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RESUMO: A gestão dos estoques na cadeia de suprimentos é primordial para um 
nível adequado de serviço e redução de custos de estocagem. O objeto de pesquisa 
fundamenta-se na gestão de estoques que está ligada ao controle do fluxo e volume 
adequado dos materiais. O objetivo desta pesquisa foi analisar a gestão de estoques 
intermediários, como forma de padronizar, reduzir custos e eficiência operacional. A 
metodologia para o desenvolvimento consistiu nas seguintes etapas: análise e 
referencial teórico, visitas técnicas em campo, entrevista semiestruturada, análise 
do cenário encontrado e a criação da proposta de melhoria baseado na Empresa Y. 
Diante da aplicação da pesquisa, nos resultados foi possível identificar falhas e 
gargalos existentes que acarretam elevação dos custos. Neste ponto, conclui-se que 
a empresa não possui um gerenciamento adequado de seus estoques 
intermediários, que ocasiona: tempo de permanência dos estoques, ordenação e 
seletividade das cargas, falta de estruturas de armazenagem adequadas, falta de 
padronização dos estoques, inexistência de controle da movimentação dos estoques 
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por meio de um software adequado. 
PALAVRAS-CHAVE: Estoques intermediários; Gestão de Estoques; Manufatura. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O cenário atual apresenta-se complexo, envolvido pela gama de mudanças 

que ocorrem na sociedade e no mundo corporativo. Neste cenário, os estoques 
representam parcela substancial dos ativos das empresas, e devem ser encarados 
como um fator potencial de geração de negócios e lucros. 

Esta pesquisa teve como lócus uma empresa do setor metalúrgico, 
denominada Empresa Y, localizada na sub-região 5, da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba, aplicou-se o conceito de gestão de estoque com o intuito de reduzir 
custos, padronizar o local de estudo e buscar a eficiência operacional. Para tanto, foi 
identificado as deficiências existentes e, com base nisso, elaborada uma proposta 
de melhoria. Assim, foi selecionado o processo de fabricação da roda sem câmara, 
que apresenta estoques intermediários entre dois processos essenciais, a fabricação 
da roda e a sua pintura. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a gestão de estoques intermediários, 
como forma de padronizar, reduzir custos e eficiência operacional. 

O presente estudo justifica-se pela necessidade da empresa em gerir seus 
estoques intermediários, para assim, evitar perdas ocasionadas pela 
desorganização e falta de organização. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Os estoques são materiais e suprimentos que uma organização mantém, seja 

para colocar no mercado ou para disponibilizar insumos ou suprimentos para o 
processo de produção. 

Estoque é como acumulação armazenada de recursos materiais em um 
sistema de transformação. Algumas vezes, o estoque também é usado para 
descrever qualquer recurso armazenado (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2002). 

Os estoques podem estar presentes em diferentes etapas do processo de 
atendimento da demanda de uma organização. Existem estoques na forma de 
matérias-primas, semiacabados e produtos acabados (GARCIA et al, 2006). 

Podem-se classificar estoques de diversas maneiras, geralmente essa 
classificação é feita com base no fluxo de materiais. Os estoques são tipificados 
como: matérias-primas, produtos em processo, estoques de distribuição, estoques 
de distribuição e suprimentos de distribuição (ARNOLD, 2008), sendo definidos: 

 
a) matérias-primas: são itens comprados e recebidos que ainda não 
entraram no processo de produção; 
b)produtos em processos: matérias-primas que já entraram no processo 
de fabricação e estão em operação ou esperando para entrar em 
operação; 
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c) produtos acabados: são os produtos acabados e que estão prontos para 
serem comercializados como itens completos; 
d) estoque de distribuição: produtos acabados que se encontram no 
sistema de distribuição; 
e) suprimentos de manutenção, de reparo e de operação (MRO): itens 
utilizados na fabricação que não se tornam partes do produto. 

 
Os estoques também podem ser classificados conforme com as funções que 

desempenham, sendo estoques de antecipação, de segurança, de tamanho de lote 
e de transporte (ARNOLD, 2008). 

O de antecipação tem o objetivo de antecipar uma demanda futura. Pode-
se citar como exemplo a criação de estoques antes de uma época de pico de vendas 
ou diante de uma ameaça de greve. 

O de segurança, também conhecido como estoque de flutuação, tem como 
objetivo suprir flutuações aleatórias e imprevisíveis. Quando o lead time ou a 
demanda é mais elevada que o esperado, haverá uma diminuição dos estoques. 

O de tamanho do lote ocorre quando itens são comprados ou produzidos em 
quantidades maiores do que o necessário. Esse procedimento acontece para se tirar 
proveito dos descontos sobre a quantidade, para reduzir as despesas de transporte 
e custos de escritório e de preparação. 

O de transporte, ou de movimento, existe para suprir a necessidade devido ao 
tempo necessário para transportar as mercadorias de um local para outro. 

Deste modo, a apropriada gestão desse ativo pode ajudar a organização a 
obter vantagem competitiva perante aos seus concorrentes. 

