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Resu m o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A necessidade de melhoria do produto final implantou ao nosso dia a dia um controle na 

qualidade dos processos e da materia-prima. Tal necessidade trouxe um projeto chamado de 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, com a finalidade de aumentar 

significativamente a qualidade do produto entregue ao cliente final, como tambem reduzir 

desperdicios aumentando a lucratividade. O objetivo deste relatorio e apresentar os maiores 

problemas e dificuldades encontradas na implantacao da nova Norma SIQ-Construtoras niveis D 

e C na Construtora Andrade Silva Ltda. A metodologia aplicada sera baseada no metodo 

hipotetico dedutivo, assim sera possivel detectar todas as falhas e dificuldades na implantacao 

dos documentos, padronizacao dos processos e servicos e recebimento de materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 



Introdugao 

Os escritos a seguir trazem os problemas e as dificuldades encontradas na 

implantacao da nova Norma SIQ-Construtoras (ISO - 9000/2000) na Construtora 

Andrade e Silva Ltda, tendo o seguinte objetivo: 

1. Objetivo geral 

Apresentar os maiores problemas e dificuldades na implantacao, na nossa regiao da 

Norma SIQ-Construtoras, utilizada na regiao Sul e Suldeste do nosso Pais. 

2. Objetivos especificos 

• Examinar os problemas par t i cu la rs da implantacao; 

• Da mesma forma analisar as dificuldades na implantacao; 

• Comparar os problemas e dificuldades encontradas com os problemas e 

dificuldades das outras Construtoras envolvidas no Programa PBQP-H. 

Em 1990, o Govemo Federal lancou o PBQP, cujo principal objetivo era 

modemizar a cadeia produtiva nacional, dar orientagao e auxiliar as empresas no 

enfrentamento da abertura comercial brasileira. Em uma de suas acoes, foi feito um 

levantamento da situacao habitacional brasileira, que, como sabemos, deixava muito a 

desejar. A partir dos dados coletados, estruturou-se o PBQP-H. Tal programa foi 

montado baseado na realidade hoje vivida na regiao Sul do nosso Pais, assim tenta-se 

mostrar a partir deste trabalho o processo de implantagao da Norma para a realidade 

da nossa regiao Nordeste. 

Desta forma sera que a Norma montada para um padrao de vida mais elevado e 

uma cultura bem distinta da nossa cultura nordestina irar se encaixar para as nossas 

Construtoras? 

A partir desta pergunta acredita-se que dentro de um Pais com muitos costumes 

diferentes e com um padrao de vida bem variado, a implantagao da mesma sofrera 

muitas adaptagoes dificultando assim o processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Metodologia 

1. Metodo de abordagem 

Sera utilizado o metodo hipotetico - dedutivo 

2. Metodos de procedimento 

Emprega-se-ao, o metodo descritivo baseado na observagao, utilizando sentidos 

na obtencao de determinados aspectos da realidade. Nao consiste apenas em 

ver e ouvir, mais tambem em examinar fatos ou fenomenos que serao estudados 

sendo eles: sistematicos, participantes, em equipe, na vida real. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Embasamento teorico 

Instituido pela Portaria MPO n° 1341, de 18 de dezembro de 1998, como 

Programa Brasileira da Qualidade e Produtividade nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C onstruga o H a bita ciona l 

(PBQP-H), teve o seu escopo ampliado para Programa Brasileira da Qualidade e 

Produtividade do Habitat, em 21 de julho de 2000. Uma das grandes virtudes do 

PBQP-H e a criacao e estruturagao de um novo ambiente tecnologico e de gestao para 

o setor. Os agentes podem pautar suas agoes especificas visando a modemizagao, nao 

so em medidas ligadas a tecnologia no sentido estrito (desenvolvimento ou compra de 

tecnologia; desenvolvimento de processos de produgao ou de execugao; 

desenvolvimento de procedimentos de contrale; desenvolvimento e uso de 

componentes industrializados), mas tambem em tecnologias de organizagao, de 

metodos e de ferramentas de gestao (gestao e organizagao de recursos humanos; 

gestao da Qualidade; gestao de suprimentos; gestao das informagoes e dos fluxos de 

produgao; gestao de projetos).Entre as agoes previstas devemos destacar: 

- qualificagao de construtoras e de projetistas; 

- melhoria da Qualidade de materials; 

- formagao e requalificacao de mao-de-obra; 

- normalizagao tecnica; 

- capacitagao de laboratories; 

- aprovacao tecnica de tecnologias inovadoras; e 

- melhoria da comunicagao e troca de informagoes. 

O PBQP-H e formado por 12 projetos, cada qual destinado a solucionar um 

problema especifico na area da Qualidade, estruturados inicialmente para a area de 

construgao habitacional e em diferentes nfveis de desenvolvimento. 

