
UM S1STEMA CENTRALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE OPERACIONAL DE ATIVIDADES DE 

PROJETOS 

Yeda Maria Malheiros de Olive ira* 
Ruth Azenath Gueler Rissardi** 

INTRODUgAO 

0 intuito do presente trabalho d o de apresentar 
institui9<5es de pesquisa um sistema de acompanhamento 
e controle a nfvel operacional, pretendendo contribuir des- 
ta maneira em uma das fases de execute de um projeto, 
ou seja, a opera9ab. 

A figura central do sistema, o projeto de pesquisa, 
d caracterizado como um empreendimento com vida limi- 
tada e que se prop5e a atingir um objetivo especifico e co- 
nhecido. Entretanto, o acompanhamento poderd ser adap- 
tado de acordo com as caracteristicas especiTicas de cada 
institui9ao. 

Em termos administrativos, o ciclo de vida de um pro- 
jeto comp(3e-se de quatro etapas, que podem ser assim defi- 
nidas: concep9a:o, organiza9<ro, opera9ab e encerramento 
(Maximiano, 1981). Assim, tal ciclo poderia ser assim es- 
quematizado; 
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A opera9ao, terceira etapa de um projeto d a de mais 
longa dura9ao, envolve maior numero de pessoas ou ativi- 
dades sendo mais suceptfvel a influencia de fatores exter- 
nos, e onde podem acontecer desvios em rela9ao ao plane- 
jado. Assim, embora adequa9oes sejam normalmente neces- 
sdrias quando se trata de assunto ligado a area biologica, a 
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fase de opera9ao exige do gereflte de pesquisa um continue 
processo de verifica9ao, acompanhamento e avalia9<ro dos 
resultados alcan9ados. Este gerente de pesquisa pode ser 
apresentado em varios nfveis: coordenador do projeto, 
coordenadores de dreas especfficas de pesquisa e responsd- 
vel pela entidade, entre outros, 

Em uma entidade de pesquisa, a fase de opera9do 6 
composta de imimeras atividades especfficas envolvendo 
diversos setores de apoio e um grande numero de funcio- 
ndrios. 

Como setores de apoio compreendem-se aqueles es- 
pecificamente ligados ds atividades de pesquisa, como; se- 
tor de campos experimentais, laboratdrios, mecaniza9ao 
e processamento de dados, entre outros possfveis. 

Estes setores normalmente possuem um Ifder com o 
qual o pesquisador entra em contato para; solicitar execu- 
930 de atividades, orientar coleta de informa96es, informar 
modifica93es. Esta sistematica pode ocasionar alguns pro- 
blemas, a saber: 

a) sob o prisma dos Ifderes setoriais: estes dificilmente tern 
condi9oes de quantificar o tempo necessario para execu- 
930 de todas as atividades advindas da experimenta9do 
implantada, e o numero destas atividades. Assim, a dis- 
tribui9ao das tare fas por tipo e numero de funcionarios 
nffo 6 a ideal, considerando-se a descontinuidade com 
que chegam as informa9oes. Alem disso, pode-se atrasar 
a execu9§o de uma atividade em fun9ao da impossibili- 
dade de esclarecimentos por parte do pesquisador, em 
fun9ao de sua dedica9ao e um grande numero de experi- 
mentos. 

b) sob o prisma do pesquisador: a preseda constante da fi- 
gura do pesquisador 6 imprescindfvel. Entretanto, sua 
atua9a:o na fase de opera9ao deveria ser organizada de 
tal maneira que o tempo despendido na elabora9ao de 
um cronograma de execu9ao possa serbem aproveitado, 
realimentando informa95es e supervisionando atividades 
"no campo" 

c) sob o prisma do gerente de pesquisa: considerando-se a 
importancia de sua participa9ao no acompanhamento 
das atividades de experimenta9So como um todo perce- 
be-se que, com as informa9oes fluindo de forma sistema- 
tizada, n3o ha um afunilamento e triagem das mesmas, 
o que nffo Ihe permite tomada de decisoes rapidamente. 
Uma segunda grande preocupa9ao de um gerente de pes- 
quisa seria o cronograma de safda de pesquisadores para 
cursos de aperfei9oamento, Quando a experime^3930 
nao estd conclufda por ocasiffo do afastamento, a coor- 
dena9ao deveria ser transferida para outro pesquisador 
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com conhecimento adequado a respeito do que se est^ 
desenvolvendo. A centraliza^ao da documenta9ao em 
um acervo cujos dados adviessem de um sistema de in- 
forma^Oes permitiria a aloca^o impessoal dessas infor- 
ma9oes, de forma que a absor9ao pelo novo responsa- 
vel seria facilitada. 
A cria9ao e manuten9a:o de um Acervo de Dados, obje- 
tivo de um sistema de informa9oes de pesquisa, permite 
a recupera9ao imediata das atividades executadas no pro- 
jeto facilitando a consecu9ao de relatorios, base do con- 
trole tdcnico, outro nivel hierarquico de controle, sendo 
estas informa9Qes tdcnicas a essencia do projeto. 
Assim, pode-se considerar viavel a implanta9ao de um sis- 
tema baseado em distribui9ao de servos centralizada 
em um funciondrio que acompanhe toda a atividade da 
etapa de opera9ao do ciclo de vida de um projeto. Evi- 
dentemente, ao se considerar a possibilidade de implan- 
ta9ao de um sistema como o preconizado, dever-se-a 
considerar os custos de manuten9ao de tal atividade. No 
decorrer do trabalho, serao apresentados dados de custos 
de pessoal como mddia mensal. 

0 sistema ora apresentado foi idealizado pelo Eng. Lu- 
ciano Lisbao Junior quando Chefe da Unidade Regional 
de Pesquisa Florestal Centro-Sul — EMBRAPA e implan- 
tado nesta Unidade, em cardter experimental. 

REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Os ultimos dez anos foram, para as institui90es de 
pesquisa e desenvolvimento brasileiras, um perfodo de 
profundas modifica9(5es. A preocupa9ao govemamental em 
criar um potencial de pesquisa cientffica e tecnolbgica 
passou a manifestar-se (Marcovitch & Vasconcellos, 1980). 

para Arezzo (1979), a necessidade crescente de novos 
m^todos e tdcnicas na administra9ao, planejamento e 
controle de projetos de pesquisa vem sendo sentida ha 
pouco mais de duas ddcadas, em face da amplitude dos 
problemas trazidos pelo crescimento economico. 

0 processo administrativo tern sido descrito de diver- 
sas formas. Alguns autores como Stella (1976), concebem 
como fun90es bdsicas: planejamento, organiza9§:o, controle 
e comunica9a:o. Ji Maximiano (1981) define e seleciona as 
seguintes etapas: planejamento, organiza9So, dire9ao e con- 
trole. E evidente que todo processo administrativo de um 
projeto basicamente depende da atividade de planejamento 
(Pinto, 1976). Entretanto, um bom planejamento 6 insufi- 
dente para que todo o cronograma de execu9<ro do projeto 
seja seguido conforme elaborado. Ha a necessidade de 
acompanhamento constante das atividades na fase de ope- 
ra9So propriamente dita. A este procedimento podemos 
denominar controle (Stella, 1976). 

A institui9fo de pesquisa, como qualquer organiza- 
9<ro, deve levar em conta o ambiente em que se situa. Este 
ambiente 6 constituldo pelos seus usudrios (indiistria, agri- 
cultura, govemo), pela prdpria comunidade, pelo sistema 
de ensino superior, outras institui90es de pesquisa. E este 
ambiente dinamico, que faz com que as solu95es retiradas 
de experiendas anteriores se tomem cada vez menos Uteis 

para os problemas presentes (Marcovitch & Vasconcellos, 
1980). Um institute de pesquisa tern caracten'sticas essen- 
cialmente diferentes quando comparado a uma empresa in- 
dustrial ou comercial. A natureza do seu produto 6 geral- 
mente t5o mais dificil de especificar que o seu desenvolvi- 
mento n<ro pode ser feito da mesma forma (Marcovitch 
& Vasconcellos, 1980). Embora grande parte da literatura 
concemente ao tema dirija-se especificamente a controle 
de atividades industrials, pode-se assimilar a conceitua9ao 
basica como valida. Assim, Maximiano (1981) reconhece na 
atividade de controle uma fun9ao gerencial e o define como 
um processo que orienta a atividade para que a mesma al- 
cance algum objetivo predeterminado. Para Pinto (1976) 
controlar e assegurar que os resultados obtidos correspon- 
dam, tanto quanto possfvel, aos pianos. Isto implica es- 
tabelecer padrOes, comparar os resultados atuais com o 
padrao estabelecido e na necessaria 3930 corretiva quando 
a execu9ao se desviar do piano. Com este concorda Stella 
(1976) ao mencionar que o controle d essencialmente a 
medida e a con^ao das atividades dos subsistemas para se 
assegurar o exito de um piano global. 

Ja Maximiano (1981) enfatiza que, em institui9(5es 
de pesquisa o controle nSo 6 somente atraves da analise 
dos desvios entre o que se planejou e o que se realizou, 
mas tambdm avaliando-se o nlvel de adequa92[o da estratd- 
gia escolhida em vista das condi95es do ambiente externo. 

Marcovitch (1981) salienta que as dificuldades de 
um bom planejamento sSo muitas, mas sua existencia traz 
um retorno que compensa o investimento. No entanto, este 
retorno serd obtido na medida que um adequado processo 
de acompanhamento e controle seja estabelecido. 

0 mesmo autor estabelece que os principais objetivos 
do acompanhamento e controle, resumidamente, seriam: 

a) registrar e informar aos vdrios m'veis sobre a execu9ao 
das atividades, os resultados alcan9ados e os gastos in- 
clufdos; 

b) corrigir, quando necessdrio, os desvios entre o planejado 
e 0 executado; 

c) permitir realoca9ao de recursos humanos e materials, em 
decorrencia de fatores inesperados; 

d) centralizar, a nfvel de institui9ao, o registro de resultados 
de tal forma que seja constitui'da uma "memdria" de to- 
dos os projetos executados e resultados alcan9ados, para 
consulta e evitar duplicidade de esfor90S. 

Evidentemente ao se salientar a importancia das ativi- 
dades de acompanhamento e controle, pode-se imediata- 
mente estabelecer os diversos m'veis hierarquicos aos quais 
tais atividades estariam subordinadas. Para Maximiano 
(1981) assim como a fun95o de planejamento aplica-se aos 
m'veis estrat^gico, departamental e operacional, o processo 
de controle tern m'veis correspondentes. 

No caso especi'fico de controle de projetos de pesqui- 
sa visualiza-se dois m'veis distintos de controle, ou seja: 
controle t^cnico e o controle operacional do projeto. 
Marcovitch (1981) incorpora este conceito salientando que 
as duas situa90es fluem em paralelo, sendo as informa9Qes 
t^cnicas a essencia do projeto. Assim, este controle tdcnico 
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seria realizado atraves de relatorios periodicos, avaliados pe- 
la dire9ao superior ou gerencia geral da entidade. A elabora- 
te de tais relatorios caberia aos coordenadores ou gerentes 
de projeto. Marcovitch (1981) reconhece na atividade uma 
carga consideravel para os coordenadores, que normalmente 
ja possuem grande numero de atividades tdcnicas. Entretan- 
to, d de parecer que a motiva^ao de executar bons relatorios 
persistira enquanto os mesmos forem lidos, comentados e 
utilizados para tomada de decisjto e informa9ao de retorno. 