Sobre a gestão de estoques intermediários, ela é a gestão dos recursos 
tangíveis e ociosos que têm valor econômico. Desde o início da sua história, a 
humanidade tem usado estoques variados, de modo a suportar o seu 
desenvolvimento e sobrevivência, tais como alimentos e ferramentas (GARCIA et al, 
2006). 

A gestão eficiente de estoques intermediários possibilita ajustes eficazes em 
seu processo, resultante em redução de custo e economia nas aquisições (MOURA, 
2004). 

A gestão de estoques tem recebido atenção nos últimos anos dos meios 
acadêmico e empresarial. Significativa parcela da literatura está direcionada em 
determinar, estabelecer ou aplicar métodos para ressuprimento dos estoques em 
ambientes de produção e distribuição (GOMES e WANKE, 2008). 

Nesses ambientes, a demanda e o tempo de resposta tendem a ser previstos 
com considerável grau de certeza, bem como a maioria dos modelos ou políticas de 
estoques empregadas permite a tomada de decisões adequadas sobre a quantidade 
de cada item ou produto para manter o estoque em equilíbrio. 

A gestão de estoques é ainda, apesar da sua importância, extensão e 
complexidade, negligenciada em muitas empresas, sendo considerada como uma 
questão não estratégica e limitada à tomada de decisões em níveis organizacionais 
mais baixos. Por outro lado, outras empresas já perceberam como a gestão de 
estoques pode ser utilizada ao longo de toda a cadeia de suprimentos da qual fazem 
parte, e de todas as vantagens competitivas que isso pode vir a trazer (GARCIA et al, 
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2006; MOREIRA, 2008). 
O gerenciamento do estoque é um ramo da administração de empresas que 

está relacionado com o planejamento e o controle de estoque de materiais ou de 
produtos que serão utilizados na produção ou na comercialização de bens e serviços 
(BERTAGLIA, 2005). 

Em outros termos, a gestão dos estoques é um conjunto de atividades que 
visam por meio de uma política de estoque o atendimento das necessidades da 
empresa, com o objetivo de se atingir a eficiência com o menor custo possível. 
(VIANA, 2009). 

Desta forma, nota-se que o gerenciamento de estoques é um conceito 
amplamente difundido, está presente em parte significativa das organizações e até 
mesmo no cotidiano das pessoas. Entretanto, encontrar trade-off adequado é 
essencial, pois, se por um lado níveis de estoques baixos acarretam a falta de 
produtos, por outro, excesso de estoques elevam os custos operacionais. 

A gestão dos estoques é em suma um conjunto de atividades que visam por 
meio de uma política de estoque o atendimento das necessidades da empresa, com 
o objetivo de se atingir a eficiência com o menor custo possível. (VIANA, 2009). 

Sistemas informatizados de gestão são tecnologias aumentam a rapidez de 
resposta para tomadas de decisão, baseando-se em dados gerados pelos processos 
de uma organização. 

Essas tecnologias são ferramentas que facilitam os negócios, diminuem o 
tempo das transações, pedidos, compras e promovem o fluxo de informações de 
forma ágil, tendo como finalidade a redução dos custos provenientes de erros 
humanos (MUSSETTI e VERÍSSIMO, 2003). 

Tecnologias de gestão de armazenagem como carrousels, mini-loads, 
sistemas AS/RS (Automatic Storage e Retrieval Systems) e WMS são sistemas de 
controle que deslocam, armazenam e coletam produtos com alta precisão, acurácia 
e velocidade, dependendo do grau de automação. Esses sistemas também reduzem 
o tempo de movimentação do operador e equipamentos como código de barras e 
leitores óticos reduzem o tempo de procura e documentação (MUSSETI e 
VERRÍSSIMO, 2003). 

Sobre o arranjo físico de instalações, Slack, Chambers e Johnston (2002) 
classificam em quatro tipos básicos de layout: layout posicional, layout por processo, 
layout por produto e layout celular. A escolha do tipo de layout envolve uma decisão 
entre esses quatro tipos. Algumas características relacionadas ao volume e 
diversidade de uma operação reduzem as opções. 

Desta forma, entende-se o arranjo físico adequado como fundamental para 
proporciona a organização, aumento da produtividade e economicidade, baseado na 
disposição dos equipamentos e otimização de processos. Para isso é necessário a 
realização de um planejamento adequado e caso seja identificado que o layout 
apresenta gargalos nas operações, acidentes, alterações nas concepções de 
produtos, mudanças de equipamentos também pode-se realizar a mudança de 
arranjo físico. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A proposta metodológica iniciou-se com o embasamento teórico acerca do 

tema aplicado na pesquisa que fornece subsídios para a observação da prática no 
lócus da pesquisa e, em seguida, a aplicação empírica na resolução dos problemas 
de gestão e controle de estoques por meio do desenvolvimento de uma proposta de 
melhoria. 

Para a obtenção dos dados relevantes da empresa em questão, com a devida 
autorização,  foram utilizados dois métodos, a observação do lócus e elaboração de 
uma entrevista semiestruturada com um colaborador com vasta experiência na 
empresa estudada, para identificar as características principais da empresa e dos 
processos de  gestão de estoques. 

