
PALETE- COMO E PORQUE PADRONIZAR 

"A origem do palete foi baseada na otimizagao das 
operagoes portuflrias, durante a ~ Guerra Mundial, visando a 
agilizagao e a conseqOente diminuigao dos tempos necessfl
rios para a estiva dos navfos. 

No mercado interne brasileiro sua introdugao se deu 
por meio das empresas multinacionais, principalmente do 
setor automobilfstico, sendo seu uso ampliado consideravel
mente nos ultimos dez anos" (Vantine, J.G.). 

Desde sua introdugao aM o presente, a utilizagao do 
palete no mercado brasileiro estfl voltada para a movimenta
gao e armazenagem de produtos internamente nas indus
trias. Em uma anfllise mais profunda verifica-se que os prin
cipais motives para que o palete nao seja utilizado para dis
tribuigao e transporte dos produtos sao: a grande diversidade 
de dimensoes e tipos dos paletes encontrados no mercado 
brasileiro; a falta de padronizagao das carrocerias dos cami
nhoes que circulam em nosso pars; e a falta de padronizagao 
dos equipamentos de movimentagao de cargas. Pode-se 
concluir ainda que a falta de padronizagao das carrocerias e 
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equipamentos de movimentagao advem principalmente da 
falta de padronizagao dos paletes e, urn pouco mais alem, 
das unidades de carga em nosso pars. 

I'XIguns esforgos t~m sido feitos no sentido de se al
cangar uma maior racionalizagao do sistema de distribuigao, 
por meio de uma padronizagao dos elementos da cadeia de 
distribuigao, a iniciar-se justamente pelo palete, que e a base 
do sistema. lnstituig5es como a ABNT (Associagao Brasileira 
de Normas Tecnicas), atraves do Comit~ de Embalagem, 
CB:23 e ABRAS (Associagao Brasileira de Supermercados), 
atraves de seu Grupo de Logrstica, v~m promovendo discus
sees e estudos neste sentido. 

0 CETEA atraves do seu grupo de embalagem de dis
tribuigao tern acompanhado essas atividades e procurado 
contribuir para o sucesso das mesmas. 

Quando falamos em padronizar urn palete para movi
mentagao, estocagem e distribuigao de produtos temos que 
considerar as etapas a serem cumpridas, as quais podem 
ser resumidas como se segue: 



1. Padroniza~tao das dimens6es planas do palete 

Al~m de ser a etapa onde hoje se concentram as dis
cussoes no Brasil ~. sem duvida, a primeira etapa a ser 
cumprida. 

Embora considere-se que as dimensoes em si pos
suem importancia secundaria - o importante ~ que se tenha 
um palete padronizado - algumas consideragoes t~cnicas 
sao relevantes: considerando a rela<_<ao entre a largura e o 
comprimento do palete, este pode ser quadrado, ou seja, de 
comprimento igual f:llargura (ex: 1100x1100mm), ou retan
gular onde o comprimento ~ maior que a largura, sendo os 
mais comuns de rela<_<ao 1.2:1 (ex: 1200x1000mm) e 1.5:1 
(ex: 1200x800mm). 

Existem algumas vantagens da ado<_<ao de palete qua
drado (especificamente o 11 00x11 OOmm), dentre elas as 
mais significativas sao: 

- Este ~ o palete padronizado para distribui<_<ao de 
componentes e equipamentos eletricos e, por}anto, ja faz 
parte do sistema de distribui<_<ao brasileiro. 

- A vantagem t~cnica da ado<_<ao do palete quadrado 
reside no fato de que, como ilustram as Figuras 1.a e 1.b, 
uma vez alcan<_<ado, pelo desenho da embalagem de distri
bui<_<ao, um born arranjo plano no palete, o mesmo pode ser 
alcan<_<ado em disposigao a 90, 180 e 270 graus, possibilitan
do um travamento da carga, sem n~cessidade de planeja
mento para isso. No palete retangular, as dimensoes da em
balagem secundaria devem ser modulares na largura e no 
comprimento para que haja esta possibilidade. 

a . b 

FIGURA 1. Possibilidade de travamento da carga pelo palete 
de dimensoes quadradas. 

No caso do palete retangular ( especialmente o 
1200x1000mm), a vantagem de sua adogao reside no fato de 
ser um palete de grande utiliza<_<ao para movinienta<_<ao e es
tocagem em nosso pars e ser o palete de maior aceita<_<ao na 
Europa (preferido pelas companhias de transporte ferrovia
rio). 

E tamb~m o palete adotado pela Associa<_<ao Brasileira 
de Supermercados, sendo os supermercados responsaveis 
pela comercializa<_<ao de grande parte dos produtos em nosso 
pars e no mundo. 
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2. Padronizattiio das Caracterrsticas Construtivas do 
Palete 

Embora, como ja mencionado, as dimensoes planas 
sejam a etapa mais crrtica a ser cumprida, ela nao e sufi
ciente para que tenhamos um palete padronizado em nosso 
pars, porque a grande vantagem da padronizagao e 0 inter
cambia de paletes e a possibilidade de forma<_<ao de "pools" 
onde um fornecedor, ao deixar seu produto, em forma pal?ti
zada, em um posto de distribui<_<ao qualquer receba nao o 
palete que continha seu produto, mas sim·um outro palete de 
caracterrsticas, no mrnimo, semelhantes f:lquelas do deixado 

·, e com qualidade mrnima para que possa ser usado pelo seu 
sistema de produ<_<ao/distribui<_<ao. 