Para Maximiano (1981), a situa92o tecnica refere-se 
ao objetivo do projeto, isto e, ao seu resultado final, seja 
ele um produto ou uma informa9ao, e, portanto,o contro- 
le nesta dimensao diz respeito d qualidade tdcnica das solu- 
9Qes e ao cumprimento dos prazos. 

O segundo m'vel abordado, objeto do presente traba- 
Iho, 6 o controle operacional. Tal atividade tem em seu es- 
copo basicamente o acompanhamento do dia-a-dia do pro- 
jeto. Seu objetivo nao seria a avalia9ao tecnica dos resulta- 
dos e sim o monitoramento das atividades, centralizando 
em um Setor de Acompanhamento e Controle composto 
basicamente por um distribuidor -de senses, responsavel 
pelo envio de resumos das atividades realizadas mensalmen- 
te ao gerente geral da entidade. 

O delineamento do piano operacional (cronograma 
de execu9ao, excluindo atividades extremamente rotineiras) 
facilita a implanta95o de um bom sistema de acompanha- 
mento (Marcovitch, 1981). 

A documenta95o de um sistema de acompanhamento 
de projetos 6 dispom'vel e jd utilizada por inumeras empre- 
sas no Brasil (Marcovitch, 1981). O mesmo autor, resumida- 
mente, comenta as possfveis demais fases de um sistema, 
quais sejam: 

Base do sistema de 
Acompanhamento 

usando 

Sistema de informates 
computadorizado ou nio 

Continuando, o autor menciona que tres tipos de rela- 
torio poderiam resultar deste process© de acompanhamento 
e controle: 

a) para a gerencia geral de pesquisa, fornecendo uma visSo 
abrangente do desempenho dos setores e um resume das 
grandes discrepancias entre o executado e o planejado; 

b) para as chefias dos setores com varia9ao entre planejado 
e executado e ocupa92o de tecnicos dispomveis; 

c) para o gerente do projeto, com dados exclusivamente so- 
bre o projeto sob sua responsabilidade. 

Tais documentos serviriam de base para a realiza95o 
de reunides de acompanhamento e feedback entre os ele- 
mentos envolvidos no projeto (Marcovitch, 1981). 

Uma preocupa9ao constante dos gerentes de pesqui- 
sa (dire9ao da entidade) seria a quantifica9ao do beneffcio 
gerado por um sistema de controle. Tendem a concordar 
com a provavel diminui9ao da carga de opera9Jfo propria- 
mente dita sobre o pesquisador, porem temem o afasta- 
mento do mesmo do trabalho por ele idealizado. Esta seria 
a principal razao para um questionamento provavel do rela- 
torio mencionado na almea C sendo que a atividade de 
acompanhar tecnicamente a opera9ao flcaria a cargo do pes- 
quisador, mantendo-o proximo das etapas de desenvolvi- 
mento do projeto "no campo" 

Ao se elaborar um sistema que visa alcazar um acom- 
panhamento e controle efetivo em entidades de pesquisa, 
verifica-se a existencia de um principio fundamental do 
controle que 6, basicamente, que o mesmo custasse no nri- 
nimo menos que o valor das perdas sem o referido controle 
(Maximiano, 1981). No caso de atividades que necessaria- 
mente deveriam ser realizadas, centralizadas ou nio, o pro- 
cesso para determina9ao de sua validade seria a compara9ao 
entre o custo destas atividades realizadas de modo centrali- 
zado via Setor de Acompanhamento e Controle contra o 
custo das mesmas atividades realizadas por cada participan- 
te do sistema. 

Um ultimo tdpico a ser mencionado seria uma condi- 
cionante que se torna extremamente poderosa para o suces- 
so de qualquer sistema de acompanhamento, qual seja, a 
aceita9ao pelos membros da organiza9ao (Maximiano, 
1981). Este comenta que a evidencia empmca demonstra 
que as pessoas resistiriTo a serem controladas,amenosque 
entendam por que isso esta acontecendo e que sintam o sis- 
tema como importante para o seu trabalho. 

MATERIAS E METODOS 

Para que um sistema seja efetivado, toma-se impres- 
cindfvel a esquematiza9lo do mesmo atraves de uma linha 
de 3950 pr^-determinada, Desta forma, os membros da equi- 
pe envolvida podem visualizar a seqiiencia de todos os elos 
do sistema facilitando a comunica95o entre os setores de 
apoio, o SCA, os pesquisadores e a gerencia, sem que haja 
superposi93o de tarefas e conseqiientemente duplica9So de 
trabalho e custo. Considerando os fatores descritos, a Figu- 
ra 1 apresenta um Sistema de Controle e Acompanhamento 
- SCA em atividade, dentro da estrutura hipot^tica de uma 
institui9ao de pesquisa. 

Como pode-se observar, o SCA 6 alimentado inicial- 
mente atravds da gerencia e pesquisadores. Os setores de 
apoio recebem e transmitem informa96es para o SCA que 
as armazena em um acervo de dados para consultas, assim 
como resume e envia estas mesmas informa^es para a ge- 
rencia de pesquisa, para sua aprecia9ao e tomada de deci- 
soes. 

O responsavel pelo SCA realiza as tarefas inerentes 
ao sistema na qualidade de executor e tambdm supervisiona 

Piano operacional (Cronograma de 
execugab) 

Ficha de projeto 

Acompanhamento das principals 
dimensSes do projeto 

atraves 

Gerente de projeto -^Unidade de 
Acompanhamento e Controle 
(UAC) 

tja_, f -*■ chefes de setores de apoio 
[ -*■ gerentes de projeto 
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F1GURA 1 - Esquema da utiliza9§o de um sistema de Controle e Acompanhamento - SCA 

os elos pelos quais o mesmo 6 composto na fun9ao de con- 
trolador, verificando que cada canal de comunica9ao esteja 
funcionando a contento, considerando que a ruptura de 
apenas um elo podera prejudicar toda uma corrente de in- 
forma9c5es. 