De todos, o primeiro a receber destaque na sua implementagao foi o projeto no 5, 

que trata da Qualidade de Materials e Componentes. Tambem conhecido como a "Meta 

Mobilizadora Nacional da Habitagao", ele era ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA link (elemento de ligacao) entre o 

PBQP-H e o PBQP Nacional. 
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Revisao Bibliografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITENS E REQ UIS ITO S DO S IS T E M A DE Q U ALIF IC AQ AO DE E M P R E S AS DE 

SER VIQ O S E O BR AS - SIQ, S E G U N D O A N BR ISO 9001:2000 

O presente documento estabelece os requisites do Sistema de Qualificacao de 

Empresas de Servicos e Obras valido para empresas construtoras, o chamado SiQ-

Construtoras. Ele evolui da versao anterior do Sistema de Qualificagao (Anexo II), 

passando a cobrir as exigencias da norma NBR ISO 9001:2000. 

Ele e aplicavel a toda empresa construtoras do setor que pretenda melhorar sua 

eficiencia e eficacia tecnica e economica atraves da implementagao de um Sistema 

de Gestao da Qualidade.Este documento deve ser utilizado em conjunto com os 

Requisites Complementares aplicaveis a cada subsetor o qual se pretenda obter a 

qualificagao. 

A maneira segundo a qual o Sistema foi redigido neste documento faz com 

que todas as alteragoes tenham que ocorrer apenas nos Requisites 

Complementares aplicaveis aos diversos subsetores. 

Desse modo, para cada novo subsetor, sera necessario: 

a) preparar-se uma lista contendo os servigos de execugao obrigatoriamente 

controlados; 

b) definir-se, caso a caso, o numero minimo de materials a serem controlados. 

Os subsetores que deverao ser tratados, de modo a haver uma harmonizagao 

nacional, sao os previstos no Regimento do Sistema, 

Aborda ge m de proce sso. O s outros siste ma s de ge sta o 

A presente versao do SiQ-Construtoras adota a abordagem de processo para 

o desenvolvimento, implementagao e melhoria da eficacia do Sistema de Gestao da 

Qualidade da empresa construtora. Esta visa, antes de tudo, aumentar a satisfagao 

dos clientes no que diz respeito ao atendimento de suas exigencias. Um dos pontes 
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marcantes da abordagem de processo e o da implementagao do ciclo de Deming ou 

da metodologia conhecida como PDCA (do ingleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Plan, Do, Check e Act); 

1. Planejar: prever as atividades (processos) necessarios para o atendimento das 

necessidades dos clientes, e que "transformam" elementos "de entrada" em 

"elementos de safda". 

2. Executar: executar as atividades (processos) planejadas. 

3. Controlar: medir e controlar os processos e seus resultados quanto ao 

atendimento as exigencias feitas pelos clientes e analisar os resultados. 

4. Agir: levar adiante as agoes que permitam uma melhoria permanente do 

desempenho dos processos, 

Para que uma empresa atuando na construgao de obras trabalhe de maneira 

eficaz, ela deve desempenhar diferentes atividades. A abordagem de processo 

procura assim identificar, organizar e gerenciar tais atividades, levando em conta 

suas condigoes iniciais e os recursos necessarios para leva-las adiante (tudo aquilo 

que e necessario para realizar a atividade), os elementos que dela resultam (tudo o 

que e "produzido" pela atividade) e as interagoes entre atividades. Tal abordagem 

leva em conta o fato de que o resultado de um processo e quase sempre a "entrada" 

do processo subsequente; as interagoes ocorrem nas interfaces entre dois 

processos. 

A abordagem de processo representa uma mudanga significativa do novo 

referencial em relagao ao de margo de 2001, alinhando-se com o que preve a serie 

de normas NBR ISO 9000:2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G e ne ra lida de s 

Como ja ocorria anteriormente, o SiQ-Construtoras possui carater evolutivo, 

estabelecendo nfveis de qualificagao progressives, segundo os quais os sistemas de 

gestao da qualidade das empresas construtoras sao avaliados e classificados. Cabe 

aos contratantes, publicos e privados, individualmente, ou preferencialmente atraves 

de Acordos Setoriais f i rmados entre contratantes e entidades representatives de 

contratados, estabelecerem prazos para comegarem a vigorar as exigencias de 

cada nivei, 
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Assim, o SiQ-Construtoras tern como objetivo estabelecer o referenda! tecnico 

basico do sistema de qualificagao evolutiva adequado as caracteristicas especificas 

das empresas construtoras, e se baseia nos seguintes princfpios, que constam do 

Regimento do Sistema de Qualificagao de Empresas de Servigos e Obras (SiQ): 

a) Harmonia com a normalizagao internacional: adequacao dos requisitos do 

referencial ao da serie de normas NBR ISO 9.000:2000, 

b) Carater evolutive: o referencial estabelece nfveis de qualificagao progressives, 

segundo os quais os sistemas de gestao da qualidade das empresas construtoras 

sao avaliados e classificados. Isto visa induzir e dar as empresas o tempo 

necessario para a implantagao evolutiva de seu Sistema de Gestao da Qualidade. 

