentos mais analiticos para a gestao publica, 

as modificavoes no mundo estao cada vez mais rapidas, o atendimento a essas 

mudanc;as acaba gerando necessidades de adequac;ao que sejam eficazes e eficientes, 

alem de garantir confiabilidade ao 6rgao privados e a populac;ao de modo geral. Nao ha 

mais espac;o para a gestao empfrica. 

Ao compararmos a evolu<;ao nos ultimos tempos entre a administra<;ao publica e 

privada no Brasil, temos alguns pontos relevantes para que oportunamente possamos 

explorar, tais como: 

./ A compreensao do contexto que estao inseridos; 

./ 0 ambiente cultural, considerac;ao de fatores sociais; 

./ A administra<;ao dos recursos financeiros nos processos criados; 

./ A administrac;ao dos recursos fisicos e logisticos. 

Na tentativa de ampliar as conceitos da logfstica reversa, e oportunizar a tratativa de 

problemas enfrentados ate entao pelos 6rgaos publicos e privados, e prever as 

possfveis necessidades futuras, nao somente na esfera de uma linha de produto au urn 

mercado consumidor, como exploramos ate entao nesse trabalho, estarei expondo 

sugestoes nos pr6ximos pan3grafos em busca de generalizar a busca de soluc;oes 

pautadas em uma metodologia. 

Apropriar as conhecimentos e experiencias de equipes multifuncionais em prol de criar 

urn servic;o unico, planejado e controlado, au seja, iniciar urn projeto com magnitude em 

termos de abrangencia, seria talvez o inicio para implementarmos em nossa nac;ao uma 

logistica reversa com caracteristicas pr6ximas ao que poderiamos classificar de boa. 
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Nessa concepc;ao de projeto, para lanc;ar uma proposta deve-se entao obedecer alguns 

pontos caracteristicos para o sucesso e classifica-los de modo 16gico, iniciando-se pelo 

pre-estudo, seqOenciado pela concepc;ao, desenvolvimento, e par fim a implementac;ao 

e aprendizado, o que considero chaves de sucesso, embora de forma simplista. 

Alem dos pontos caracterfsticos anteriormente citados, devemos tambem manter em 

mente que haverao barreiras a serem quebradas, como observa-se na bibliografia de 

BOURDICHON e VIEIRA (P. 42), quando os autores alertam para obstaculos de ordem 

comportamental, que possuem representatividade da ordem de 70%, os obstaculos 

relacionados a metodologia sao de 20%, enquanto OS problemas relacionados a 

ferramentas (incluindo softwares) representam 1 0%. 

Urn projeto desse porte representara urn grande esforc;o, uma grande equipe, em uma 

larga escala de tempo, consumira recursos que possam nao estar a disposic;ao para 

atuar em uma frente de trabalho de uma s6 vez, o que certamente acabara gerando 

retrabalhos futuros se nao for minimizada essa equac;ao negativa. Uma soluc;ao seria a 

divisao em frentes de trabalhos, em urn jargao popular, "fatiar o boi". 

Uma boa gestao do projeto deve estar focada no objetivo, sem perder o controle quanta 

a distribuic;ao das tarefas e da gestao, romper os elos entre os nfveis envolvidos -

estrategicos, taticos e operacionais - ira gerar descompasso e atraso. 

A conclusao do projeto nao significara o termino e a dissipac;ao do grupo envolvido, 

deve-se aplicar o aprendizado, os registros de como foi executado e o que foi 

aprendido, alem das analises das possfveis melhorias. 
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Entao de uma forma lac6nica pude descrever urn breve alinhamento do meu entender 

quando das implantagoes de Leis, Decretos e Resolugoes, talvez em tempos mais 

elevados aos que habitualmente se leva ate que sejam decretados nos diarios oficiais, 

entretanto, poderlamos estar amparados aos menores impactos e trabalharmos de 

forma mais coesa. 

7 DISPOSICAO FINAL DE PRODUTOS DE POS-CONSUMO 

A disposigao final, ou seja, o encaminhamento correto de todas as partes inerentes aos 

produtos de p6s-consumo deve seguir requisites de forma a nao gerar impactos 

negatives ao meio ambiente. Observa-se na bibliografia de BOWERSOX (2008, P. 283), 

que "No caso de empresas que vendem bens de consumo duraveis, ou equipamentos, 

o compromisso com o apoio ao cicfo de vida constitui uma oportunidade de marketing 

versatil e exigente, bem como um dos maiores custos da operagao /ogfstica. ". 

Antes mesmo de definirmos os pontos de disposiyao para os produtos de p6s-consumo, 

temos que eleger urn fornecedor para receber e efetuar a destinagao correta. 

Ha alternativa de utilizarmos como ponto de apoio ao recebimento dos produtos para 

destinagao final a unidade fabril situada na cidade de Sao Carlos- SP, localizada no 

centro do estado, a cerca de 250 km da capital. Entretanto, o recebimento, 

armazenagem e destinagao de produtos de p6s-consumo nao constituem a essemcia do 

neg6cio para a Electrolux, dessa forma estaremos elaborando e elegendo outros pontos 

para auxiliar nesse quesito, alem de acatarmos as referencias de autores, como a de 
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VIEIRA (2001, P. 46} que menciona " do ponto de vista das atividades de 

planejamento e organizac;ao da logistica, os fluxos que retomam podem gerar serios 

transtomos no funcionamento da cadeia e muitas vezes provocam erros nos controles 

dos armazens." 