A seguir demonstrar-se-a o roteiro para operacionali- 
zagSo de um Sistema de controle e Acompanhamento — 
SCA. 

Cronograma de execu9ao 

Uma das primeiras medidas a serem observadas mes- 
mo antes de se iniciar a parte operacional do Sistema 6 a pa- 
droniza9ao de terminologias que serao utilizadas por toda 
uma equipe tecnica. Um termo usado para designar uma ati- 
vidade deve ser sempre o mesmo embora existam tecnica- 
mente sinonimos para o mesmo. 

Sao confeccionados nas entidades de pesquisa, usual- 
mente, cronogramas anuais de execu9ao de atividades da 
experimenta9ao prevista para o ano seguinte (Tab. 1 e 2). 

TABELA 1 - Cronograma de execu^ao (experim. conjunta com 
outras instituigdes) 

1 - Cronograma de execu^o 
- Experimento = 999 - Ensaio de espa?amento para 

guapuruvu em Morretes 

Atividade ano de 1982 
J F M A M J J A S 0 N D 

1. Ro^ada 
2. Coleta de dados 

X 
X 

TABELA 2 - Cronograma de execu^So (na base fisica local) 

1 - Cronograma de execu^So 
- Experimento = 998 - Ensaio de espa?amento para a 

bracatinga - Curitiba 

Atividade ano de 1982 
J F M A M J J A S 0 N D 

1.Ara^ao 
2. Plantio 
3. Coleta de dados 
4. Teste de laboratorio 
5. Analise estatfstica 

X 
X 

X 
X 

X 
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1) Data maxima para entrega dos cronogramas ao SCA(no 
exemplo) - 30/09/81. 

2) Todo experimento deve ter um codigo (como na Tabela 
1 — exp. "999") fornecido pelo operador do sistema, 
para facilitar o controle. 

Programa de atividades por projeto - PMA 

De posse dos cronogramas de execu9So, o operador 
do sistema confere as informa95es recebidas, transportan- 
do-as para a programa9ao dentro de terminologias existen- 
tes (ou adequando e criando outras), observando as datas 
para realiza9ao das atividades previstas (Tab. 3). 

TABELA 3 — Programacao mensal de atividades por projeto — PMA 
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998 Curitiba 0,5 1250 01 20 X X 

999 Morretes 1,0 1111 01 37 X 

Todas as informa9(5es deverSo estar transcritas at^ fins 
de outubro de cada ano, sendo o mes de novembro dedica- 
do ao cadastramento de toda a experimenta9ao planejada, 
via computador ou em fichario-memoria, indispensavel para 
o controle. 

Cronograma preliminar mensal de atividades = CPMA 

Mensalmente atd o dia 05 do mes anterior (iniciando 
em 05 de dezembro), envia-se aos pesquisadores um crono- 
grama preliminar mensal de atividades relacionando todos 
os experimentos com as atividades previstas para o mes pos- 
terior (Tab. 4). 

TABELA 4 - Cronograma preliminar mensal de atividades - CPMA 

DO - Setor de Controle e Acompanhamento 
AO - Dr. Heitor de Freitas CPMA/SCA/15/82 

M£S - Agosto/82 

CRONOGRAMA PRELIMINAR MENSAL DE ATIVIDADES 

Cddigo do 

experimento 
Atividade prevista para o mes 

ConfirmacSo da 
execu<;So 

Sim NJo 

Reprogra- 

mafSo 

♦998 - Coleta de dados (Curitiba) X (1) 
Setembro 

* 999 - Roijada (Morretes) X (2) 

997 - Replantio (Curitiba) X 

996 - Vistoria (Guarapuava) X 

ExistirSo altera^des quanto a metodologia a empregar? SIM □ NAO □ 
(Conforme condiijOes estabelecidas na programacao original) 
Em quais experimentos? 
(Anexar nova metologia se for o caso) 
Especificar: 

•Dados a coletar * Capina — se manual ou mecanizada 
••Tipo de andlise e varidveis * * Material a coletar 

•••Semente - espdcie e quantidade * * Laboratdrio - definir teste 
- Mudas - espdcie e quantidade 

ObservacOes: (1) - Efetuar capina total em lugar da coleta de dados 
(2) - Rocada mecanica 

0 presente CPMA deverd ser devolvido ao SCA atd o dia 15/07/82 impreterivelmente. 

01/07/82 Paulo Leal 
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Ate o dia 15 do mes em que e enviado, este cronogra- 
ma deve ser devolvido ao responsavel pelo SCA, com a con- 
firma^o ou nSo da execu9ao das atividades previstas, sendo 
que no segundo caso as atividades devem ser reprogramadas 
(998). Outras atividades podem ser inclmdas (9981), (997 
e 996), ou ainda poderSo ser anotadas informa95es que o 
pesquisador julgue necessarias2 

Importante: Sendo a PMA urn instrumento dinami- 

co, as reprograma95es sao de extrema valia para realimen- 
ta9§d da mesma. 

Cronograma de viagem (preliminar) 

Juntamente com o CPMA e enviado ao pesquisador 
um formulario para ser preenchido em caso de viagem 
(Tabela 5), bem como para responsaveis por outras areas. 

