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Resumo 

SOUSA, WILTON COSTA DRUMOND. 0 uso comercial da Internet e sua influencia sobre os 

processos Iogisticos. Campinas, Faculdade de Engenbaria Civil, Universidade Estadual de 

Campinas, 2001, 147pags. ~ao Mestrado. 

Desde a h~ da Internet para uso romercial em 1993, o seu crescimento no mundo 

tern permitido o surgimento de uma ampla gama de novos neg6cios e novas formas de se fuzer os 

negocios tradicionais, afetando inclusive as cadeias de suprimento. 

0 objetivo deste trabalho foi identificar os agentes que operam no !llllildo virtual 
estabelecendo, quando possivel, comp~es rom agentes do mundo real, delimitando novas 

formas de relacionarnento entre as empresas e altera¢es que estao ocorrendo como, por exemplo, 

o surgimento de cadeias de suprimento virtuais. 

0 foco principal das aruillses fui o impacto da Internet nos processos logisticos, com 

especial at~ aos relacionarnentos existentes em uma cadeia de suprimento generica de hens 

fisicos.Este impacto esta se dando de tres furmas: como uma nova ferramenta de co~ao; 

como urn novo instrumento de relacionarnento; e romo urn novo canal de distribu~ao.Como 

ferramenta de colDlm~o, a Internet vem beneficiando instituiy5es, empresas e pessoas pela 

mcilidade de llSO e cobertura geognifica e temporal Como inst:rumento de relacionarnento a 
Internet possibilita, aiem das caracteristicas citadas acima, ~ do atendimento, 

h"berdade, impessoalidade, interatividade e uma grande quantidade de infu~ disponivel. E 

como canal de ~ a Internet ainda esta incipiente mas permite vislumbrar seu potencial 

para substituir alguns canais tradicionais, principalmente nos setores onde a infu~ e o 

produto vendido, antes corporific:ada em urn meio fisico como livros, discos de mUsica, ou discos 

6ticos com software. 

Palavras Chaves; Internet, comercio eletronico, cadeia de suprimento, or~ virtual. 
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1 INTRODU(:AO 

Desde a h~ da .Internet para uso comercial em 1993, o seu crescimento tern 

diversos segmentos na sociedade e provocado alt~oes nas reh~o;~s 

comerciais, quer sejam entre empresas e consumidores ou entre l!ll proprias empresas. Como 

descrito por Strader e Shaw {1997), as re~oos comerciais existem M seculos, mas esta em curso 

uma revolu<;ao transfurmando o mercado. Esta revolu<;ao esta ocorrendo por causa da cresceme 

fucilidade de relacionamento entre empresl!ll e seus consumidores, :fuvorecida pell!ll fucilidades 

ofertadas pela Tecnologia da Informa<;ao (TI). 

A expansao da Internet tern permitido o surgimento de uma ampla gama de novos 

neg6cios e novas formas de se :fuzer os neg6cios tradicionais. Kotler (1999) sintetiza esta nova 

era da seguinte furrna " A sucessora da sociedade industrial - a economia da informar;iio -

penetrard e mudara quase todas os aspectos da vida didria. A revoluc;iio digital alterou de 

maneira fimdamental nossos conceitos de espar;o, tempo e massa. Uma empresa niio necessita 

ocupar muito espar;o; pode ser virtual e estar em qualquer Iugar." 

Refor~o a ideia apresentada acima, Evans e Wurster (1997) dizem que "Uma mudanc;a 

fundamental esta em curso na economia da informar;iio - uma mudanr;a que e menos sabre uma 

nova tecnologia qualquer que sobre o jato de que um novo comportamento esta alcanr;ando 

massa critica". 

Dados apresentados por Rossi (1999) apontam um crescimemo vertigiooso da .Internet 

comercialoo mundo, cujo alcance foi de 50 milhOes de uswlrios em apenas 4 anos apresentando 



urn nfunero atual de usuarios de 150 milhoes, com previsao de 700 milhoes em 2001. Os valo:res 

estimados do com&cio na Internet para o ano de 2001 e 2005 sao respecdvamente US$1,3 e 

US$3,5 trilh5es, confo:rme Bredariol:i ,--·~v 1 • 

Nesse contexto e muito importante compreender as inter-:rela~oes entre os novos agentes 

mundo virtual, e entre estes e os agentes do mundo real, levando em consid~ aspectos 

como relacionamento emre empresas, entre estas e os consu:midores, e a problematica da logistka 

em seus vilrios aspectos, com destaque para a seguran~ nas ~oes. 

A figurn 1,1 a seguir mostra algumas possibilidades de int~ao que a Internet ofereoe. 

como 
Govemo 

Feme: ~de Levis (19%) 

Comprae 
logistica 
automatizadas 

Sistemas 
detrocas 

Pagamentos 

Commrica\'00 com o 
mercado 

Trabalho 

colaborativo 

Figura 1.1 As posSibilidades de Intern~ &raves da Internet 

Em re~ao as qualidades, deficiencias e potencial:idades do Comerdo EletrOnico &raves 
da Internet, Kotler (1999) apresenta uma amilise comparativa entre o comercio na Internet e uma 

loja convendonal sob a 6tica do consu:midor. Nesta analise, as principais vantagens apresentadas 

pelo comercio eletronico sao 0 horilrio de funcionamento (sete dias por semana e 24 horas por 

dia), :redu~ do tempo e do dinlleiro despendido com a viagem para realizar as compras e 

possibilidade de se obter urn ~o menor pelo bern adquirido. 
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As desvantagens do comercio eletronico, segundo o mesmo autor seriam a 

impossibilidade de sentir o produto e os problemas relativos a sua entrega, oomo por exemplo, 

arraso e ausencia de rum pessoa para recere-lo. 

Uma segunda furma de analissr essa questao e pela 6tica da e:!iciencia ecooomica. Nesta 

6tica Levis (1996} descreve cinco oontribui((oes que o Comercio EletrOnico pode dar. sao elas: as 

redU((5es nas distancias, nos tempos, nos custos de ~ e de distribui~; a acelera~ no 

desenvolvimento dos produtos; a crescente quantidade de infu~ dispombilizada para os 

collSWllidores e vendedores, a amp~ das op;:5es de compra e a amp~ do alcance dos 

varejistas. 

Com a amp~ da infra-estrntnra de acesso a Internet novas fonnas de intern~ entre 

as empresas vao surgindo, uma vez que para estas a Internet se apresenta como mna rerramenta 

poderosa de oomuni~ e reduyao de custos, principalmente para aquelas que trabalham oom 

mllitiplas plantas e parceiros. 

1.1 Objetivos deste trabalho 

0s objetivos deste trabaJho sao OS seguintes: 

1. Identificar os agentes que operam no mundo virtual estabelecendo, quando possivel, 

oompara((Oes com agentes do mundo real, identificando assim as novas formas de 

relacionamento entre as empresas; 

2. Identificar as altera((Oes que estao ooorrendo na cadeia de suprimento em virtude do uso da 

Internet, incluindo empresas virtua.is e cadelas de suprimento virtuais. 

0 escopo deste trabalho se restringe ao impacto da Internet nos processos loglstioos, 

com especial at~ aos relacionamentos existentes em uma cadeia de suprimento generica de 

hens fisioos, sendo que questoes relativas a segurml!(ll da rede, padroes tecnologicos, criptografu, 



programas e equi.pamentos de seu uso, bem como questoes legais e socials e outtos temas 

correlaciomdos mo estao no fuco deste trabalho. 

0 preseme trabalho esta divide em quatro partes distintas. A primeira e composta pelo 

capitulo l e representa a abertura do tema. A segunda parte, composta pelos capitulos 2 e 3, 

apresema a revisao bibliogrilfica sobre Internet e Cadeia de Suprimento, r~e. 

A terceira parte e composta pelos capitulos 4 e 5 e ap1esenta as novas ~ que a 

Internet esta tendo nos processos logisticos. Ja a quarta e Ultima parte, composta pelo capitulo 6, 

apresema as conclusOes e as sugestoes para novas pesqui.sas. 

No apendice A e apresentada uma regra para formula~ dos end~os dos sites 

comercials. La estao relaclonados os end~s de sites citados oo texto, que por algwn motivo, 

mo seguem a regra apresentada ou mo furam localizados na Internet. 

Devido a novldade do terna e a falta de padro~ dos termos e das ttad~ para a 

lingua portuguesa, no apendi.ce B pode-se enconttar um glossfuio comendo os termos tecmcos 

sobre a Internet que geram mais dllv:idas quamo a sua ~-

No apendi.ce C sao apresentados resumes dos principais artigos encontrados que tratam de 

assuntos correiatos ao terna principal deste trnbalho, visando facilitar a continuidade da pesquisa 

com ele ini.ciada. 



2 0 USO DA INTERNET PARA FINS COMERCIAIS 

0 presente capirulo tem por objetivo dar ao leitor mJ:Ja visao abrnngente do contexto atual 

conl!Srcio elletri)nlc;o plratic:ado atra•ves da assim come apresentar suas prircip<rili 

caracteristicas e formas de classifica.¥oes encontradas na llteratnra 

0 comercio nasceu ha milhares de anos sob a forma de escambo, quando dnas ou mais 

pessoas trocavam entre si os excedentes de suas respectivas produ¢es, evoluindo posteriormente 

para a troca de hens diversos por urn hem universalmente aceito. 0 sal cumpriu este papel no 

inicio sendo substituido, mais tarde pelas moedas e, posteriormente pelo papel-moeda. Contudo 

as caracteristi.cas do mercado continnavam sendo as mesmas: prese~ obrigat6ria do comprador, 

do vendedor, do hem a ser negociado e de mJ:Ja moeda de troca 

Com a evoluyao das sociedades surgem novas caracteristicas neste mercado: urn 

arcabouyo legal, a cobranya de impastos e mJ:Ja ~ fiscalizadora - atributos estes 

pertencentes a urn novo agente, o Govemo. 

Com o desenvol:vimento do transporte e da com!!Dicaylio surgem os primeiros sinais do 

comercio nlio presencia!, aparecendo entiio, OS catalogos de produtOS que poderiam ser adquiridos 

pelos correios. 0 passe seguinte foi a util.izayao dos rneios de coDllliiicayao em massa, come 

radio e televisao para a propaganda e o telefone para a aquisiyao dos produtos. 



Quando surge a Internet comercial no inicio da decada de noventa, abre-se urn novo 

capitulo nas formas de reiacionamento entre as empresas, assim como entre estas e os 

consumidores. 

2.1 comercio vin:ual e 0 comercio eletronico 

Com o crescimento da pop~o e o desenvolvimento da tecnologia surgem novas 

formas de se praticar o comercio. Catalogos impressos e vendas telefune com a propaganda 

por ou televisiio, algumas comercio em que 0 compredor e 0 

vendedo:r nao se encont:ram em urn espayo fisico e temporal convendonais, como urn mercado ou 

uma loja, para efutivarem uma ~ oome:rdal. Surgem entiio nesta nova forma de negocia:r 

dois novos elementos: uma institui~ii.o para cuidar do t:ransporte do bem negociado e uma 

institui~ responsavel pela movime~ financei:ra ge:rada pela troca de p:ropriedade do bern. 

Nasce assim uma nova fu:rma de negociar que nao exige a p:r~ do vendedor e do comprador 

em um mesmo ~o fisioo e temporal, podendo ser chamada de comerclo virtual ou niio 

presencia!. 

0 co!Ill§rcio eletronico pode ser entendido oomo uma divisiio do comercio virtual, pois, 

como naquele, a pr~ do vendedor e do oo:mprador nao se fuz necessaria em urn mesmo 

esp~o :fisico e temporal. Para Strader e Shaw (1999) o cornercio eletronico e, em uma defini~ 

ampla, a metodologia moderna de neg6cios que atende as necessidades das org~es, dos 

mercados e dos consumidores em cortar custos enquanto melhora a quaiidade das mercadorias e 

dos servi.yos e anmenta a velocidade do servi~o de entrega 

Uma outra defini~ para oo!Ill§rcio eletronico e dada por Min e Galle (1999) como urn 

sistema de info~ inter-organizacional que busca fucilitar a comuni~ eletrOnica de 

neg6cio-a-neg6cio, a troca de infu~oes eo suporte a transa¢es peia Web (simplifi~ de 

World Wide Web) ou outra rede de comuni~Cies de acesso publico ou privado. 0 comercio 

eletronico pode tomar Vlirias formas como Troca Eletronica de Dados (EDI), conexoes diretas 
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com fumecedores, Internet, Intranet, Extranet, compra por catalogo eletronico e correio 

eletronico. 

Uma iimitavlio da de~ anterior e que ela explicil:a o uso 

sao ful'!Dl!S de connmic~iio tipicamente intra-organizacionais, mas niio menciona 0 comercio 

entre peasoas fisicas. 

Para Kambil (1997) o comercio eletronico e a apli~ao da tecnologla da infu~ao para 

suportar atividades comerclais e a troca de mercadorias e servi<;:os. 

Conoo definido por Albertio a 

cadeia de valor dos processos de negbcio num ambiente eletronico, por meio da aplicat:;fio 

intensiva das tecnologias de comunicar;:iio e de informar;:iio, atendendo aos objetivos de negocio. 

Os processos podem ser realizados de forma completa ou parcial, induindo as transar;:oes 

negocio-a-negocio, negocio-a-consumidor e intra-organizacional, numa infra-estrutura 

predominantemente pilblica de facil e livre acesso e baixo custo". 

A de~iio apresentada acima novamente niio inclui uma categoria de ~es aquelas 

realizadas entre pessoas fisicas, quer por eacambo ou por venda de bells. Essas ~iies serao 
exemplificadas mais adlante neste texto. 

Para Meira, Murta e Resende (2000) "Numa dejimr;iio simples, mas muito abrangente, 

Comercio Eletr6nico e a execur;:iio de transar;oes comerciais utilizando meios eletr6nicos. Esta 

dejinir;iio permitiria enquadrar grande parte da atividade comercial corrente, uma vez que ate 

negociar;oes telef6nicas seriam consideradas atividades da area de Comercio Eletr6nico. Mais 

ainda, ela niio leva em considerar;iio o grau de utilizar;:iio de recursos de tecnologia de 

informar;:iio e todas as possibilidades de automar;:iio do processo comercial. " 

A partir das cinco defini¢es apresentadas pode-se concluir que o comercio eletronico e a 

reali~ de atividades comerclais, de forma parcial ou total, atraves de meios eletronicos e de 

teleconnmi~5es, publioos ou privados, envolvendo empresas e pessoas. 
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Pam atender aos o~etivos do presente trabalho o comerdo eletronico prnricado atraves da 

televisao, do radlo e do telefone roo sera abordado, a roo ser quando mencionado em contrl\rio. 

A Origem da Internet 

Segundo Afuah e Tncd (2001), a conceNiio basica da estrutura fisica da Internet nasceu 

da preoc~ dos militares norte-americanos com um bombardeio nnclear que pudesse destruir 

seus centros de controle. Desse temor surgiu a ideia de uma rede de comunica¢o 

desoenJtrnlizada, n:~wru:iame, amo gerida e sem um cormole wllifi(:ad,o. 

Com a ajuda financeira da Advanced Research Projects Agency (ARPA) alguns 

pesquiaadores vlnculados as universidades americanas conseguimn conectar dois computadores 

em locals difuremes, nascendo assim a ARP Anet. 

Crescendo rapidamente, a rede passou a conectar pratica:mente todas as universidades 

americanas e de varios omros paises, incluindo centros de pesquisas e algumas indl.lstrias ligadas 

a area de defesa 

Ao passar o tempo e com crescimento do trafego, a National Science Foundation, sediada 

nos Estados Unidos, asswniu a responsabilidade de providenciar os servi~s de backbone (tronco 

de linhas de alta velocidade) liberando posteriormeme o acesso pam outros llSillirios, o que 

permitiu o nascimento da Internet comercial com a estrutura conhecida atualmente. 

Um passe importante no desenvolvimento da Internet fbi dado por Tim Bamers-Lee, 

pesquiaador do Comeil Europeen pour Ia Recherce Nuc/eaire (CERN), laborat6rio de fisica de 

particulas pr6ximo a Genebra, Sui~ 0 CERN recebia pessoas de todas as partes do mundo, 

sendo que carla pesquisador trszia as suas infb~ gravadas em uma linguagem difurente 

gersndo eoorme dlficuldade oo compartilbamento. Alent deste problema bavia a necessidade de 

sistematizar o conhecimento contido :tleSSI!S infb~es. 
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Para resolver esses problemas Tim prop6s que os cientistas do CERN poderiam oonectar 

o conhecimento de furma contextual, isto e, pam algumas palavrns chaves poder-se-ia criar uma 

ligayao com os outtos textos de forma a mterligar todos os textos que contivessem infu~Bes 

relaciooadas aquele assunto. Surgiu, desta forma, o Hipertexto. 

Com o o~etivo de solucionar o problema de mcompattbilidade entre as linguagens 

diferentes, Tim desenvolveu uma linguagem chamada Hypertext Markup Language (HTML), 

uti!izada na Internet ate hoje. 

Completandc sua colabo~ao para o desenvolvimento da Internet, os integrantes do 

CERN desenvol:verarn o primeiro progrmna Browser para a Internet e dispombilizararn-uo na 

:rede para quem quisesse usa:r e ap:rimo:ra:r. 

Com a expansii.o do uso comercial da Interoet surge uma nova modalidade de neg6cios: o 

comercio eletronico. Na literatura pesquisada fu:ra:rn encontradas tres fo:rmas de class~ para 

o co~Il!&rcio elettonico na Internet: pela caracteristica do relacionamento entre os atores, pelo tipo 

de produto ou servi~o transacionado e pela 6tica economica. 

2.3 - Classifica~o do comercio eletronico pelo relacionamento entre OS atores 

Nesta categoria se encontrarn c~es como neg6cio-a-neg6cio (B2B), neg6cio-a

consmnidor (B2C) e oonswnidor-a-consumidor (C2C). 0 relacionamento que cada agente 

econ6mico estabelece atraves da sua presen~ na Internet e que ira defini:r a categoria a qual ele 

pertence. 



2.3.1 Relacionamentos negocio-a-negocio (B2B) 

Pela bibliogrnfla pesqnisada, o segmento que apresenta maio:r dive:rsidade e o de 

t:ransavoes entre empresas; sejam pertencentes a rnesma indUstria ou nao, sejam conco:r:rentes ou 

tenham um relacionameuto do fomeoedor-comprndor ou sejam de servi<;os como firumvas e 

logistica. 

Segundo dados apreseutados por OECD (1999), o segmento de neg6dos entre empresas 

representa a maior :futla do comerdo eletronioo praticado atraves da Internet, respondendo per 

aproximadamente volume total trnnsacionado no anode 199!!. Neste segmento, a diviisao 

mais destacada e aquela baseada nos reladonarnentos entre os parcel:ros oornerciais, sendo a 

divisao por tipo de prodnto ou servi<;o semelbante a praticada no n:rundo real. 

As empresas ja possuem tradi~o no uso de comunic~ eletronica entre os seus 

paroeiros de negocio como uso do EDI (Electronic Data interchange). Como surgimento da 

Internet comerdal as oP\X)es ampliaram-se permitindo Wrias formas de relacionarnento e novos 

atores no cenano. 

Dois grupos com caracteristicas e objetivos diatintos podem ser observados: um de 

empresas que utilizam a Internet como fe:r:ramenta para aprimorar a administra~ de seus 

neg6dos e o outro de empresas que agent como intermediiirias em rnercados especificos. 

Para o primeiro tipo nao fui encontrada uma classifi~ especifica na bl'bliogrnfla 

pesqnisada, sendo que fui observada a existencia dos seguintes tipos: 

1. Empresas que utilizam a Internet como furma de comuni~o entre seus parceiros em 

substitui~ ao EDI, :fucilitando a troca de infu~5es, reduzindo o uso de documeutos em 

papel e, conseqfieutemeute, os erros, o tempo e os custos das trnnsavoes. Exemplos desse tipo 

de uso sao dados por Mine Galle (1999) e por Segev, Porra e Roldan (1997); 
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2. Empresas que utilizam a Internet para efuruarem pesquisas para compra de produtos ou 

leil5es de sobras de estoque, confurme pode ser visto em Mine Galle (1999), Guiati e Garioo 

(20100), e Militello (2000); 

Um.a var:ia¢o do item urn adm11, principalmente no segmento varejistll, dispontoilizando as 

inli:mna~5es sobre o nivel dos estoques, em tempo real, para os respectivos fomecedores, 

como citado po:r Crespo (1999). Esta pratica pennite o reabastecimento automi!tico sem a 

interfurencla humam na o~o dfula; 

4. Empresas que utilizam a Internet para o gerenclamento de grupos de desenvolvimento de 

novos produtos. Estes grupos podem ser constituidos por pessoas pertenoentes as dlversas 

dlvisOes de um.a empres11, dlversas empresas como fomecedoras e parceiras e localizadas em 

varios paises. Tambem e possivel utilizar a para contatar os consumidores tauto 

pesquisa de mercado como para a~ de prot6tipos do produto quando este fur passive! 

de ser testado via rede. Esta furm.a de ~ao e descrlta por Iansiti e MacCormack (1997); 

5. Empresas que utilizam a Internet como um.a op<;iio de comuni~ entre a empresa e seus 

fomecedores e dlstnouidores. Esta ~ visa criar a cultura de uso da Internet dentro da 

cadela de suprimento. Exemplos deste tipo sao relatados por Crespo (1999); 

6. Empresas que utilizam a Internet como um.a forma adicional de comunica~o entre a empresa, 

seus clientes, fomecedores e dlstnbuidores. Neste case se enquadram os sites das empresas 

que dlspombilizam info~5es sobre seus prodntos, incluindo respostas para as duvidas 

mais fteqiientes (FAQ's), drives para partes e componentes de computadores, ofertas de 

vagas, etc. Exemplo deste tipo pode ser encontrndo no site da Hewlett Packard do Brasil. 

Kaplan e Sawlmey (2000) prop5em um.a ~ para os sites que operant como 

intermedlarios. Segundo os refuridos autores estes sites podem ser classificados em quatro 

categorias: 

1. Portais de material de consumo contratado (Hubs MRO) - sao mercados horizontais 

que pennitem o fomeciment-o sistematico de insumos operacionals; 

2. Portais de material de consumo avulso (Yield managers) - sao mercados horizontais 

que permitem o fomecimento avulso de insumos operacionals; 

3. Portais de Insumos avulsos (Exchanges) - sao mercados verticais que permitem o 

fumecimento avulso de insumos para manufirtura; 
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4. Portais de Insumos contratados (Catalog hubs)- sao mercados verticais que permitem 

o fumecimento sistematico de insumos para mamJfutura. 

Tab. 2.1 Exemplos de ~es furmas de oog6cios ussndo a Internet 

Fomecimento avulso 

0 que e comprndo 

Suprimentos Opemciooais Suprimentoo pam Manufaturn 

MROHubs 

1~00 . 
' W. W. Gramger 

MRO.com 

BiiBuyer.com 

Yield Managers 

Employ ease 

I Adauction.com 

~--

Chendex 

SciQuest.com 

PlasticsNet.com 

e-Steel 

PaperExchange.com 

A1tra Energy 

IMX Exchange 

No entendimento dos autores, os suprimentos operacionais sao aqueles produtos e 

~s de uso comum em diversos oog6cios, tais como artigos de escrit6rio, servi((Os de 

limpeza, passagens aereas, ~de reposi~, etc, enquanto suprimentos para manufatura sao 

produtos especificos para um determmado tipo de indUstria como, por exemplo, polietileno de 

baixa densidade, acidos, a((O, etc., e qoo sao nnlizados diretamente m pro~ de outro bem ou 

~. 

A ~ apresentada peios autores entre o fumecimenro sistematico e o avulso e que 

no primeiro caso existe um relaciommento estreito entre as partes, existindo inclusive contrato 
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entre elas, e o portal e usado para gerenciar estes relacionamentos, como pode ser v:isto no portal 

da PETROBRAS. Ja no segundo caso nao existe interesse em manter qualquer tipo de 

relaciommento e sim o interesse da se resolver um problema momentaneo. 

Uma visao evolutiva do papel desempenbado pelos sites de neg6cios entre empresas e 
apresentada por Ackerman, Kanner e Stieler (2000), dentro de uma perspectiva de evo~o das 

ferramentas computaciomis e das estrategias e neg6cios. 

Pare os referidos autores, esta evolut;ao se processara pare.lelamente ao dasenvolvimento 

da infta-estrutura computacional, principalmente programas, objetivando a transferencia do 

trabalho repetitivo, pessoas, pare os comptrtadores. 

Esse desenvolvimetrto se darn em ttes :fuses, sendo que oo Ultima a auto~ de diversas 

funyOes administrativas sera completa. Estas etapas estao descritas na tabela 2.2 a seguir. 



Tab. 2.2 Evoluvao dos mercados em rede 

Mercado 1ipo 

Fasel 

Voltado para 

Processo 

Fasell 

Proposir;oes de Valor Potencial Funcionalidades Necessanas para Executor as 

Proposi<;IJes 

, Reduzir o custo dos mercadorias utilizando - Estabelecimento de Prer;os (leiliJes, 

o novas fonnas de definir prer;os (e. g. I 
letli'les). -

Reduzir custos de tronsat;iio. 

Reduzir custos de pracura para -

compradores!fomecedores. 

A automar;iio dos tronsat;i'les aumenta a -

velocidade do processo pela melhora na 

trocas). 

Processamento dos TransaqiJes 

verifieat;iio de credito). 