c) Carater pro-ativo, visando a criagao de um ambiente de suporte que oriente o 

melhor possivel as empresas, no sentido que estas obtenham o nfvel de qualificagao 

almejado, 

d) Carater Nacional: o Sistema e unico e se aplica a todos os tipos de contratantes 

(publicos municipals, estaduais, federals ou privados) e a todas as obras, em todo o 

Brasil; o que varia sao os servigos de execugao que devem ser motivo de controle 

por parte das empresas, que constam da parte especifica a cada subsetor de 

atuagao apresentada no documento denominado Requisitos Complementares, bem 

como os prazos de exigencia dos contratantes. 

e) Flexibilidade: o Sistema se baseia em requisitos que possibilitam a adequagao ao 

Sistema de empresas de diferentes regioes, que utilizem diferentes tecnologias e 

que atuem na construgao de obras : 

f) Sigilo: quanto as informagoes de carater confidencial das empresas. 

g) Transparencia: quanto aos criterios e decisoes tomadas. 

h) Independencia: dos envolvidos nas decisoes. 

i) Carater publico: o Sistema de Qualificagao de Empresas de Servigos e Obras nao 

tern f ins lucrativos, e a relagao de empresas qualificadas e publica e divulgada a 

todos os interessados. 

j) Harmonia com o SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagao e 

Qualidade Industrial: toda qualificagao atribuida pelo Sistema sera executada por 

organismo credenciado pelo IN METRO - Instituto Nacional de Metrologia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Normalizagao e Qualidade Industrial e processo evolutivo visa ampliar o numero de 

empresas do setor que venham a ter certificacao de conformidade na area de 

Sistemas de Gestao da Qualidade por ele reconhecido (com base na serie de 

normas ISO 9.000, em sua versao de 2000). 

Os Atestados de Qualificagao para os diversos nfveis so terao validade se 

emitidos por Organismos de Certificacao Credenciados (OCCs). Portanto, as 

empresas construtoras que desejarem se qualificar, conforme o presente referencial 

tecnico, devem consultar junto a Secretaria Executiva Nacional (SEN) do SiQ ou no 

site do PBQP-H (http://www.pbqp-h.gov.br/) a lista de OCCs autorizados. 

Estes e outros aspectos regimentais estao previstos no Regimento do Sistema de 

Qualificagao de Empresas de Servigos e Obras (SiQ) (Anexo I). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 E scopo de aplicagao 

Todos os requisitos deste referencial sao validos para as empresas 

construtoras. No entanto, o mesmo, alem destes requisitos, e composto por uma 

serie de Requisitos Complementares, cada qual valido para um subsetor .Os 

requisitos sao genericos e aplicaveis para todas as empresas construtoras, sem 

levar em consideragao o seu tipo e tamanho. 

Quando algum requisito deste referencial nao puder ser aplicado devido a 

natureza de uma empresa construtora e seus produtos e servigos, isso pode ser 

considerado para exclusao. 

Quando sao efetuadas exclusoes, reivindicacao de conformidade com este 

referencial nao sao aceitaveis a nao ser que as exclusoes f iquem limitadas aos 

requisitos contidos na Segao 7 - Execugao da obra e que tais exclusoes nao afetem 

a capacidade ou responsabilidade da empresa construtora para fornecer produtos 

que atendam aos requisitos dos clientes e requisitos regulamentares aplicaveis. 

R e fe re nda norma tiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como ja dito, a aplicacao do presente referencial de qualificagao nao impede a 

empresa construtora de implementar e de se certificar pelo referencial da norma NBR 

iSO 9001:2000. E nem tao pouco exime-a de respeitar toda a legislagao a ela aplicavel. 