T ABE LA 5 — Cronograma de viagem (preliminar) 

CRONOGRAMA PRELIMINAR MfiS: Agosto/82 

C6digo 

experim. 
Atividade Roteiro Pen'odo Pessoal Veiculo 

Or9amento 

estimado 

999 Vistoria Curitiba-Gua- 
rapuava- 
Curitiba 

10 e 11/08 Heitor 
Freitas 

Brasilia 35.000,00 

De posse dessas infom^Qes, o SCA elaborara os seguintes documentos: 

TABELA 6 - Cronograma mensal de atividades efetivo — CMAE 

DO SETOR DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 
AO SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS SCA/CMA 08 

CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES 

Mes: Agosto/82 

Item Exp. Cod. Atividade Local 
Area 

(ha) 
Observa9<3es 

Limpeza 
01 998 Capina total 

Ensaio de esp. p/ brae. Curitiba 0,50 1250 mudas 

Replantio 
01 997 Teste de procedencia 

de E. dunnii Curitiba 1,26 2100 mudas 
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Cronograma mensal de atividades efetivo = CMAE 

Neste formulario (Tab. 6) devem constar todas as in- 
forma9Qes que facilitem a execu^o da tarefa. Tal docu- 
mento contribuira tambdm para o planejamento de grupos 
de trabalho e distribui9ao de tarefas pelos responsaveis por 
setores de apoio (campos experimentais, laboratdrios etc.). 

Este cronograma devera ser enviado aos setores at^ o 
dia 20 do mes anterior ao da execu9So das atividades. 

TABELA 7 - Ficha deacc 

Exemplo "a" = envio 

Ficha de Acompanhamento 
Outras InstituigSes  

I SCA 03/82" 

Emitido em 25/7/82 
Devolver ate 05/9/82 

EMPRESA: Florestal Ltda. - Eng9 Nelson Borba  

EXPERIMENTO: 999 Ensaio de espa^amento para o guapuruvu 

Ficha de acompanhamento "outras instituigdes" = FA/OI 

Ate o dia 30 do mes anterior serao enviadas fichas de 
acompanhamento para outras entidades que mantenham ex- 
perimenta9ao com a Unidade em questao, constando as ati- 
vidades pre vistas para a execu9lo no mes seguinte (Tab. 7 - 
exemplo "a"). 

ihamento "outras institui^es" 

Exemplo "b" = retorno 

Ficha de Acompanhamento 
Outras Instituicdes 

SCA 03/12 

Emitido em 25/7/82 
Devolve! at^ 05/9/82 

EMPRESA: Florestal Ltda. - Eng? Nelson Borba  

EXPERIMENTO: 999 Ensaio de espagamento para o guapuruvu 

Execute de atividade programada p/o mes de agosto 

1) Rogada mecanica □ Nao □ Sim Data  

2 )   □ NSo □ Sim Data  

3) _ _ _   □ Nao □ Sim Data  

Outras (nao previstas e realizadas):    

UC X704 Execugao de atividade programada p/o mes de agosto de 1982 

1) Rogada mecanica □ Nao □ Sim Data / / 

2) □ Nao □ Sim Data /  / 

3 ) □ NSo □ Sim Data /  / 

Outras (nSb previstas e realizadas): Combate a formiga  

Observagao:   , Observagao: 1 - Rogada antecipada julho/82  

- " "" 2 - Houve ataque de formigas cortadeiras 

(Espago destinado a informagoes no caso de impossibilidade ou nJo 
execugao da atividade prevista) 

(Espago destinado a informagoes no caso de impossibilidade ou nao 
execugao da atividade prevista) 
Solicitamos que essa entidade nos fomega mffo-de-obra para a cole- 
ta de dado a ser realizada em setembro/82. em razao de estarmos 
com pessoal reduzido neste mes.   

    /   
Visto; SCA Visto: SCA 

Pesquisador: Paulo Leal Pesquisador: Paulo Leal 
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A ficha de acompanhamento "outras institui^es" te- 
ra como finalidades basicas: 1) quando do envio, um ser- 
vi90 de alerta (Tab. 7 — exp. "a"); 2) quando do retorno 
(Tab. 7 - exp. "b"), um canal de comunica9ao entre o 
pesquisador responsavel pelo experimento e a entidade 
colaboradora. 

Movimentagdo 

Quando do retorno do cronograma preliminar (1) de 
viagens (Tab. 5), enviado aos pesquisadores (anexo do 
CPMA - Tab. 4), o responsavel pelo SCA (2) agrupara 
todas as viagens previstas em um quadro de movimenta- 

9ao preliminar (3) (Tab. 8 — exp. "a"), 0 Q113! s®1"3 envia- 
do a chefia para suas considera9Qes. Apos estas conside- 
ra9<5es, este instrumento, agora denominado Quadro de 
Movimenta9ao Efetivo (4) (Tab. 9) retornara ao SCA 
(5) que o enviara ao Setor de Campos Experimentais (ou 
outro) para ajustes com rela9ao ao pessoal envolvido (6). 
Retomando ao SCA (7) sera encaminhado para datilogra- 
fia e acompanhamento (8) (Secretaria). Considerando esta 
estrutura hipot^tica, adiante demonstrar-se-a este percurso 
atrav6s de um fluxograma (Fig. 2), o qual condensa as ati- 
vidades acima mencionadas, agregando-as k seqiiencia nu- 
m^rica (1 a 8) apresentada. 

TABELA 8 - Quadro de movimenta9ao preliminar 

QUADRO DE MOVIMENTAQAO PRELIMINAR MfiS; Agosto/82 

Codigo 

Experim. 
Atividade Roteiro Pen'odo Pessoal Veiculo 

Or9amento 

Estimado 

996 Vistoria Ctba-Guara- 
puava-Ctba 

lOe 11/8 Heitor 
Freitas 

Brasilia 35.000,00 

Proj. 04 
Contatos p/ futuras 
instances de exp./ 
medi9ao de area 

Ctba-Guara- 

puava-Ctba 
a definir 

Homero 
Beltrao 
1 Tecnico 

Brasilia 80.000,00 

Prog. 
Treinam. 

Seminario Adm. 
Rec. Humanos 

Ctba-P.Ale- 
gre-Ctba 

05 a 11/8 Jorge L. 
Lima 

Aereo 150.000,00 

Total 265.000,00 

TABELA 9 — Quadro de movimenta9ao efetivo 

QUADRO DE MOVIMENTAQAO EFETIVO MfiS: Agosto/82 

Codigo 

Experim. 
Atividade Roteiro Pen'odo Pessoal Veiculo 

Or9amento 

Estimado 

Custo 

Real 

996 e 

Proj. 04 

Vistoria e contatos 
p/ fut. inst. exp. 
(med. area) 

Ctba-Guara- 

puava-Ctba 
10a 11/8 

Heitor de Freitas, 
Homero Beltrao e 
Tdc. Pedro Melo 

Brasilia 100.000,00 

Prog. 
Trein. 