Administrar;iio do Caialogo de 

lriformar;i'les. 

Voltado para o eficiencia. 

lnteifaces inteligentes do tipo "plug and 

play" para troca de dodos entre parceiros 

emercados. 

Process a e a cadeia A livre troca de . 7 entre as partes -

de suprimento red:uz os custos de transar;iio e de neg6cios I 
levando a captura de novas Mercados, e -

par parceiros pelo mercado 

Emergencia de madelos multi-atrilmtos 

utilizando novas fluxos de dodos (e.g. para transar;i'les (i.e. movimento para 

qualidade) para melhor o entendimento mercados alem dos baseados apenas em 

entre as parceiros. pre<;o). 

Ferramentas de Fluxo de trabalho, - Ferramentas de fluxo de trabalho e 

colaborat;iio e outras criam novas metados colaborativas conectando as parceiros 

de trabalho. USUtirios dos mercados. 

Mercados em rede incorporam as - APS* oferecendo aos consumidores de 

ferramentas de planejamento da Cadeia de programas de planejamento da cadeia de 

Suprimento assim como o servir;o ao suprimento. 

consumidor. 

Faselll lnterconectividade dos Mercado em Rede - Jnteifaces dintimicas do mercado 

Voltado para o reduz as custos de procura para zero pemzitem transaqi'les e relacianamentos 

entre platqfonnas distintas. Produto, a Processo Os dodos vindos do fluxo do mercado 

e a Cadeia de tomam-se ativos valiosos. 

Suprimento Mercados em rede incorporam a dinamica 

da cadeia de suprimento e a 

desenvolvimento de solw;:IJes. 

*Advanced Planning & Scheduling System. 

F-e: Aclermtm, Ktmnu e Stieler (200(}). 
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Ferramentas de agregat;iio de dodos 

coletam e onalisam infonnat;aes para 

suporte a. decisi'les. 

Administrat;iio de cadeias de suprimenlo 

"virtuais" eo desenvolvimento cmyunto de 

produtos pemzilem maJor integrar;iio com 

as fornecedores. 



2.3.2 Relacionamento neg6cio-a-consumidor (B2C) 

Neste segmento do coll:lllreio eietronico existe uma gnmde diversidade de produtos, de 

empresas e, em menor grau, de formas de relacionamento entre as empresas e os consumidores. 

classifi~o proposta m tabela 2.3 a seguir apresenta os diversos produtos e servi,.os 

orereddos atraves da Internet, levando em considera~ o tipo de produto e a forms de 

relacionamento do vendedor como consumidor. 

Tab. 2.3 0 relacionamento entre empresa e consumidor em fun~ do tipo de produto 

Ti:po De~ Relac:iollamento Exempios 

Niio sujeitos a A escolba do produto e 0 site permite a busca do 1 Livros, CD's, 

co~ feita pela rnarca, antor, etc. produto desejado dentre alimentos, bebidas, 

Nao existe co~ os disponiveis no banco prodntos de limpeza, 

entre similares e sim entre dedados. vestuario, etc. 

exemplares do mesmo tipo 

em lojas diferentes. 

Comparaveis A escolha do produto e As info~es sobre OS Aparelhos eletro-

baseada em diversos furores produtos sao eletronioos, passagens, 

que podem ser comparados disponibilizadas peio site. paootes turisticos, 

pelo consumidor entre Alguns dispOeni de carros, etc. 

produtos de marcas e lojas ferramentas que auxiliam 

difurentes. naco~. 

Customizaveis Alem das comp~es 0 site do fubricante Carros, vestuario, 

entre produtos 0 /montador disponibiliza compntadores e 

consumidor pode uma lista com todos os equipamentos para 

encomendar a prod~ itens que podem ser redes. 

/montagem do prodnto de manipulados pelo diente, 

acordo com suas calculando o pre,.o final 

necessidades. decadao~. 
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A tabela na pagina anterior foi elaborada a partir de v:irios artigos sobre o comercio 

varejista dentre os quais pode-se destacar Keeny (1999), Degeratu, Ra!lgaswamy e Wu (2000), 

Magretta (1998), Strader e Shaw (1997), Hamilton (1997), Steward e Videlo (1998), Miles, 

Howes e Davies: (2000), Levis {1996), e Belle Tang (1998). Tlll:!Jbem se incluem os sites da Dell 

Computadores do Brasil, Hellet Packard do Brasil, Fiat Autom6veis do Brasil e a matriz na Itlilia. 

2.3 .3 Relacionamentos cliente-a-c.liente ( C2C) 

Neste segmento predomina a categoria dos leiloes que podem ter duas furmas de atualYiio: 

• lei!iio direto, ou tradlcional, em que o vendedor coioca o bem a ser vendido e quem der o 

maior lance leva o produto. Esse tipo de lei!iio e praticado pelos sites E-Bay e Lance, por 

exemplo. 

• 0 leiliio de Ianoe reverse, em que, quem quer compra:r diz o produto e o valor que deseja ate 

ele ser encontrado pelos coordenadores da pagina, conforme aponta Fernandes (1999). 

Hobson (1999) :fuz uma ampla revisiio dos modos de o~, vautagens e 

desvautagens, pressupostos filos6ficos operacionais e outras caracteristicas dos sites de leiloes. 

Uma outra forma usada e a co~ dlreta. atraves do correio eletronico, entre 

vendedor e comprador. Niio deve ser conftmdida com a mala direta praticada pelas empresas. 

Por Ultimo, surgiu outra categoria que nao pode ser considerada comercio mas que vern 

afetando as empresas baseadas no direito autoral, e aquela composta por pessoas fisicas que 

trocam entre si arquivos eletrollioos que podem conter textos, filmes ou mUsica ( 0 que e 0 mais 

freqii.ente atualmente ). 

0 programa batizado de Napster (crlado por umjovem norte-americano de nome Shawn 

F lll:llli!lg) permite essa troca com o oijetivo de fucilitar o download de mi!Sicas no furmato mp3. 

A tecno!ogia que permite esta o~ e chamada de "pier-to-pier", que pode ser traduzi.da 
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como "comput:ayao entre pares" segundo descrito por Teixeira (2000). Essa tecnologia dispensa o 

uso de computadores servidores na rede permitindo que o usuario fum~ e receba arquivos 

armazenados em maquinas pesooais, di:ficul:tando a fiscalizavao e fuvorecendo a ~o 

obrns imelectuais sem o pagamento dos direitos autornis. 

2.3.4 A parti~ do governo 

Segundo Papazoglou e Tsalgatidou (2000) o governo pode imeragir com as pessoas e com 

as emprasas atraves da Iutemet furnecendo seus servi!;os e cotav5es suss aqJ.rlsi't5~:s. 

Um grupo de usuarios bereficiado pela Internet e formado pelos 6rgaos e funciomlrios do proprio 

governo pols, com a utJ1iza.,:ao da rede dUvidas sobre textos legals, quest5es adminlstrativas e 

funcionais, deutre out:ras, podern ser soludonadas de forma mpida, direta, segum e padronizada. 

0 Governo Federal tern um portal na Internet que permite o acesso a diversos sites de 

minlsterios, 6rgaos e empresas publicas, com uma ampla gama de info~es e servi'tOS· Deutre 

os sites abrigados no portal esta o da Secretaria da Receita F ederai onde as pesooas, fisicas ou 

juridicas, podem obter diversos documentos e, de maior conhecimento do publico, entregar a 

dec~ao anual de ajuste do Imposto de Renda. 

Dutro site que serve como exemplo e o da Caixa Ecooomica Federal que, alem dos 

servi"os bancarios, fornece Vlirias ~5es de cunho social (saldo do FGTS, Pis/Pasep, etc). 

Recentemente o Governo Federal iniciou uma nova furma de compra, que e o pregao 

eletronico, em que os fomecedores podern cotar os produtos demandados pelos 6rgaos publicos 

atraves da Internet ou pessoalmente. Essa furma de aq~ permitiu uma economia de 25% nas 

compras, comparando-se com omras furmas de lic~o, confurme Vilhena (2001 ). 



2.4 A classifica~iio do comercio eletronico pelo tipo de produto negodado. 

Existem duas classes produtos ccmercializados atualmente atraves da Internet: 

produtos fisicos e produtos nao fisicos. 

A primeirn categoria se desdobra em produtos que podem ser produzidos a pedido do 

consumidor e aqueles que sao padronizados nao sendo possivel ao diente interferir na sua 

produ~ao. 

Na categoria dos nao fisicos se urea ampla de e servi~os: 

~ e servi~os hlmcarios, lazer e entretenimento, servi.yos de informa,.OO, turismo e vlagena 

como apresentadas por Belle Tang (1998). 

Ainda dentro desta segunda categoria de produtos, e ~ a Internet, surge urea nova 

fumilia de produtos desprovidos de materia: os bens da info~o. A Internet pode ser encarada 

como urn canal de distribui~ao de produtos, como dito por Kotler (1999): "Em vez de produzir, 

embalar e despachar iltomos, os fomecedores tnmsmitiriio bits ... " Nesta categoria de produtos se 

enquadram todos aqueles que podem ser tranafurmados em bits e enviados pela rede, desde 

noticias e futos ate ffimes, passando pelos li:vros e mUsicas eletronicas, programas de computador 

e suas atualiza~oes. Exemplos destes produtos sao enccntrados em Werbach (2000), Croitor 

(2000), Offinan (2000) e Bernstein (2000). 

Segundo descrito em OECD (1999) os setores economicos que mais sofrerao impacto 

com a Internet sao aqueles que trabalbam com infurma,.ao, seja na ~o desta infurma,.ao, seja 

na transmissiio dela. Isto inclui setores diversos como :finan~ entretenimento, ageutes de 

viagena ou corretoras de ~es para o primeiro gropo e servi~ postal, comuni~es, radio e 

televisiio para o segundo gropo. 

Especiiicamente uo ramo de noticlas e entretenimento, mas nao se restringindo a este, 

surge urea nova figura para trabalbar como intermediario: o Distribuidor (no original em ing!es 
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Syndicator). No artigo de Werbach (2000) sao apresentados OS stores deste segmento confurme 

descrito na tabela 2.4 a seguir. 

A cadeia de suprimento de ~ na internet 

At or Originarios Distribuidores Exibidores Consumidores 

Papel Criar comeiido Empacotar os comeu- Entregar 0 Ver ou USlll" o 

origiml dos e administtar 0 ronteUdo aos romeudo 

relacionamento entre consumidores criando 

originarios e retorno 

exibidores atraves de 

Exemplos Dreamwork!; 'King World I New York Times taxa;;, 

Trndicionais Charles Schulz UnitedFeetures CBS compras, ou 

' 
Oprah Wmftey CNN pela audiencia 

Exemplos na Web Inktomi !Syndicate Women.com 

Quote.com LinkS hare Yahoo! 

Motley Fool Motley Fool Motley fool 

Foote: Wetbodl{2000) 

0 Disttibuidor neste canal nao deve ser ronfimdido rom o hom6nimo que atua nos canais 

de distribui~ de hens, apesar da homografia e da seme~ na a~. Neste caso o 

Distribuidor pode agir romo urn canal de mao dupla, pois o jomal ou a rede de televisao que dele 

compra romeiido tambem pode gerar romelldo a ser distribuido por ele para outtos Exibidores. 

A principal :funyao do Disttibuidor e classificar, empacotar e distribuir o conteiido e 

gerenciar o relacionamento entre os Origiruirios e os Exibidores. No mundo real as empresas 

distribuidoras de filmes e tiras c6micas e as agendas de noticias desempenhmn este papel. No 

mundo virtual diversos sites romprmn ronteiido dos distribuidores confurme as caracteristicas do 

publico de cada site. 

Ainda segundo Werbach (2000) uma outra forma de ~do Distribuidor- neste caso a 

tradw;iio para o portugues e infeliz - e a praticada por empresas como a FedEx e a Amazon.com. 
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A FedEx desenvolveu um sistema de rastreamento dos pacotes por ela transportados que permite 

localizar instantaneamente qualquer um deles. Com a disponibiliza~o deste recu:rso via Internet e 

com a colo~ de conexiies (hyperlinks) nos sites das empresas que enviam produtos por ela a 

FedEx passa a desempenbar o pspel de Distribuidor de um contelido, a localizat;iio do pacote, 

hem como os papeis de Originario e de Exibidor, pois o conteUdo fui criado em seu sistema de 

rsstreamento e e exibido no seu proprio site. 

Com o estabelecimento de uma conexao com os sites dos lojistas, atmves de uma pequena 

propaganda (banner no original), cria-se uma rede de beneficios mUtuos, pois o lojista dispOe de 

um trnnsportador hem conceiruado que !he agrega valor, hem como a FedEx fuz a sua ma:rca 

presente em imlmeros sites sem custo adiciomi 

A rede de relaciommentos montada pela Amazon.com e mais complexa que a descrita 

acima. Originalmente, a Amazon montou uma rede que permitia localizar livros e inful::mllyoes 

sobre eles nas livrarias fisicas. Em 1996 essa empresa iniciou um programa visando colocar sua 

marca e uma conexao para o seu site em sites de dlversas areas, alcanyando assim um total de 

400.000 a.filiayoes. Para cada compra eferuada na Amazon, atmves de uma destas conexoes 

disponibilizadas nos outros sites, ela paga uma taxa de 5% a 15%. 

Recentemente a Amazon iniciou um novo programa batizado de zShcp que hcspeda 

centenas de pequenas lojas virtuais permitindo as mesmas o acesso aos seus 13 millioes de 

consumidores, hem como ao seu sofisticado sistema de gerenciamento de pedidos. As lojas 

pagam para a Amazon uma taxa sobre cada venda variando entre 1,25% a 5%. Desta forma ela 

passa a funcionar como um Exibidor - mo de livros ou outros produtos - mas de iojas virtuais. 

Uma caracteristica importante da Internet e apresentada por Evans e Wurster (1997). De 

forma semelbante aos outros meios eletronicos de comuni.~ a Internet per:mite a 

desvinc~ da infu~ de seu suporte material. Desta forma a noticia mo precisa do pspel 

para ser !ida assitn como o filme mo precisa da fua para ser visto. Isto per:mite que a infu~ 

alcance um publico maior e mais rapid.amente, quebmndo a llgayOO entre o fluxo do produto que 

suporta a infu~ da propria infu~. 



2.5 A classifica~tao do comercio eletronico segundo uma 6tica economica 

Em termos economicos pode-se class:ificar as empresas que operam na Internet segundo 

tres categorias: pela origem das empresas, por categoria ecooomica e por camarla de 

funcionalidade. 

2.5.1 A class:ific~ das empresas pela sua origem 

As empresas que operam pela Internet podem ter sua genese de duas furmas distintas. 0 

primeiro grupo e formado por empresas que existem apenas na Internet e o outro furrnado por 

empresas criadas por empresas ja existentes para atuarem como um ~o virtual do grupo 

empresarial. Pam o primeiro grupo sera dado o nome de empresas virtuais e para o segundo de 

empresas bibridas. 

0 significado do termo "virtual" utilizado neste texto e o obtido nos textos de Gulati e 

Garino (2000) e de Skoularidou e Tzelepis (1998). Este termo e usado em opo~ ao tenno 

"fisico" ou "tradicional", para adjetivar os ambientes que nlio possuem as caracteristicas dos seus 

congeneres tradicionais do mundo fisico. 

De forma semelhante o termo "bibrido" significa o ambiente que tem algumas 

caracteristicas dos seus congeneres virtuais e fisicos, nlio podendo ser class:ificado 

exclusivamente em uma das duas categorias conibrme mencionado em Rao (1999). 

As empresas virtuais podem ser divi&das em dois subgrupos: as tipicamente virtuais e as 

verroes virtuais dos modelos tradicionais de comercio criados pam comerciar, principalmente, 

atraves da Internet Este segundo grupo tambem utiliza a midia tradicional para co~ 

aceitando pedidos por telefune, e oormalmente nlio tem lojas ou revendedores. 
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As tipicamente virtuais sao: 

1. Provedores de acesso a Internet - sao as empresas que vendem o serviyo de acesso il Internet; 

Pro valor de infu~o - em ·alguns casos chamado de catlilogo elettilnioo. Fomecem 

diversas lnfornllil.Voes como endereyos eletronioos, classifi~ em grupos de assunto e 

outras. Exemplos deste tipo sao os sites de busca Cade?, Altavista, Yahoo, etc; 

3. Certificadores de parceiros oornerdais - esta nova modaiidade de servic;o visa oertificar e 

credenciar parceiros oomerciais para as indllstrias. Desta forma a indUstria associada podern 

escolher dentre os cadastrados aquele que podera fomecer os itens desejados, tendo garantias 

de qualidade e idoneidade do parceiro. Kottler (1999) chama estes intermediaries de 

"provedores intermediarios de informa~Joes (metamedilirios) "; 

4. Portais de inte~ de neg6cios entre empresas que !lOO sao COlll:r<llal:ios po:r empresas 

participantes nas ~es. Estes portais sao chamados de neut:ros ou independentes por 

Kaplan e Sawinley (2000). 

No segundo subgrupo se enquadram as empresas constituidas para atuarem na Internet, 

sendo composto por empresas oomerciais ou de servivos que furam criadas sem que houvesse 

liga~o com empresas comerciais tradi.cionais. As categorias encont:radas sao: 

.. V arejo - sao empresas qne lidam, preferencialmente, com consmnidores. Sao exemplos 

classicos a Amazon.com e a CD-Now; 

" Atacado - neste caso se enquadram as empresas que intermediam produtos e ~os entre 

outras empresas. Os exemplos deste tipo de empress sao e-Steel e PaperExchange.com; 

" IndUstria - nesse caso existe um exemplo classico. A Dell Computers. Diferente de outras 

empresas nascidas dentro da Internet a Dell foi criada fura da Internet tendo migrado depois. 

Com uma :filosofia de estreito reiacionamento com o cliente a Dell se enquadra nesta 

classifi~o devido ao uso intensive qne fuz da Internet para se reiacionar com seus 

consumidores, sejam eles pessoas fisicas ou juridicas, bern como pela inexistencia de 

intermediaries entre a indUstria e seus cousumidores. Esta Ultima caracteristica sera anaiisada 

no capitulo sobre os impactos da Internet na cadeia de suprimento. 
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A principal caracteristica de diferenc~ entre as empresas tipicamente virtuais e as 

comerciais virtuais e que as primeirns nao lidam com mercadorias, mas sim infol"!IJaVoes, 

enquanto as classificadas no segundo grupo podem :fuze-lo. 

As empresas m'bridas sao aquelas criadas por outtas empresas tradicionais. Noo devem ser 

confundidas com sites de empresas ttadicionais, pols estes se caracterizam oomo uma furma 

adicional de oomunic~ de empresa com seus clientes e parceiros. Tal futo sera discutido mais 

adiante neste texto. 

Quando uma emptesa tradicional resolve se hlserir no comercio e!etronico, ela tem 

algumas OPV5es de como :fuze-lo. A primeira o~ respei:to oo vinculo nova empresa oom 

a empresa tradicional. Este relacioJ:ll;llJ1ento pode ser de total autonomia, ja que tode a 

~ de nova empresa e separada de empresa originaria; ou de autonomls patcial, visto 

que parte de ~ de ambas as empresas sera realizada conjuntamente. Exemplos de 

ambos os casos podem ser eooontrados em Gulati e Gatino (2000), bern como exemplos de 

sol~oes intennediaria.s. 

As vantagens e desvantagens de uma ou outra o~o estao relacionadas, dentre outras, a 
agilidade com que as empresas trabalham nos dolE mundos diferentes e oo poder de barganha na 

compra dos produtos e servi~os. 

0utras ON5es dizem respei:to ao uso ou nao de matea de empresa tradicional e a 

assoc~oo com outras empresas, sejam elas financeiras, de logistica ou outro tipo. Foge ao 

escopo deste trabalho uma analise mais detalhada sobre estas caracteristi.cas. 

Um caso atipico de ~ de empresa foi relatado por Gulati e Gatino (2000). Neste 

relato e descrita a cria~ao de uma loja virtual de brinquedos sendo que a nova empresa foi 

formada pela associa~o de duas empresas coooorrentes no segmento de varejo de brinquedos. A 

so~ eooontrada para a ~o, nao apenas de nova empresa mas tambem das duas 

tradicionais, foi a ~ de uma qUatta empresa responsavel pela gerencia das compras do 

grupo, para onde foi alocado todo o pessoal de compras das duas empresas originarias. 



2.5.2 A classffica~ das empresas por tipo de transa~ao 

Para Barna, Whinston e (2000) existe uma outra furma de dassifi~ das empresas. 

Os autores trabalham o tema considerando o l.miverso de empresas existentes, sem exc!uir 

nenlrum segmen:to ecooomico, e prop(iem uma c!assifi~ em cinco grupos conforme descrito a 

seguir: 

"Categoria 1 - negocios com produtos puramente digitais que oferecem conteildo, 

conhecimento, ou servit;os diretamente sobre a internet; 

Categoria 2 - na Internet 

importando mercadorias dJl economia ftsica para serem vendidils na Internet; 

Categoria 3 - negocios tradicionais que vendem alguns de seus servit;os ou 

produtos atraves dillnternet; 

Categoria 4 - desenvolvedores de conteildo, provedores de servit;os dJl Internet e 

servidores (hosting) Web e de aplicafOeS; 

Categoria 5 - companhias que niio vendem diretamente pela Internet. " 

A classific~ao dos referidos autores pode ser entendida levando-se em consid~ tres 

futores distintos: o tipo de produto, se material ou nao-material; a origem do produto, se gerado 

pela propria Iutemet ou fura deJa, e a forma de oollJ.Ulli.ca.¢o da empresa com seus clieutes e 

parceiros, se pelos meios tradicionais ou via Internet. 

A perspectiva de arnilise dos autores e a de ~/expo~ eutre duas economias, 

uma analogia como comercio internacional. A figura 2.1 a seguir reflete esta visao. 
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Ecoo.omia Fisica 

F-.: ~dellorua, Whmslooe Ym (2000) 

Fig.2.1 perspectiva das ecooomias fisica e virtual com cinco categorias de empresas. 

2.5 .3 A classifical;;ao das empresas por camadas de funcionalidade 

Uma outra furma de classific~o pela 6tica eoonomica e dada por Choi e Whinston 

(2000). Segundo os autores a eoonomia da Internet pode ser dividida em quatro camadas. A 

primeira camada e a de infra-estrutura. Ela fumece o apa:rato tecmco para a rede funcionar 

incluindo equipamentos, conex5es e programas. A segunda camada e composta pelas apli.cayoes 

da Internet incluindo programas aplicativos, cursos e consultoria sobre a Internet. A terceira 

camada e a intermediitria, formada principalmente por empresas voltadas para 0 mercado 

empresariai, com o objetivo de filcilitar o encontro e a int~ de compradores e vendedores 

pela Internet. A quarta camada e composta por empresas voltadas para o consumidor final que 

pode ser pessoa fisica ou empresa. 

A tabela 2.5 a seguir resume e exemplifica as classificai;;Oes acima. 
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Tab. 2.5 - As quatro camadas da economia da Internet 

Infrn-estmmrn \" Provedores de infra-estrutma para Internet (Qwest, MCI Worldcom) 

Apiica~ 

' J., Provedores de acesoo a Internet (AOL, Mindspring) 

j .. 

1 .. 

I 

Equipamentos e progrnmas para trabalho em rede (Cisco, Lucent, 3Com) 

Fabricantes de microcomputadores e servidores (Dell, Compaq, HP) 

" Vendedores de servi9os de se~ (Axent, Network Associates) 

" F abricantes de fibras 6ticas (Corning) 

" Equipamentos para acelera~ das J.inhas (Ciena, Tellabs) 

., Consuhores para Internet (USWeb/CKS, Scient) 

" Apli~oes oomerciais para Internet (Netscape, Microsoft, Sun, IBM) 

j " Aplic119oes mu!:timidia (ReaiNetworks, Macromedia) 

I* Programa de lmsca (Inktomi, Verity) 

" Treinamento pela rede (Sylvan Prometric, Assymetrix) 

'" Progrnmas de banoos de dados para suporte a rede (Oracle, IBM DB2, 

Microsft SQL) 

lntermediiria " Mercado em industrias verticals (VerticaiNet, PCOrder) 

Co mercia~ 

" Agentes de v:iagens virtuais (TravelWeb.com, ITravel.com) 

.. Corretores virtuais (E*Trade, Schwab.com, DLJDirect) 

" Agregadores de conteUdo (Cnet, Zdnet, Broadcast.com) 

" Portais/provedores de conteooo (Y aboo, Excite, Geocities) 

" Agenclas de propagandas virtuais (Doubleclick. 24/7 Media) 

e Propaganda virtual (Yahoo, ESPNSportzone) 

.. Varejistas virtuais (Amazom.com eToys.com) 

• Fabricantes com vendas pela rede (Cisco, Dell, IBM) 

.. Companhias baseadas em cobran9a de taxas ou assinatura (thestreet.com, 

WSJ.com) 

• Entretenimento e servi9os profissionais via rede 
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0 texto de Savoie e Raisinghani (1999) traz urn breve coll1elltllrio sobre a evolus:ao do 

comercio eletronico atraves da Internet, que sintetiza muito bem OS assuntos tratados ate aqui, 

quando afinna " primeira onda simplesmente interconectava os computadores entre A 

segunda mula, que e a fase atual, e a da coneetividade da iliformar;iio - mantendo as pessoas 

conectadas com a iliformar;iio. A terceira onda e a interconexiio do:s processo:s comerciais -

dentro das companhias e entre elas - onde se e:spera beneficios exponenciais, visto que a fnt;er,.,et 

e reconhecidamente niio linear". 