Em observa98o ao livro dos autores MARTEL E VIEIRA (2008, P 117}, para se criar 

vantagens estrategica, uma empresa pode motivar a cria98o de redes, conforme segue: 

"Uma reac;ao mais n3pida diante das mudanc;as, o que permite economia de tempo e 

maior flexibilidade." 

"A n3pida aquisic;ao de novas compet€mcias nas areas em que a empresa tern pouco ou 

nenhum dominio, ou ainda em areas que lhe sao totalmente estranhas." 

Portanto, vamos recorrer ao mercado para podermos buscar urn fomecedor que melhor 

atenda a necessidade. 

7.1 SELECAO DO FORNECEDOR PARA GESTAO DE RESiDUOS 

Em analise mercadol6gica, temos tres possiveis fomecedores para assumir em carater 

tecnico e ambiental a disposic;ao final dos produtos de p6s-consumo, sen do: 

Industria Fox, situada no municipio de ltu-SP, contempla em sua proposta o 

devido atendimento a Resoluc;ao SMA-024. 

Essencis Soluc;oes Ambientais, situada no municipio de Caieiras-SP, contempla 

em sua proposta o devido atendimento a Resoluc;ao SMA-024. 
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Oxil Manufatura Reversa, situada no municipio de Paul inia-SP, contempla em 

sua proposta o devido atendimento a Resolu<;ao SMA-024. 

Ap6s a analise das propostas financeiras das empresas anteriormente citadas, e com 

base no custo de destina<;ao final para urn refrigerador, a empresa Oxil Manufatura 

Reversa obteve a melhor posi<;ao, como custo de R$ 20,00 por produto destinado, em 

sua proposta observa-se tambem que a mesma se propoe a atender todos os requisites 

legais quanta a Resolu<;ao SMA-024. 

7.2 IMPOSTOS SOBRE A OPERACAO- AMPARO FISCAL 

Em consulta a Constitui<;ao Federal, no artigo 155, inciso II, institui aos Estados que ha 

impasto sobre a circula<;ao de mercadorias, comumente conhecido como ICMS. 

0 Estado de Sao Paulo preve que o impasto incide sobre opera<;6es relativas a 

circula9ao de mercadorias atraves da Lei n.0 6374/89. 

Acatando que mesmo em final de vida util os produtos ainda terao valor comercial, 

classificando-os como residues (sucata de metal), ainda assim a aplica9ao do ICMS se 

dara na integra, embora podemos utilizar o Paragrafo 2° do Artigo 392 do RICMS/SP, 

onde temos: 

" ... - Na entrada de mercadoria de peso inferior a 200 Kg (duzentos quilogramas), 

adquirida de particulares, inclusive catadores, fica dispensada a emissao da Nota Fiscal 

referida no item 01 do paragrafo anterior para cada operafao; devera o contribuinte, ao 

fim do dia, emitir uma (mica Nota Fiscal pelo total das operafoes, para escrituragao no 

/ivro Registro de Entradas." 
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Entao, com base no paragrafo anterior, a opera~ao sera delineada atraves de urn 

Termo de Doa~ao, que devera ser redigido no momenta da entrega do produto em final 

de vida util nos pontos de disposi~ao, destinando o mesmo a Oxil Manufatura Reversa. 

8 LOCALIZACAO DOS PONTOS DE DISPOSICAO 

Para efetuarmos as localiza~oes dos pontos de disposi~ao observamos a bibliografia de 

SLACK (2002 P. 183) que relata: " ... a localizagao determine o esforgo que os clientes 

devem despender para usar a operagao ... ", sendo assim este t6pico esta retratando a 

conveniencia dos consumidores finais dos produtos em final de vida util. Outros fatores 

devem ser considerados, como par exemplo, questoes economicas, geograficas, 

demograficas e estruturais. 

A localiza~ao poderia ser definida atraves de alguns metodos, como o Metoda de 

Centro de Gravida de, conforme e citado por SLACK (2002 P. 185): 

"0 metodo de centro de gravidade e usado para encontrar uma localizagao que 

minimiza os custos de transporte. E baseado na ideia de que todas as localizagoes 

possiveis tern um "valor'', que e a soma de todos as custos de transportes de e para 

essa localizagao. ". 

Entretanto, observamos que nao se trata de determina~ao de urn unico ponte, e sim 

multiplas instala~es para o devido recebimento dos produtos de p6s consumo, que 

BALLOU (2009, P. 441 ), atribui a seguinte referencia: 
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"0 problema mais complexo, e ao mesmo tempo mais realista, de /ocaliza(}ao que a 

maioria das empresas enfrenta e o que surge quando se torna necessaria localizar duas 

ou mais instalaQoes simu/taneamente, ou quando instalaQoes complementares devem 

ser localizadas onde ja existe no minimo uma dessas instala(}oes. Trata-se de um 

problema comum porque todas as empresas, com exceQao daquelas rea/mente 

pequenas, tern mais de uma instalaQao em seus sistemas logisticos. E e complexo 

porque tais instalaQoes nao podem ser razoavelmente tratadas como independentes em 

termos economicos, e o numero de configuraQoes viaveis de localiza(}ao se torna 

enorme.". 