Sem. Adm. Rec. 
Humanos 

Ctba-P. Ale- 
gre-Ctba 

05 a 11/8 Jorge L. Lima Aereo 150.000,00 

Total 250.000,00 
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Fluxograma para Movimentagao 

SCA 

Cronograma 
Preliminai 

Quadro de 
Movimenta^ffo 

Preliminar 

Centralizagao 
para Envio a 

Secretaria 
(Sub-chefia) 

© 

Quadro de 
Movinienta9a:o 

Efetivo (Retomo) 

.© 

© 

1. de 1 a 8 de cada mes 
2. ate dia 18 
3. de 18 a 20 
4. de 20 a 22 
5. dia 22 
6. de 22 a 24 
7. dia 24 
8. dia 
8 de 24 a 30 

Pesquisador /ADM 

© C. P. com 
Programasifo 
de Viagens 

Gerencia de Pesquisa 

Quadro de 
Movimenta^So 

Efetivo 

Setor de Campos Experimentais 

Conhecimento da 
Movimentafdo e 

Ajustes 

® 

Secretaria 

Datilografia, 
Acompanhamento e 

Encaminhamento 
aos Setores, 
Conforme 

Procedimento 
Usual 

FIGURA 2 - Fluxograma para movimenta?So 

Relatorio de Atividades = RA 

Ati o dia 05 de cada mes, os setores de apoio envia- 
nfo ao SCA um relatdrio de atividades do mes anterior, in- 
clusive em viagens, constando os funcionarios de apoio en- 
volvidos e percentuais dedicados a cada experimento (Tab. 
10). 

Como pode ser observado, os relatorios de atividade 
dos setores de apoio trazem uma gama muito grande de 
informa90es que se compiladas, obedecendo uma seqvien- 
cia logica e canalizadas aos departamentos competentes, po- 
derao ser de grande valia para uma visualiza^So do trabalho 
desenvolvido por estes setores, possibilitando ajustes que 
permitam aos mesmos uma maior produtividade. 

Relatorio Consolidado de Atividades = RCA 

Este documento vem exatamente de encontro ao que 
foi anteriormente citado, ou seja, formado pela compila- 
9ao das informa9Qes dos relatorios de atividades, incluindo 
calculos de rendimento (Tab. 11 - exemplo "a" e "b") e 
uma compara9ao entre atividades previstas e nab realizadas 
e realizadas sem previsao (Tab. 12). 

Atraves dos exemplos acima pode-se observar que as 
informa95es foram agrupadas resumidamente antes de 
serem enviadas para aprecia9ao. 

O relatorio consolidado de atividades devera ser envia- 
do ao departamento competente at6 o dia 10 de cada mes, 
para que o responsavel possa corrigir possiveis distor90es 
em tempo habil. 

Atem do que foi citado, este instrumento (Tab. 12) 
serve de base tamb^m para a realimenta9ao* da Programa- 
930 Mensal de Atividades (Tab. 3). 

Acervo de Dados 

Com o intuito de centralizar informa9Qes, evitar du- 
plica9ao de arquivos e utilizar de forma mais racional o es- 
pa90 fi'sico da entidade, sugere-se um acervo de dados cen- 
tralizado. Este acervo seria composto por uma bateria de ar- 
quivos onde seria concentrada toda a experimenta9ao da en- 
tidade, por projeto, por experimento e por situa9ao. Os ar- 
quivos conteriam pastas onde seriam arquivados por ordem 
cronologica, o piano do experimento e todos os anexos re- 
ferentes a atividades executadas, tais como; analise de solo, 
coleta de dados, analise estatistica etc. Esses anexos, bem 
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TABELA 10 - Relatorio de atividades - exemplo "a" 

SERVigOS EXECUTADOS NOS EXPERIMENTOS 
SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS SEE 08/82 
UNIDADE/EMPRESA MfiS: Agosto/82 

Codigo 

Experimento 
Atividades Realizadas 

Homens/Horas 

Utilizadas 

Dia do Im'cio 

e Tdrmino 

998 Capina total 25,00 20 a 25/08 
800 Coleta de dados (H e DAP) 14,00 15 a 17/08 

1) Viagem proj. 04 Medico de area (50%) 13,00 10 a 11/08 

TOTAL 39,00 

ObservaQges: Dias uteis - 20  
 For9a de trabalho - 03 , 

Horas nSo trabalhadas — 15,00 
1) Pedro de Melo 

03/09/82^    ENVIAR AO SCA 
Responsavel ATfi O DIA 05 

exemplo "b" 

SERVigOS EXECUTADOS NOS EXPERIMENTOS 
SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS SEE 08/82 
UNIDADE/EMPRESA MfiS: Agosto/82 

Codigo 

Experimento 
Atividades Realizadas 

Horas 

Mdquinas 

Hora 

Relogio 

Dia do Inlcio 

e Tdrmino 

700 Gradagem (1,5 ha) 8,00 13,00 03 a 04/08 

TOTAL 8,00 13,00 

Observagges: 1 - Hora parada (chuva) - 40,00 h 
2 — Manutenggo do trator — 4,00 hT 

 3 - Consumo combustivel - 35 L 

05/09/82  :  ENVIAR AO SCA 
Responsdvel ATE O DIA 05 
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TABELA 11 — Calculo de rendimento (HH/ha) - exemplo "a" 

RESUMO DE ATIVIDADES 

MfiS: Agosto/82 SETOR — Campos Experimentais 

Atividade 
C6digo 

do 
Experimento 

Area 

(ha) 