2.6 As formas de pagamento no mundo virtual 

Para a concrusao de qualquer ~ao comerdal fuz-se necess<iria a transferencia de 

valores monetarios entre os agentes em troca do bern transadonado. Com o surgimento e 

desenvolvimento do siatema bancmo informatizado e dos cartOes de credito, a movimentas:ao 

fisica de valores, seja de moeda em especie, seja de cheques, ja nifu se fuz necess<iria como antes. 

Dufour (1997) classifica os pagamentos em duas categorias: pagamentos importantes e 

micro-pagamentos, enquanto Albertin (1999) classifica as formas de pagamento em cinco tipos: 

dinheiro eletromco, cheque eletronico, cartoes inteligentes, cart5es de credito e cart5es de debito. 

Uma observ~ deve ser feita neste momento sobre a nomenclatura em uso pelos meios de 

comuni.~ a qual nao foi ntilizada neste texto, tendo em viata que a mesma nao esta 

consolidada e padronizada, o que poderia gerar confusao para o leitor. Assim sendo, termos como 

e-card, e-cash e e-cheque nifu sao un1izados neste texto. 

Para Dufuor ( 1997) os pagamentos importantes sao aqueles superiores a F$50,00 e para os 

quais os mecanismos de ~ financeira existentes fimcionam de forma satisfat6ria. Segundo 

o mesmo autor existe w:n problema de pagamento no comercio eletronico quando os valores sao 

infuriores a F$50,00, visto que, em muitos casos, o custo operacional do futuramento atraves de 

cartifu de credito nao compensaria a transa~ao, inviabilizando o negocio. 
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Albertin (1999) trata detalhadamente dos diversos meios de pagamento em estudo ou em 

uso no comerdo eletronico. A seguir serao apresentadas, resumidamente, as principais 

camcteristicas de carla rum das modlilidades de pagamento por ele descritas: 

'" Dinheiro Eletronico -

hom6nimc oo mundo real - aoonimato e liqnidez. Basicamente, o dinheiro digital assume 

duas furmas distimas: a de cart5es pn\-pagos, como os de telefones publicos ou celulares, e o 

sistema g<"!J!liDameme eletronico comorme descrito a seguir pclo rerendo a:utor: 

"Sistemas genuinamente eletronicos - 0 dinheiro digital genuinamente eletronico 

e 

Internet. 0 pagamento seria realizado por meio de dedufoes eletronicas de dinheiro 

digital comprador e sua transmissiio para o vendedor. " 

" Cheque eletronico - 0 mais antigo meio de pagamento elettonico criado na decada de 60. A 

oper~o se da com tres agentes: o comprador, o vendedor e o intermediario. 0 comprador 

inicia uma ~ao com o vendedor, que demanda um pagamento. 0 comprador entao 

obtem uma Unica certifi~ de pagamento (o equivalente virtual de um cheque) do 

intermediario. Essa certific~ (na furma elettonica) debita a coma do comprador como 

intermediario. 0 comprador da a certifi~ para o vendedor e o vendedor da a certifi~ 

para o i:ntermediario. A certifi~ credita a conta do vendedor com o intermedillrio. As 

principais caracteristicas do cheque eletrOnico sao: instantaneidade da o~, redu~ de 

custos de ~ de papel, mo-<levol~ de cheques por insuficiencia de fundos ou 

por outros problemas, flexibil:idade e boa liquidez. E pouco usado na Internet. 

" Cartoes Inteligentes - Tamrem cbamados de cartoes de valor armazenado, un1izam 

tecoologia de tarja magnt)tica ou de circuito integrado para axmazenar infurma¢es 

especfficas de um cliente, induindo dinheiro eletrOnico. Os cart5es podem ser utilizados para 

comprar mercadorias e ~ axmazenar infu~ controlar acesso a comas e 

desempenhar muitas outras ~5es. E de uso :restrito na Internet por necessitar de uma lenora 

especi:fica. 



" Cartoes de Credito - A furma mais utilizada de pagamento no mundo virtual., en:frentando 

contudo, resistencia nas micro ~es devido ao custo comparative elevado. 0 

pagamento ocorre de furma similar aquela do mundo fisico, sendo necessaria a participayao 

de operndom de cartoes de credito para validar a transaQao. A maier restri\!ao que re fuz ao 

uso dos cartoes de credito e a possibilidade de furude por parte de mn elemento estranho a 
~, tendo em vista que a Internet e mna rede de aoesso publico, com im'imeros pontos 

intermediaries entre OS agentes de mna transaQao. Este temor e retratado por Cucoio (2000). 

,. Carti'ies de Debito - muito ntilizados no comercio tradicional, este sistema funciona de forma 

semelhante aos carti'ies de credito, mna vez que o compmdor autoriaa o debito em sua conta 

atmves uso cartao e mna senha. 0 valor, se aprovado peic banco emissor, e 

automsticamente tmnsferido de conta do compmdor para a conta do vendedor. Tamrem e 

pouco usado na Internet por necessitar de mna leitom de cartoes. 

No caso brasileiro, conforme relatado por Varga e Billi (2000), outms furmas de 

pagamento sao utilizadas com grande peso. 0 tradicional boleto para pagamento bancario e 0 

campeao com 38%, o dep6sito direto na conta do furnecedor, o cartao de credito e o cartao de 

debito seguem em segundo Ingar com 20% cada. As demais ~ somam 2%. 

A ntiliza~ de cartoes de debito no percentnal descrito acima gera mna co~ em 

rela~ a~ de Albertin (1999). 

Neste capituic furam apresentadas as formas que a literatura atuai usa para classificar as 

~s que estao ocorrendo na Internet, sem se deter na estrutura de cadeia de suprimento sabre a 

quai Internet esta atnando. 

No proximo capitulo serao apresentadas e analisadas as diversas estruturas de cadeia de 

suprimento encontmdas na literatum academica, bern como defini~es. 
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3 A CADEIA DE SUPRIMENTO 

Para o entendimento dos impactos da Internet m cadeia de suprimento deve-se 

caracterizar uma se estabelecer urn 

prufunetro de comp~. 

3.1 Hist6rico da cadeia de suprimento 

0 conceito de cadeia de supri:memo surge relacionado como entendimento do que eo 
neg6cio de uma empresa. Segundo Thomas e Griffin (1996) as empresas estavam organiz.adas de 

forma compartimemalizada e a ~ era realizada tendo em vista os objetivos de cada 

unidade da empresa. Com a globalizat;ii.o dos mercados, as empresas comet;aram a perceber que 

decisOes tomadas no nivel local passaram a nii.o mais satisfazer os seus objetivos globais. Desta 

forma surge a co~ de que as grandes empresas deveriam agir seguindo uma estrategia que 

privilegiasse o seu desempenho global, o que passou a abrigar os fumecedorea e demais parceiros 

de neg6cio sob uma mesma pratica de gestii.o. 

Uma segunda visiio evoiutiva e fomecida por Lambert e Cooper (2000). Segundo estes 

autores uma das principais altera<;Oes de paradigma m modema gestii.o de neg6cios e a de que a 

concorrencia se realiza entre cadeias de suprimento e nii.o mais entre empresas isoladas, o que 

obriga as empresas a formarem parcerias com seus fumecedores, clientes e parceiros de neg6cios. 



3.2 Definivao e tipologia de cadeia de suprimento 

Para Ballou (1999) uma cadeia de suprimentos e composta por dois fluxos, um de hens e 

o outro de infurma~. Para uma firma individual, a cadeia de suprimentos l!SSUIDe a forma 

descrita m :figura 3.1 abaixo. 

Famca Ci) ~~ ])ep<\sito "'0 ~~>I Consumldor 

~--------------------------------------
1 

i infu~o 
I 

~------------------------------------· 

F<Jil1e: Adaptadode Balk>u (1999) 

Fig. 3.1 A cadeia de suprimento para uma indUstria individual 

0 termo "Origem" e a funte de materia prima (que pode serum porto, uma fuzenda, uma 

mina, etc.) e "T" e 0 transporte entre OS locais. As demais partes sao auto-explicativas. 

Lambert, Stock, e Vantine (1998) apresentam um modelo de canal mais detalbado 

conforme descrlto na :!igura 3.2: 
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Legenda : 

Fluxo de produtos: -----• 

Fluxo de informa~es: 

Fcm!e: A<laptodode Laimert, Stnck. e V-(!998) 

Fig, 3.2 Canais de~- mbrica:nte de produtos de mercearia 

Na figura 3.2 fica evidente a necessidade de uma co~ bilateral entre todos os 

elementos que comp5em a cadeia de suprimentos. 
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Para Naylor, Nairn e Berry (1999) uma cadeia de suprimemo e definida como " ... um 

sistema cujas partes incluem fomecedores de materials, instalat;iks produtoras, servit;os de 

distril1ui~~iio e consumidores interllgados por um descendente de e urn 

ascendente de informat;oes. " 

Estagio 1: Linha Basica 

I Cootrole de 
material 

Fluxo de Material 

----------------------------
Estagio 2: Integrayiio Fundonal 

~~de I I Distribu.iel\0 

---------------------------
Estagio 3: Integrayiio Interna 

l ::=~de I ==~oda I ~rnncoo 
---------------------------

Estagio 4: Integra~ Externa 

1 :de suprimento 1 Coosumidmes 

Fluxo de Infol'IDll9ao 

FOD!e: ~deNaykr, Naitnellercy(1999) 

Fig. 3.3. Integrayiio da cadeia de suprimemo 

Thomas e Griffin (1996) apresentam uma visao de uma cadeia de suprimemo generica 

reproduzida na figure 3.4: 
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Dep6sito2 

Dep6sito3 

F"""" Adap<ado de Thomas e Griffin (19%) 

Fig. 3.4 Esquema de uma cadeia de suprimento generica. 

Uma observayao qire se pode fazer da Ultima :figura e de que cada elemento da cadeia 

pode ter varias rela90es com os demais elementos, fo:rmando uma rede de re!acionamentos que, 

neste caso, abrem-se transversalmente ao fluxo de produtos, mas ainda e urn imico fluxo 

descendente, isto e, do produtor para 0 consumidor. 

Segundo Lummus e Vokurka (1999) existem varias de:lini9oes para Cadeia de 

Suprimento, deutre e!as as tres citadas a seguir: 

De~ apresentada no Diciorulrio APICS, que descreve a Cadeia de Suprimento como: 

a) "o processo desde a materia-prima inicial ate o ultimo esttigio de consumo do produto 

acabado, conectado atraves das companhias fomecedoras e usutirias; 

b) as fum:;oes dentro e fora da companhia que permitem a cadeia de valor produzir 

produtos e servir;os para o consumidor. " 

A segunda de:lini~ e exttaida do texto de Lummus e Alber (1997) que defme Cadeia de 

Suprimento romo "a rede de entidades atraves da qual o material flui. Estas entidades podem 
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incluir fornecedores, transportadores, locais de mamifatura, centros de distribuiflio, varejistas, e 

consumidores." 

A terceira definivao apresentada por Lumus e Volrurka (1999) e descrita abaixo, e a 

Supply Chain Council (1997): 

cadeia de suprimento (. ... ) engloba todos os esforfOS envolvidos em produzir e 

entregar um produto final, desde o fomecedor do fomecedor ate o consumidor do 

consumidor. Qu.atro processos btisicos - planejamento, obtenflio, produt;iio, 

entrega - definem amplamente estes esforfOS, que incluem administrar 

(orne<;im•enl'o e demanda. de e partes, produt;iio e 

montagem, armazenamento e rastreamento de inventtirios, recepyiio e 

gerenciamento de pedidos, distribuit;iio atraves de todos os canais, e entrega ao 

consumidor. " 

3.3 Adminis~ao da cadeia de suprimento 

Para Thomas e Griffin (1996) a~ de uma cadeia de suprimento pode ser 

de:finida como "a administrafiio dos jluxos de material e informafiiO entre as instalagoes, sejam 

as dos vendedores, fabricantes e locais de montagem, e os centros de distribuit;iio (CD)." 

Uma outra furma de :representar a ~ de uma cadeia de suprimento e 
apresentada por Ballou, Gilbert e Mukherjee (2000) em que os autores resumem as :fi:m¢es da 

~ da cadeia de suprimento em tres dimensOes conforme descrito na figura 3.5. 
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Coord~ 

interli.mcional 

Coorde~ 

imer-organizadonal 

Coord~ imrafuncional 

Foote: Adaptadode Ballw, Gilll<rt e Mllik!!o!jee (2000) 

Fig. As ttes dimensOes de administravao de cadeia de suprlmento 

A figma 3.5 adma ressalta a caracteriatica n:rultifucetada de mm cadeia de suprimento 

que obriga a mm ~ IIlii1tifunciona1, englobando varias empresas sem negligenciar a 

administravao de cade funvao em cada empresa de cadeia. 

3.4 A dife~ entre logistica e a~o da cadeia de suprimento 

Cadeia de suprimento e wn ten:no novo no cenario de.~ e, como tal, gem 

algwn problema de entendimento. Segundo Ballou, Gilbert e Muk:bezjee (2000) todo novo ten:no 

descritivo no campo da ~ gem mm fuJ:ta de consenso quanto a sua defini~ e 

apli~. Alguns pesquisadores e uswlrios da A~ da Cadeia de Suprimento (do 

original Supply Chain Management) veem-na como mm extensao de logistica pela qual os fl.uxos 

de produtos e servivos sao sincronizados tauto internamente a empresa como externamente junto 

aos parceiros de neg6cio. 

Como mostrado por Lambert e Cooper (2000) o entendimento do que e ~ de 

Cadeia de Supritnento e quais sao as ~ entre este novo coooeito e o coooeito de Logiatica 

s6 vieram a ser clarificades recentemente. Segundo os mesmos autores, na decade de oitenta 
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surg:iu o ten:no SCM na linguagem dos consultores e teve ampla aceitas;ao no meio empresarial, 

sem contudo ter uma direre~iio clara entre este conceito e o de logistica. 

Confon:ne citado pelos referidos autores, parte de co!lfusiio sobre os dois termos se deve 

ao mto de que a logistica tanto e um silo funclonal dentro des companhias como tambem e um 

conceito abrangeme que 1ide com a ~ dos :fluxos de materiais e infu~oes atraves 

da Cadeia de Suprimento. Ainde segundo os mesmos autores, a questao s6 veio a ser clarificade 

em outubro de 1998 quando o CLM apresentou uma de:finis;iio modificade para logistica, 

declarando explicitameme sua posis;iio de que a ~.de logistica e apenas uma parte do 

SCM. A de:fini<;ao revisada e a descrita a seguir: 

':A logistica e parte do processo administrar;iio cadeia de 

suprimento que planeja, implementa, e controla a eflciem:ia e 

efetividade do fluxo e armazenamento de mercadorias, servir;os, 

e informar;oes pertinentes a estes, do ponto de origem ao ponto 

de consumo de forma a alcanr;ar os requisitos do consumidor. " 

Sintetizando o conhecimento descrito acima, pode-se dizer que o conceito de Cadeia de 

Suprimento e uma evolus;iio do conceito de logistica. A figura 3.6 mostra a abrangencia destes 

concei:tos. 
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Cadeia de Suprimento 

Fomecedores, vendedores, parceiros, 

consmnidores. 

Logistica 

Compra, transporte, 

armazenagem, venda, 

futuramerrto, servi<;:o 

p6s-venda, etc. 

Fig. 3.6 A abrangencia dos conceitos de !ogistica e cadeia de suprimento 

3.4.1 Os componentes de um sistema logistico tfpico 

Ballou (1999), citando uma defici~ do Council of Logistics Management, define que 

"Os componentes de um tipico sistema logistico siio: servit;o ao consumidor, previsiio de 

demanda, distribuir;iio de comunicat;oes, controle de in:ventarios, manuseio de materiais, 

processamento de pedidos, servit;os de apoio e pet;as, escolha de locais parafabricas e dep6sitos 

(analise de localizar;iio), compras, embalagem, manuseio de mercadorias em retorno, destinar;iio 

de restos e partes defeituosas, trcifego e transporte, e armazens e armazenamento. " 

Para o mesmo autor existem dois grupos de atividades que permeiam uma cadeia de 

suprimento: as atividades chaves e as atividades de suporte. A seguir e apresentada a tabela 3.1 

com os dois grupos supracitados: 



Tab. 3.1 Os dois grupos de atividades da logistica 

Atividades Chaves 

Cooperando com marketing para: 

Determitwl: as necessidades do ronsm:uidor e suas 

Atividades de Suporte 

., Dep<)silo 

Dimensiooammto do espa\(0; 

OrganiZll\)iio do estoque e projcto das docas; 

Confi~do~ 

expectativas de ~ logisticos; Determinar a resposta Dispos~ do estoque. 

dos collSumidores aos servi9QS; Estabelecer os nivcis de 

servis:o ao consm:uidor. 

" Maooseio do material 

Se!C9iio do equipamento; 

Politica de reposi\)lio dos equipamentos; 

Prooodimeutos para coleta; 

Seles:iio modal e servi\;0 de trai!Sporte; COilSOlidas:iio M~ do estoque 

retirada). 
de frcte; Roteameuto de en~rega; Agmdamento de vciculos; 

" Compras 

Sele\)ao de equipamentos; Processameuto das rec!amas:Oes; Se~ de fomecedores; 

Freqiiencia da audiloria. 

• Adminis~ao do Inventirio 

Freqiiencia das compras; 

Quautidade da compras. 

" Embalagem protctora 

Politicas de estocagem de materias-priluas e produtos Projcto para: 

Manuseio; Armazenagem; 
acahados; Previslio de veudas no curto prazo; Poutos de 

Pr~ contra perdas e danos. 
estocagem e mix de produtos; Nfunero, tamanbo, e 

• Coo~o com produ9liol operas:lio 

local:iza900 dos pontos de estocagem; Estrategias Just-in-

time, push and pull. 

" Fluxo de informar;Oes e processamento de pedidos 

Procedimentos para processameuto de pedidos entre veudas 

para: 

Especificar quantidades agregadas; 

SeqUencia e tempo de resposta da pr~. 

"~da~o 

e estoque; Metodos para trallSmissao e informa9lio de Coleta, armazenamento e manipula9llo da 

pedidos; Regras dos pedidos. ~ Analise de dados; Coutrole de 

processos. 

Fonte: Adapt3do de Ballou (1999). 
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3.5 Prindpios que norteirun a adminis~ao da cadeia de suprimento 

Como novo parndlgma para o re!acionamemo entre os particlpantes de uma cadcia de 

suprimem:o, o conceito de A~ da Cadeia de Suprimento traz ronsigo novos princfpios 

a serem ap:!icados aos e pelos seus pa:rticlpantes. 

Segundo Toni, Nassimbeni e Tonchla (1994) os principios que regem a~ da 

Cadeia de Suprimemo podem ser divididos em tres grupos: 

1 - Revistio do modelo perde-ganha tradicional nos rel(lfiJes entre fomecedor e 

comprador; 

2 - Reconflgurar;iio e integrar;iio da administr(lftiO cadeia de suprimento; 

3 - Promoqiio da expansiio da area de compras tradidonal. 

Cada mn destes t6picos sera trstado rom mais detalhes nas ~OeS seguintes. 

3.5.1 -0 modelo de reladonamemo romprador- fomecedor 

Este primeiro item assume mn alto gran de importancla para as empresas, pois, ronforme 

descrito por Toni, Nassimbeni e ToJJChla (1994), diversos filtores estao conduzindo as empresas 

ao novo modelo de re!acionamemo entre fomecedor e comprador tais como entregas Just-in

Time, implan~o de programas de Qualidade Total e desenvoivimemo conjunto de novos 

prodmos, demre outros. 

Com o acirramento da competi~, as empresas buscam uma maior proximidade 

administrativa, melhor co~ e sincron~ dos sistemas produtivos entre os parceiros 

da cadeia de suprimemo, visando a ~o de valor para o cliente e a red~ do custo total do 

produto, conforme os amores supracitados. 



Especi:ficamente sobre a implant~ao de TQC em uma cadeia de suprimento, o artigo de 

Kanji e Wong (1999) apresenta uma proposta de j~ao dos dois paradigmas, TQC e SCM, baja 

vista a seme~ de prop6sitos e princlpios de ambos. 

Ainda tratando sobre qualidade na cadeia de suprimento o artigo de Hines e Rich (1998) 

~a urn parnl.elo entre a indUstria automotiw inglesa e sna rongenere japonesa, focando na 

esttuturn de reladonamento que cada cadeia ronstrui.u, envolvendo quesroes culturais e hist6ricas 

de cada nayao. 

:rnlmero de furnecedores 

Uma das principais alt~oes na cadeia e a reduyao de furnecedores diretos para a sna 

empresa lider. Nas pa!avras de Toni, Nassimbeni e Tonchia (1994), a extensa inter~ entre 

comprador e fornecedor no projeto e desenvolvimento de novos produtos natura.lmente for~a a 

reduyao do nUmero de parceiros ern cada cadeia e, por outro lado, reduz o niimero de cadeias de 

que uma empresa pode participar. 

Refu~ a ar~ anterior, os autores apresentam dois exemplos, urn sobre 

qualidade e outro sobre entregas JIT. Considerando que naco~ da Qualidade Total as 

inspe¢es de ~ sao abolidas, a qualidade das ~ devera ser obtida atraves da se~, 

a~, treinamento e cert~ dos fornecedores o que dernanda tempo e recursos, alem de 

urn desenvolvimento continuo dos furnecedores. 

0 segundo exemplo dado pelos autores refere-se a produ~ baseada em entregas Just-in

Time. Um dos pressupostos deste sistema produtivo e a eiimina~ dos estoques, viavel somente 

nos caso de produyao sem sobressaltos. Este fato obriga as empresas a terem urn relacionamento 

estreito rom sens parceiros rom troca oonstante de informa¢es sobre o fluxo da produyao, o que 

e dificil. de se administrar no caso de muitos fomecedores. 
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3.5.3 As fronteiras da coopera~;ao entre com:prador e fomecedor 

Cooperavao entre com:prador e vendedor niio significa um relacionamento isento de atritos 

e compromissos. Segundo Toni, Nassimbeni e Tonclria (1994) as fromeiras da cooperavao podem 

ser classificadas em tres grupos, confurme descrito a seguir: 

" Nao deve ser emendlda como colabora~;ao barmolliosa ou confiantya irrestrita. Os criterios de 

avaliavao sao previstos em contrato bern como as obriga~;oes de reduvao de custos e tempos; 

" Nao significa fomecimento exdusivo para o com:prador. 0 processo atua1 pende para a 

reduvao do nfunero de fomecedores na cadela de suprimemo, mas nao para a exd:usivi.dade; 

" furma variada e e aplicada com a mesma exteusao para os fumecedores. 

A empresa avaliar cada fumecador identificando o grau de importancia dele para os 

objetivos daquela. 

Um comraponto ao preceito descrito no item dois e dado por Mohanty e Deslnnukh 

(2000) no relate do processo de reengenb.aria de uma em:presa fubricante de mllquinas industriais, 

execntado seguindo OS prindpios da Adrninistraviio da Cadela de Suprimento. Ap6s uma sene de 

medidas administrativas em diversas areas, incluindo aspectos intemos e externos, os autores 

relatam que sugeriram que a companbia deveria ter apenas um fomecedor para cada item, o que 

foi recusado pela empresa devi.do ao risco envolvi.do, optando-se por dois fumecedores para cada 

item. 

3.6 Nfveis de integrayao na cadeia de suprimento 

Partindo do principio de que os fumecedores e compradores, de um mesmo nivel, tern 

graus de importancla difurentes e que a cadeia de suprimemo tern diversos niveis, a questlio que 

surge e se todos os participantes em todos os niveis merecam o mesmo tratamento. 
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Segundo Wei e Krajewski (2000) existem tres niveis de integraviio: restrito, intermediario 

e total, descritos a seguir: 

<> Restrito - Este e o nivel mais baixo de inte~ao na cadeia de suprimento. Nesta visiio, o 

oonjunto de fornecedores de primeiro nivel oonsidera apenas sua flexibilidade de custos 

interna quando furmu!a as po!iticas de oomprns e de prazos, desprezando as caracteristicas 

dos demais membros d.a cadeia de suprimento. 

<> Intermediario - Existem duas oPV5es neste nivet 0s' fumecedores do primeiro nivel 

oonsideram a capacid.ade e flexibilidade de todos os seus fomecedores igoorando os demais. 

segund.a 0~ e mapeedo 0 caminho critioo e todos OS fomeoedores parte 

tern suas C<ll:'aCteristicas reoonhecidas e respeitad.as. 0 caminho critico e de:fuJido como o 

maier tempo de resposta entre uma ponta e outra d.a cadeia. Tipioamente, existem mais 

fomecedores oo primeiro nivel do que no caminho critico. 

• Total - Todos os fomecedores de todos os niveis tern suas caracteristicas de capacidade e 

fleXlbilid.ade reoonhecidru; e respeitad.as por quem elabora as politicas de fomecimento na 

cadeia de suprimento. 

Lambert e Cooper (2000) trabalham oom urn nivel maior de detalbamento das rela¢es 

entre os membros de uma cadeia de suprimento. Para estes autores existem quatro formas de 

administrar o relacionamento oom os demais membros d.a cadeia de suprimento, independente do 

nivel em que se enoontra o parceiro. Como dito pelos autores, as raz.Oes para a integravao 

dependem d.a ~ e sao diferentes para cad.a relacionamento, OS niveis de int~ podem 

varisr oo tempo, assim como de urn relacionamento para outro. Alguns relacionamentos sao mais 

importantes do que outros. 