A grande dificuldade de padroniza<_<ao dessas caracte
rrsticas e que produtos, sistemas de produ<_<ao e distribui<_<ao 
diferentes possuem requisites de qualidade diferentes e, 
portanto, 0 palete padronizado sera, certamente, superdi
mensionado para algumas empresas. 

Existem muitas caracterrsticas que devem ser estuda
das e padronizadas. A seguir, apresentamos algumas, con
sideradas importantes: 

- Face simples x face dupla 

A Figura 2 ilustra a diferen<_<a entre os dois tipos. Um 
palete de face dupla e indicado para um sistema de estoca
gem simples onde se empilham as cargas paletizadas. Ja o 
palete de face simples exige para seu empilhamento estrutu
ras porta-paletes. 

FIGURA 2. Palete de face simples e face dupla. 

- Ouatro entradas x duas entradas 

Outra caracterrstica construtiva do palete e o numero 
de entradas, isto e, 0 numero de posi<_<oes por onde 0 palete 
permite seu i<_<amento. · 

Basicamente existem duas possibilidades: duas e 
quatro entradas. 0 palete de duas entradas permite seu po
sicionamento em apenas uma posi<_<ao (duas id€Jnticas); por 
outro !ado ~ de constru<_<ao bastante simples e barata. Ja o 
palete de quatro entradas permite seu posicionamento em 
duas posi<_<6es perpendiculares (quatro, duas a duas id€Jnti
cas) e apresenta constru<_<ao complexa e dispendiosa. 

E importante salientar que um palete de dimens6es 
quadradas dispensa o uso de quatro entradas, o mesmo nao 
ocorrendo com o de dimens6es retangulares. 

A Figura 3 ilustra a diferen<_<a entre os dois. 
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FIGURA 3. Palete de quatro entradas x duas entradas. 

Resist~ncia MecAnica x Materiais 

Normalmente, os materiais utilizados para a fabricac;ao 
dos paletes nao devem constituir um item de padronizac;ao, 
por~m estes devem conferir ~ estrutura do mesmo uma re
sist~ncia mecanica mfnima em flexao, choque e compressao 
(sobretudo localizado) nas condic;oes de ic;amento e estoca
gem. A resist~ncia mecanica mfnima deve, por sua vez, ser 
um item de padronizac;ao para a garantia da quatidade mfnima 
do palete. 

Outras caracterrsticas 

Existem outras caracterfsticas passfveis de padroniza
c;ao, dependendo do rigor com que es_.ta for implantada. 

Dentre elas podemos citar a altura do palete, a per
centagem de area preenchida pelo material do palete, a area 
livre para o posicionamento dos equipamentos de movimen
tac;ao, o peso do palete vazio, entre outras. 

3. Padroniza~ao da unidade de carga 

Unidade de carga ~ definida como o grupamento de 
volumes isolados, arranjados de forma a possibilitar a movl
mentac;ao mecanizada do conjunto, permitindo uma maior efi
ci~ncia nas operac;6es de estiva e desembarac;o das merca
dorias. 

No caso de cargas paletizadas, o arranjo das merca
dorias se da na superffcie do palete. Uma vez que esta su
perffcie ~ padrao aos diversos usuarios da cadeia, temos que 

essas unidades de carga terao sempre a mesma base (ou 
seja, o palete). Resta a definic;ao de dois parametres: a altura 
e o peso maximo de uma unidade de carga. 

A altura de uma unidade de carga implica em uma 
maior ou menor estabilidade da mesma e permite um correto 
dimensionamento das estruturas porta-paletes, entre outras 
implicac;oes. 

Estudos e observac;oes efetuados nos sistemas de 
distribuic;ao brasileiro, europeu e americana, pela equipe do 
CETEA, permitem sugerir que uma altura limite de 1,80 me
tros atende a uma grande parcela dos produtos pertencentes 
~s cadeias de distribuic;ao. 

0 peso de uma unidade de carga implica em uma 
'" maior ou menor agilidade com que a mesma e movimentada, 

horizontalmente e, sobretudo, verticalmente. 
Com base nos equipamentos de movimentac;ao de 

materiais, nas alturas em que estas cargas sao posicionadas 
e na lei da balanc;a (limite de carga por eixo do caminhao), 
verifica-se que um peso limite de 1 tonelada por unidade de 
carga atende ~s exig~ncias da maioria dos sistemas de dis
tribuic;ao. 

4. Padroniza~6es Subsequentes 

Como ja mencionado, o palete e um elemento da ca
deia de distribuic;ao, talvez a base do sistema, sendo que 
dele dependem muitos outros elementos que na esteira da 
padronizac;ao da unidade de carga padronizada poderao ser 
otimizados ou mesmo padronizados. Pode-se aqui mencionar 
alguns: prateleiras ou estruturas porta-paletes; equipamentos 
de movimentac;ao; carroceria dos caminhoes (frigorfficos, 
isot~rmicos e de carga seca); "display" de ponto de venda, 
etc. 

Embora trabalhosa e demorada, a padronizac;ao de um 
palete ou mais especificamente uma unidade de carga e ta
refa imprescindfvel para a tao almejada melhoria de efici~ncia 
da distribuic;ao de produtos no Brasil. 

0 CETEA tern estudado e acompanhado de perto as 
atividades desenvolvidas nesse sentido, procurando colabo
rar o maximo possrvel para a modernizac;ao do sistema de 
embalagem e o sistema de distribuic;ao brasileiros. 

GARCIA, Assis Euz~bio 