Mais do que isto, a vista das semelhangas existentes, a serie de normas NBR ISO 

9000:2000 serve de base para os principals concertos e mesmo para o vocabulario aqui 

usado, que e em parte definido no item (ver em particular a norma NBR ISO 

9000:2000). A serie de normas NBR ISO 9000:2000 encontra-se disponfvel na 

Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e rmos e de finigoe s 

Alem dos termos que constam da NBR ISO 9000:2000 , cabe aqui retomar alguns e 

acrescentar outros de interesse especffico para o presente referencial: 

A cordo S e toria l 

Documento f irmado entre entidade(s) do setor da Construgao Civil e a 

Coordenacao Geral do PBQP-H ou suas coordenagoes estaduais, regionais ou 

municipals que fagam parte do PBQP-H, ou ainda as instituigoes parceiras do 

Programa, atraves do qual a(s) phmeira(s) se compromete(m) a implantar um Programa 

Setorial da Qualidade junto a seus associados e a(s) segunda(s) a incentivare(m) os 

contratantes financiadores de obras e servigos sob sua influencia a introduzirem em 

seus editais de licitagao e em suas sistematicas de financiamento requisitos que 

induzam a participagao de empresas que tenham aderido ao respectivo Programa 

Setorial. 

C liente 

Pessoa f isica ou juridica para quern a empresa construtora trabalha. Pode ou 

nao corresponder ao usuario final do produto construido. A empresa construtora, na 

determinagao das exigencias que deve atender, pode identificar outras partes 

interessadas pelo seu Sistema de Gestao da Qualidade, alem do cliente, a seu criterio. 

D ocume nto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Informagao e o meio no qual ela esta contida. Pode se apresentar sob meios 

outros que o papel, como o magnetico, eletronico, otico, fotografico, ou amostra padrao, 

ou uma combinacao destes meios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E mpre sa construtora 

Conjunto de profissionais e demais recursos reunidos numa mesma entidade 

jurfdica para levar adiante atividades relacionadas a execugao de obras. Aparece no 

presente referencial no lugarde "organizagao", conforme define a NBR ISO 9000:2000. 

E spe cia lida de te cnica 

Area do conhecimento especifica envolvida na realizagao do projeto de um obra 

que, devido a necessidade de competencias tecnologicas particulares, exige um nfvel 

de especializagao para seu desenvolvimento. Sao exemplos de especialidades 

tecnicas: arquitetura, urbanismo, paisagismo, fundagoes, estrutura portante, sistemas 

prediais, pavimentos, redes de infra-estrutura, etc. A contratagao de um servigo 

associado a especialidade de tecnica por uma empresa construtora deve ser coberta 

pelo seu sistema de gestao da qualidade. 

E xe cuga o da obra 

Sequencia de processos requeridos para a obtengao parcial ou total do produto 

almejado pelo cliente, em fungao da empresa construtora ter sido contratada para atuar 

apenas em etapa(s) especifica(s) de sua produgao ou para sua produgao integral. 

O bra 

Atividade fim da empresa construtora, representando uma prestacao de servigos 

da qual decorre a execugao parcial ou total do produto almejado pelo cliente. 

P iano da Q ua lida de da O bra 

Documento que especifica as particularidades de um empreendimento. Um piano 

e composto geralmente do organograma da obra, descrigao de responsabilidades e 

autoridades, relagao dos procedimentos e recursos utilizados, piano de treinamento 

especifico, etc. 

13 



P roce sso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam 

insumos (entradas) em produtos (safdas). 

P rogra ma S e toria l da Q ua lida de 

Documento elaborado por entidade(s) representativa(s) de um determinado setor 

da Construgao Civil contendo o programa da qualidade especffico, com seu 

diagnostico, metas, prazos e requisitos da qualidade a serem implantados pelas 

empresas associadas, coerente com o(s) Acordo(s) Setorial(is) que vier(em) a ser 

firmado(s) com a Coordenacao Geral, as coordenagoes estaduais, regionais e 

municipals ou as instituigoes parceiras do PBQP-H. 

S e rvico e spe cia liz a do de e nge nha ria 

Servigo de natureza intelectual para a elaboragao do qual, devido a necessidade 

de competencias tecnologicas especfficas, a empresa construtora tern que fazer apelo 

a outra empresa. Sao exemplos de servigos especializados de engenharia: sondagem, 

impermeabilizagao, compactagao de aterro, quantificagao, orgamento, planejamento de 

obra, piano de higiene e seguranga do trabalho, consultohas em geral, etc. 

S iste ma de G e sta o da Q ua lida de 

Estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, atividades, 

capacidades e recursos que, em conjunto, tern por objetivo assegurar que os produtos, 

processos ou servigos fornecidos pela empresa construtora satisfagam as necessidades 

e expectativas dos clientes. 

S ube mpre ita da de se rvigo 

Trata-se da contratagao de fornecedor de um servigo ou subempreiteiro pela 

empresa construtora para a execugao de uma determinada parte de uma obra. 