Alem dos multiples pontes, estamos trabalhando com a localizac;ao de servic;os, ou seja, 

o mesmo nao ten~ competencia de comercializar produtos, somente o servic;o de 

receber em suas instalac;oes produtos em final de vida util, armazentl-los para posterior 

destinac;ao final a Oxil Manufatura Reversa. 

Para BALLOU (2009, P. 460), "Os centros de varejo e servi(}Os sao freqOentemente os 

pontos extremos de uma rede de distribuiQiio fisica. ", de modo que nao deveremos 

atender somente a fatores de custos, e ao mesmo tempo nao poderemos deixar de 

mensurar a operac;ao, como aponta o metodo de centro de gravidade. Ainda diante da 

bibliografia de BALLOU {2009, P. 460), o mesmo aponta para efetuarmos analises para 

elementos como o perfil da populac;ao, atitudes da comunidade, proximidade de 

instalac;oes complementares, disponibilidade de estacionamento, dentre outros. 

A dificuldade em quantificar fatores para definir os locais de disposic;ao para os 

consumidores no Estado de Sao Paulo nos obrigara a transformar elementos 

qualitativos em elementos quantitativos. Assim, utilizaremos o metodo Lista de 
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Verifica9ao Ponderada apontado por BALLOU (2009, P. 460}, listar e quantificar de 

forma ponderada, de modo a montar uma matriz equilibrada dos fatores de localizayao. 

Para minimizarmos os custos da operayao, o fator principal para delinearmos a 

localizayao sera a prioriza~ao dos municipios onde ja ha instala96es de Rede de 

Assistemcia Tecnica Autorizada Electrolux, pais a cita9ao de VIEIRA (2001, P. 46) na 

revista Carga & Cia alerta para que " ... a atividade de gerenciar retornos acaba pesando 

financeiramente nos recursos das unidades envolvidas." 

Os fatores demograficos tambem refletirao nas decisoes, bern como as questoes de 

trafego para minimiza9ao dos custos com transportes. 

Para facilitar o entendimento, a seguir podera ser observada a Tabela 01 - Lista de 

fatores importantes na sele9ao de locais para recebimento de produtos de p6s-

consumo: 

Fatores Peso do Fa tor I Escore do , I Escore 
( 0- 10)* Fator (0 -10)* Ponderado 

Servi~ de P6s Venda Electrolux 
Disponibilidade de servic;o autorizado 8 I 8 I 

Fatores Demograficos 
Numero de habitantes na area (superior a 30.000) 9 I 7 I 

Fluxo de trafego 
RodO\rias de acesso ao municipio 7 I 6 I 

Qualidade das \Aas de acesso 7 l 6 1 

TOTAL L -Tabela 01 - Llsta de fatores tmportantes na selec;ao de locats para recebtmento de produtos de pos-consumo 
Fonte: Adaptado de BALLOU (2009, P. 461) 
* Considerar 0 para a condic;OO menos fa\ora-..el e 10 para condic;ao mais fa-...ora-..el. 

64 

63 

42 
42 

211 

0 metoda Lista de Verifica9ao Ponderada passou a quantificar fatores antes vistas 

como qualitativos, chegamos assim a soma de 211 pontos para o escore ponderado. 
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Ao inserirmos a pontuayao do escore ponderado a cada urn dos 645 municfpios do 

Estado de Sao Paulo obtivemos uma estratificayao com os seguintes resultados: 

72% dos municipios, ou seja, 463 cidades atendem ao fator de tn3fego (Rodovias de 

acesso ao municipio e a Qualidade das vias de acesso ); 

23% dos municipios, ou seja, 151 cidades atendem ao fator demogn3fico (municipios 

com populayao superior a 30.000 habitantes) e tambem ao fator trafego. 

Ao aplicarmos o fator Serviyo de P6s Vendas Electrolux (Disponibilidade de serviyo 

autorizado Electrolux), obtivemos uma estratificayao de 5% dos municipios paulistas, ou 

seja, 31 cidades atendem aos requisites para suportar a localizayao de pontos para o 

recebimento de produtos de p6s venda, conforme segue na Tabela 02 - Municipios 

apontados como localizayao de pontos de disposiyao de produtos de p6s venda. 