Os quatro tipos de relacionamentos mencionados anteriormente sao descritos a seguir: 

I - "Relacionamentos administrados: estes sao os relacionamentos que a empresa lider da 

cadeia considera importantes para serem integrados e administrados; 
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2 - Relacionamentos monitorados: estes relacionamentos niio siio criticos para a empresa lider 

da cadeia. Entretanto, eles siio importantes para a companhia lider e devem ser propriamente 

int'ezra<ios e olliros membros cadeia suprimento; 

3 - Relacionamentos niio administrados: estes relacionamentos niio administrados 

empresa lider da cadeia, nem ha uma indiccu;iio explicita de responsabilidade por parte dela 

com membra da cadeia para que os administre. A empresa lider confia pi~·namente 

olliros membros administrariio estes relacionamentos apropriadamente. As razoes para tal 

comporta,mento podem ser a falta de recursos para uma gerencia direta ou ela deixou para outro 

fazer. 

4 - Relacionamento com niio-membro: estas empresas siio consideradas niio pertencentes a 
ca,aeia de empresa da mos e vezes o 

Figura 3.7 representa a estnrtura de uma cadeia de suprimemo com as caracteristicas 

descritas ameriormente. 



FORNECEDORES INICIAIS 

FORNECEDORES DO 3" NiVEL 

Fomecedores 

do2"nfvel 

Coosumidores 

doTnivel 

CONSUMIDORES DO 3° NiVEL 

---- Relacionament<JS Admlnistrados 
1111 111 111 ,. ,. 111 • Relacionamentos Monilorados 

---- Relaciooament<JS nilo administrados 

Relacionamentos com nllo-membros 

Empresa lider da cadeia 

Membro da cadeia da empresa lklex da cadeia 

CONSUMIDORES FINAlS 

N!io-membro da cadeia da empresa lider da cadeia 

Fig. 3.7 Cadeia de wp.dmemo pela 6tica da empresa lider da cadeia. 
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3. 7 Logistica reversa 

Uma parte pouco mencionada nos textos academicos, e ate mesmo negligenciada na 

defini~ao de logistica do CLM, e a logistica reversa. Est:a area da logistica trata do retorno dos 

ate o ponto fubric~ao, inclnlndo atividades come: reparo re/ou manuten~. 

sep~o ou desmontagem para reaproveitamento ou reciclagem, ou dlsposi¢o final 

(inc~, acondiclonamento para estocagem definitiva, e outros). 

0 texto de Cser et al (2000) apresenta a questio da logistica reversa para uma indUstria 

siderurgica de lammios, derttto 

capitulo 5. 

contexto de empresa virtual - assunto tratado no 

Segundo os autores citados acima, para executar a tarefu de reciclagem, uma empresa 

virtual deve planejar suas ~es em nivel global, est:abelecendo as re~es erttre o produto a ser 

:reciclado e os locais e equipamentos necessfu-ios para a coleta, ~ao, desmontagem, 

remanufutu:ra e de~ das partes a se:rem reaproveitadas e :recicladas. 

A :figura 3.8 representa a visao dos autores citados anteriormente do processo de 

reciclagem. 

Vale obse:rvar que, no caso exemplificado, os autores consideram que todo o material 

coletado sera reaproveitado, nao havendo descarte de material para deposi~ final, futo que em 

outras cadeias de suprimento ocorre com freqiil~ncia. 



Servi"' l ~ 

Companblas Companblas de 
Resldencias Produtoras Servi<;os 

I Sldenlrgicas 

Ill. jj 

Coleta, dislribui<;ao e Coleta, classifica<;ao, ~ 

armazenamento armazenamento e 

dislribui<;ao 

I' 

Aciarla I 
I' 

·~I Reciclagem l Renova<;ao J !Desmontagem Prepara<;ao 
dosrefugos 
etrabalho 
de coleta ... ,.. 

Elementos do processo de reciclagem de ferro para uma empresa virtual. 

F.-: adaptaOO de Cser eta! (2000). 

Fig. 3.8. Estrutura do processo de reci.clagem de partes ferrosas. 

0 texto de Fleischmann et al (2000) apresenta uma proposta para uma cadeia de 

suprimento genenca incorporando o conceito de logistica reversa conforme pode ser visto na 

figura 3.9. 
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r·-·-·-·-·-·-·-· r·-·-·-·-·-·-·-·• r·-·-·-·-·-·---·-·-·-
14-......;l Prod~ ~ Fomecimento ; 

Usuarios 

Fonte: Adaptado de Fleischmaml et a1 (2000). 

Fig. 3.9 A cadeia de reciclagem 

~---·-·-·-·-----! ~---·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Re-uso 

Algumas difer~as podem ser observadas entre as duas Ultimas figuras. A primeira e que 

m :figura 3.8 fica evidente a situayao de que parte do material coletado pode ser considetado 

impr6prio para~ e, assim, ser desoartado. 

A segunda direren~ a ser observada e que o mercado do material reaproveitado pode vir a 

ser diferente do mercado usuario original. No texto sao apresentados alguns exemplos desta 

diversidade de mercado, tendo em vista, que nem sempre e possivel reaver as caracteristicas 

orlginais do produto, o que o leva a ser empregado em outro mercado consumidor, futo que nao 

ocorre no mercado do ~o descrito na figura 3.8. 
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4 A INFLuENCIA DA INTERNET NA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Sao de dois tipos as influencias que a Internet tern, ou pode vir a ter, sobre a cadeia de 

suprimento. A primeira refiete as alterayoos na hierarquia cadeia de suprimento, com 

consequente m~ nos papeis derempenbados seus elementos, a entrada de novos atores 

em oena e a saida ou tmca de papeis de antigos atores. A segunda forma se refere ao uso da 

Internet oomo ferramenta de oomunie~ entre os paroeiros da cadeia de suprimento 

4.1 As interferencias exercidas pela Internet na cadeia de suprimento tradicional 

Uma das caracteristicas da Internet e a ausencia de hierarquia tal qual existe no mundo 

real. Dentro desta otica, um oonsumidor pode entrar em oontato diretamente com o :fubricante e 

adquirir dele o produto desejado. A esta ~ se atribui o nome de des~, ela fuz parte 

de um oonjunto de ~ tipicas da Internet ao qual ainda pertencem a reint~ e a 

int~ conforme descrito a seguir. 

Albertin (1999) refure-se as interferencias pmvocadas pe!o oomercio eletrouioo (CE) 

classificando-as basicamente em dnas categorias: inte~ e oonoorrencia. Em seu texto e 

destacado o impacto que a Internet tem sobre os intermediarios existentes na cadeia, pois parte do 

valor agregado pelos intermediaries, come lojas, pessoal tecuioo especializado e infofillllt;oes 

sobre os produtos e servivos, pode ser subsiliuido pelo uso da Internet. Esta alt~ leva ao 

surgimento de novos concorrentes atuando via rede. 



Tal cl.assifi~ e sintetica e reflete wna realiciade que pode ser estudada de wna forma 

mais detalbada Dufour (1997) dassifka os impactos ou intervenyiies da Internet na cadeia 

lo!~lstica em tres categorias: desinte~o, reint~ e inte~. 0 texto a seguir, 

traduzido a partir de Dufuur, explica a sua interpre~ dos termos citados acima 

A) Desintermediar;iio -prodm-se um intermeditirio tradicional e eliminado do cir,cuito 

de Quando um editor realiza a venda de livros pelo seu "web site", ele 

suprime os elos da cadeia de distribuir;iio (atacadistas e li:vrarias). Nos dizemos que se tem a 

desintermediar;iio. 

A desintermediar;iio pode suprimir toda uma cadeia de distribuir;iio, por exemplo, quando um 

em 

desintermediar;iio podera tambem abranger o mundo edir;iio musical, a ml1sica 

ja e vendida sob forma digital, notadamente na forma de CD de audio. 

B) Reintermediar;iio -Nos dizemos que ocorre a reintermediat;iio quando um "cybermediaire" 

(termo usado no texto original) substitui um intermeditirio classico. CD-NOW au 

WorldWideMusic, por exemplo, concorrem com os vendedores de discos na venda dos CD's 

de audio pela internet. 

C) Intermediar;iio - 0 desenvolvimento dos anutirios e dos catalogos de recursos da internet 

constituem os casas de intermediat;iio. Esta se prodm quandD um novo intermeditirio se 

insere em urn canal de distribuir;iio. Apos o desenvolvimento das lojas virtuais, tomou-se 

possi:vel assistir a emergencia de intermeditirios das quais o papel se limitava a encontrar o 

melhor produto ou servit;o para satisfazer um dado cliente. 

A1gwnas ~ previstas por Dufour ( 1997) no item A ja estao ocorrendo. Aparellios de 

audio como os da fimu1ia MP3 podem armazenar m1lsicas recebk!as pela Internet, assim como, 

aparellios capazes de armazenas ate 500 mil paginas de texto, chamados de e-livro, ja estao 

disponiveis no mercado. No site da eBooks Brasil jii estao disponiveis mais de 300 titulos para 

reprod~ eletronica conforme relatado no jornal Folha de Sao Paulo (2000). Os exemplos 

citados caracterizam um feromeno tipico da em da infurmac;:iio: a desmaterializa<;ao dos bells, 

so 



cujo impacto llli cadeia de suprimento e 0 mals perceptive4 pois torna dispensavel todos OS elos 

inte:rmedi&los de mna cadeia cll\ssica, aproximando o produtor do consumidor. Os intermediiuios 

citados no item C sao c:lassificados neste texto como Buscadores de Info~o. A figura l 

representa as intervefl¥5es citadas por Dufour (1997) e descrnas acima 

Para El Sawy et al (1999) existe mna nova ciassifi~, que pode ser chamada de "des

reinterm~o", cuja abrangencia seria nas empresas tradicionais que se reinventam utilizando 

as tecnologias de info~ e a Internet para corrtinnarem existindo. 

0 caso analisado pelos amores relata a trajetoria de mna empresa atacadista de 

COlllp<Jllf:nte:s elettonicos que, atraves de 1lillli sene de mu~as llli filosofia de trabalho batizal:la 

de "agreg~ de valor", e na estrutura org:mizacional consegue aumentar o futuramento e o lucro 

em msis de 100% em urn periodo de 6 :mos. 0 principal motivo deste exito e 0 uso da Internet 

assodada a omras tecnologias de infu~ para criar valor tarrto para os clientes como para os 

fomecedores. 

Fein e Jap (1999) refo~ esta visao de trabalho afumando que o poder do distribuidor 

aurnerrta quando ele e visto pelo consumidor como urn elemento que adiciona valor a ~ao. 

Urn terceiro texto que refor~ a ideia apresemada acima e o escrno por Janssen e Sol 

(2000) no qual os autores prop5em mna analise de diversas categorias de intermediarios e o valor 

que carla urn pode adicionar ao produto. 
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Tradicional 

Mercado 

Consumidor 

Livrnrias, bancas 
dejomais e 
semelhantes 

Edit ora 

Virtual 

Mercado 
Consumidor 

Ant or 

D 

1 -lnt~ao - um provedo:r de infu~ toma-se um elemento obrigatorio no canal de 
suprimento. 

2 - Reint~ - Uma liv:raria virtnal assume o Iugar de uma liv:raria real 
3- Formas de desint~: 

A- Venda direta do conteooo do livro por meio de a:rquivo eletronico dlreto do site do autor, ou 
de um editor virtual; 
B - Venda direta do livro ou conteUdo attaves do site do editor; 
C - D~o do livro para a livra:ria virtual; 
D - Venda direta para o oonsumidor attaves do site do atacadista. 

Fig. 4.1 Dais canais de distrib~ 

Conduindo esta parte de interferencias na cadeia de suprimento, serao apresentados, a 

segui:r, tres cenarios elaborados por Giaglis, Klein e O'Keefe {2001) em que se resumem as 

al~s que o mercado eletto:nioo pode provoca:r oo papel dos intermediaries: 
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1- Cenario de Desint~: com a redu~ dos custos de ~ao propiciada pelos 

mercados eletronicos, estes ficartlo "ttansparentes" tanto para o vendedor como para o 

comprndor, reduzindo assim a utilidade dos imermediari.os 1evando-os a exti!l.yiio; 

Cenario de Reint~o: os imermediari.os ttadiciomis podem enconttar oportunidades 

para exercitarem Sl.l2S habilidades e economias de escala, ~ como representantes dos 

furnecedores, pela diferencia.yao (atraves de pre.yo, servi.yo, diversifioavao de produtos, etc.), 

seja pela oo~ ern nicbos de mercado ( este seria o caso de "des-reintmne~" 

apreseutado por El Sawy eta! (1999)); 

Cy~: este cenario abriga mn tipo de ageute que, e1em de desempenhar 

o papel comercial, participarn do desenvolvimeuto de Internet como ageme publico, 

colaborando em grupos de trabalho sobre aspectos legais e regulat6rios e provendo suporte 

institucional para os mercados eletronicos. 

Uma ~iio importante sobre a partie~ dos "Cybermediarios", descrito no texto 

acima e no texto de Dufour (1997), e relativa ao papel de legislador que o primeiro assume, 

enquanto que o segundo restringe-se ao ambieute oomercial. 

Trabalbando o tema das a.ltera.yOes nos procedimentos logisticos, Golob e Regan (2001) 

comentam a modlfic~ do padriio de carga transportada devido ao oomercio eletronioo 

realizado atraves de Internet, principalmente o varejo virtual, cujos pedidos sao de pequeno 

volume para serem eutregues com rapidez ern diversos pontos. Esta nova furma de oomerciar tern 

fumentado o crescimento das empresas de eutrega expressa e propiciado o surgimento de novas 

empresas especializadas em nicbos especificos de mercado, como o de supermercado. 

Continuando a aruilise, os mesmos autores apontam os ereitos que o f:luxo de infun:na.y()es, 

atraves de Internet, tern provocado no mercado de transporte de carga onde o reoomeno de 

desiut~ poder.i 1evar a e~ OS agentes de carga e despacbantes aduaneiros. 



4.2 A Internet como ferramenta na administrnyao da cadeia de suprimento 

Internet permite a cormmicavao entre duas pessoas ou empresas da forma que nenhuma 

outra tecnologia anterior permitia, somente sendo compruavel ao contato pessoal entre duas ou 

mais pessoas. 

A tabela 4.1 a segui:r traz uma comparavao entre diversas formas de contato entre duas 

pessoas e aquilo que cada uma delas permite. 

1 Pessoal Telefone Fax EDI Internet 

Voz/som Sim Sim Nii.o Nii.o Sim 

Texto Sim Nii.o Sim Sim Sim 

Imagem Sim Nao Sim* Nii.o Sim 

Interatividade Alta Alta Baixa Baixa Alta 

Conectividade Baixa Baixa Baixa Alta Alta 

Custo Alto Baixo*"' Baixo** Alto Baixo 
.. -*- normalmente as nnagens transmilldas par fux sao em preto e brnnco, sendo qne nas demais formas podem ser em 

cores. 

** -o custo destas modalidades, normalmente, depende para onde se fuz a li~o e do tempo decorrido. 

A tabela adma foi elaborada ap6s a leitura de diversos textos dos quais destacam-se: Min 

e Galle (1999), Bollo e Stumm (1998), Strader, Line Shaw (1999), McGloin e Grant (1998), Lee 

(1998) e Internet e Intranet (1998). 

As tres primeiras caracterisricas sao de fiicil entendimento, nii.o necessitando de maiores 

esclarecimentos. A interatividade das furmas de comuni~ e analisada de acordo com a 

possibilidade de imeravao atraves do meio de comunicavao em pauta, sendo que nos casas 

classi:ficados como de baixa imeratividade e necessaria que o usuano elabore um texto, em papel 

ou elctronka:mente, para posterior envio, acarretando assim um lapao de tempo. 



Choi e Whinston (2000) entendem por conectividade a capacidade de um meio de 

com~ permitir que uma informavao saida de urn computador possa entrar em outro sem a 

interfe:renda do ser humano. 

A vrivel custo completa a tabela devido a sua grande importilncia. Nos casas de contato 

pessoal, assume-se que pars a ocorrencia destes e necessfuio o deslocmnento de uma ou mais 

pessoas, o que acarreta dispendios, tanto sob a otica particular como empresarial. No caso do 

custo da comunicavao via Internet, assume-se que nao ha ~ por tempo, o que e comum 

pars as empresas, co~do, entiln, a ser para pessoas fisicas. · 

Usos da Internet na administra9iio da cadeia de suprimemo 

Na seyao anterior foram mostradas algumas caracteristicas de dlversas formas de 

comunicayiio, suas vamagens e desvamagens. 

Sendo a comunicayao entre os membros de uma cadeia um elememo essencial, 

carscteristicas como rapidez, interatividade, ausencia de erros e dubiedades, seguranya e 

conectividade assumem um elevado valor quando se busca aperfuiyoar uma cadeia de 

suprimemo. 

Alguns autores dedlcaram-se ao tema do papel desempenhado pela info~ na cadeia 

de suprimento. Segundo Chen (1999) " ..... foi determinado que atrasos fill informafiio 

desempenham o mesmo papel que atrasos no transporte ou produfiio, fill determiflll({iio de regras 

de decisiio otimas. " 

No texto do GEIPOT (2000) sao apresentados os seguintes dados sobre os atuais sistemas 

de transmissao de informay3o baseados em papel: "Se estima que cerca de 300.Ai do total de 

papeis para fins comerciais que circula no mundo tem rela({iio com o gerenciamento do 



transporte, e que 50% desta documentafiio contem algum tipo de erro e que 70% da mesma sai 

de um computador e volta a entrar em outro. " 

No texto de Lancioni, Smith e Oliva (2000) e relatada mm pesquisa feita pelos autores 

com empresas norte-americams sobre o uso da Internet m a.dministtay00 de suas cadeias de 

suprimento. Segundo os dados obtidos, o uso Il:!.ais popular da Internet m Administra~o da 

Cadeia de Suprimemo e oo transporte, seguido perto por processamento de pedidos, 

a~ das re~oes oom vendedores, oompras e cota¢es e servivo ao clieme (ver tabela 

4.2). A ordem de c~ e justificada pela quantidade de ativ:idades executadas em cada 

area, isto e, a freqiiencia de embarques, 0 nUmero de ordens recebidas e 0 nive! de gastos 

resJJizad,os pelas firmlls p&a suportar uma. 

Tab. 4.2 Uso da Internet pelas areas de decisao da logistica 

Aplica~;ao %deuso c~ 

Transportes 56,2 l 

Processamento de pedldos 50,7 2 

Compras e oota¢es 45,2 3 

Re~es oom vendedores 45,2 3 

Serv:i~;o ao oonsumidor 42,5 4 

~de estoques 30,1 5 

Agendamento de prod~ 12,3 6 
.. 

Foo!e: adaptadode l.ancioni, Smilh e Oliva (2000) 

A Internet se revelou oomo mna. ferramenta muito UtiJ. m otimiza<;ao administrativa da 

cadeia de suprimemo, trazendo v&ios beneficios p&a todos os agentes envolvidos. Para a 

empresa oompradora, a rede proporciooou reduyOO dos gastos oom as compras, principalmente 

pe!a redu<;ao no qmdro de funciommos dedicados a esta tarefu. Tambem devem ser oonsiderados 

outros mores oomo red~ do volume de papeis e dos erros oo processo de oompra. 

A pesquisa de Lancioni, Smith e Oliva (2000) taJ:nbt!m revelou que, oom o uso da Internet, 

ooorreu mm redu<;io significativa no tempo do ciclo de pedido, aprimoramento dos sistemas de 



credito e cobrans;a e :melbor:ia na adminisJ:ras:ao dos ttansportadores com controle mais eficiente 

sobre os tempos de viagem e das entregas. 

Para o corurumidor, os principais benefidos detectados furam: maior fucilidade na 

obtenyao de infurma;;Oes sobre os produtos, rapidez na colocas;ao e acompanhamento do pedido e 

maior rapidez e fucilidade na solu~o de problemas ap6s a venda 

4.3 A agrega~o de valor para o cliente 

Para Naylor, Nairn e Berry (1999) o valo:r de um produto pode ser descrito em uma 

equas:ao contendo quatto elementos: qualidade, servis;o, custo e tempo de entrega. Esta equas;ao e 

representada na figura 4.2. A eq~ mencionada anteriormeme represent!! a visao global do 

valor do produto induindo aspectos de Interesse tanto do fubricante como do collSillnidor. 

Como dtado por El Sawy et al (1999), a agregayao de valor pode ser fuita de forma 

eficlente atraves da Internet e de outras ferramentas da Tecnologia da Infurmayao, tais como 

banoos de dados, analise dos dados atraves de progra:rnas computacionais especfficos, 

colll:llllicayao direta entre computadores de empresas difurentes, entre outras. 

A Internet nao e a Unica forma de co~ existente para uso das demais ferrarnentas 

da Tecoologia da Informas;ao, existindo a Troca EletrOnica de Dados (EDI) como o~ 

tecnol6gica ja difundida no :mercado empresar:ial. Entretanto, a ampla ~ e adoyao da 

Internet, tanto por empresas como por pessoas, tem produz:ido o cbamado "efuito de rede" onde a 

ace!tas:ao do padrao leva a reduyao dos custos que, por sua vez, aumenta esta ace~, criando 

um processo de retroalimentayao positiva (Shapiro e Varian (1999)). 
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Foote: J""""""" et al (1993) citado em N,ylor, Naime Berry (1999). 

Fig. 4.2 0 valor do produto 
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Barna, Whinston e Yin (2000) reforfiAliD a ideia anterior e apontam a :lhlta de uma infra

estrutura de alcance global e problemas tecnol6gicos como as principais causas pelo futo de os 

sistemas EDI nao terem obtido sucesso, restringido a sua utilizai(OO a uma pequena parcela das 

empresas. Os mesmos anto:res dizem que " e prudente fazer uma clara distint;iio entre 

tecnologias baseadas na Internet das niio baseadas porque as fon;as economicas que estiio 

favorecendo o crescimento da Internet niio tem sido favoraveis as tecnologias que niio siio da 

Internet". 



4.4 Ferramentas de suporte ao comercio eletronico 

Construir uma pagina na Internet e c~ a vender prodntos e a fuce visivel do 

comercio eletronico. Entretanto, a tarefu nao se restringe ao site da empresa, uma vez que os 

produtos adquiridos devem ser entregues corretemerrte e no prnw combinado. 

Para realizar esta tarefu existem diversas etapas a serem executadas e algumas furramentas 

para auxiliar no trabalho. 

4.4 .1 Sistemas de gestao empresarial 

Urna das ferramentas da Tecuologia da Info~ que diio suporte as empresas, e nao 

somente as que operam na Internet, e oonstituida por uma fillnilia de softwares conhecida pelo 

nome de ERP (Enterprise Resource Planning). Estes softwares sao produzidos por diversas 

empresas e encontram ap~ em praticamente todos os ramos empresarials, principalmente na 

indUstria e comercio. 

Basicamente, urn software de ERP e composto por urn bailoo de dados (Unioo e utilizado 

por toda a empresa) e por diversas ferramentas que trabalham as info~es oontidas neste 

banco. Esta forma de oonstru~o por blooos permite que cada empresa monte seu sistema de 

gestae conforme suas caracteristicas, adquirindo as ferramentas que lhe forem mais meis. Urn 

segundo principia basico dos ERP's e a atnali~iio oonstante, em tempo real, das info~es, o 

que permite que todas as decisOes sejam tomadas diante de urn Unioo oonjunto de info~es 

sempre atuais. 

Braga (1999) relata a opiniao do pesquisador Leonardo Lacerda sobre os ERP's "Estamos 

falando de um conceito e niio apenas de urn software( ... ) [Os ERP's] siio sistemas corporativos 

que ligam varias fimfOeS dentro da empresa". Esses sistemas foncionam par meio de processos, 
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disciplinando o gerenciamento de dodos e padronizando a linguagem de forma que toda a 

companhia ''fale a mesma lingua". 

Os softwares ERP sao classillcados por Nazario (1 999) como pertencemes ao 

operacional de uma empresa, tendo algmms ferramentas que se loc~ no nivel tatico. A 

figurn reproduz este entendimento. 

Ainda segundo Nazario (1999) os ERP's permitem a~ de ferramentas para gestao 

da cadeia de suprirnento e componentes da logistica tais como "pre:visiio de demanda, otimizaflio 

da rede logistica, planejamento de transporte, planejamento e seqiienciamento da produfiiO, 

entre outras." 

Finalizando este term, segundo a literatura pesqnisada, os sistemas de gestao 

empresarial pennitem aos administradores uma visao global e atnalizada das atividades da 

empresa, bern como dos relacio.!llllllentos com seus parceiros e como mercado. 
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4.4.2 Ferramenta de~ de reladonamentos com os consumidores 

relacionamento direto com os clientes era prn1icado pelas empresas desde os prim6rdios 

do comerdo ate o smgimento dos mercados de massa, propiciado pelo aumento da popuia~ao e 

pelo surgimento dos meios de comunica¢o amplo alcance come radio, dneme e televisao. 

Nos dias aruais este reiacionamento estreito entre empresa e collSlllilidor e rnro e restrito 

aos pequenos estabelecimentos comercials ou a urn grupo seleto de cliente das grandes empresas. 