Como o estudo teve como foco o processo de fabricação da roda sem câmara, 
é fundamental descrevê-lo, conforme a Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Processo de fabricação da roda sem câmara 

Fonte: Os autores (2017) 

 
No processo de fabricação das rodas sem câmaras são utilizadas as técnicas 

de repuxamento e laminação. A roda sem câmara é composta pela junção de dois 
componentes, um aro e um disco. 

A fabricação dessas partes é realizada em duas linhas de produção distintas 
e a junção de ambas ocorre em uma terceira linha. Após esse processo de fabricação 
ocorre a pintura (e-coating), onde entre os dois processos ocorrem os estoques 
intermediários.  

Após a montagem do disco no aro é realizada a soldagem do produto e, em 
seguida, a roda sem câmara recebe um acabamento para evitar marcas e defeitos 
de soldagem. Estima-se que a capacidade de produção é cerca de 250 rodas por 
hora, em média. 

 
 

4. RESULTADOS 
 
Inicialmente foi realizada uma comparação entre as afirmações dos teóricos 

e a práticas que ocorrem no processo de fabricação de rodas sem câmara da 
Empresa Y. 

Observou-se que o processo de produção é fragmentado em quatro partes. 
Entre o processo da roda e a pintura há o estoque intermediário destes produto, onde 
ocorre o principal gap deste processo. Esse estoque entre esses dois processos é 
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provocado por conta de uma singularidade do processo de pintura. Essa área da 
empresa não recebe apenas rodas sem câmara, mas também rodas com câmara e 
esporadicamente rodas fora de estrada. Em outras palavras, ela tem três 
fornecedores internos, tornando-a um gargalo de produção. 

Contudo, a empresa Y tem três turnos de trabalho, o gargalo do setor de 
pintura atinge apenas o primeiro turno, tendo em vista que a linha de rodas com 
câmara tem apenas um único turno de trabalho. A prioridade do processo de pintura 
se dá para rodas com câmara no primeiro turno de trabalho. Isso implica que sejam 
feitos estoques de rodas sem câmara nesse período. Essas peças estocadas 
retornam ao processo nos dois turnos seguintes, tempo em que não há atividade na 
linha de montagem de rodas com câmara. 

Constatou-se que cargas unitizadas de rodas estavam aguardando o processo 
de pintura por um período superior a três dias enquanto outras embalagens com 
período inferior estavam entrando no processo produtivo. Apurou-se, também, que 
há pouca organização na identificação do material em processo. 

 
 

5. DISCUSSÃO 
 
Com base no que foi constatado com a observação do ambiente de estudo e 

das informações colhidas por meio de um colaborador com vasta experiência na 
área, foi possível identificar medidas que podem ser tomadas para adequar, 
controlar e gerir os estoques intermediários de forma organizada e padronizada. 

A técnica de armazenagem FIFO (first in – first out), o primeiro a entrar é o 
primeiro a sair, propõe que os estoques sejam organizados de modo que cargas com 
maior período de armazenagem sejam necessariamente as primeiras a seguir no 
processo. Este é o fator de maior relevância negativa que se pôde apurar neste 
processo, tendo a utilização do FIFO como a medida mais apropriada. 

A forma de armazenagem reduz a seletividade das embalagens, pois uma 
embalagem pode ser armazenada uma frente à outra. As estruturas porta-pallets são 
ideais para garantir a seletividade desejada e ajudam de maneira substancial a 
aplicação da técnica FIFO. Nessas estruturas a armazenagem é verticalizada, 
desocupando espaços no chão da fábrica e também garante um visual mais 
agradável. 

Além disso, verificou-se que aparentemente não há uma ferramenta 
tecnológica para gestão desse estoque, que acarreta a desordem no estoque 
intermediário, ressaltando-se a importância do FIFO.  

 
 

6. CONCLUSÃO 
 
Este artigo procurou apresentar a importância do gerenciamento dos 

estoques intermediários em processo de fabricação, salientando suas vantagens 
potenciais como fonte competitiva. 
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Em relação ao estudo de caso, a pesquisa realizada no estoque intermediário 
da Empresa Y atingiu os objetivos esperados, identificando os gargalos e suas 
possíveis soluções para gerir de forma adequada o estoque intermediário. Devido à 
sua característica de empresa metalúrgica de transformação de metais o seu 
processo é considerado pesado, é necessário manutenção de estoques 
intermediários para atender as variações de demandas dos clientes. 

De uma maneira geral, os estoques intermediários são organizados e bem 
identificados, porém o estudo indicou que não há um gerenciamento dos mesmos 
quanto aos fatores: tempo de permanência dos estoques, ordenação e seletividade 
das cargas, falta de estruturas de armazenagem adequadas, falta de padronização 
dos estoques, inexistência de controle da movimentação dos estoques por meio de 
um software adequado. 

Percebe-se que há um gap para oportunidades de melhorias dos estoques em 
processo da empresa em várias vertentes desde o próprio controle até o layout de 
armazenagem, melhorias que certamente reduzirão os custos desse processo. 
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