Municipios Esc ore Popula!;ii.o * Municipios Escore 
Sao Paulo 211 11.037.593 Presidente Prudente 
Guarulhos 211 1.299.283 Ara<;:atuba 
Campinas 211 1.064.669 Braganya Paulista 
Sao Bernardo do Campo 211 810.979 Botucatu 
Sao Jose dos Campos 211 615.871 Catanduva 
Sorocaba 211 584.313 Barretos 
Ribeirao Preto 211 563.107 Guaratingueta 
Sao Jose do Rio Preto 211 419.632 Ourinhos 
Santos 211 417.098 Ass is 
Piracicaba 211 368.843 Votuporanga 
Bauru 211 359.429 Lins 
Jundiai 211 349.929 Mococa 
Franca 211 330.938 Tupa 
Embu 211 248.722 Jales 
Marilia 211 225.938 Dracena 
Sao Carlos 211 220.463 
Tabela 02- Mumc1p1os apontados como locallza<;:ao de pontos de diSpOSI<;:ao de produtos de pos ..enda 
* Popula<;:ao com base na estimativa do IBGE 2009 

... - . -

Fonte: 0 autor 

Popula~o• 

211 207.725 
211 182.204 
211 145.894 
211 130.348 
211 114.812 
211 113.618 
211 113.357 
211 104.542 
211 98.715 
211 81.279 
211 73.183 
211 68.718 
211 64.098 
211 47.649 
211 42.107 

. 

A capacidade de cada local de destinayao devera ser superior ao volume previsto de 

retorno de produtos de p6s-consumo para a regiao, atendendo assim a capacidade de 

retorno e destinayao final para os produtos. 
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Sabemos que o retorno esta fortemente ligado a cultura dos consumidores finais, 

advinda de urn passado nao muito distante, onde reportava que o crescimento 

econ6mico se mostrava atraves das grandes industrias emitindo fuma9as de suas 

grandes chamines, observamos que para KOTLER (2000, P. 183), a cultura " ... e 

principal determinante do comportamento e dos desejos da pessoa. ·: Nos dias atuais, o 

que percebemos e que de forma geral a sociedade possui maior preocupa9ao com o 

meio ambiente e com os recursos naturais, apesar de que ainda persistem praticas 

criminosas que ainda ignoram todos os apelos para redu9ao da degrada~o do 

ambiente. 

Acreditamos que no primeiro anode retorno teremos urn percentual pouco expressive, 

nao superior a 0,1 0% do volume de vendas para o Estado, que em quantidade de 

produtos devera ser proximo de 2.592 unidades. 

A cada ano, os volumes dos retornos dos produtos de pos-consumo deverao dobrar 

percentualmente, sempre com rela9ao ao volume de vendas do ano, alem de 

considerarmos urn crescimento no volume de vendas da ordem de 4% ao ano. Entao, 

em medio prazo (2 a nos), teremos o retorno em quantidade de produtos proximo de 

4.044 unidades, e no logo prazo (5 anos), urn volume de aproximadamente 30.323 

produtos. 

Para facilitar o entendimento quanta aos volumes em quantidade de produtos, a seguir 

podemos observar o Grafico 01- Volume de retorno de produtos de pos-consumo: 



35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

Periodo 
%Retorno 
Qtde Retorno 
Media mes 

Volume de retorno sobre as vendas 

1Q A no 2QAno 3QAno 4QAno 5QAno 

Qtde Retorno ..._% Retorno 

1° Ano 2° Ano 3° Ano , 4° Ano 
0,10% 0,15% 0,30% 0,60% 
2.592 4.044 8.411 17.494 

216 337 701 1.458 
Grafico 01 -Volume de retorno de produtos de pos-consumo 
Valores em quantidade unitaria de produtos 
Fonte: 0 Autor 
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1,20% 

1,00% 

0,80% 

0,60% 

OAO% 

0,20% 

5° Ano 
1,00% 

30.323 
2.527 

Alem do processo de recebimento dos produtos, os pontos de disposi~ao (Rede de 

Assistencia Tecnica Autorizada Electrolux) exercerao papel fundamental no controle 

dos processes fisicos e no encaminhamento dos produtos a empresa que efetuara a 

destina~ao final, e tambem receberao pelo servi~o, como forma de remunera~ao 

atraves da abertura de uma Ordem de Servi~o, a uma valor de R$ 40,00 por produto, 

com reajustes de 4% a.a. para efeito de analise e estudo. 

Para facilitar o entendimento dos custos com as ordens de servi~o para recebimento, a 

estimativa para os pr6ximos cinco anos estao a seguir na TABELA 03- Estimativa de 

custos com ordens de servi~os. 
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Participa~o 1° Ano- 2° Ano- 3° Ano- 4° Ano- 5° Ano-
Regiaes % Frete Frete Frete Frete Frete 

Retorno. Retorno Retorno Retorno Retorno 
Regiao 1 1,13% 1.095 1.776 3.695 7.686 13.322 
Regiao2 1,36% 1.318 2 .. 138 4.447 9.249 16.032 
Regiao 3 0,75% 724 1.175 2.443 5.082 8.808 
Regiao4 1,39% 1.344 2.181 4.537 9.436 16.356 
Regiao 5 1,57% 1.515 2.459 5.114 10.637 18.438 
Regiao 6 3,15% 3.043 4.937 10.269 21.359 37.022 
Regiao 7 1,99% 1.921 3.117 6.484 13.486 23.376 
Regiao 8 5,88% 5.688 9.228 19.195 39.925 69.204 
Regiao9 13,18% 12.749 20.684 43.022 89.487 155.110 
Regiao 10 47,87% 46.313 75.138 156.288 325.078 563.469 
Regiao 11 10,79% 10.442 16.941 35.238 73.294 127.043 
Outros 10,95% 10.593 17.186 35.748 74.355 128.882 

Custo Total (R$) 96.745,88 156.961 326.478 679.074 1.177.062 
Tabela 03- Est1mat1va de custos com ordens de servu;os 

9 TRANSPORTES 

Conforme BOWERSOX (2001, P. 278), "Uma empresa pode, par exemplo, optar par 

contratar urn servigo eventual de transporte, ter seu proprio transporte ou fechar varios 

contratos com diferentes transportadores especializados." 