Tecnologia da Infurmavao 

cllt:me para poder agrndar-lhe volta a ser possivel. Novss furramentas, tanto na parte de 

estrutura (hardware) come na parte de furramentas analiticas (softwares e algoritmos), estiio 

permitindo o retorno do antigo conceito de "cliente amigo, cliente fie!" sob uma nova roupagem e 

com novas formas de agir. 

A principal ferramenta deste novo tempo no relacionamento empresa-cliente e urn 

conceito chamado de "Marketing de Relacionamento com o Cliente" expressao traduzida do 

termo em ingles Costumer Relationship Management - CRM. 

0 conceito de CRM expresso por Swift (2001) e dividido em duas partes, sendo a 

primeira uma identifi~ao de urn conjunto de praticas gerencials que visam conhecer os clientes 

com urn nivel de detalhameuto que permita identifica-los em grupos homogeneos, chegando ao 

extremo do grupo de urn cliente. 

Dentre estas praticas pode-se destacar as seguintes: 

• Co~ o seu cliente, suas uecessidades, seus habitos de consumo e seu relacionamento com 

aempresa; 

" Ou;;:a o seu diente, suas duvidas, sugesroes, rec~5es e utilize estas informao;;5es para 

melhorar o atendimento; 



" Segmente os cliemes em pequeoos grupos homogeneos e trace estrategias de marketing 

visando aume:ntru: a fidelidade daqueles diemes mais lucrativos; 

" Evite a perda clientes lucrativos, pols custa muito mais adquirir novos clientes reter 

os ja existemes; 

" Preveja os passos do seu clieme e antecipe o produto que eie necessitara. 

Para por em pnltica as a9oes descritas acima, emra em cena a segunda parte enunciada no 

pacigrafo anterior, que e o conjunto de ferrarnen.tas de TI que possibilita o conhecimento do 

cliente de forma individual. o que permite estabelecer co~es e corre~es com outros 

clientes. 

Estas ferrarnentas sao as seguintes: 

" Um banco de dados unificado, livre de redundancias e erros, sobre os clientes, contendo todos 

os reus dados, tanto pessoais como as tra1Jsa90es efetuadas. Este banco deve ser acessivel e 

passive! de ser trabalhado mesmo com grandes quantidades de infotma90eS (na ordem de 

terabites ); 

" Programas analiticos para trabalhar os dados e transformii-los em WOrffia90eS Uteis para as 

decisOes da empresa; 

" Pessoal qualificado, conhecedor do neg6cio para fuzer as perguntas certas e capaz de, a partir 

de uma resposta, formular novas perguntas, em um processo continuo de refinamento da 

infotma9ii.o. 

As info~ contidas no banco de dados podem vir de diferemes fontes, tais como: 

caixas registradoras (check out), caixas automiticos (para bancos e administradoras de cartoes de 

credito ), rec!ama¢es e sugestoes (teiefoue, e-mail, cartas e outros), balcOes de venda, 

representantes, Internet, dados operacionais intemos e de fontes externas ao neg6cio como 

pesquisas de ~es do ramo, dados do govemo, meteorologia e outras fontes semelhantes. 
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0 objetivo principal do CRM e me.lborar o relacionamento com os clientes attaves do 

conhecimento dos seus Mbitos e necessidades, agindo proativamente para aumentar a 

lucratividade por cliente e a sua :fidelidade. 

A :figu:ra 4.4 a seguir representa de furma simpli:ficada a infta-estrutura de CRM. 

Dados operacionais e funte 

Tnmsforma~ de dados 

0 data warehouse 

empresarial centrado oos 

clientes. 

Sistemas especializados e 

esquelll3S de aplica~. 

Ferramentas de acesso 

a infu~ e descoberta 

do conhecimento. 

Uswirios de Neg6cio 

Duplicac;:ao, propagac;:ao e distn'buicrao 

dedados 

Ferram. 
A 

Fig. 4.4 Esquema para info~es empresariais. 

Foote: adajoaOO de s..;JI (2001 ~ 

Ferram. C 



0 termo data warehouse apresentado anteriormente refere-se ao concerto de uma 

furramenta computacional para armazenagem, tratamento, acesso e manute~ilo de dados em 

escala ferrnmentas espedficas (softwares) e infra-estruturn apropriada (hardware). 

Por fun, cabe lembrar que o uso do CIDJ nilo se restringe ao comercio de bells fisicos 

sendo utili:r.ado em atividades difetentes como cassinos, seguradoras, fetrovias e sistemas de 

saude, publica ou particular. 

A grande vantagem do CIDJ e a habilidade em obtet corre~es entre as inforrnayoes 

disponiveis no banco de dados, de furma rapida, conmvel e a um custo aceiuiveL 

Na cadeia de suprimento, o CIDJ pode ter um impacto muito grande. uso desta 

ferramenta, exempli:ficado por Swift (2001) na cadeis de supermercados Wai-Mart e exemplar: 

"Como data warehouse, o Wal-Mart e capaz de transjormar dadJJs em informaqoes acioruiveis 

sabre seus neg6cios e entregar o que seus clientes desejam: o item certo, na loja certa, no 

momenta certo e pelo preqo certo. " 
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S A INTERNET COMO FERRAMENTA DE SUPORTE AS OPERA(:OES 

VIRTUAIS 

surgimento de v:irtuais, como empresas e de suprimento, e ru;:Oes 

virtuais como a !ogistica virtual foi impulsionado, dentre outros futores, pelo desenvolvimento da 

Tecnologia da Comunicayao e, mais recentemente, pelo desenvolvimento da Tecnologia da 

Informayao. No primeiro momento as tecnologias usadas pelas empresas eram o telegrafo, o 

telefone e o fux, tendo evoluido para o EDI e as redes privativas pertencentes as grandes 

empresas ou a setores como o sistema bancari.o internacional. 

No preseme capitulo sera proposto o uso da Internet como rede de comuni~ao de caniter 

basico relegando as demais forrnas de comunicayao urn carater acess6rio. 

Neste momento se fu.z necessaria urna observa~ sobre o termo "virtual" empregado 

neste capitulo. Apesar de na raiz morfol6gica do termo nao ocorrer diferen~ significativa, isto e, 

o termo e utilizado em ambos os capitulos- ode mimero 2 eo atuai- para distinguir entre urna 

empresa ou ayao concreta daquela que s6 existe na ou para a Internet, o seu uso neste capitulo 

tern urn significado pratico urn pouco diferente, pois o papel da Internet sera secundario em 

muitos momentos. 

0 termo "virtual" empregado neste capitulo tern o significado de substitui.¢o. 

Substitulvao esta que pode ser de urna ayao, como o transporte, ou de urn objeto fisico, como urna 

fil.brica. 



5.1 A Internet e a empresa virtual 

A de:furi~o apresentada por Alexander (1997) pl!l'a empresa virtual e: "Algumas 

organizar;oes descritas como "virtuais" porque elas imitam as atividades de suas iguais sem 

terem as instalar;aes JLSicas norma/mente necessdrias". 

Segundo Pl!l'k e Favre! (1999) "0 principal objetivo de uma Empresa Virtual (EV) e 

permitir a um numero de organizar;iies o desenvolvimento, de forma rapida e flexivel, de um 

ambiente de trabalho em comum para administrar e usar uma coler;iio de recursos 

formado tendo por base a eficiencia em custos e prodw;iio unificada, sem os impedimentos de 

tamanho de empresa, localizar;iio geografica, ambientes computacionais, tecnologias 

desenvolvidas ou processos implantados. " 

E explicito no panigrafo acima que uma empresa virtual e geogra:fiCill'Tiente dispersa e que 

seus componentes podem ser empresas independentes ou pertencerem a grupos empresariais 

diversos. Este futo normalmente gera diversas dificuldades pll1'a a fu~o e ope~ao da 

empresa virtual' 

Cientes do problema acima, Strader, Lin e Shaw (1999) prop5em urn lll'Cabou~o pll1'a 

soluciona-lo desde a identific~ da oportunidade de neg6cio are o encerramento das o~oes 

da empresa virtual, abrangendo ~es desde o projeto e desenvolvitnento do produto ate a 

distribui~iio, conforme pode ser visto na :ligura 5. L 
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Identificayao Foi'I!la9ao Opera~ao Termino 

Idemificayao dos Projeto 

da oportunidade Parceiros Fimdas 

J} 
Divlllg~ao ~oes 

Gerencia Sel~o dos 
J} Parceiros :linanceira 

J} Prodrn;;iio 

Sele~o da Distribuicao 
Oportunidade Fo~da Dissolu~iio da 

Alian~a Alian~ 

Internet 

F.-: Adaptadode Sin>der, Un e Shaw(i999). 

Fig. 5.1 Tecnologias da infonna~ao para o suporte ao gerenciamento das empresas virtuais. 

A proposta dos autores citados acima e de que a empresa virtual sera mals :fiicil de se 

fonnar utilizando a Internet, visto que esta tecnologia tern ampla cobertura territorial e urn padriio 

mals acessivel a qualque:r empresa, nao importando o seu tamanho ou cultura local. 

A partir da foi'I!la9ao, a tecnologia :recomendada e a da Intranet que e uma rede privada, 

podendo set suportada pela Internet ou nao. A Intranet abarca as vantagens da Internet com 

menores riscos, princlpalmente os relatives a segurail\:a das ~oes. 

Os autores relacionam diversas oper~oes que podem ser executadas pela estrutura 

proposta nao apresentando obj~es a nenhuma atividade de comunicayao ou troca de 

infoi'I!la9oes. 

Lefebvre e Lefebvre (2000) tratam do tema da com~o entre os parricipentes de uma 

empresa virtual de fonna generica a:fumando que eles devem filzer uso da Tecnologia da 

Infu~ao de forma imensa, explorandc a infra-estrutura publica ja existeme. 
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Parke Favre! (1999), analisando a fo~ e ope~iio de uma empresa virtual, tambem 

sugerem o uso conjugado da Internet e Intranet pam o gerenclamento das o~es da empresa 

Eles prop(iem um modelo de sistema de comuni~ em que a Internet e o eixo de comunica¢o 

entre os componentes do sistema, incluindo os aspectos intemos e extemos das empiesas 

participantes. 

Davis e O'Sullivan (1998) fuzem uma revisiio das tecnoiogias dlspomveis que sao 

apllciveis a ~iio de uma empresa virtual Tratam de temas oomo a infta-estrutura que 

cada op~iio utiliza, o modo de ope~ de cada uma delas e os padroes usados no mercado. 

Concluindo a analise, os autores supracltados prop(iem uma col:nbi~;iio das tecnologias 

da Internet e do EDI, ressaltando nas oonclus5es que, devido aos desenvolvimentos esperados m 

area de segur~a, a "Internet provavelmente sera a opfiio de comunicar;ao eletronioa para 

alca11far amplos mercados': 

5.2 0 uso da Internet na logistica virtual 

Crowley (1998) apresenta uma amllise dos impactos que a Tecnologia da Info~ tem 

gerado no mercado de carga, distinguindo tres aspectos: 

" 0 crescimento do conteUdo de infu~ nos produtos cujo porno extremo e a 

desmaterializaqao do bem, tormndo-o info~ pura, o que gera novas formas de 

distribui900; 

" 0 uso da Tecoologia da Info~ pam integrar as cadelas de suprltnento com forte enfuse 

na redu'<iio do inventllrlo, o que leva a uma rede:!ini'<iio do papel do transportador; 

'" A tecnologia da I~iio tern fornecido novas possibilidades de administra9iio e controle 

pam os transportadores. 

Urn conceito novo apresentado por Crowley (1998) e o do produto feito sob encomenda 

Nesta modalldade de transa9iio, o cllente soliclta um produto e este e produzido ou montado 
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durante o processo de entrega, tendo suas partes ou componentes origens diversas. Esta forma de 

venda inverte o conceito tradicional de distribuis;ao na qual o velculo realiza uma viagem a partir 

de uma fu:Jica origem para realizar entregas em mwtiplos pontos, sendo que, neste novo conceito, 

o veicu!o reafu:a uma viagem para co!etar as partes e componentes montando o produto durante a 

viagem e entregando para um ou alguns c!ientes. 

Segundo o referido autor, as ~es que podem ser realizadas durante as viagens sao: 
montagem final, separa~iio, impressao, etiquetagem e emba!agem. E citado como exemplo o 

procedimento de separa~iio de correspondencias realizado pefo correio durante a viagem do trem 

que uansporta as correspondencias. 

uso da Tecnologia da Info~ neste caso e fundamental, pois tanto permite o 

surgimento de um mercado para produtos feitos sob encomenda como auxilia na administrayao 

do processo, que, pela propria natureza, devera contar com uma forma de comunicao;:ao move!. 

Tratando do mesmo tema aclma, Burchett (2000) enfutiza a necessidade da colaborayiio 

entre o produtor e o transportador para viabilizar pniticas como a da postergao;:iio da montagem, 

que devera ocorrer durante o transporte da rnercadoria. 

Clarke (1998) apresenta um novo conceito para a logistica na qual o papel da Tecnologia 

da Comunicayiio altera profundamente o relacionarnento atual com os produtos movimentados e 

com os recursos logisticos. 

Os principais fundarnentos te6ricos deste conceito sao os seguintes: 

ro Os recursos logisticos sao vistos como comodities de forma semelhante ao dinbeiro. Sendo 

assim, eles podem ser emprestados, alugados, collSO!idados e alocados, futo que smplla as 

possibilidades de projeto e execu,.ao do servi~ logistico; 

" Desassociayao entre propriedade e controle dos recursos logisticos de sua localizao;:iio fisica, 

permitindo que os rnesmos sejam utilizados remotamente; 

" Desassociayiio entre o fluxo de informayiio e o de hens e produtos, permitindo que a troca da 

posse do recurso nao implique no movimento do rnesmo; 
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" Acesso publico e compartilhado as infurmavoes sobre os recursos atraves da Internet; 

" Uso de negocia~ao dos recursos logisticos atraves de computadores entre os usuarios e 

fumecedores; 

" Irrte~ao entre armazenagem, transporte e prod~ao com a finalidade de reduzir o estoque 

global e manter o suprimento; 

" Harmo~ao dos sistemas e recaraos logisticos para aumentar o potencial de tram-los como 

comodities e utiliza-los de forma compartilhada; 

" Coorde~ das atividades !ogisticas de furma a permitir a~ da conso~ao. 

Seguindo os principios adma, o autor prop6e vlirias vers6es virtuais para as a~oes 

executadas no processo log:istico, corlfmme sera apl"estmt:tdo nas ~·5es seg~tes. 

5.2.1 Armazenagem virtual 

Baseando-se em uma analogia entre os produtos eo dinheiro, Clarke (1998) propoe que 

produtos semelhantes, de diversas empresas, sejarn mantidos em um an:nazem cerrtral onde 

op~oes como empcisti:mo e remune~ao sobre o montante armazenado possarn ocorrer. 

Segundo o mesmo autor, as principals vantagens deste procedimerrto sao as seguintes: 

• Menores custos de armazenagem, pois o volume sera menor ocupando menos esp~o, menor 

valor de seguro, etc; 

.. 0 giro do estoque pode ser ma!s alto; 

'" Menores cnstos por obsolescencia; 

" A centralizayful permite a e~o dos metodos de manuseio, aurnenta a utiliza9ao do 

espll,9o e propicia economias de escala. 
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Apoiando-se no uso Internet, o autor prop(ie o conceito do armazem virtual que e mn 

conjunto de ~ geograficamente dispersos, llll!S com uma a~ao centralizada. 

forma, a administra.Qao do estoque e processada oomo se todo o msterial estivesse sob o 

mesmo teto. 

As principais vantagens deste proceditnentc sao: 

0 Maior flexibilidade no wmanho dos armazens utilizados; 

• A capacidade armazem sera a soma das capacidades 

a capaddade de mn linico predio; 

,. Capacidade pam abrigar uma qmmtidade maior de itens diferentes e oom caracteristicas de 

manuseio distintas; 

'" Devido a dispersao geografica, tai procedimento fucilita a ob~ao de urn local pam estoque 

mais pr6ximo ao ponto de demanda, melhorando o se~ ao cliente; 

0 Redu~ao no risco associado ao annazenamento centralizado. 

5.2.3 Negoc~ao virtual 

Semelhante ao processo de oompra e venda de a¢es de empresas, pode-se ter a 

negoc~ de bens sem que os mesmos saiam do local de origem, mudando-se a propriedade 

sem mudar a posse dos bens negociados. 

Seguindo o principio descrito acima, Clarke (1998) apresenta as seguintes situa¢es na 

quais ele pode ser aplicado quando: 

• Os bens sao comprados para posterior revenda, como no case dos intermediaries; 

• Os produtcs requerem a entrega na residencia do comprador, case das mobilias e dos 

eletrodomesticos de grande porte; 

.. Os produtos sao adquiridos apenas como estcque de segmaru;a; 
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• For poss!vel a ~ do recurso fura da inst~, como nos casos de lllliquinas especiais 

e armazenamento de dados. 

Alem de uma ut~ imensa da Internet para a comunica~ entre os parceiros, alguns 

requisitos praticos sao apresentados por Clarke ( 1998): 

" Padro~ dos recursos log!sticos para permitir a ut~ compartilhada dos mesmos por 

diversas empresas; 

" Urn sistema de controle para garantir a qualidade, a acuracia, a confiabilidade e a 

disponi.bilidade dos recursos log!stlcos; 

., Urn sistema que garenta o pagamento para os prestadores dos se~s logisticos; 

., Regras estabeleyam os direitos dos dos servi<;os logisti!~os. 

5.3 A Internet e a cadeia de suprimento virtual 

A cadeia de suprimento virtual, ou cadeia virtual de valor segundo Lefebvre e Lefebvre 

(2000), surge como uma extensao da empress virtual apresentada no inicio deste capitulo. Ela 

pode englobar desde o projeto de urn novo produto ate a venda e entrega ao consumidor final. 

Segundo os autores supracitac!Qs os principais beneficios da cadeia de suprimento virtual, 

para a fuse de projeto, sao: 

" Redu~ no tempo e no custo de co~ do produto pois, com tres grupos de projeto 

trabalhando em paises dlferentes, pode-se trahalhar 24 horas por dia, reduzindo assitn o 

tempo de projeto para 113; 

" Como os grupos estao geograficamente dispersos fica mais :fficil a co~ com os 

possivels mercados, reduzindo o lapso de entendirnento das particularidades de cada urn 

deles. 
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Parte-se do principio de que toda a comunica~ entre os grupos, e entre estes e os 

mercados, sera via meios eletronicos, o que pen:nite a transfurencia de projetos na for:ma de 

arqnivos eletronicos alem das mensagens. 

Para as outras fuses da prod~, os mesmos autores defundem o uso da comunic~iio 

a ~ dos processos, citando como exemplo o acordo ope:racional 

existente entre a Dell computadores e a Federal Express para o trenspcrte das partes e 

distribnis:ao dos equipamentos montados. 

Os mesmos autores citados acima apresentam uma comparavao entre uma cadeia de 

suprimen:!o e uma Ambas a figuras e estiio apresentadas a se~~:mr. 
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Fig. 5.3. A cadeia de suprimento virtual 

A visiio apresentada por Clarke (1998) sobre cadeia de suprimento e mais centrada na 

gerencia do estoque atraves da cadeia. Para ele a existencia de estoques de produtos prontos nos 

pontos intermediaries da cadeia de suprimento revela a ineficiencia da cadeia. 

0 autor propi)e a criaviio de uma cadeia de suprimento em que a lllateria-prima possa ser 

transfurlllada em produto final de for:ma rapida, segura e eficiente e entregue ao consumidor. As 

principaia vantagens deste modelo seriam a red~ dos custos de estoque e do riaco de 

obsolescencia, pois o estoque existente seria de materia-prima ou componentes, e nao de produtos 

prontos. 
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Para conseguir os objetivos apresentados, o autor sugere a ut~o da Tecnologia da 

lnfo~ao para auxiliar na ~ da cadeia de suprimento, pois esta " permite que 

operm;iJes de grande complexidade possam ser economicamente administradas" assim como o 

aprimoramento da tecnologia produviio, 0 que permitiria a execuvao de pequenos lotes, 

- reduzindo aasim o tempo do ciclo de pedido - principal temor dos empresarios ao adotarem este 

modelo. 

Ainda segundo o mesmo auto:r "cadeias de suprimento virtuais ja siio utilizadas, em graus 

variados, quando da utilizat;iio de politicas de postergat;iio (postponement) praticadas por 

algumas mamifaturas. Entretanto o maior potencial destas politicas ainda esta por ser 

Na s~ao seguinte sera reiatada a experienda de gestiio de cadeia de suprlmento executada 

pela mbrica de computadores Dell. 

5.4 A cadeia de suprimento da Dell Computadores 

A Dell computers revolucionou o mercado norte-americano de computadores de mesa, 

com a introduyao de novos conceitos de produvao e relacionamento com seus parceiros e com o 

mercado. 

A primeira grande diferenya e que a marca Dell nao est& disponivel para venda ms lojas 

tradicionais utilizadas pelas demais marcas que disputam o mercado. Cada maquina s6 e montada 

ap6s a compra pelo cliente final que pode especificar as caracteristicas do computador ou aceitar 

as caracteristicas oferecidas nas promoyaes. 

Na e:ntrevista concedida a Magretta (1998), Michael Dell, fundador e acionista majoritario 

da Dell Computers, explica o funcionamento da cadeia de suprlmento que permite a empresa ter 
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alta eficiencia com baixos niveis de estoque. A seguir estao transcritos alguns trechos da referida 

entre vista: 

" 0 relacionamento com o fomecedor: "Onde a tecnologia e caso 

monitores de video, esperamos parcerias tonga durat;iio. Em outros casos pode 

ser mats vollitil. Mas a despeito da dura.;iio desta parceria, a integra.;iio virtual signijica 

basicamente um relacionamento nos negocios a tal ponto do parceiro ser 

tratado com se estivesse empresa. Nos comparlilhamos informat;oes em tempo 

real. Nos informamos aos nossos parceiros exatamente quais sao as nossas necessidades 

ditirias. " 

produtos e estoque: como a 

monitores de qualidade e confiabilidade, nos temos nenfliUm estoque. Nos 

confiamos em por a marca Dell neles porque funcionam muito bem. Tambem niio 

precisamos retirar estes monitores das caixas para testa-los pois assumimos que a taxa 

de defeitos e menor que 1000 unidades por milhiio. Entiio para que p6r estes monitores 

em um caminhiio para entrega em Austin, Texas, e retira-los do caminhiio e envia-los 

para um pequeno passeio pelo armazem para serem postos de volta em outro caminhiio? 

]sto e um grande desperdicio de tempo e dinheiro (..)." 

" Info~o e estoque: "Tipicamente, nos montamos um computador mediante o pedido de 

um cliente, e o fazemos com apenas 6 dias. No entanto os nossos fornecedores niio 

precisam ficar apavorados com a fiuidez do processo. Nos mantemos em estoque apenas 

os materiais necessarios para alguns dias, em alguns casas para umas poucas horas. Nos 

comunicamos regularmente os niveis de estoque aos nossos fornecedores, em alguns 

casos a cada hora. (. ... ) Nos substituimos estoque par informar;iio e despachamos apenas 

quando temos uma demanda real de um comprador real. " 

" Cicio do Produto: "Se voce tem um lapso de tempo de 90 dias entre a ponta da demanda e 

o infcio do fomecimento, voce esta caminhando para ter uma grande ineficiencia no 

processo. (. . .) Se eu tenho 11 dias de inventtirio e meu concorrente tem 80 e se a Intel 

lant;a um nova microprocessador, ista significa que eu vou chegar ao mercado 69 dias 

antes dele. " 
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5.5 Condusao 

Do descrito ate este ponto peroebe-se a import:fulda que a informa.y§.o esta assurnindo para 

se ter uma ~ao efidente de uma empresa, principalmente onde as mudan~as nas 

oaracteristicas dos produtos ou do mercado sao intensas e freqiientes. 

A busca constante por redu.y§.o de custos, tanto internes como externos, por redu9ao do 

tempo do ddo do pedido, e por um elttendimento melhor do mercad.o sao outros futores que 

impulsionam as empresas a utilizarem os meios de col:TIIllliC!!9ao eletronkos de furma intensa e 

crescente. 

Deittre as forma atuais de comuniC!!9ao foram destacados tres tipos de redes para efeitos 

de compara9ao, conforme a tabela 5.1 a seguir. 

Tab. 5.1 Comparative entre redes de col:TIIlllica,.ao 

Caracteristica I Tipo de Rede EDI littemet Intranet 

Cobertura Baixa Alta Baixa 

lnteratividade Baixa Alta Alta 

Conectividade Media Alta Alta 

Capacidade de transmissao Baixa Alta Alta 

Seguran~a Alta Baixa * Alta 

Custo Memo Baixo Alto** 

. 
" o mvel de seguran«;a pode ser elevado com o uso de cnptografia de 128 btts e software de 

firewall nos servidores de col:TIIlllica.yao. 

** se a instala9iio fur executada em infra-estrutura proprietaria 

A tabela anterior foi elaborada a partir dos textos de Park e Favre! (1999), Davis e 

O'Sullivan (1998), Strader, Line Shaw (1998), deme outros. 
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Pelo exposto percebe-se que a Internet tem uma melhor rela~o custo X beneficio, 

excetuando-se a questiio da seguran~a, pols se trata de uma rede de acesso publico, o contrario 

das outras duas siio de acesso restrlto. Eutretanto existe so!u~o tecnica pam melhorar a 

rede devendo ser considerados os beneficios de carla solu~ao com seus custos 

tecmco e firum.celro. 