Horas 

Trabalhadas 

Rendimento 
Efetivo 
H/ha 

Capina total 998 0,50 25,00 50,00 

Subtotal/mddia Hiniii iilliirt 0,50 25,00 50,00 

Coleta de dados (H, DAP) 800 1,05 14,00 13,33 

Subtotal/mddia 
hiiihiiiiiiiii 1,05 14,00 13,33 

Viagens: 

1 — Medi9a:o de drea 

1) Tdcnico Pedro de Melo 

Dias uteis - 20 

Forga de trabalho — 03 homens 

Hora nSb trabalhada — 15,00 

Proj. 004 50% 

13,00 

Guarapuava 10 e 11/08/82 

TOTAL 39,00 

exemplo "b" 

RESUMO DE ATIVIDADES 

MES: Agosto/82 TRATOR: Ford 

Atividade 
C6digo 

do 
Exp. 

Area 

(ha) 

Horas Trab. Rendim. Efet. 
Observa^Ses 

HM HR HM/ha HR/ha 

Gradagem 700 1,50 8,00 13,00 5,33 8,66 Efetuada 
tres gradagens 

Subtotal/mddia 
///////// 

1,50 8,00 13,00 5,33 8,66 

1) Hora parada (chuva) — 40,00h 

2) Manuten^o do trator — 4,00h 

3) Consume total - 35,00 L 

4) Consume (mddia) — 4,38 L/HM 

TOTAL 1,50 8,00 13,00 
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TABELA 12 Atividades previstas e nao realizadas e realizadas sem previsao 

ATIVIDADES REFERENTES AO Mfis DE: Agostp/82 

C6digo 

Experimento 

Atividade 

(Prevista e N§d Realizada) 
Motivo 

997 Replantio (Curitiba) Impossfvel por excess© de 
chuvas; transferir para 

outubro (*) 

C6digo 

Experimento 

Atividade 

(Nao Prevista e Realizada) 
Horas 

800 Coleta de dados (H e DAP) 
Curitiba 

14,00 H/H 

Total Campos Experimentais 14,00 H/H 

700 Gradagem (Curitiba) 8,00 HM 13,00 HR 

Total Mecaniza^ao 8,00 HM 13,00 HR 

10/09/82 J<cJL 
SCA 

TABELA 13 - Um modelo para Ficha de Ocorrencia 

Data Cod. do Exp. Ocorrencia 

700 Efeito do sombreamento na produgSto de mudas de canafistula em Campo 
Mourfo, PR. 

10 a T 5/03/81 700 Efetuado prepare do terreno, quando utilizadas 2,00 HH com rendimento 
efetivo de 40,00 H/ha para uma area de 0,05 ha. 

25/03/81 700 Efetuado plantio nesta data com tempo encoberto, solo com teor de umi- 
dade bom, sendo que ocorreu 3,0 mm de chuva no dia do plantio, e n9 
de mudas = 500. Foram utilizadas 20,00 H/H = rendimento efetivo de 
400,00 H/ha; Delineamento = blocos ao acaso com 3 repeti^Ses; Espa?a- 
mento = 1 m X 1 m. Croqui (anexo A). 

22/12/81 700 Efetuada capina total, sendo utilizadas 1,00 HH com rendimento efetivo 
de 20,00 H/ha. 

23/03/82 700 Efetuada coleta de dados, H e DAP, sendo utilizados 8,00 HH com rendi- 
mento de 160,00 H/ha (Anexo B). 

abril/82 700 Efetuada A.V. blocos ao acaso (H e DAP) sendo utilizadas 2,00 HH (Ane- 
xo C). 

Dez./82 700 Publica^o - Scares, M. Efeito do sombreamento na produfSo de mudas 
de canafistula. Revista Florestal n9 1, V.l, p. 3545, 1982. 
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como outras informagOes (HH ou HM dispendida na execu- 
920 de atividades referentes ao experimento e atividades 
que nSo possuem anexo) sSo registrados em uma ficha de 
ocorrencia (Tab. 13) que atua como memoria, formando 
um historico dos trabalhos desde sua implanta9ao. 

Como pode ser observado, a ficha de ocorrencia em 
questSo e muito simples mas pouco dinamica se conside- 
rarmos a possibilidade de um anexo chegar ao SCA com de- 
fasagem cronoldgica, Como altemativa, esta ficha poderia 
ser substituida por um jogo de formuldrios frente e verso 
contendo uma folha de face com os dados de implanta92o 
do experimento e, seqiiencialmente, as terminologias uti- 
lizadas na Programa9So Mensal de Atividades (Tab. 3), jd 

com o espa90 destinado a anota95es das informa95es, Este 
cademo seria utilizado tamb^m quando da conclusdo de um 
projeto, podendo ser facilmente arquivado e manuseado. Os 
dados serdo mantidos em arquivo morto pelo perfodo de 
tempo desejavel. 

Todo sistema a ser implantado tern, como fator de 
relevada importancia, o custo dispendido para sua manu- 
ten9ao. Em vista disso, apresenta-se a seguir uma tabela de 
todas as atividades componentes deste Sistema de Controle 
e Acompanhamento comparando racionalmente 0 custo de 
cada uma delas com a existencia ou nSo do SCA em uma 
entidade de pesquisa (Tab. 14). 