Em observac;ao a citagao de BALLOU {2006, P. 187), temos: 

"0 transporte e uma area fundamental de decisoes no mix logistico. Excetuando OS 

produtos adquiridos, o transporte e, dentre as atividades logisticas, a que absorve a 

maior percentagem dos custos." 

Ainda em observac;ao a bibliografia de BOWERSOX {2001, P. 291), quanta as classes 

de transportes no Brasil, temos as Empresa Transportadora Comercial (ETC), Empresa 

de Carga Propria (ECP) e Autonomo (AUT). 
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0 transporte e uma das fungaes principais no contexto loglstico, podendo ser 

responsavel por mais de 213 dos custos totais de uma opera<;ao. Ainda diante da 

bibliografia de BOWERSOX (2001, P. 282), observa-se os modais de transportes, 

sendo o ferroviario, rodoviario, o aquaviario, o dutoviario e o aereo. 

Por defini<;ao de custo, a melhor decisao quanta ao modelo de transportes para esse 

trabalho e o rodoviario, visto que em rela<;ao aos demais modelos e o que apresenta 

maior flexibilidade, disponibilidade e abrangemcia, pois teremos 31 pontos de caletas 

dentro do Estado de Sao Paulo e urn (.mico ponto de destina<;ao. Assim, o modelo de 

caletas sera fracionada, atendendo de forma semanal ou diante da necessidade 

demandada, conforme segue na Figura 03 - Fluxo de transporte reverso a seguir: 

Consumidor 

Figura 03 - Fiuxo de transporte reverse 
Fonte - 0 Autor 

I ' 
. 

: 

. 

~ 
Entreposto 
Assistencia T ecnica Eie<:trolux 

•, ... • . 0 

9.1 SELECAO DO FORNECEDOR DE TRANSPORTE 

EmpresaDispos~iioFinal de 
Produtosde P6s-Consumo 

0 custo de transporte impacta fortemente na decisao de sele<;ao de urn fomecedor, 

alem do seu tempo de entrega, indices de retornos, etc., que neste caso temos a 

facilidade da Electrolux possuir uma carteira de fornecimento com as condi<;oes 

necessarias, ou seja, temos uma empresa que atende de forma integral o Estado de 
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Sao Paulo, com contrato de transportes que contempla a logistica reversa e suas 

caletas, tabelas de pregos previamente negociados, o que favorecera a analise de 

custos. 

Entao, a empresa que atendera as caletas nas 31 localidades (vide a lista dos 

municipios apontados como localizagao de pontos de disposigao de produtos de p6s 

venda), sera a Rodobras Transportes Rodoviarios Ltda., empresa com sede em 

Curitiba-PR, com filiais em Barueri-SP e Sao Carlos-SP, e abrangemcia de atendimento 

para todo o Estado. 

9.2 TARIFAS DE FRETE 

A estrutura tarifaria para esse modelo estara baseada no pagamento por cubagem de 

carga transportada, onde os valores por metro cubico (R$/m3
) serao delineados por 

regioes onde os municipios apontados como localizagao de pontos de disposigao de 

produtos de p6s-venda estao, para urn melhor entendimento, a seguir temos a Tabela 

03 - Regioes e fretes praticados: 



Regioes 
Km Coleta- Frete 

Destino R$/m3 

Regiao 1 540 62,00 
Regiao2 468 53,73 
Regiao3 411 47,19 
Regiao 4 393 45,12 
Regiao 5 374 42,94 
Regiao 6 352 40,41 
Regiao 7 166 19,06 
Regiao 8 301 34,56 
Regiao 9 50 5,74 
Regiao 10 102 11,71 
Regiao 11 154 17,68 
Outras 301 34,56 

·-Tabela 03 - Reg1oes e fretes pratlcados 
Fonte - 0 autor 
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R$ Minima R$CTRC 
I Coleta Emitido 

30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 
30,00 8,00 

Para compor o frete temos a definic;ao de frete par metro cubico (Frete R$/m3}, alem 

desse a empresa de transporte utiliza-se de taxas especiais caso o valor seja inferior a 

1 (urn) m3
, aplicar-se-a a taxa minima {R$ Mfnimo/Coleta), alem da taxa de emissao de 

CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviario de Carga). As taxas especiais sao 

observadas na bibliografia de BALLOU (2001 , P .135 ), "Estas taxas especiais sao 

consideradas desvios das taxas regulares que se aplicam aos produtos embarcados em 

pouco volume". 

Sabre as custos totais com o frete, e para efeito de analise futura, estamos 

contemplando urn reajuste anual nos custos na ordem de 4% para as pr6ximos 5 anos. 