S ube mpre ita da globa l de se rvigo 

Trata-se da contratagao de um ou mais fornecedor de servigo ou subempreiteiros 

pela empresa construtora para a execugao integral de uma obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S ube mpre ite iro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fornecedor de um servigo para a empresa construtora decorrente da 

necessidade de execugao de uma determinada parte de uma obra. Tal fornecimento 

implica na sub-rogagao de direitos e obrigagoes da empresa construtora para o 

subempreiteiro, frente ao cliente 

T erce irizagao de se rvigo 

Trata-se da contratagao de terceiros pela empresa construtora cujo objeto de 

contrato nao se relaciona diretamente com a obra contratada junto ao cliente. 

4 S iste ma de G e sta o da Q ua lida de 

4.1 R e quisitos ge ra is 

Para implementar o Sistema de Gestao da Qualidade, a empresa construtora 

deve atender em seu planejamento de implantagao do SGQ, os requisitos abaixo 

descritos, atendendo-os de acordo com sua evolugao estabelecida no quadro de 

niveis de qualificagao. 

A empresa construtora deve; 

a) realizar um diagnostico da situacao da empresa, em relagao aos presentes 

requisitos, no infcio do desenvolvimento do Sistema de Gestao da Qualidade; 

b) definir claramente o(s) subsetor(es) e tipo(s) de obra abrangido(s) pelo Sistema 

de Gestao da Qualidade, 

c) estabelecer lista de servigos de execugao controlados e lista de materials 

controlados, respeitando-se as exigencias especificas do(s) subsetor(es) onde atua, 

de acordo com as exigencias da parte especifica a cada setor de atuagao corrforme 

seus Requisitos Complementares, 

d) identificar e gerenciar os processos necessarios para o Sistema de Gestao da 

Qualidade e sua aplicagao por toda a empresa construtora (verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.2); 

e) determinar a sequencia e interagao destes processos; 

f) estabelecer um planejamento para desenvolvimento e implementagao do Sistema 

de Gestao da Qualidade, estabelecendo responsaveis e prazos para atendimento de 

cada requisite e obtengao dos diferentes niveis de qualificagao; 
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g) determinar criterios e metodos necessarios para assegurar que a operagao e o 

controle desses processos sejam eficazes; 

h) assegurar a disponibilidade de recursos e informagoes necessarias para apoiar a 

operagao e monitoramento desses processos; 

i) monitorar, medir e analisar esses processos; 

j) implementar agoes necessarias para atingir os resultados planejados e a melhoria 

contfnua desses processos. 

A empresa construtora deve gerenciar esses processos de acordo com os requisitos 

deste referencial. 

Quando a empresa construtora optar por adquirir externamente algum processo 

que afete a conformidade do produto em relagao aos requisitos, ela deve assegurar 

o controle desse processo. O controle de tais processos deve ser identificado no 

Sistema de Gestao da Qualidade, conforme 7.5.1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. R e quisitos de docume nta ga o 

4.2.1 G e ne ra iida de s 

A documentagao do Sistema de Gestao da Qualidade deve ser constituida de 

modo evolutivo, de acordo com os niveis de qualificagao obtidos, devendo incluir: 

a) declaragoes documentadas da polftica da qualidade e dos objetivos da 

qualidade; 

b) Manual da Qualidade (ver 4.2.2) e Pianos da Qualidade de Obras (ver 7.1.1); 

c) procedimentos documentados requeridos pelo presente referencial; 

d) documentos identificados como necessarios pela empresa construtora para 

assegurar a efetiva operagao e controle de seus processos; 

e) registros da qualidade requeridos poreste referencial (ver 4.2.4). 

Nota 1: Em todos os requisitos, sempre que constar que a empresa construtora 

deve "estabelecer procedimento documentado", significa que ela deve: 

"elaborar, documentar, implementar e manter" estes procedimentos. 

Nota 2: A abrangencia da documentagao do Sistema de Gestao da Qualidade de 

uma empresa construtora pode diferir do de uma outra devido: 

a) ao tamanho e subsetor de atuagao; 

b) a complexidade dos processos e suas interagoes; 
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c) a competencia do pessoal. 

Nota 3: A documentagao do Sistema de Gestao da Qualidade pode estar em 

qualquer forma ou tipo de meio de comunicagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2. M anua l da Q ua lida de 

Nivel D 

A empresa construtora deve elaborar, documentar, implementar e manter um 

Manual da Qualidade que inclua: subsetor(es) e tipo(s) de obras abrangido(s) 

pelo seu Sistema de Gestao da Qualidade ; detalhes e justificativas para 

quaisquer exclusoes de requisitos deste referencial (ver 1.5); procedimentos 

documentados instituidos de modo evolutivo para o Sistema de Gestao da 

Qualidade, ou referenda a eles; e descrigao da sequencia e interagao entre os 

processos do Sistema de Gestao da Qualidade. 

4.2.3. C ontrole de docume ntos 

Os documentos requeridos pelo Sistema de Gestao da Qualidade devem ser 

controlados, conforme o nivel de qualificagao da empresa construtora. 