Conduindo a preseme exp~, pode-se imlicar o uso das redes mencionadas aoima 

conforme segue: 

.. Intranet: viavel para grandes empresas geogra:ficameme dispersa ou para relacionamentos de 

longa d~ entre os parcelros neg6cio ou da cadeia suprimento. 

" Internet: indicada quando existe a partidp~~¥iio de pequenas e medias empresas nos 

relaoionamemos, na mse de procura de parceiros e constirui.~ de empresas e cadeias 

virtuais, quando existe a necessidade de comunic~ com o mercado consmnidor e quando 

os reladonamentos siio de curta d~. 

" EDI: imlicada pam as empresas que operam em mercados tradiciouais com baixo uso da 

info~. 



6CONCLUSOESERECOMENDA~OES 

Principais condusoes 

As influencias que a Internet exerce sobre as cadeias de suprimento podem ser vistas em 

ttes furmas diferemes: como ferramenta de comunic~, como instrumento de relacionamento e 

como canal de d~. 

Como ierramenta de comuni~ a Internet permite w:na ampla cobertura geogr<lfica com 

baixo custo, alta capacidade de transmissiio de dados e infui'IIla90e5 e im~Oes pr6ximas as 
obtidas em conversas onde as pessoas estiio presentes. Estas caracteristicas de rerramenta de 

comunic~ao permitem que a Internet seja usada como instrumento na coilStr"W;iio e manutm;:iio 

do relacionamento necessfuio as empresas em seus varies aspectos. Para o publico intemo, a 

Internet possibilita a comuni~iio de infu~es sobre a ~ da empresa e de 

questoes pessoais. 

Para os parceiros da empresa, sob a estru~iio que se queira dar, a Internet assume o 

papel de encurtar distancias fisicas e tecnicas, pois como padrao universalmente aceito permite a 

co~ entre pessoas independente, de suas cultntas e po~ geogr<lfica no giobo, e entre 

computadores, independentemente de seus softwares aplicativos. 
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Para as cadeias de suprimento a Internet tern permitido a otimizaviio dos fluxos de 

mercadorias e de informayoes, assim como o surgimento de novos modos de negociar e praticar a 

logistica. principals pontos observados sao; 

" Substituiyiio do estoque pela informayao; 

'" A informaviio como bern negociavel; 

" ReduQao no volume, aumento da dispersiio temporal e espadal das entregas; 

e FormaQiio de grupos de compra e de venda (portais); 

" Elimi.naQiic dos intermediaries tradicionais e criaQao de novos tipos de intermedfu:ios; 

" Novas formas de comprar e vender (pregoes e leiloes); 

'" Novos produtos e possibilidade de custol:Ilizavao de produtos; 

'" Novas fonnas de com maier participayiio 

usuarios; 

Para os usuarios da empresa, a Internet permite urn relacionamento mais rapido e f.icil, 

pois a caracteristica de "loja aberta 24 horas por dia e sete dlas por semana" auxilia nao s6 nas 

vendas e divulgayiio dos produtos e servivos, mas tambem na soluyao de duvidas e problemas. 

Como canal de distnbuiQao, a Internet ainda esta incipiente mas permite vislumbrar seu 

potencial para substituir alguns canais tradicionais, principalmente nos setores onde a infurmaQiio 

e o produto vendido corporificado em urn meio fisico como os livros, discos de mnsica ou de 

software. A distribuiQiio de produtos com maior quantidade de bytes, como filmes de longa 

metragem, dependera do desenvolvimento da rede, principalmente de sua capacidade de 

transmissiio para o usuario final (trecho que apresenta a menor taxa de transmissiio atualmente). 

Confonne percebido ate este ponto, as grandes organizaQ(ies geograficamente dispersas, 

detentoras de muitos empregados e usm\rios, poderao ser as maiores beneficiarias de uso da 

Internet. Estas caracteristicas se enquadram perfeitamente na descrivao do Governo, pois este 

administra uma organizayao distnbuida em sua area politico-geografica, com milhares de 

servidores e milhlies de cidadiics-usm\rios, onde muitos dos servivos prestados sao 

essencialmente informayoes. 



AJem de fucilitar o acesso do cidadao aos sefVi¥os do Governo, e de sua propria gestao, a 

Internet permi:te ao mesmo melhorar seus procedimerrtos de compra, como vern sendo praticado 

pelo Governo Federal em urn processo inovador de relacionamento com seus fomecedores. 

6.2 Sugest5es para pesquisas :futmas 

Uma das corrtribui~es deste trabalho e incentivar a continuidade da pesquisa sobre a 

Internet pela cren<;;a de que esta forma de comunica.yao tern trazido alte~5es importantes na 

sociedade e, em particuiar, nas organiza(ioes. 

Nesta linba de pensamento foram relacionados alguna temas para pesquisas futuras que 

surgiram durante a elabo~ deste texto. Nao se pretende esgotar as opyoes de pesquisa mas 

apenas sugerir alguna temas considerados relevantes. 

6.2.1 A Internet como meio e fim 

"' Aspectos economicos e sociais associados a convergencia entre Internet, televisao a cabo, 

telefonia e radio. lmpactos sobre as cadeias produtivas atuais ( estUdios de TV e cinema, 

locadoras de filmes, indUstria eletr6nica em especial video cassetes e DVD's, dentre outros); 

.. Suste~ econ6mica dos negocios da Internet, principalmente os dedicados ao varejo, tanto 

de bens fisioos como informacionais, pirataria eletronica, meios de pagamento, logistica para 

bens fisicos e bens informacionais, etc; 

" Impacto da Internet sobre as companhias teleronicas, tanto as locais como as regionais e 

internacionais. Voz sobre IP, videofone, videoconferencia, reunioes virtuais e outros; 

" Seguran<;;a e credibilidade na rede e nos usuarios da rede. Criptografia, certifica9ao, sigilo, 

garantias individuais e coletivss, roubo de infurma~es confidenciais, virus, hackers, etc; 
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" Limites das autoridades locais sobre a rede, crimes praticados atraves da rede, cobraru;a de 

impostos, controle sobre o conteUdo, etc. 

6.2.2 A Internet e as pessoas 

., Comercio elettocico: comportamento do usuario diante dos sites de lojas, influencia das 

marcas sobre os usuarios, tipos de produtos adquiridos, marketing individnalizado, 

privaddade, confiabilidade da rede sob a 6tica usuario, log:istica interativa e em tempo real 

a dos hens adquiridos. 

6.2.3 A Internet e as Empresas 

" Novos paradigmas e conceitos para a administr~ em tempo real: conce~, projeto, 

prod~, distn1rui9ao, servi~o ao cliente, log:istica reversa, meio-ambiente, etc. Novos 

algoritmos dinamicos para a produ~ e disttibui9iio; 

" Fabricas e cadeias de suprimento virtuais: ~iio 24 por dia, multicultural e 

disttibuida geograficamente. Convivencia com diversas legis~oes, costumes e praticas 

comerciais em uma entidade virtual; re!acionamentos dentro da entidade virtual, virtudes e 

:fraquezas; 

,. 0 papel dos portais nas cadeias de suprlmento: oligops6nio, monop6lio, concorrencia 

perfeita, concorrencia desleal, novas forma£ de conquista e dominio de mercados; Suste~iio 

ecooomica dos portais; o papel das empresas em r~o aos seus portals, desassoc~ entre 

prod~ e comercializa~ao, a fuce externa da empresa, etc. 

" Produ~iio no tempo da Internet: velocidade das mu~ e alt~es nos produtos, contato e 

conhecimento do mercado, o uso da infi:m:na~iio inteligente para reconhecer novos nichos de 

mercado, redu~ no tempo de resposta ao mercado, esttategias de lan~nto de novos 

produtos, etc; 



• Logistica virtual: inte~o entre informa;;:ao e transporte e informayao e produto; gerencia da 

log:istica virtual: estoques, armazens, transportes e negoc~o; 

" A Imernet e a logfstica reversa: consciemizayao da necessidade da iogfstica reversa; 

gerenciamento da logfstica reversa: locais de coleta, separ~iio e desmomagem, 

reaproveitamento, reciclagem e dispo~ao final; 

" A Internet como furramenta de prospeoyiio de novos rnercados: eficiencia, alcance, infl.uencia 

da cultum e da renda pesscal; 

" 0 uso de ferramentas (softwares) do tipo rookies para identifi~ dos hlibitos dos usrn!rios 

da rede: aspectos tecnicos, !egais, respeito a privacidade e seJ:nelhantes; 

" 0 uso de fumlmentss de busca: eficiencia, escopo de comparayiio, liberdade de ayiio, ~iio 

das virtuals, habilidades de negociayiio, integridade da ferramenta, riaco 0 usuano e 

para as lojas virtuals; 

" Uso da rede para marketing individualizado: e:ficiencia, privacidade, comb~ao rede e mala

direta e se.~nelhantes. 

6.2.4 A Internet e o govemo 

" Uso interne: fonna.;;:iio e infurmayiio do qnadro fundonal, padronizayao dos procedimentos e 

informayoes, cobertura territorial e funcional, quantidade e qualidade da infonna.;;:iio 

disponibilizada, integrayiio emre as redes dos diversos orgiios publicos da rnesma esrera 

governamental e poder. 

" Uso externo: reiaciona.~nento com os fomecedores, pregoes eletronicos, administ:rayao de 

fornecedores e prestadores de servi\X)s e reiaciona.~nento com estados e municipios. 

" Cen~ das compras e os impactos na cadeia de suprimento do Governo: s~ dos 

pequenos fumecedores, tendencia de furrnar um oligops6nio, poder de barganha do orgiio 

comprador, logfstica da distribui;;:ao das compras centralizadas. 
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6.2.5 A Internet no ceruirio brasileiro 

uso da Internet no Brasil: principais setores que a utilizam e os principais usos. Colll.tlrcio via 

rede: varejo, atacado, portais, leiloes, pregoes e outras questoes semelhantes. Fo~ dos 

mercados vlrtuais ( setores, empresas participantes, relevanda operaciona! e estrateglca, der1tre 

outras questoes ). 

Acei~ao por parte do uswirio ( segurnnc;a, praticidade, privacidade, confiabilidade dentre 

outros). Identificac;ao do uswirio (sexo, grau de escolaridade, renda, locais e horanos de acesso, 

tempo de acesso, derttre outt·os). 

A ln:fra-estmtura para a Internet: relavao entre custo e bereficio para cada meio de acesso. 

Distribuiyao dos meios de acesso (percentual por categoria). As empresas provedoras de acesso e 

comeUdo (origem, formayao, saUde firumceira e outras questoes semelhantes). Soluc;oes para a 

democratizayao do acesso a Internet dentre outras questoes. 

Particularidades do mercado naciona!: analise comparativa entre setores e s~iies semelhan:tes 

dentro e fora do pais (infra-estrutura de distnbuic;ao, tipos e quantidades de produtos e servic;os 

transacionados, questoes cuiturais, atuac;ao do governo como usuario e incentivador da Internet, 

palpel das empresas de telecomunicac;iies, dentre outras questoes ). · 
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ABSTRACf 

Since its hooration fur commercial activities in 1993, the growth of Internet has led to 

new ways of doing business, new products, new enterprises, and has also changed the supply 

The o~ective of this is to identifY agents in the virtual world and make compariso!lS 

with agents in real world, in order to identifY new relatio!lShips between enterprises and the 

changes In process in the supply chain due to the Internet use, such as virtual supply chains. 

The main focus of analysis is the impact of Internet In the logistic processes, with special 

care in the relationships existent In a generic supply chain of goods. These impacts are occurring 

in three ways: as oollllill!JJication tool; as a new means of relationship, and as new distribution 

channel. 

As a communication device the Internet has been useful to Institutions, enterprises and 

people due to its friendly use, and availability everywhere at any time. 

As a new means of relatio!lShlp the Internet allows the one-to-one marketing, freedom 

impersonal environment, interactivity and an enormous quantity of infurmation, in addition to the 

characteristics previously descnOed. 

Despite being so recent, the Internet, as a new distribution channel, has great potential to 

replace some traditional channels specially those dealing Information like books, music and 

software. 

Key Words: Internet, electronic commerce, supply chain, virtual organization. 



A maioria dos endere~s elettonicos de empresas e ful'lllildo pelo nome da empresa 

seguido de um porno e at~ "rom" que determina a caracteristica comercial de ender~, 

collforme o modelo: 

www.nomedaempresa.com 

Sendo esta a regra foram listados os ender~s que divergem dela e aqueles que 

apresentaram algum problema na localizafi:ao ou ~a de no~, conforme segue: 

24/7 Media - www.247media.com 

Adauction- www.adauction.oom* 

Assymelrix • www.assymetrix.com* 

Capacityweb- www.capacityweb.com* 

Caixa Ecooomica Federal- www.cef.gov.br 

Chendex - www.chendex.com* 



DLIDirect - www.csfbdirect.com 

Doubleclick - www.doubleclick.net 

Mindspring- www.earthlink.net 

Ebooks Brasil - www.e:bocJks.corn.br 

ESPNSportzone - "-'ww.espn.com 

EToys- www.kbkids.com 

Autom6veis do Brasil - wv1w .mu;.cc>In.m 

- www.fool.com 

Govemo Federal - www.redegovemo.gov.br 

w. w. Grainer - www.grainer.com 

Hellett Packard do Brasil- www.hp.com.br 

Leiloes Lance - www.lance.com.br 

Portal da Pettobras para c!ientes - www.petrobras.eom.br/canalc!iente 

Quote.com- www.finance.lycos.com 

Receita Federal- www.receita.fuzenda.gov.br 

* sites que nao foram loca!izados, mas apresentam links em sites de busca. 
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ApilndiceB 

Gloosario 

As definifi:i'ies apresentadas neste apendice visam esdarocer o uso e conceito de alguns 
termos oo presente traOOlho. As fomes bibliogcificas estao aos termos. 

A 

Advanced Planning & Scheduling System (APS): deoolninayao generica para uma suite de 

softwares de ot~iio da cadeia de suprimentos, envolvendo desde o planejamemo da 

demanda, produyiio e distribui~o, possibilltando conoctar as decisOes logisticas e administra-las 
de maneira integrada (Cardoso (2000)). 

Agent Technology !Bot, Robot, Software Agent]: Ageme Inteligente; software capaz de se 

deslocar pela Internet, recolher informafi:oes oos servidores da rede, negociar corn outro software 
sernelhante confurrne as condly5es preestabelecidas pelo operador, e retomar a maquina de 
origem(Extraido de Vulkan (1999)). 

B 
Banner: uma ~o de uma pagina da web que contem urn anfulcio qne, geralmeme, tern cerca de 
uma polegada de altura e se estende por toda a largura da p8.gina. 0 banner contem urn vinculo 

como anunciante daquele site da web (Microsoft Press (1998)). 

Business-to-business; (B2B): negocio entre empresas; negocio-a-negocio; designayiio para o 

segmento ou relacionamento de negocios que envolvern exclusivamente empresas (Adaptado de 
Albertin (1999)). 

Business-to-consumer; (B2C): negocio entre empress e consurnidor; neg6cio-a-consurnidor; 

desi~o para o segmemo ou relaciomunento de negocios que envolvern empresas e 
consurnidores (Adaptado de Albertin (1999)). 
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c 

Coooctividade; e a capaddade de um meio de coml.lllic~ao, ou equipamento, de permitir que 

uma informayiio said!! de um computador ou outro equipamento eletronico ser aceita por um 

outro computador ou equipamento eletronico sem interferencia do ser humano (extraido de Choi 
e WI:Jimton (2000)). 

Consumer-to-oonsumer; (C2C): neg6cio entre comrumidores; consumidor a consumidor; 

desi~ para o segmento ou relacionamento de neg6cios que envolvem exdusivamente 

consumidores pesooas l:isicas (Exttaido de Hobson (1999)). 

Customer Relationship Management (CRM); Gerencia de Relacionamento oom clientes e uma 
abordagem empresarial destinada a entender e inflnenciar o comportamento dos cllentes, por 
meio de comunic~s significativas para melhorar as compras, a ret~iio, a lealdade e a 
lucratividade deles (Swift (2001), p.12). 

D 

Drive: rotioo de programa que conecta um dispositive peri:ferico oo sisterns operacional 
(Freedrnsn (1995)). 

Download: numa rede de computadores, obt~ao de c6pia, em maquina local, de um arquivo 

originado em maquina remota (Ferreira (1999)). 

E 

Electronic Data Interchange; (EDI): troca eletronica de dados; e a troca por meio eletronico de 
documentos oomerciais (como ordens de OO!l:lpra, cota90es, ootas de embarque, e futuras) entre os 

oompntadores das empresas usando um furmato padronizado (Kosiur (1997)). 

Electronic mail (E-mail): correio elerronico, e a transmissiio de memos e mensagens numa rede 

(Freedrnsn (1995)). 

Enterprise Resource Planing (ERP); sisterns de gestiio empresarial baseado em uma suite de 

ooftwares que traba1ham sobre um imioo banco de dados de toda a empresa, permitindo a 
execu9iio de uma ampla gama de tarefus administr.ativas (Exttaido de Nazario (1999) e de Braga 
(1999)). 

Exihldor: empresa que compra de um distribuidor o conteooo a ser eJGbido em seu site (Extraido 
de Werbach (2000)). 

Ex:tranet: uma extensiio de uma Intranet corporativa que utiliza a tecnologia da www (world 

Wide Web) para :fucilitar a oom~ com fornecedores e clientes da empresa (Microsoft 

Press (1998)). 
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F 

Frequent Answered Questions (FAQ): respostas as perguntas mais comuns; informa~oes 

dispomvcis no site da empresa que fumece esclaredmentos sohres seus produtos, baseados m 

metodologia de pergunta e resposta (Adaptado de Microsoft Press (1991!)). 

Gateway: progrnma usado para conectar duas redes que trnbalham com protocolos difurentes de 

furma a poSSl.bilitar a transferendas de dados entre os dois ambientes. Antes de transferir os 

dados o progrnma converte-os para uma forma compativel como protocolo (Kosiur (1997)). 

H 

portal; ter:mo usado para designar os sites que trabalham como mercados ms negoc:iru;oes 

entre empresas (Extraido de Kaplan e Sawlmey (2000)). 

Hyperlink: conexiio virtual entre duas pagims da Internet acionavel atraves do mouse ou teclado 
(Adaptado de Freedman (1995)). 

I 

Interatividade: capacida.de (de um equipamentc, sistema de ccmuni~ ou comp~, etc.) de 

interagir ou permitir inter~ (Ferreira (1999)). 

Internet: [informatica] Qualquer ccnjumo de redes de compntadores !igados entre si por 

roteadores e gateways, como, p. ex. aquela de ambito mundia!, descentralizada e de acesso 

publico, cujos principais ~s ofereddos sao o correio eletrOnicc, o chat e a Web, que e 

ccnstitcida por ccnjunto de redes de ccmputadores interccnectados por roteadores que utilizam o 

protocclo de trnnsmissiio TCP/IP (Ferreira (1999)). 

Internet Protocol; (lP): protocolo da Internet; este protocolo trnbalha na csmada de rede [:infra
estrotura] provendo um ~ para os uswlrios da Internet, e possibilitando o manuseio e 
roteamento dos pacotes fblocos de bits] atraves da rede (Kosiur ( 1997) ). 

lnternet Service Provider: Provedor de acesso; empresa que permite o acesso a Internet de 

computadores previamente cadastrados utilivmdo seus eqnipamentos e a infra-estrutura publica 

de telecomunica¢es. Normalmertte fomecem ~s adicionais como caixa postal eletronica 

para receber e-mail, furnunentas de busca, infon:nayOes, etc. (Extraido de Kosiur (1997) ). 

Intranet: rede projetada para o processamento de infu11Ila95es em uma empresa ou organiza~ 

(Microsoft Press (1998)). 
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Search engine: Buscador de Infoi'Illa<;lio; ferramenta computacional que perrnite a localiza~ao na 

Internet de uma info~ao solicitada pelo Esta busca e efetnada de duas forrnas basicas: 
em uma base de dados previamente cadastrados pelo site que hospeda a ferramenta; 2) atraves 

do uso de urn agente inteligeme que percorre a rede e fuz a busca nos sites previamente 
cadastrados (Extraido de Zurawski (1999) e Vulkan (1999) respectivamente). 

Site [Web Site]: urn grupo de docurnentos HTTP relacionados e arquivos associados, scripts e 

bancos de dados que residam em urn se:rvidor HTML na Web (Microsoft Press (1998) ). 

Syndicator: distnbuidor; fun~ao de agrupar produtos, no caso especffico, infoi'Illa~ao ou conteudo 
de emretenintento, para venda dos "pacotes" aos eXIbidores. 0 terrno provem do uso dos 

sindicatos Norte Americanos como fomecedores de mao-de-ohra (Extraido de Werbach (2000)). 

Transmission control protocol; (TCP): protocolo de controle de transmissao, este p:rotocolo 

determina o tamanho maximo do pacote para a transmissao e os ajustes finos necessarios. Ele e 
usado quando se requer 100% de confian~ na transmissao (Kosiur (1997)). 

v 

Virtual (1): ambiente que existe apenas na Internet podendo ter similar ou niio no mundo real 
(Extraido de Gulati e Garino (2000) e de Skoularidou e Tzelepis (1998)). 

Virtual (2): quando aplicado ao contexto das empresas abrange as emidades co:mpostas por 

trabalbadores geograficamente dispersos que compartilbam seus trabalhos e comunicam-se 
apenas por meios eletronicos, com pouco, ou nenbJJm, conta.to pessoal (Kosiur (1997)). 

w 

World Wide Web; WWW; web: e urn sistema de info~iio em escala global acessivel em 
tempo real atraves de redes de computadores (Meira, Murta e Resende (2000)). 
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Bibliogrnfia Reromendada 

0 objetivo deste apendice e sugerir llJlJa bibliografia que trata de assmrtos nao furnm 
cobertos 00 texto deste trabalho ou, devido a brevidade 00 trato dos mesmos, nao puderam ser 

amplamente explorados e debatidos. 

Para os textos mais relevantes serao feitos comentanos visando roostrar as suas principais 

caracteristicas de interesse pam llJlJa futura contin~ deste trabalho por outro pesquisador. Os 

demais serao agrupados sob um Unico comentario. 

A classifi~ao a seguir fui reita de forma a agrupar os artigos por assunto, sendo 

inevfiavel aigllJlJas areas de sobreposi~iio entre OS grupos. 
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!INTERNET 

Ll 

Papazoglou e Tsalgatidou (2000) - 0 texto, urn editorial, traz comen:t:irios sobre outros textos 
que abordam diversos temas sobre a Internet E o imico texto localizado na literatura 
internacional que apresenta urna classifica~ao especifica para a participas:ao do governo na 
Internet. 

Levis ( 1996) - 0 texto apresenta urna visiio geral do ccrnercio eletronico em diversos segmentos 
e inclui al.gumas classificas:oes e vantagens desta forma de negociar. 

Iansiti e MacCormack (1997) - 0 texto aborda o tema do desenvolvirnento de produtos no 
"tempo da Internet". Dentro deste novo paradigma os autores abordam questoes como o modelo 
de produs:OO, a formas:ao de grupos dispersos para o projeto e teste de novos produtos, etc. 

Evans e Wurster (1997) - 0 texto fl:liz urna aruilise das influencias que a Internet tern sobre as 
empresas e cadeias de suprimento que traballiam essencialmeme com informas:ao, como 
encidopedias e bancos, e apresenta os novos tipos de competidores nesses mercados. 

Barna, Wbinston e Yin (2000) - 0 texto apresenta urna aruilise da "economia da Internet" 
identificando os agentes economicos, snas fims:oes e atn"bui~oes, e propoe a classifi~iio desses 
agentes em quatro categorias. 
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1.2 Segm.ento de neg6cio entre empresas e consumidores 

Comportamento do usuario e/ou consumidor diante site 

Chene Wells (1999)- Os autores fuzem uma pesquisa em 120 sites diversos visando mensurar a 

empatia do uswlrio para como site. Diversas caracteristicas dos sites sao apontadas para os 

usuaries avaliarem. 

Webb e Sayer (1998) - 0 texto traz uma metodologia para analisar um site de comercio 

eletronico. Destaca aspectos tecnicos e de fucilidade de uso do site. 

Skoularidou e Tzelepis (1998)- 0 texto traz uma proposta de plataforma de neg6dos vla Internet 

conciliando propaganda, pesquisa de comportamento do uswlrio e ferramentas de naveg~iio na 

rede. 

Miles e Hoves (2000) - 0 texto discute o comportamento do usuario diante do site. Apresenta 

alguns modelos de comportamento e diversos tipos de sites incluindo B2B, varejo, e ferramentas 

de busca. 

Hodkinson, Kiel e McColl-Kennedy (2000) - 0 texto trabalha a questiio do comportamento do 

consumidor atraves do processo de procura de infol'lllll<;oes que o consumidor tern de proceder. 

Faz algumas conside~s sobre a fucilidade de nave~ao dentro dos sites. 

White e Manning (1998)- Os autores trabalham como o~etivo de fuzer um site atraente e que 

esta caracteristica possa se reverter em vendas. Fazem um estudo considerando alguns tipos de 

produtos e sna ace~ao para comercio vla rede. 

Lu e Yeung (1998)- Os autores apresentam uma metodologia para aruilise da eficiencia de um 

site comercial, baseando-se em pontos como: custo de manut~ao, fucilidade de uso, aparencia 

atrat:iva, cultura, etc. 

Kim e Yoo (2000)- Os autores tratam da otitniz.a9ilo dos links em um site comercial. A pesquisa 
procura identificar e quantificar as reayoes do usuario. 