9.3 CUSTOS DE FRETE 

Para apontarmos em futuros orc;amentos e acompanharmos de forma gerencial, sera 

necessaria elaborarmos uma tabela com as valores de frete acumulada par perlodo e 

par regiao, conforme segue na T abel a 04 - Estimativa de custo com transporte: 



Participa~o 1° Ano- 2° Ano-
Regioes % Frete Frete 

Retorno. Retorno 
Regiao 1 1,13% 2.114 3.187 
Regiao2 1,36% 2.187 3.306 
Regiao 3 0,75% 1.981 2.061 
Regiao4 1,39% 1.981 2.894 
Regiao 5 1,57% 2.044 3.073 
Regiao 6 3,15% 3.492 5.422 
Regiao 7 1,99% 1.981 2.061 
Regiao 8 5,88% 5.332 8.407 
Regiao 9 13,18% 2.247 3.402 
Regiao 10 47,87% 13.977 22.433 
Regiao 11 10,79% 5.033 7.922 
Outros 10,95% 9.569 15.282 

Custo Total (R$} 51.938,76 79.450 

Custo R$ media I m 3 21,471 21,061 

I Custo R$ media I produtol 20,041 19,651 
Tabela 04 - Estimativa de custos com transportes 
Fonte - 0 autor 
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3° Ano- 4° Ano- 5° Ano-
Frete Frete Frete 

Retorno Retorno Retorno 
6.161 12.347 21.083 
6.407 12.858 21.970 
3.316 6.429 10.825 
5.551 11.078 18.884 
5.924 11.853 20.227 

10.809 22.014 37.840 
3.523 6.860 11.572 

17.018 34.928 60.225 
6.608 13.277 22.695 

46.191 95.610 165.405 
16.010 32.833 56.592 
31.319 64.675 111.785 

158.838 324.762 559.102 

20,241 19,891 19,761 

18,891 18,561 18,441 

Atraves da Tabela 04 - Estimativas de custos com transportes, anteriormente 

apresentada, podemos observar que na estimativa houve reduc;ao nos custos com frete 

por unidade/m3 retornado ao Iongo do tempo, ou seja, quando aumenta o volume tende-

se a reduzir os custos, mesmo tendo como premissa urn reajuste anual da ordem de 

4% a.a. 

Esse efeito advem da aplicabilidade da taxa de frete minima, sendo que a reduc;ao da 

utilizac;ao minima faz com que haja reduc;ao de custos totais com transportes, se 

observarmos ao Iongo dos 5 anos, temos uma reduc;ao da ordem de 8 p. p., mantendo o 

ano 1 como base. 

BALLOU (2001, P. 135) observa que volumes mais consistente sao transportados as 

taxas sao mais baixas do que quando aplicadas a volumes menores. Para podemos 
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entender, vamos aplicar a analise nos valores apurados anteriormente, conforme o 

Grafico 02 -Analise de ganho no frete - Escala de volume, a seguir: 

Analise de ganho no frete- Escalade volume 
22,00 

21,50 

21,00 

20,50 

20,00 

19,50 

19,00 

18,50 

==-=-=~====-==--=--~~==---=~=-~-==--? 102% 

~~~~------------------------------~-+ 100% 

--------------~---=~----+ 98% 

~~~~----~~~------==+ 96% 

....... ~~-......... """'"""'--"""""""""""""'"""""""'+ 94% 

92% 

90% 

~-----=------~~------=---~-=---------& 88% 

22Ano 32 Ano 42Ano 52Ano 

Custo R$ medio I m3 
..... Varia~ao % 

1° Ano- 2° Ano- 3° Ano-
Periodos Frete Frete Frete 

Retorno. Retorno Retorno 
Custo R$ medio I m3 21,47 21,06 20,24 

Custo R$ medio I produto 20,04 19,65 18,89 
Varia~ao % 100% 98% 94% 

Grafico 02 - Analise de ganho no frete - Escala de \iQiume 
Fonte - 0 Autor 

10 CUSTO TOTAL DA OPERACAO 

4° Ano-
Frete 

Retorno 
19,89 
18,56 

93% 

5° Ano-
Frete 

Retorno 
19,76 
18,44 

92% 

Antes de entrarmos nos custos totais da opera<;ao, vale ressaltar que os valores 

apresentados nesse trabalho estao pr6ximos aos valores reais da opera<;ao, entretanto, 

sao valores utilizados com cunho academico. 
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10.1 ANALISE DE CUSTO TOTAL DO PROCESSO 

Os valores totais da operac;ao demonstrarao o impacto financeiro apropriado com o 

retorno de produtos de p6s consume, de modo a analisarmos as custos totais para a 

destinac;ao final em relac;ao ao valor relative de urn produto novo. 