Um procedimento documentado deve ser instituido para definir os controles 

necessarios para: 

N ive l D: 

a) aprovar documentos quanto a sua adequagao, antes da sua emissao; 

b) analisar criticamente e atualizar, quando necessario, e reaprovar documentos; 

c) assegurar que alteragoes e a situagao da revisao atual dos documentos sejam 

identificadas, a fim de evitar o uso indevido de documentos nao-validos ou 

obsoletos; 

d) assegurar que as versoes pertinentes de documentos aplicaveis estejam 

disponiveis em todos os locais onde sao executadas as operagoes essenciais 

para o funcionamento efetivo do Sistema de Gestao da Qualidade; 

e) assegurar que os documentos permanegam legfveis e prontamente 

identificaveis; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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f) prevenir o uso nao intencional de documentos obsoletos e aplicar uma 

identificacao adequada nos casos em que forem retidos por qualquer proposito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ive l C: 

g) assegurar que documentos de origem externa, tais como normas tecnicas, 

projetos, memoriais e especificacoes do cliente, sejam identificados, tenham 

distribuigao controlada e estejam disponiveis em todos os locais onde sao 

aplicaveis. 

Nota: As empresas nao estao obrigadas a disponibilizar as normas tecnicas que 

porventura sejam citadas nos seus documentos, tais como especificacao de 

materia is e procedimentos para execugao de servigos, 

4.2 .4 C ontrole de R e gistros 

N ive l C: 

Registros da qualidade devem ser instituidos e mantidos para prover 

evidencias da conformidade com requisitos e da operagao eficaz do Sistema de 

Gestao da Qualidade. Registros da qualidade devem ser mantidos legiveis, 

prontamente identificaveis e recuperaveis. Um procedimento documentado deve 

ser institufdo para definir os controles necessarios para identificagao, 

armazenamento, protegao, recuperacao, tempo de retengao e descarte dos 

registros da qualidade. Devem tambem ser considerados registros oriundos de 

fomecedores de materiais e servigos controlados. 

5 R e sponsa bilida de da diregao da e mpre sa 

5 .1 . C omprome time nto da dire ga o da e mpre sa 

A diregao da empresa construtora deve fornecer evidencia do seu 

comprometimento com o desenvolvimento e implementagao do Sistema de Gestao 

da Qualidade e com a melhoria contfnua de sua eficacia mediante: 

Nive l D: 

a) a comunicagao aos profissionais da empresa e aqueles de empresas 

subcontratadas para a execugao de servigos controlados da importancia de atender 

aos requisitos do cliente, assim como aos regulamentares e estatutarios; 
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b) o estabelecimento da politica da qualidade; 

c) a garantia da disponibilidade de recursos necessarios; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nive l B: 

d) a garantia de que sao estabelecidos os objetivos da qualidade e de que seus 

indicadores estao sendo acompanhados (ver 5.4.1); 

N ive l A: 

e) a condugao das analises crfticas pela diregao da empresa. 

5.2. F oco no cliente 

N ive l B: 

A diregao da empresa construtora deve assegurar que os requisitos do cliente sao 

determinados com o proposito de aumentar a satisfagao do cliente (ver 7.2.1 e 

8.2.1). 

Nive l A: 

A diregao da empresa construtora deve assegurar que os requisitos do cliente sao 

atendidos com o proposito de aumentar a satisfagao do cliente (ver 7.2.1 e 8.2.1). 

5.3. P olitica da qua lida de 

A diregao da empresa deve assegurar que a politica da qualidade; 

N ive l D: 

a) seja apropriada aos propositos da empresa construtora; 

b) inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria 

continua da eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade; 

c) proporciona uma estrutura para estabelecimento e analise crftica dos objetivos da 

qualidade; 

d) seja comunicada nos niveis apropriados da empresa construtora e de seus 

subcontratados com responsabilidades definidas no Sistema de Gestao da 

Qualidade da empresa, segundo um piano de sensibilizagao previamente definido; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e) seja entendida, no grau de entendimento apropriado, pelos profissionais da 

empresa construtora e de seus subempreiteiros com responsabilidade no Sistema 

de Gestao da Qualidade da empresa, conforme o seu nivel evolutivo; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivel A: 

f) seja analisada criticamente para manutencao de sua adequacao 

5.4. Planejamento 

5.4.1. Objetivos da qualidade 

A direcao da empresa deve assegurar que: 

Nivel C: 

a) sejam definidos objetivos da qualidade mensuraveis para as fungoes e niveis 

pertinentes da empresa construtora e de modo consistente com a politica da 

qualidade; 

b) os objetivos da qualidade incluam aqueles necessarios para atender aos 

requisitos aplicados a execugao das obras da empresa (ver 7.1.1 f ) ) ; 

c) sejam definidos indicadores para permitir o acompanhamento dos objetivos da 

qualidade; 

Nivel B: 

d) seja implementado um sistema de medigao dos indicadores definidos; 

Nivel A: 

e) haja acompanhamento da evolugao dos indicadores definidos, para verrficar o 

atendimento dos objetivos da qualidade. 