Reichheld e Schefter (2000) - Os autores levantam algumas quest5es como a fideiidade do 

consumidor, a compra pelo menor pre9o e outras. Fazem uma aruilise de como obter a fidelidade 

dos clientes e combatem alguns mitos da Rede. 

Almeida et al (1999)- Os autores trayam um retrato do comportamento do usuario brasileiro da 

Internet. Abordam temas como influencia da lingua nas decisOes de compra, influencia da marca, 

etc. Apresentam a fumilia Miner de softwares de busca de infol'lllll<fOes. 
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Bhattacherjee (2000) - 0 autor faz uma aruilise do comportamento do usuario da Internet 

considerando futores s~etivos e de comportamento (p. ex. experiencia previa, influencias 

extemas, fucilidade de utiliza~ao do site, etc.). 

Limayem, Khalifu e texto :rettata as raz5es que motivam a comp:ra at:raves da 
Internet. Apresenta sugestoes praticas para avalia:r a eficiencia de urn site ccmerciai. 

e Ong (19911)- texto trahalha com as ~es (p:raticidade, fucilidade uso, valor 
adiciomdo, etc.) que o usuario tem sobre urn site de co:rretagem de ~oos. 

Steward e Videlo (19911)- texto retrata o processo de oomp:ra de urn oonsumidor e as questoes 
en:&entadas pelo mesmo nas compras sitnples e nas de maior grau de complexidade, e as OJ'Voes 
de busca de infortl:la9iies para a declsao. 

Dege:ratu, Rangaswamy e Wu (2000) - Os autores fazem uma pesquisa comparativa entre o 

oomportamento na comp:ra em uma loja tradicioool e na Internet, abordando aspectos como 
marca, pre~ e outros atributos. 

Helander e Khalid (2000) - texto traz uma aruilise de diversas pesquisas scbre o 
oomportamento do usuario da Internet diante de uma loja virtual. Inclui oo~oes do 

comportamento do oonsumidor diante de uma loja fisica, urn cau\logo e de uma loja virtual 

O'Keefe et al. (2000)- Os autores fazem urn esrudo sobre o comportamento do usuarlo em tres 
paises (EUA, Hong Kong e Inglaterra) na tentativa de identi:ficar ~de ccmportamento 
diante de urn mesmo grupo de estimulos. 

Suma Eoonomica (2000) - 0 artigo t:rata das alte:ra~es no comportamento dos consumidores que 
t:ranaacionam atraves da rede, tendo como base duas pesquisas com os usuarios. 

Suma Eoooomica (2000b)- 0 artigo trata da questao da utiliz~ dos cartoos de credito e debito, 
nas compras efutuadas via rede, enfocando nos temores dos usuarios e nas medidas de segur~ 

que as administradoras de cartoes estao implementando. 

Szymanski e Hise (2000) - 0 texto relata uma pesquisa de satis~ dos oonsumidores que 

efutnam compras via Internet visando mensu:rar quais itens contribuem para a sa~ do 
consumidor. 

Kolear e Galbraith (2000) - 0 artigo t:rabalha o tema da fidelidade do cliente a uma loja. Baseado 
no conhecimento das raz5es que motivam a fidelidade ao produto e a uma loja t:radicioool os 

autores ~ um paralelo com as lojas virtuais. 

Aberg e Sbahmebri (2000)- Os autores prop5em o usc de um assistente humane para os sites de 

venda a varejo, implementado um prot6tipo em um site de venda de filmes e analisando o 
oomportamento tanto dos uswmos oomo do operador que presta a assistencia. 



1.2.2 Artigos genericos 

Monticlno (1998)- autor fuz uma critica aos metodos de av~o da eficiencia dos sites 

col:l'llfu:cio e fuz algumas sugest5es de como se deve obter esta medida. 

Strader e Shaw (1997)- Os auto:res apresentam uma visao paoolimica comerdo elettomco 

attaves da Internet, descrevendo alguns produtos e impactos a Internet tem sobte os 

mercados. 

Kambil ( 1997) - 0 autor fuz algumas considera~oes sobte o comercio na Internet. Abtauge 

questoes como pesquisa de produtos, logistica, pagamentos, etc. 

Keeny (1999)- 0 autor prop5e que se analise a Internet pelc valor que o consumidor atribui ao 
produto que ela orerece visto que a Rede nilo o fi:m em si mesma, mas um meio para ak~ar 

outtos fins. 

Bell e Tang (i 998) - Os autores fuzem uma analise da efetividade comerdal de 60 sites de 

diversas areas. 

Fleury e Monteiro (2000) - Os autores fuzem uma analise das questoes logisticas do col:l'llfu:do 

eJ.etrOnico apontando OS pontOS de gargalo no processo de Venda a varejo. 

Fleury e Hijjar (2000) - Os autores descrevem neste tex.to uma pesquisa de campo realizada para 
verificar a eficiencia de sites comerciais btasileiros. 

Wan (2000) - 0 autor prop5e uma metodologia cruzada entre caracteristicas de interesse do 

cliente e caracteristicas comerdais, para analisar os sites comerdals. 

Hamill (1997) - 0 tex.to discorre sobte as dificuldades das pequenas e medias empresas em 

competir no mercado mundial e prop5e que a Internet seja usada para fu.cilitar a entrada das 

empresas nestes mercados. 

Mahajan e Venkastesh (2000)- 0 texto apresenta uma revisao comentada de 18 textos sobte o 

cenano do marketing via rede e tfa9a algumas comp~5es entre os textos e entre estes e o 

conhecimento adquirido nas atividades comerciais fura da rede. 

Mariotti e Sgobbi (2001)- Os autores fuzem algumas previsOes quanto ao crescimento da Internet 

e do comercio eletrOnico e tta~ alguns modelos de crescimento levando em considerayao o 

tipo de mercado que sera criado na rede. Ap:resentarn um contra-ponto importante quando 

afirmam que 0 crescimento do comercio elettonico independera da tecoologia a Set desenvolvida. 

Golob e Regan (2001)- 0 texto traz uma ampla an:3Jise dos possiveis impactos que a Tecnologia 

da Infu~ao (TI) pode ter sobte as viagens das pessoas. Apresenta diversas areas que 
necessitam de maiores pesquisas para melbor mensurar os impactos da TI sobre a vida cotidiana. 
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Liu e Arnett (2000)- Os autores fuzem uma pesquisa entre os administradores de sites das 1000 
maiores ernpresas americanas, de quais seriam as caracteristicas de um site comerdal de sucesso. 

Shapiro e Varian (1998) - os autores tratam das formas uma ernpresa pode utilizar 

vender produtos que contenham ioformao/iio (principalmente softweres e bancos de dados), sem 
depreciar a margem de lucro. 

Huizingh (2000) - autor relata uma pesquisa realizada com, aproximadamente, sites de 
comercio eletronico, incluindo sites americanos e holandeses. 0 objetivo e investiger 0 projeto e 

o conteudo dos sites em vmos aspectos e em varios ramos de atividade ecooomica. 

Cloyd (2001)- A autora relata o desenvolvimento de um projeto e a irnplementa«;:ao de site BZB, 

sendo que a orienta<;ao do projeto e centrada na perspectiva e necessidades do usuario e nao nas 

dos projetistas do site. 

Riggins ( 1999) - autor trabalha a questao da avalia<;ao das caracteristicas de um oomerdal 
tanto e desenvolvida uma em 

eletronico" na crlaviio de valor para o usuario. 

Lederer, Mircbandani e Sims (1997)- Os autores apresentam uma pesquisa, realizada atraves da 

Internet, com 212 empresas de comercio eletronico varejista sobre as lig~oes entre o comercio 
eletronico e a estrategia das empresas. 

Rutkowski (2000) - 0 autor :fuz uma revisao das novas tecnologias em gestavao para a Internet e 
os desa:fios a serem vencidos. Inclui estatistica do nfunero de hosts no mundo. 

Burchett (2000) - 0 texto trata da expansiio dos neg6cios via rede para os usuaries m6veis, 
abrangendo questoes tecnol6gicas e comerciais que as empresas deveriio enfrentar. 

Wang, Head e Archer (2000) - Os autores elaboram um modelo de neg6cio para empresas de 
varejo da Web haseados no "Marketing de Relacionamento", descrevendo os estagios de 

construyao do modelo. 

Kampas (2000) - 0 autor tra«;:a uma linha evolutiva da Tecnologia da Informayao desde o inicio 

da escrita em 3500 AC ate os pr6ximos passos do comercio eletronico, identificando os pontos de 

mudanva de paradigma, seus principais agentes e suas conseqiiencias. 

Moon, Lee e Lee (2000) - Os autores trabalham o tema das centrais de atendimento ao publico 
(Call Centers). Relatam o processo evolutivo destas centrais e prop5em urna central de 

atendimento para e atraves da Internet associando atendlmento atraves de agentes inteligentes e 

pessoas. 

Singh (1999) - 0 autor trabalha a questiio da interatividade entre o uswirio e o site de varejo 
defendendo uma mudanya na tecnologia pra tomar os sites mais adequados as necessidades do 

uswirio. 

Hobson (1999)- 0 texto apresenta uma visao geral sobre os mecanismos de oompralbarganha 

utilizados na Internet, focando so bre os sites de leiloes e comunidades. 
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Hamilton (1997)- 0 texto traz uma visao geral do comercio eletronico e suas vantagens. 

1 Segmento de neg6cios entre empresas 

Savoie e R.aisinghani (1999) - texto tfa9a uma visao historica da evol~ do oomercio 

eletronioo, identificando tres ondas evolutivas, e apresenta alguns desafios a serem vencidos, 
principalmente na area de neg6dos entre empresas. 

Giaglis, Kleine O'Keefe (2001) • 0 texto trnz uma aruilise dos fenomenos da desinte~, 
reintermediayoo cybe~ provocados pela Internet. Apresenta uma aruilise da u~o da 

Internet pelos diversos agente cadeia, as vantagens, riscos, e o~es que eles tern para 

trabalhar. 

Segev, Porra e Roldan (1997) - Este a:rtigo trata do usc da Internet para transayoes financeiras. 
Faz aruilise de cases e oomp~ entre EDI e Internet. Unioo texto encontrado que afu:ma que o 

EDI e mais barato que a Internet. 

Chemical Week (2000); Roberts (1999); Ellis (1998); Moran (1999); Adams (1999) ·Estes textos 

tratam dos impactos que o Internet tern ou pode ter sobre a IndUstria Quimica Norte Americana. 

Ackerman, Kanner e Stieler (2000) • Este artigo reflete sobre a evolu~ao dos sites de 

interme~ao de neg6cios. Apresenta aspectos como acele~iio dos processos administrativos e 
do desenvolvimento de novos produtos, e os efeitos sobre a ~ao da cadeia de 

suprimentos. 

El Sawy et al (1999) - Este artigo trata sobre as aS'5es empreendidas por urn empresa visando sua 

sobrevivencia no mercado devido as ~as de desintermediayiio provocadas pela Internet. Os 
autores acompanharam as ~oes da empresa por urn periodo de seis anos relatando todos os 

passos evolutivos e as ~oes dos funcion&los, clientes e fomecedores. 

Gulati e Garino (2000) - Este a:rtigo trata de v&ias questoes relativas a inte~iio ou niio das 

atividades entre o ~ virtual de uma empresa e a sua parte tradicionaL Apresenta exemplos e 
urn guia pratico para decisiio sobre a inte~ao ou sep~ das atividades entre as empresas de 

urn mesmo grupo. 

Mullin (1999) - Este texto apresenta uma visao sobre o CRM (Cnstomer Relationship 

Management) aplicado a IndUstria Quimica, e o uso da Internet para a integra~o entre os 
softwares das empresas envolvidas. 

Leung, Cheung e Hui (2000) • Os autores fazem uma proposta de "mercado virtual de transporte 

aereo" para as empresas que atuam em Hong Kong, utilizando como meio de oo~iio a 

Internet. 
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Choi e V.'hinston (1999)- 0 texto trata de questoes legais como o monop61io de programas para 

navegav!!o na Internet e a venda de "pacotes" de software. 

Gattiker, Perlusz e Bohmann texto trata de assuntos relatives ao uso da para 

aquisi¢es entre empresas. Questoes como se~ comportamento dlante do site, cultura 

pessoai e corporatiw, etc. Trata trunOOm do comportamento do consumidor diante de um site de 

comercio eletrOnico. 

Haynes, Becherer e Helms {1998)- os autores fuzem uma analise vertical do uso comerclal da 
Internet ern uma cadeia de suprimentos com pequenas e medias ernpresas. 

WJSe e Morrison (2000) - Os autores tra~ um paralelo entre os neg6cios financeiros e os 

dernais tipos de negodos, ambos via rede. Segundo os mesmos, os negocios firumceiros 

ftmcionariam como uma previsiio de comportamento para os dernais. Inclui um quadro 

comparative de diversos negocios e atividades via rede. 

Kenny e (2000)- autores traba!ham uma oova perspectiva de marketing via na 

quai o conteUdo e posto em segundo Iugar e o contexte em que a informav!!o e fomecida torna-se 

o :mais importante. Para alcan~ar tai objetivo e necessano o desenvolvim.ento das tecnologias de 

acesso a rede sem cabos. 

Cabtai (2001) - 0 autor trava um panorama do comercio eletronico apresentando dados sobre seu 

crescimento. E dado enfoque nos sites de comercio entre empresas. 

Rosenbaum (2000)- 0 texto traz uma analise sobre o ambiente do comercio eletronico, focando 

sobre aspectos sodais, como a auto-re~ dos sites; normativos, os proximos 
protocolos a serem implementados na rede; e empresarial, as aiianc;as e comites empresariais. 

Janssen e Sol (2000)- 0 teld:o apresenta a questiio do papel do intermediario ern uma cadeia de 

suprimento diante da expansao da Internet. E proposta uma modelagern destes agentes para se 

detenninar 0 vaior que cada um agrega a cadeia. 

Lewis, Semeijn e Taiaiayevsky (1998)- Os autores traba!ham o tema da substitui~ dos agentes 
de viagens pela Internet e outros meios de vendas diretas de passagens aereas e hospedagern ern 

hoteis. Dividern o setor ern duas classes distintas: as viagens de neg6cio e as de passeio, 

concluindo que a desintermediavOO sera :mais forte na primelra categoria 

Senn (2000) - 0 texto apresenta uma vis!!o gera1 das caracteristicas que o mercado eletronico 

entre empresas pode ter, abordando temas como alcance, redu~ de cnstos operacionais, 

propaganda via rede, etc. 

Lancioni, Smith e Oliva (2000)- 0 texto discute o pape! da Internet na administrac;ao da cadeia 

de suprimento. E baseado em uma pesquisa sobre a uti!i.zavao da Internet nas diversas etapas da 

administrac;ao da cadeia. 

Leidner (1999)- 0 texto fuz uma analise dos desafios e solu¢es que uma pequena empresa de 

software francesa encontrou para cresoet no ambiente de comercio entre empresas. 
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Hoffinan e Novak (2000) - 0 texto proj)Oe o uso do marketing via Rede para obter novos 

clientes, dando destaque ao uso de ~ e parcerias. 

Rao (1999)- autor fuz uma aruili.se do impacto da Internet em 3 setores (mflsica, fimnvas e 

varejo ), com fuco nos intermedillrios e ncs parceiros. 

Marino (2000) - A autora retrata nesta reportagem a parceria entre operador log:istico e empresas 

de comercio eletronico. 

Bush e Bush (2000) - Os autores reslizam uma pesquisa junto a diversas empresas de come 

anunciaotes e agendas de publicidade estao utilizando a Internet. 

Kaplan e Sawhney (2000) - 0 fuco deste texto sao os portais comerciais. Sao feitas aruili.ses 
comparativas e apresentadas diversas classi:fi~oes destes sites. 

Moran (1999)- 0 autor ttata da questao relativa a marca de uma empresa ou produto, ~o 

uma co~ao entre marcas conhecidas ncs mundos tradicional e virtual, suas co~oes e a 

quesmo das equipes de gerenciamento por traz de uma empresa. 

Hasan e Tibbitis (2000) - 0 texto trata da implementav§o de um Balenced Scorecard em uma 

empresa de energia eletrica com fuco no site de comercic eletronico desta empresa. 0 texto 

tambem apresenta uma discussiio de come formatar o BSC para um site e come avallar a 

qnalidade de um site comercial. 

Landers et al (2000) - 0 texto apresenta o conceito de "Armazem Virtual" que consiste 

basicarnente da vist"bilidade de todo o estoque, quer estacionado ou em transite, de uma empresa. 

Esta gerencia das informa~es seria efetuada atraves da Tecnologia da Infu~. 

Trappey e Trappey (1998)- o texto trabalha a quesmo do uso das info~es dispombilizadas 
pelos sistemas eletronicos usados nc varejo. E apresentado um software que permite a aruili.se das 

info~oes e comp~ entre produtos, posicionamento nas prateleiras, etc. 

Kocharekar (2001)- 0 autor trabalha 0 tema do "gerenciamento inteligente" junto ao comercio 

eletronico, afirmando que esta e a evol~ natural para as empresas que ja passaram por 

processes de re-engenbaria e implementav§o de sistemas ERP. 

Mollanty e Deshmnkb (2000) - 0 texto discorre sobre o processo de re-engenbaria adotado por 

uma empresa fabricante de maquinas industriais, baseado ncs principios da A~ao da 
Cadeia de Suprimento. 
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Chan e Swatman (2000) - 0 texto fuz uma aruilise da implemen~ilo de urn sistema de comercio 
eletronico em uma grande empresa. 0 foco da pesquisa silo as dificuldades encontradas durante o 
processo, principalmente as administrativas e cultmais. Neste texto o comercio eletronico atraves 
da Internet e considerado como urn passo evolutivo de uma furramenta de apoio a admi'listra.;:ilo 
daempresa. 

Ratnasingam (2000) - A autora aborda o tema do poder nss re~oes entre empresas e o uso do 
comercio eletronico, prindpalmente o como forma de coero;:ilo de uma empresa para com 

outre. 

Scupola (1999)- 0 artigo trata do uso da Internet na cadeia de suprimento da indUstria grafica, 
destacando as novas furrnas de trahalho e os novos conceitos que a Internet, e outras tecnologias 
reladonadas, estilo introduzindo neste ramo. Silo utilizados exemplos de ernpresas que publicam 

jom.ais cienti:ficos. 

Werbach (2000) - texto trahalha o tema da indUstria info~o ahrangendo Wrios 
co:meud•). E uma dessa e sugeridas algumas forrnas de negocisr o 
produto "informa.;:ao". 

McGloin e Grant (1998) - Os autores tratam do tema do uso da Internet pelas pequenss ernpresas 
da Irlanda do Norte como meio de aprimorsr a capacidade competitiva deste segmento 

empresarial. 

1.3 .2 Leiloes e concorrencia via rede 

Mine Galie (1999) - 0 texto trata da questilo da compra pela 6tica empresarial. Aborda temas 
relativos a tamanho da empresa, poder de negocia<;:ilo, pessoal envolvido, segura.nva e 
credl"bilidade. 

Internet e Intranet (l998b) - 0 texto aborda o tema da compra empresarial, os beneficios, os 
intermediaries (HUBs), softwsres usados e problemas com esta forma de aquisi<;:ao de produtos. 

Internet e Intranet (1998d) - 0 texto aborda a questilo das vendas, por meio de leiloes elettonicos, 
praticados por empresas. Descreve as forrnas e praticas desta modalidade de venda. 
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1.4 Hardware, software e infra-estrurura 

1 .4.1 Se~ criptografia e credibilidade da rede 

Rea e Skevington (1998) - texto trata da quesllio da credll:Jilidade, considerada como urn 
reoomeno complexo e muhi-mcetado. Transportando este feoomeno para a Internet o texto retrata 

a quesllio dividindo-a em credil:Jilidade do meio (Rede) e das pontas (pessoas). 

Ratnasingham (1998)- A autora trata da quesllio da credibilidade sob diversas 6ticas. Inicia com 

uma de:fini9ao de credll:Jilidade e sua evol~ no grau de oo~a, passa para a questiio interna 

das empresas e por fim a credibilidade e os risco do eletronico. 

Internet e Intranet ( 1997) - 0 texto trata das furmas de criptografia disponiveis no mercado e 

explica de forma sucinta o funcionsmento delas. 

1.4.2 Agentes inteligentes 

Siio softwares com capacidade de negociar com seus congeneres baseado em condi9(ies que o 

operador defini. Tem diversos nomes no ingles (Bot, Robot, Software Agent e Agent 

Technology). Os quatro textos indicados a seguir tratam deste assunto abordando questoes 

tecnica e de comportamento dos usuaries. Vulkan (1999); Smith (1996); Owen e Suarez (1999); 

O'Brien (1997). 

Kim [Henry] (2000) - 0 texto traz uma discussiio do uso de software "agente inteligente" na 
integravao das info~oes dentre os parce.iros de em uma cadeia de suprimento, discutindo 

tambem aspectos estrategioos deste oompartilhamento de infu~oes. 

Corradi, Montanari e Stefimelli (200 1) - 0 texto apresenta uma discussiio sobre a segurai19a dos 

"agentes inteligentes" tanto sob o aspecto dos computadores que serao visitados ooino dos 

pr6prios agentes, para que nao ocorram fraudes ou danos as info~oes transportadas por eles. 
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1.4.3 Pagamentos eletronicos 

Asokan et (!997); Solomonides e Searle (1999)- Estes dois texto apresentam uma visao geral 

das furmas de pagamento por meio eletronico abordando questao como se~a, protocolos, 
infra-~ criptografia e rnicro-pagamentos. 

Internet e Intranet (199&:) - Este texto trata especificamente de uma forma de pagamento, o 
cheque eletr&nico (E-check). 

Singh (1999) - 0 texto traz uma amilise dos aspectos socloculturais e tecno!Ogicos do uso do 
pagamento eletronico. Atraves de uma pesquisa realizada na Austnilia o autor identifica vfuias 
raz5es pelas quais se usa ou deixa-se de usar os meios eletronicos para a re~ de 
pagameutos, tanto oo comercio tradicional. como oo eletronioo. 

1.4.4 Funcionamemo das ferrnmentas de busca 

Fang e Salvendy (2000) - 0 texto trata da questao das ferramentas de busca para Internet 
baseadas em palavras chavea. Os autores fuzem uma co~ entre duas ferrnmentas com este 
principio de funcionameuto. 

Thelwall (2000) e Zurawski (1999)- Estes dois textos retratam a queatao do funcionamento das 

rerrnmentas de busca, trabalhando com terms como cobertura e modo de cataloga~ de sites. 

lntrona e Nissenbaum (2000)- Os autores fuzem uma critica a falta de ttansparencia dos sites que 

organizam as tabelas nsadas pelas rerrnmentas de busca Alegam que estas tabelas sao 
discriminat6rias e desvirtuam a caracteristica de h'berdade da Internet. 

1.4.5 Diversos 

Broccoletti e Zilioli (1999) - Os autores tratam das quest5es legals da Internet. Trazem urn 
comentario das primeiras iniciativas para a lega.!izacao da Rede. 

Briggs (1997); Nikaki (1998); Decina e Trecordi (1999)- Estes tres textos tratam da questao da 

oonvergencia entre Internet, telefonia e televisao para urn imico meio de entretenimento e 

negocios. 
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Giddings (1996)- 0 texto trata de questoes relatives a infra-estrutura da Internet e sua evolucyao 

tecnol6gica. 

Davis e O'Sullivan (1998) - Os autores apresentam uma ampla vi£00 da Tecnologia da 
Info~ e das possibilidades de apli~ desta tecnoiogia nas empresas. Trazem uma longa 
lista de de~es de termos tecmcos uaados na TL 

Soete e Wee! (1999) - Os autores :malisam as diversss fo!l!laS de tnoomvao que podem ser 

aplicadas il Internet tendo em vista uma tnbu~ que mo seja prejudiclal ao crescimento de 
rede. 

Batni, Lee e Varney (2000)- Os autores apresentam diversas possibilidades de uso da tecnologia 

W AP (Wireless Application Protocol) para a expansao da Internet m6vel, tanto para aparelhos de 
telefune celular, pagers e palm tops como para veicuios. 

Wittgreffe (1999) - autor elabora uma base para teste de softwares dedicados ao comercio 

Bolio e Stmnm (1998) - 0 texto fuz uma amilise comparative entre as redes de comtmi~oos 
atuais e a Internet. 0 enfoque maior e dado na infra-estrutura de telecomtmica<;oes e na 
co~ entre o EDI e a internet. 

BARUA, PINNELL, SHUTTER e WHINSTON (1999) • 0 texto fuz uma amilise da economla da 
Internet dividindo-a em quatro camadas (layers) com caracteristicas distintss: infra-estrutura, 
aplica~oos, intennedi8ria e comercic. A principal conclusao obtida e de que a economla da 
Internet e muito maior do que as pesquisas anteriores previam. 
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2 ADMINISTRA(:AO DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Avaliayao de desempenho 

Aravechia e Pires (1999)- Os autores apresentam uma proposta te6rica de metodo avalia;;:ao da 

cadeia que abranja todos ( ou quase) os seus aspectos, e possa ser usado para compara;;:oes com os 

objetivos a serem alcan;;:ados. 

Stank, Daugherty e Gustin (1994)- Os autores tratam da influencia do grau de centraliza;;:ao da 

estrutura organizacional nas atividades de logistica de uma empresa. 

Beamon (1999) - A autora prop5e urn modelo te6rico para a analise de uma cadeia, incluindo 

aspectos financeiros e operacionais. 