TABELA 14 - Estimativa de custo mensal do sistema de controle e acompanhamento 

SITUAgAO 1 SITUAgAO 2 

COM A UTILIZAgAO DO SISTEMA SEM A UTILIZAgAO DO SISTEMA 

Custo Pessoal Custo Custo Custo Custo % Rela9ab 
Documento 

SCA Envolvido Total SCA Pessoal Total Situa9fo 

CPMA 0,73 0,70 1,43 _ 2,79 2,79 - 95,10 
QMP 0,73 1,77 2,50 — 2,06 2,06 + 2136 
QME — 0,27 0,27 — 0,75 0,75 - 36,00 
CMAE 1,10 0,14 1,24 — 3,54 3,54 -185,00 
FA/OI 0,12 0,07 0,19 — 0,70 0,70 -268,00 
RA — 0,20 0,20 — — — +100,00 
R.C.A. 0,73 0,07 0,80 — 0,93 0,93 - 16,25 
M.A.D. (F. ocor.) 1,95 139 3,34 — 7,46 7,46 -123,35 

+ = situa9§:o 1 
- = situa9ao 1 

custo > situa9ao 2 
custo < situa9So 2 

LEGENDA: 

CPMA — Cronograma Preliminar Mensal de Atividades 
QMP — Quadro de Movimenta9ao Preliminar 
QME — Quadro de Movimenta9ao Efetivo 
CMAE — Cronograma Mensal de Atividades Efetivo 
FA/OI — Ficha de Acompanhamento "outras institui9Ses" 
RA — Relatorio de Atividades 
RCA — Relatorio Consolidado de Atividades 
MAD (F. ocor.) — Manuten9ao de Acervo de Dados (Ficha 

de ocorrencia). 

Para que fossem obtidos os dados que permitiram a 
avalia9ao do custo do sistema considerou-se os seguintes 
itens: 

a) Implanta9ao em carater experimental 
b) Equipe de 14 pesquisadores 
c) Experimentos em tomo de 400 
d) 01 controlador m'vel mddio 

e) 176 horas uteis mensais 
f) salario mmimo regional (Sul/Sudeste e DF) 

Todas as atividades que geraram os relatoros compo- 
nentes do sistema sSo necessariamente realizados em pesqui- 
sa com a existencia ou nSo do SCA. 

Na tabela 14 podemos observar que o SCA necessita 
tambdm de um pessoal paralelo para sua atua9§:o, no qual 
estSo inclufdos pesquisadores (m'vel superior), mSo-de-obra 
cujo custo 6 relativamente alto, embora o tempo dispendi- 
do seja pequeno (situa9ao 1), Nao considerando a existencia 
do sistema, todas as atividades sao realizadas quase que ex- 
clusivamente pela equipe tecnica o que encarece signiflcati- 
vamente a pesquisa (situa9ao 2). Percebemos tambem que 
em apenas dois dos elos a situa9ao 1 apresenta custo maior 
que a situa9ao 2; 

a) Quadro de Movimenta9ao Preliminar - QMP. 0 custo 6 
relativamente maior (21,36%) com a existencia do SCA 
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em razSo da soma da mao-de-obra do controlador. 
b) Relatdrio de Atividades - RA. 0 custo com a condugao 

do sistema (situafSo 1) foi 100% mais elevado que na si- 
tua^ao 2 (inexistencia do sistema) em fun93o deste elo 
ser imprescindfvel para o funcionamento do SCA. 

CONCLUSOES E RECOMENDAgOES 

Considerando-se a sistematica apresentada e a expe- 
riencia adquirida com sua implanta^So experimental, po- 
de-se em primeira instancia, recomendar: 

a) Dinamiza?!© do sistema 
Para que o sistema possa ser dinamizado apenas com 

urn ou dois funciondrios, no mdximo, sugere-se primordial- 
mente a estrutura^o de um setor, principalmente e quan- 
do for o caso, na recuperaijdo de informa9(5es para forma- 
930 do acervo de dados, 

b) Relacionamento com a gerencia geral 
0 primeiro contato do sistema sempre sera estabele- 

cido com a gerencia geral ou atravds dela, se considerarmos 
que existird um grande percentual da equipe da entidade 
envolvida. Portanto 6 de vital importancia que o gerente 
geral esteja convencido da validade do sistema e seja co- 
nhecedor dos beneficios que ele poderd trazer. 

c) Equipe tdcnica (aceitaqSo) 
A receptividade da equipe tdcnica poderd depen- 

der exclusivamente do fato de se dar ou nfo reconheci- 
mento do sistema na fase de prd-implanta93o. 

0 intuito dessa apresenta93o n3o deve ser apenas 
a notifica93o que o sistema estd sendo implantado, mas sim 
de se deflnir objetivos e acatar sugestQes, quanto 3 sua 
operacionaliza93o. 

d) Setores de apoio (conhecimento) 
Para que exista uma perfeita integra93o dos setores 

de apoio com o SCA, torna-se necessdria a conscientiza- 
93o dos responsdveis quanto a qualidade da informa93o que 
vird retro alimentar o sistema. O acervo de dados, quanto 
a credibilidade, dependerd quase que exclusivamente deste 
fator. Como receptores, estes mesmos setores devem estar 
preparados quando da utiliza93o deste canal para facilitar 
o seu trabalho, ao inves de percebe-lo como um servi90 de 
cobran9a. 

e) Requisites bdsicos de um controlador 
0 elemento destinado a exercer as atividades de 

controlador deveria, em termos de escolaridade, possuir ni- 
vel mddio, preferencialmente tecnico (de acordo com as es- 
pecificidades da pesquisa desenvolvida na entidade). Acres- 
cente-se a este curn'culo tendencias administrativas, senso 
de organizaqSo, capacidade de memoriza93o, observaqSo e 
bom relacionamento humano. 

f) SCA — avalia90es 
No transcorrer da fase experimental, foi observado 

que um dos fatores que podem prejudicar o bom andamen- 
to de um sistema de controle e acompanhamento 6 a ten- 
dencia do mesmo a se tomar estdtico devido ao trabalho 
continue do controlador. Recomenda-se como a forma 
mais adequada de se evitar esta problematica promover ava- 
lia93es periddicas, convocando-se reuniOes com a equipe 
t^cnica e o pessoal de apoio para e, atrav^s de ajustes e 
adapta90es, promover a dinamica necessdria ao desenvolvi- 
mento do sistema. 
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