5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestao da Qualidade 

Nivel D 

A diregao da empresa deve assegurar que: 

a) o planejamento do Sistema de Gestao da Qualidade e realizado de forma a 

satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade; e 



b) a integridade do Sistema de Gestao da Qualidade e mantida quando 

mudancas no Sistema de Gestao da Qualidade sao planejadas e implementadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicacao 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 

Nivel D: 

A diregao da empresa deve assegurar que as responsabilidades e autoridades 

sao definidas ao longo da documentacao do Sistema e comunicadas na empresa 

construtora. 

5.5.2 Representante da diregao da empresa 

A diregao da empresa deve indicar um membro da empresa construtora que, 

independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e 

autoridade para: 

Nivel D: 

a) assegurar que os processos necessarios para o Sistema de Gestao da 

Qualidade sejam estabelecidos de maneira evolutiva, implementados e mantidos; 

b) assegurar a promogao da conscientizagao sobre os requisitos do cliente em 

toda a empresa; 

Nivel A: 

c) relatar a diregao da empresa o desempenho do Sistema de Gestao da 

Qualidade e qualquer necessidade de melhoria. 

5.5.3 Comunicacao interna 

Nivel A: 

A diregao da empresa deve assegurar que sao estabelecidos internamente os 

processos de comunicacao apropriados e que seja realizada comunicagao 

relativa a eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade. 
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5.6. Analise critica pela direcao 

5.6.1. Generalidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A direcao da empresa deve analisar criticamente o Sistema de Gestao da 

Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinencia, 

adequacao e eficacia. A analise critica deve incluir a avaliagao de oportunidades 

para melhoria e necessidades de mudancas no Sistema de Gestao da 

Qualidade, incluindo a politica da qualidade e os objetivos da qualidade. 

Devem ser mantidos registros das analises crfticas pela diregao da empresa (ver 

4.2.4). 

5.6.2. Entradas para a analise critica 

Nivel A: 

As entradas para a analise crftica pela diregao devem incluir informagoes sobre: 

a) os resultados de auditorias; 

b) as retroalimentagoes do cliente; 

c) o desempenho dos processos e da analise da conformidade do produto; 

d) a situacao das agoes preventivas e corretivas; 

e) acompanhamento de agoes oriundas de analises criticas anteriores; 

f) mudangas que possam afetar o sistema de gestao da qualidade; 

g) recomendagoes para melhoria 

5.6.3. Saidas da analise critica 

Nivel A: 

Os resultados da analise crftica pela diregao devem incluir quaisquer decisoes e 

agoes relacionadas a: 

a) melhoria da eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade e de seus processos; 

b) melhoria do produto com relagao aos requisitos do cliente; 

c) necessidade de recursos. 
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6 Gestao de recursos 

6.1. Provisao de recursos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A empresa construtora deve determinar e prover recursos, de acordo com os 

requisitos do nfvel evolutivo em que se encontra, necessarios para: 

Nivel D: 

a) implementar de maneira evolutiva e manter seu Sistema de Gestao da 

Qualidade; 

Nivel A: 

b) melhorar continuamente a eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade; 

c) aumentar a satisfacao dos clientes mediante o atendimento aos seus 

requisitos. 

6.2. Recursos humanos 

6.2.1. Designagao de pessoal 

Nivel D: 

0 pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto deve ser 

competente com base em escolaridade ,qualificagao profissional, treinamento, 

habilidade e experiencia apropriados. 

6.2.2. Competencia, conscientizacao e treinamento 

Nivel C: 

A empresa construtora deve, em fungao da evolugao de seu Sistema de Gestao 

da Qualidade: 

a) determinar as competencias necessarias para o pessoal que executa 

trabalhos que afetam a qualidade do produto; 

b) fornecer treinamento ou tomar outras agoes para satisfazer estas 

necessidades de competencia; 

c) avaliar a eficacia das agoes executadas; 
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d) assegurar que seu pessoal esta consciente quanto a pertinencia e importancia 

de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da 

qualidade; e 

e) manter registros apropriados de escolaridade, qualificacao profissional, 

treinamento, experiencia e habilidade (ver 4.2.4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3. Infra-estrutura 

Nivel A: 

A empresa construtora deve identificar, prover e manter a infra-estrutura necessaria 

para a obtencao da conformidade do produto, incluindo: 

a) canteiros de obras, escritorios da empresa, demais locais de trabalho e 

instalagoes associadas; 

b) ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produgao; e 

c) servigos de apoio (tais como abastecimentos em geral, areas de vivencia, 

transporte e meios de comunicagao). 