Podemos apreciar na Tabela 05 - Custos totais do processo, as valores apropriados em 

cada fase, a seguir: 

Periodos 
Custo total Custo total Custo total 

1"Ano 2" Ano 3"Ano 
Custos Recebimentos (OS*- R$/ Produto) 40,00 41,60 43,26 

Custos de Retorno (Frete- R$/ Produto) 20,04 19,65 18,89 
Custos de Destina(fao (R$ I Produto) 20,00 20,80 21,63 

Custos Totais 80,04 82,05 83,78 
Tabela 05 - Custos totals do processo 
Nota: OS* - Ordem de servi(fo de recebimento de produtos pela Assitencia Tecnica. 
Fonte - 0 Autor 

Custo total Custo total 
4"Ano 5"Ano 

44,99 46,79 
18,56 18,44 
22,50 23,40 
86,06 88,63 

Entao, as custos totais para o primeiro ana sera da ordem de R$ 207.459, em reais 

unitario, au seja, reais par produto sera da ordem de R$ 80,04 para cada produto 

retornado, com reajuste anual considerado de 4% para o periodo de cinco anos, 

teremos no quinto ana de opera<;ao o valor total de R$ 88,63 par produto retomado, 

uma variac;ao acumulada da ordem de 1 0, 73%, considerando o ganho na reduc;ao de 

frete apropriado pela escala crescente de volumes retornados. 0 valor total no quinto 

ana sera da ordem de R$ 2.687.501. 

Para cada fase do processo podemos analisar as custos medias por produto retomado, 

apresentado na T a bela 05 - Custos totais do processo. 
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Referente aos custos de recebimento, que inicialmente o valor e de R$ 40,00 e no 

quinto ano o valor devera ser de R$ 46, 79, em media representara 51% no custo total 

do processo. 

Referente ao custo com frete de retorno ate o destino final, o custo inicial e de R$ 

20,04, e no quinto ana o valor devera ser de R$ 18,44, em media representara 23% no 

custo total do processo. 

E, finalmente com a destinac;ao final dos produtos, inicialmente o valor e de R$ 20,00, 

no quinto ano o valor devera ser de R$ 23,40, em media representara 26% no custo 

total do processo. 

1 0.21MPACTO DO CUSTO EM RELA~AO AO PRODUTO NOVO 

Os produtos retornados e destinados nao possuem valor de mercado, pais tratam-se de 

produtos em final de vida util, como podemos observar anteriormente, alem do mesmo 

nao possuir valor no mercado o mesmo ira onerar custos. 

Utilizaremos como base para analisarmos os custos totais e para efeito comparative o 

valor media de urn produto novo, tomando como base o valor de R$ 800,00, com 

reajuste de 4% a. a. para os cinco anos subsequentes. 

0 impacto da operac;ao em relac;ao ao produto novo podera ser observado na T abel a 

06 - lmpacto no custo do produto novo, a seguir: 
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Periodos 
Custo total Custo total Custo total Custo total Custo total 

1°Ano 2° Ano 3°Ano 4°Ano 5° Ano 
Custos Recebimentos (OS*-% I Produto no\0) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Custos de Retorno {Frete- %I Produto no\0) 2,50% 2,36% 2,18% 2,06% 1,97% 
Custos de Destinagao (%I Produto no\0) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Custos T ota is 10,00% 9,86% 9,68% 9,56% 9,47% 
Tabela 06 -lmpacto no custo do produto no\0 
Notas: OS* - Ordem de servigo de recebimento de produtos pela Assitencia Tecnica. 
Considerar o valor media de R$ 800,00 para um produto no\0- efeito comparati\0, com reajuste de 4% a.a. 
Fonte - 0 Autor 

T emos en tao em media 9, 72% de custo sabre urn produto novo, ou seja, para cad a 

produto retomado teremos urn custo relative ao seu prego de R$ 84,20. 

Se acatarmos para efeito de estudos e aplicagao neste trabalho que o mercado de linha 

branca opera com margem nao superiores a 6% percebemos o quanta o impacto e 

relevante para esse mercado. 

11 CONCLUSAO 

Na conclusao desse trabalho, quando digo conclusao foco apenas no objetivo 

inicialmente proposto, ou seja, viabilizar a loglstica de retorno de produtos de p6s-

consume da linha de eletrodomesticos com abrangencia no Estado de Sao Paulo, e 

concluir o processo atraves da destinagao correta desses produtos. Assim entendo 

como satisfat6ria, de modo que atende aos requisites iniciais. 

Entretanto, nao posse abrir mao neste memento para discorrer alguns pensamentos 

como academico e profissional da area de logistica. Observar de forma mais ampla 

como o modele atual de gestae publica acaba impactando em nossas vidas, nas 

empresas em que trabalhamos, e muitas vezes nos pr6prios organismos publicos, por 
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formularem Leis, Decretos e Resolugoes sem que haja o envolvimento e contribuigao 

de profissionais e estudiosos das diversas areas impactadas, seja no ambito das 

ciencias sociais aplicadas ou das ciencias exatas. 

Ha a necessidade de quebras de paradigmas na administragao publica, mudar as 

formas tradicionais de gerenciamento em prot de poucos, sem que sejam mensurados 

os impactos ao todo. 