Chow, Heaver e Henriksson (1994) - Os autores :fuzem uma :revisao critica dos metodos 

utilizados para medidas de desempenho na literatura, incluindo as limita\=oes das metodologias 
emp:regadas nas pesquisas. · 

2.2 Analise da cadeia por modelagem matematica 

Kim (2000) - 0 antor trata do relacionamento colaborativo entre fomecedor e fubricante em urn 

ambiente inovador e onde os produtos nao sao sensiveis ao pre;;:o. Usa ferramenta de modelagem 

matematica para efeiuar simula;;:Oes. 

Federgruen e Kataln (1999) - Os autores estudam o impacto de se adicionar urn item feito sob 

encomenda em urn processo de fubrica;;:§o para estoque. Utilizanl modelagem matematica. 
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Cachon e Zipkin (1999) - Os autores estudam politicas de coo~ao e competi~ para uma 

cadeia de suprimento de dois niveis atraves da modelagem matematica. 

Alfredsson e Verrijdt (1999) - 0 texto trata da questao do suprimento de emergencia em uma 

modelagem de uma oadeia de dois niveis. 

Fowler (1999)- 0 texto trata de uma modelagem matematica do comportamento de uma oadeia 

de suprimento utilizando furramentas da area de Controles Eletronicos (feedback e feedforward). 

Snyder, Koehler e Ord (1999)- 0 texto disoorre sobre uma modifi~ no modelo matematioo 
de previsiio de demanda, viaando a redu~ao do nivel de estoque sem al.terar as demais vriveis. 

Yucesan e Groote (2000) - Os autores tratam da questiio do Lead Time e do nivel de servl{:o ao 

cliente fazendo co~oes entre sistemas de prod~ diferentes (pull X push). 

Ouyang, Chene Chang (1999)- Neste texto a questiio do Lead Time e tratada em conjunto com a 

red~ao de custos de estoque e o uso de pedidos em carteira. 

Spearman e Zhang (1999) - 0 texto trata da questao de estabelecer uma politica otima para o 

Lead Time. 

Vandaele et al. (2000) - 0 texto e um estudo de caso baseado na consultoria reslizada pelos 

autores na tabrica de transmissOes da Dana Corp. na Belgica, viaando principalmente a redu~ 
do Lead time e aumento da performance. 

Ruben e Mahmoodi (2000) - Os autores tratam da previsiio do Lead time em um sistema 
desbalanceado (gargalos ), tendo a lo~ao do ponto de estrangulam.ento na Jinha de prod~ 
como vrivel. 

Mason-Jones e Towill (1999) - Os autores trabalham o tema da red~ao do Lead time pela 

compressao dos tempos atraves da oadeia de suprimento, principalmente at:raves da e~ 

dos tempos mortos. A ferramenta principal e a aplic~ da tecnologia da infu~ para 
compartilhamento das info~es para os parceiros. 

Fong, Gempesaw e Ord (2000) - Os autores prop5em um modelo matematico simplifioado para o 

Clilculo do lead time de forma a proporcionar um resultado preciso e rapido. 

Sherman (1998)- 0 texto trabalha o tema da previsiio da demanda buscaudo estabelecer uma 

:fronteira entre 0 metodo tradicional e 0 metodo apoiado nos pedidos dos consumidores. 0 autor 
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trabalha o tema da sincro~ das atividades na cadeia para melhorar o atendimemo ao 
consumidor. 

SCMeTQM 

Hines e Rich (1998) - 0 texto discorre sobre a associa~iio entre empresas de uma cadeia 

incluindo questoes de Qualidade Total (TQM) e da A~iio da Cadeia de Suprimento 

(SCM). 

Kanji e Wong (1999)- Segundo os autores muitos dos principios A~ao 
Suprlmento e Qualidade sao comuna. Entao 

Unico corpo teorico? 

Tan et a! (1999) • Os autores realizam uma pesqllisa de campo jumo a um grupo de empresas 

americanas sobre a influenda dos programas de Qualidade Total na decisao sohre escolha dos 
fomecedores, em diversas cadeias de suprimemo. 

2.5 Informa~ao e tecnologia da informa~ao 

Casati, Dayal e Shan (200 1) - 0 texto trabalha a questiio da inte~ dos diversos softwares, de 

uma ou mals empresas, que trabalham com ferramentas de SCM. Os autores tratam de quesWes 

como interfaces de connmica~eao, diversidades culturais e legais, tamanho de empresas, etc. 

Holland (1995) - 0 autor estuda o impacto da ado~ de um sistema de infurma¢o 
interorganizadonal na cadeia de suprimemo. A tecnologia e a do ED!. 

Webster (1995) - Este texto trata da questiio da ado~eiio de um novo sistetna de comunic~o entre 

as empresas em dois rarnos de atlvidade: automobilistica e varejo de roupas. Nos dois estudos de 

caso sao relatadas as furmas como as empresas lideres de cada setor tratam com as demals 
empresas. 0 ponto principal e a ado~eao por adesiio versos ado~ por coer~. 

Lin et a! (2000) - 0 texto relata a evolu9iio da administfa9ao da cadela de suprimento na IBM 

intemacional e a cria~ do primeiro software de SCM interorganizadonal da IBM. 

Benjamin e Wigand {1995) - Os autores retratam algumas hi.pOteses de u~ da infra

estrurura de teiecom~ dos EUA com o objetivo de estabelecer uma cadeia de suprlmento. 
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Discorrem tamoom sobre as fucilidades e dificuldades da ~ao deste meio para negocios e os 

impactos que podera causar no comercio tradicional. 

Hlill (2000) - 0 autor trata do uso das infui'lm¢es obtidas independente do meio ou da origem. A 
qnestlio central e como distingWr qnal info~ e relevante, correta, necessaria. etc., dentro de 
mn oontexto sobrecsrregado de infurmayOes. 0 autor dassifica esta infu~ como 

"inteligente". 

Halhead (1995) - texto traz mna analise dos beneficios do uso da Tecoologia da Infu~ 
para as empresas de mna cadeia lcgistica A tecnologia em questao e o EDL 

Him (2000) - 0 autor trata da questlio do uso da Tecoolcgia da Info~ pelas empresas 
industriais, discutindo porque em alguns ramos da indUstria a TI nao obtem o mesmo sucesso que 

em outros. 0 setor em fooo eo de constru¥lio naval oos EUA. 

Stro<~ken (2000) - autor traballla o teme do papel da Tecoologia Info~ nas 

ativ:idades de varias cadeias produtivas, estabelecendo oorre~oos entre a TI e as na 

estrutum da cadeia. 

Nazario (1999) - 0 texto traballla o tema do uso dos softwares ERP fucando nas atividades 

lcgisticas de mna empresa. 

Braga (1999)- Esta reportagem aborda temas tecnicos e cornerciais da ad~o dos softwares de 

ERP por diversas empresas. 

Shaw (2000) - 0 autor apresenta o desafio de produzir conforrne a dffl!anda do rnercado 

considerando mtores oomo nniliiplas plantas e mercados, varios produtos e longevidade de cada 
urn, eo papel daTI na administra¥ao da orglllliza¥ao (ffurica, cadeiade suprimento, etc.). 

LeBlanc (2000) - 0 autor traz um panorama das aplicayoes da T. !. em diversos setores e 

atividades da ecooomia, focalizando os beneficios que a T. I. tem trazido para as empresas e 

pessoas. 

Sohal, Moss e Ng (2000) - 0 texto trata da utiliza<;ao eticieme e produtiva da T.I. Os autores 

apresentam mna pesquisa realizada junto a empresas de diversos portes na Australia 
qnestionando os motivos e os beneficios da implemema.,.ao, e as aplicayoes que aT. I. tem em 

cada empresa. 

GEIPOT (2000) - 0 texto trata principalmente da reJa¥ao do EDI e da Internet no ambito dos 

transportes maritimos. A visao apresemada e conservadora em re~ as perspectivas 
apresentadas em outros textos. Apresenta dados interessantes sobre a qnalidade e quantidade dos 

srros humanos na manipula.,.ao dos dados no setor de transportes. 

Strader, Lin e Shaw (1999) - 0 texto aborda o tema da gerencia e compartilhamento da 
informa<;ao atraves da cadeia de suprimento, abtangendo questOes de infra..estrutura e 
comportamentais. 
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Lee (1998) - 0 texto aborda o uso do EDI para ~oes financeiras (FEDI) ressaltando as 
qualidades tecnicas do sistema tais como seguran~ e con:fiabilidade visto a utiliza9ao de redes 
proprietarias. 

Bolisani e Scarso (2000) - Os autores abordam o tema do conhecimento como recurso produtivo, 
sua gerencia e ~ao em urn ambiente de milltiplos usuaries como o uso da para 
~o de cadeias de suprimentos. Aborda tambem conceitos sobre o tema 
"conhecimento" tais como comuni~ilo explicita, tlicita e contextual. 

Walton e Gupta (1999)- texto trata do uso do EDI entre as empresas. Indo alem do uso como 
ferramenta de comunica~ os autores buscarn identiiicar e quantificar os impactos que esta 
ferrar:nenta pode ter na administr~ das empresas e por consequencia nas cadeias de 
suprimento. 

2.6 Hardware e novas tecnologias para SCM 

Choi e Whinston (2000) - Os autores tratam dos requerimentos tecmcos para a perfuita 
comuni~ilo entre os sistemas de info~ilo para a execur;:ilo das transat;:5es comerciais. 

Internet e Intranet (1998) - 0 texto fuz uma comparatyiio entre Internet, Intranet e EDI, 
consideralldo custos, padroes, aplicat;:Oes e software. 

Hnang e Mak (2000) - Os autores desenvolvem urn prot6tipo de software para integrayao entre 
fomecedor e comprador visando o desenvolvimento conjunto de novos produtos. 

Tenenbaum, Chowdbry e Hughes (1997) - Os autores desenvolvem uma arquitetura para tomar 
possfvel a comunicar;:ilo entre diferentes softwares proprietaries, viabilizando desta forma a 
pnitica comercial via Rede. 

Jutla et al (1999) - 0 texto traz uma ampla v:isao dos requisites para a prati.ca do comercio 
eletronico, abordalldo ternas desde modelos de neg6cios ate pessoal especializado para a 

operat;:ao. 

Swartz (2000) - 0 texto traz urn novo conceito de c6digo de barras a ser utilizado em prodntos e 
embalagens, batizado de c6digo de barras bidimensional em oposiyao ao tradicional 
(unidimensional). 

Garcia-Flores; Wang e Goltz (2000) - Os autores prop5em o uso de urn Agente Inteligente 
(software) para ~ao de uma cadeia de suprimento. Descrevem a arquitetura e as 
caracteristicas que ele deve ter. 
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Cardoso (2000) - 0 texto traz uma reportagem sobre uma suite de softwares da familia APS 

(Advanced Planning & Schedulling System) que permitem a ~o da cadeia de 
suprimemos atraves da Internet. 

Quciros e Cruz (2001) - 0 texto aborda as ferramemas computadonais utiliVldas na 
~ da cadeia de suprimento visando o aperfeivoamemo da administrayao 

imerempresarlal e melhor atendimemo dos consumidores. 

2.7 Logistica 

Hicks, McGovern e Earl texto discorre sobre o processo de produvao em 

pedidos em carteira para a IndUstria Petrolffura, espedficamente no ramo de p!ataformas para 
e~ao de petroleo. 

Wei e Krajewski (2000) - 0 texto trata das vantagens da inte~ao dos pianos de produyao das 

diversas empresas de uma cadeia. 

Jayaram, Vickery e Droge (1999)- Os autores :fuzem uma aruilise dos futores de desempenho na 

cadeia da IndUstria Automotiva Norte Americana. 

Ballou, Gilbert e Mukhetjee (2000) - Neste texto os autores fazem uma analise sobre diversos 

aspectos te6rioos e praticos da Admini.strayao da Cadeia de Suprimento (SCM) e prop5e questoes 

para novas pesquisas. 

Bowersox, Stank e Daugherty (1999) - Neste texto os autores tratam da questao do lanyamento de 

urn novo produto e seus desafios. Apresentam como soluyao urn sistema logistico de rapida 

resposta para evitar armadilhas comuns como o excesso ou a ihlta de produtos nas lojas. 

Gilbert e Ballou (1999) - Os autores fazem urn estudo de caso visando a reduyao do custo de 

venda de bobinas de avo, utilizando uma politica de preyos que :fuvorece os pedidos feitos com 

antecedencia. 

Daniels (1999)- 0 autor fuz uma analise de caso sobre a~ da cadeia de suprimento para 
uma indUstria siderurgica. A proposta inicial t\ a reduyao de custos totals. 

Lee e Billington (1995) - 0 texto relata a trajet6ria de mudaD¥as na admini:strayao da cadeia de 

suprimento da indUstria Hewlett-Packard e seus resultados. 

Lee e Whang (1999) - 0 texto trata de questoes relativas ao desempenho de uma cadeia de 
suprimento e cila alguns exemplos de talhas e suas consequencias. 
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Lee e Billington (1992) - 0 texto relata as prindpais armadjlbas e oportunidades pam quem 

admi:lrlstra uma cadela de suprimento. 

Akken:mms, Bogerd e Vos (1999) - Os autores rettatam a questao do sucesso ou fi:acasso em 

cicios: virtuoso e vicioso. 0 foco principal e 0 relacionamento entre OS partidpantes da cadeia. 

Fein e Jap - Os auto:res ttatam da consoli~ da cadeia de a~ attaves de uma 

visao gerenclal. 

Thomas e (1996) - Os auto:res :fi=m uma ret:rospectiva hist6rica da tematica da 

admi:lrlstra9ao da cadeia de suprlmemo e apresemam algumas questoes pam pesquisa futura. 

Naylor, Nairne Berry (1999) - Os autores ttatam a questao da ~ da cadeia com uma 
visao ecletica sobre seus vanos aspectos, incluindo a visao do valor que o cli.eme atribui a urn 
serviyo ou hem. 

C!!ichc•n e Lativiere - 0 texto filz uma de uma cadeia em dois com urn 
fumecedor e varios varejist!IIS. Sao postuladas algumas poHtic!IIS de info~ e mensurados seus 

resultados. 

Holmstrom e Hameri (1999)- Os autores ttabal!Jam com a quesrao da sincronh:a9ao das diversas 
demandas e ofertas em uma cadeia de suprlmento. Apresemam a ferramema de anaiise emitulada 
de Gnifico de Fase. 

Seal et al (1999) - 0 texto ret:rata o papel desempenbado pela comabilidade no processo de 

constru9iio das ~ em uma cadeia de suprlmentos. 

Albemathy et ai. (2000) - Os autores ttatam da questiio da administral(ao de estoques pela 
individ~ dos itens e da localiza~o da mbrica em fun~ do tamanho do lote de produ~o. 

Johnson e Randolph (1995)- 0 texto t:rata da implement~ da gesmo integrada de uma cadeia 
de suprimemo na indUstria pet:rolffera relatando as dificuldades e !liS solu9oes encomradas. Fato 
curio so e a utiiiza9ao de softwares comerciais (plam1has elet:rollicas, banco de dados, etc) pam a 

~ de urn sistema de gesrao integrado entre os participames. 

Toni, NMsintbeni e Tonchia (1994) - Os autores apresemam uma analise das alt~ nas 
re~ entre compradores e fornecedores em uma cadeia de suprimento. Apresemam alguns 
contrapomos e divergencias entre a teoria e a pratica observada na indUstria. 

Gupta e Veerakamolmal (2000) - Os autores ttabal!Jam a questao da logistica reversa pam 
tabriC!IIS que reJ'I'lallUfuturam ou reaproveltam materiais ou equipamentos usados. E usado urn 
software de .MRP pam modelagem dos processos na cadeia de suprimemo. 

Lummus e Vokurka (1999) - 0 texto t:raz uma visao historica do desenvolvimento do conccito de 

SCM, apresemando casos de sua imp!~ e os sucessores ECR (efficient consumer 

responsse) e CRP (continuos replenishment). 
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Lee e Sasser (1995) - 0 texto trata de uma metodologia para projeto de novos produtos que 

incorpora conoeitos de cadeia de suprimento. Desta furma quando do projeto de urn novo produto 
seriio analisadas quest5es oomo padro~, origem e destino, tamanbo de lotes de prod~, 
especificidades de cada rnercado, etc. 

Stock, Greis e Kasarda (2000) - 0 texto traz uma oomp~ entre o tipo de estrutura da cadela 
de suprimento e o nfvel de int~ da logistica praticada pelas empresas desta cadeia 

Lee e Whang (2000) - texto traz uma aOOJise do papel da infu~o na cadela de suprimento, 

quais info~es silo normalmente compartill:ladas e apresenta tres formas de compartilllru: as 
infu~es e os risoos envolvidos. 

Lambert e Cooper (2000) - Os autores apresentam uma visiio geral da ~ da cadela de 
suprimento, trabalhando diversos temas entre eles os reiadonamentos entre os parceiros da 

cadeia. 

Papazoglou, Ribbers e Tsslgatidou texto aborda a questiio inte~o das empresas 

que participam de uma cadeia de suprimento, induindo questoes tecmcas e de~· 

Chen (1999)- 0 texto trata da ot~iio da cadeia de suprimento em urn ambiente empresarial 
distribuido, com varias divisOes em locais distintos ou nan. 

Xu, Dong e Evers (2000) ~ 0 texto traba.lha a questiio da previsao da demanda analisando as 

li\)Oes tomadas em separado e em conjunto pelo varejista e o produtor. 

Jourquin e Beuthe (I 996) - Os autores prop5em urn modelo para administrar politicas de 

transportes para a Uniao Europeia, considerando os modais rodoviario, ferroviario e fluvial. E 
montada uma rede virtual para decisOes baseada em urn software da fumilia GIS. 

Korhonen, Huttunen e Eloranta (1998) - 0 texto traba.lha a questiio da administra~ da 
infun:nas;ao dentro da cadeia de suprimento como prop6sito de melhorar a previsao de demanda. 

Ellinger, Daugherty e Piair (1999)- 0 texto faz uma aOOJise do papel da comuni~o, com foco 
oo contato entre fornecedor e comprador oo procesao de fidelizar o comprador. 

Lamming et al (2000) - 0 texto faz uma revisao das estruturas de cadeias de suprimento e 

prop5em uma c~ para elas levando em consid~ao a complexidade e ino~ do 
produto, e as influencias resultantes sobre a furma de agir das empresas. 

Masella e Rangone (2000) - As autoras fazem uma aOOJise dos tipos de relacionamentos em 

~iio do tempo de d~ do relacionamento entre fornecedor e comprador. E utilizado o 

metodo AHP como ferramenta de co~. 

Gomber, Scbimit e Weinbardt (2000) - 0 texto faz uma co~ entre duas furmas de 
alo~ de ~ de transporte visando a elaborayao de uma ferramenta que permita o 
gerenciamento do transporte de forma automatica por meio de leooes via rede. 
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Fleischmann et a! (2000) - 0 texto aborda a questao da logistica reversa fuzendo uma revisao de 
diversos textos publicados com aruilises de casos, com o objetivo de sistematizar o conhecimento 
e classificar tipologicamente as cadeias de logistica reversa. 

Krikke, Harten e Schuur (1999) - Este te:xto apresenta o caso de uma empresa publica 
responsavel pela limpeza da cidade de Roterda. Dentre as diversas funvoes a empresa e 
responsavel pela coleta de "lixo tecnologico" e sua destiua~. Os pesquisadores concentram o 
foco ua desmontagem de monitores visando a reutiliza~ ou reciclagem das partes tendo por 
meta urn processo lucrativo, alem de cumprir as metas ambiemals. 

Magretta (1998) - Nesta entre>ista Michael Dell relata a suas estrategias administrativas que o 
tomou proprietilrio de uma das empresas lideres mundials em fubricayao de microcomputadores. 
Os principals pomos sao: reduvao de estoques e do tempo·entre o lanyamento de urn novo 
produto, a inovaviio tecnologica, as parcerias com os fomecedores e a venda direta atraves da 
internet, por telefone e por meio dos vendedores. 
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3 ECONOMIA VIRTUAL 

Lefevbre e Lefevbre (2000) - Os autores trabalham o tema da economia virtual procll1'l!Ildo 
identificar seus aspectos fudlitadores, as raroes pare a empresas e cadeias produtivas 

virtuals, e as consequencias socials destes fen3menos. 

Alexander (1997)- 0 autor trabalha o concelto de org~ virtual, apresentado mna de:fini~ao 
e algumas modifica¢es qmmto a propriedade e fronteiras destas org~oes. 

Cser et al (2000) - Os autores trabalham a questiio da logistica pare mna empresa virtual, no caso 

da area de siderurgia. 

Park e Favrel (1999) - 0 texto apresenta mna proposta de rede de oompu~ao (software e 
hardware) pare empresas virtuals. 

3.1 Mobilidade virtual e acessibilidade 

Salomone Mokbtarian (1998)- 0 texto aborda a questiio dos motivos que geram as vi.agens e da 
~ da racionalidade das vi.agens empreendidas pelas pessoas, focando principalmente as 

areas urbanas. 

Salomon (1998)- 0 autor trabalha a questiio das previsOes sobre impactos de novas tecnologias, 
tecendo uma forte critica aos metodos utilizados pelas agencias especializadas e por 
pesquisadores descuidados. 0 tema e do traba.lho remoto ou tele-trabalho. 

Shen (1998) - 0 autor trabalha a questiio da ~o da acessibilidade das pessoas 
considerando as "Tecnologias Espacials" que e a j~ da oormmic~ao, da tecnologia da 

info~ e o transporte. 
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Hodge (1997) - o autor elabora quatro grupos de quesroes basicas sobre a medida de 

acessibilidade das pessoas considerando aspectos soclais, economicos e ambien:tais. 

Mokbt:lrian e Bagley (2000) - 0 texto trabalha a percepvao trabalho remcto seas 

usuarios considerando os beneficios e os rnsleficios desta furma de trabalho. Considera tambem 
as diferenvas entre trabalho em casa e o reali:rndo em centros remctos de trabslho. 

Varma et al (1998) - Os autores trabalham a questao do comportamento dos usw!rlos do tele
trallalho quanto ao aspecto da duravao desta avao, as rames para assmnir e deixar esta forma de 

trabalho. 

Gould (1997) - 0 artigo trabalha a questao da influencla da Tecno!ogla da 1ufu~o na vida 

das pessoas, considerando aspectos como o trabalho em casa e fora de casa, as viagens para 
compras e !azer e etc. A autora tenta estabelecer relavQes entre as diversas rames que levam uma 
pessoa a uaar ou nao o comercio eletronico dentro de seu contexto e os impactos que esta decisao 
tern nas viagens reali:rndas. 

Crowley (1998)- o autor :!liz uma compara'<ao entre transportee mobilidade e introduz o conceito 

"mobilidade virtual" para as pessoas, baseada na possibilidade de comunicavao entre as pessoas 
sem a presen93 fisica das mesmas. 

Garling, Garling e Johansson (2000) - 0 texto trabalha o tema da redu,.ao do nfunero de viagens 

em uma area urbana. Os pesquisadores propuseram uma reduvao voluntaria das viagens a um 
grupo de fumilias e acompanharam o desenvolvimento das atividades diarias destas pessoas. 

Mokhatarlan e Meenakshlsundaram (1999)- 0 texto :!liz uma aruilise das inter-re]av5es existentes 
entre as diversas formas de co~ ( carta, telefone, fux, e-mail, etc.) e entre estas e o 
transporte (viagens pessoais tanto para fins profissionais como particulaTes). 
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4 CADEIA DE SUPRIMEI'ITO, EMPRESAS E LOGISTICA VIRTUAIS 

Clarke (1998) - 0 autor inttoduz um novo conceito batizado de "logistica virtual" e redefine as 
atividades da logistica sob esta 6tlca. A ideia de apoio e uma analogia com a desmate~ao da 

moeda (que no inicio era de prata ou ouro e hoje e eletronica) aplicada as mercadorias. 

Magretta (1998) -Nesta entrevista o Sr. Victor F1.1llg relata o modo de ope~iio de sua empresa, 

considerada a maier empresa comercial exportadora sediada em Hong Kong, e com :lllbricas 
contratadas em diversos paises asiaticos. 

Strader, Line Shaw (1998)- Os autores trabalham o tema do uso e importancia da Tecnologia da 

Info~ (Tl) para uma empresa virtual. A escolba recai sobre uma cotnbinayiio entre Internet 

e Intranet como furramenta de comunic~. No final o texto fuz uma comp~ entre duas 
cadeias de suprimento, uma tradicional e a outra virtual. 

Ruppe Ristic (2000)- Os autores apresentam o conceito de planejamento "fino" para uma cadeia 

de suprimento virtual. A principal diferenya entre este planejamento e o tradicional e a 
possibilidade de int~iio em tempo real entre as diversa:s empresas que participam da cadeia de 

suprimento. 

Plaut (1997) - 0 autor fuz uma pesquisa do impacto das ~es entre comunica¢o e 
transportes nos paises da Uniiio Europeia na expectativa de identificar a intensidade dos 

renomenos da complementaridade e substitui~. 

Borges e Torres (2000) - 0 texto ttabaiba o tema da logistica para o comercio eletronico, 

conceitnando formas de distri~ dos produtos e cadeias de suprimento virtuais. 

Schonsleben (2000) - 0 autor realiza uma analise das diversas furmas de relacionamento 

elcistentes em uma cadeia de suprimento levando em consid~ o tempo do relacionamento e o 
grau de~ e co~a elcistente entre as empresas. 
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