E visivel a ausencia da instituigao politica da conjuntura Federal sobre a aplicabilidade 

de legislagaes que possam favorecer uma gama expressiva de pessoas, instituigoes 

juridicas e aos pr6prios 6rgaos publicos, principalmente no que se referem as 

oportunidades relacionadas ao meio ambiente, embora sabemos que as leis sao 

oportunizadas para favorecer a populagao de modo geral. Neste trabalho foi oportuno 

discorrermos sabre urn (.tnico Estado - Sao Paulo, sendo que outros como Minas 

Gerais, Parana, Rio Grande do Sui tambem estao em movimento para criagao de 

Resolugoes delineados atraves de seus 6rgaos ambientais. 

Em urn curta espago de tempo teremos que lidar com uma legislagao para cada 

unidade da federagao, tendo entao mais de vinte resolugoes para o mesmo assunto, 

enquanto o ideal, uma legislagao que abrangesse a nagao de forma linear, partindo do 

Govemo Federal. 

Em analise ao trabalho de logistica reversa de produtos de p6s consume da linha de 

eletrodomesticos, para podermos entender melhor a situagao pasta por uma Resolugao 

que obviamente foi criada pelo Estado com o mecanisme atual, como uma "solugao" 

diante da falta de uma legislagao que abrangesse todos os Estados e Municipios, ou 

seja, no ambito Federal, o Estado de Sao Paulo esta amparado pela Constituigao 
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Federal para formular e aplicar as leis, acabam por gerar impactos em outras esferas 

legais, que muitas vezes nao observadas quando formuladas. 

Neste caso podemos observar o "malabarismo", "brecha", ou qualquer outra conotagao 

que se possa expressar para atendermos de forma legal quando do amparo fiscal na 

movimentagao dos produtos dentro do Estado de Sao Paulo. 0 produto devera ser 

doado de uma pessoa fisica (consumidor final) diretamente para a empresa que ira 

efetuar o destino final dos produtos (Oxil), assim estara sendo atendida a legislagao 

quanta a circulagao de mercadorias sem impactos quanta ao JCMS (Impasto Sabre 

Circulagao de Mercadorias). Ainda assim ficamos com as seguintes questoes: 

Onde e de que forma ficam os processos fiscais para a Electrolux - empresa 

responsavel legal e financeira do processo? 

As empresas indicadas a receberem os produtos e efetuar a destinagao, as Rede de 

Assist€mcia Tecnica Autorizada Electrolux e a Oxil, como irao movimentar e apontar as 

entradas dos servigos em seus fluxos operacionais e de caixa? 

0 Orgao emissor da Resolugao (Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo) 

como 6rgao publico quando da formulagao poderia junto a Secretaria da Fazenda do 

Estado de Sao Paulo, alinhar e dissolverem os impasses do processo de circulagao 

desses produtos no Estado, ainda prevendo a possibilidade do posslvel 

encaminhamento dos mesmos para outros Estados, situagoes que ocorrerao 

brevemente, bern como o recebimento de tais produtos dos Estados vizinhos. 

Mesmo o Estado publicando a Resolu9ao SMA-024 que dispoe sabre a tratativa de 

produtos com caracteristicas que geraram residuos s61idos com significative impacto 



39 

ambiental, dirigindo assim a responsabilidade aos consumidores e fabricantes em 

encaminha-los ao destino final de forma correta e com o menor impacto ao meio 

ambiente, sem qualquer observagao quanto ao entendimento da populagao, se a 

sociedade de modo geral possui conhecimento para que o processo possa ocorrer 

conforme o "planejamento" da Resolugao. Observamos a nao cultura na destinagao de 

produtos em final de vida util, a reutilizagao desses produtos pelas classes menos 

favorecidas e fator predominante, alem da utilizagao desses produtos para outros fins. 

Outro ponto a se analisar, com grau de relevancia importante, tanto quanto aos fatores 

anteriormente citados, sao os impactos financeiros do processo. 

Vamos nos concentrar primeiramente no impacto para a industria. Com margens 

apertadas sofrerao impacto superior a 9% sobre o custo de seus produtos. Ao 

compararmos a taxa inflacionaria anual nao superior a 5%, aos reajustes salariais no 

pais que nao sao superiores a 6%, repasses anuais com ajustes de custos para 

produzir nao mais do que 1 ,5%, nos remete a uma questao simples, como absorver 

essa variagao sem que haja impactos na cadeia? 

Entao, na ponta da cadeia estao os consumidores, atravessando urn cenario ate entao 

nao alcangado, sobreposigao de classes sociais, taxas de desemprego cada vez 

menores, financiamentos para bens duraveis com atratividade e taxas aceitaveis. Tudo 

propicio a uma espiral positiva, entretanto, trata-se do final da cadeia, de modo que 

podera receber repasses significativos no prego dos produtos em fungao da rna gestao 

publica. Mais uma vez os consumidores poderao pagar a conta. 

Sao muitas questoes que as industrias terao para pensar e buscar solugoes que melhor 

se enquadre no cenario ate aqui desenhado, embora os governantes poderiam 
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trabalhar com o auxilio das instituigoes privadas, utilizando seu know-how em projetos 

que melhor se enquadram nos processos. 

Discorrer sabre as questoes logisticas, os fluxos como processo de retorno aplicado a 

produtos em final de vida util ao meu entender, configura a espinha dorsal do sistema 

de gerenciamento e do sucesso para que a sistematica ocorra em conformidade a 

qualquer legislagao. 
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