6.4. Ambiente de trabalho 

Nivel A: 

A empresa construtora deve determinar e gerenciar as condigoes do ambiente de 

trabalho necessarias para a obtencao da conformidade com os requisitos do 
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REQUISITOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE QUALIFICAQAC 

DE EMPRESAS DE SERVigOS E OBRAS - SIQ, PARA O SUBSETOR 

DE EDIFICAQOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este documento estabelece as particularidades do fornecimento de materials e 

servicos de execucao controlados, para o caso do subsetor de edificacoes. 

Servigos de Execucao e Materials Controlados 

A empresa construtora deve preparar uma lista propria de servigos de execugao 

controlados que utilize e que afetem a qualidade do produto exigido pelo cliente, 

abrangendo no mfnimo os servigos listados no item 1. Esta lista deve ser representativa 

dos sistemas construtivos por ela empregados em suas obras. Caso a empresa utilize 

servigos especificos que substituam servigos constantes da lista minima, os mesmos 

devem ser controlados. 

A empresa deve, para o estabelecimento do planejamento da implementagao do 

Sistema de Gestao da Qualidade (requisito 4.1), respeitaras porcentagens minimas de 

evolucao do numero de servigos de execugao controlados estabelecido em sua lista, de 

acordo com o nivel de qualificagao, conforme item 2. 

Caso os sistemas construtivos empregados pela empresa nos tipos de obras cobertos 

pelo Sistema de Gestao da Qualidade nao empreguem servigos de execugao 

controlados que constem da lista minima, ela sera dispensada de estabelecer o(s) 

respectivo(s) procedimento(s) documentado(s), desde que seja obedecido, para cada 

nivel, a quantidade minima de servigos de execucao controlados .conforme item 2. 

A partir dessa lista de servigos de execugao controlados, a empresa construtora deve 

preparar uma lista de materials que sejam neles empregados, que afetem tanto a 

qualidade dos servigos, quanto a do produto exigido pelo cliente. 

A empresa deve, para o estabelecimento do planejamento da implementagao do 

Sistema de Gestao da Qualidade (requisito 4.1), respeitar as porcentagens minimas de 

evolucao do numero de materials controlados estabelecido em sua lista, de acordo com 

o nivel de qualificagao, conforme item 4. 

25 



1. Definigao dos servicos de execucao controlados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao os seguintes os servigos de execucao obrigatoriamente controlados, segundo 

a etapa da obra, a partir dos quais a empresa deve elaborar sua lista de servicos 

controlados: 

Servigos preliminares: 

1. compactagao de aterro; 

2. locagao de obra. 

Fundagoes: 

3. execugao de fundagao. 

Estrutura: 

4. execucao de forma; 

5. montagem de armadura; 

6. concretagem de peca estrutural; 

7. execugao de alvenaria estrutura!; 

Vedagoes verticals: 

8. execugao de alvenaria nao estrutural e de divisoria leve; 

9. execugao de revestimento interno de area seca, incluindo produgao de argamassa 

em obra, quando aplicavel; 

10. execugao de revestimento interno de area umida; 

11. execugao de revestimento externo. 

Vedagoes horizontals: 

12. execugao de contrapiso; 

13. execugao de revestimento de piso interno de area seca; 

14. execugao de revestimento de piso interno de area umida; 

15. execugao de revestimento de piso extemo; 
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16. execucao deforro; 

17. execugao de impermeabiiizagao; 

18. execugao de cobertura em telhado. 

Esquadrias: 

19. colocagao de batente e porta; 

20. colocagao de janela. 

Pintura: 

21. execugao de pintura interna; 

22. execugao de pintura externa. 

Sistemas prediais: 

23. execugao de instalagao eletrica; 

24. execugao de instalagao hidro-sanitaria; 

25. colocagao de bancada, louca e metal sanitario. 

Nota: Quando aplicavel, deve ser inclufda na lista de servigos de execugao 

obrigatoriamente controlados a produgao de materials e componentes em obra, 

tais como: concreto, graute, blocos, elementos pre-moldados e argamassas. 

Notar que, em qualquer nivel, a empresa deve garantir que sejam tambem 

controlados todos os servigos de execugao que tenham a inspegao exigida pelo cliente. 

A partir destes, ela devera ampliar a lista de materials controlados, considerando 

aqueles ja relacionados como crfticos para o atendimento das exigencias dos clientes, e 

que sejam empregados em tais servigos. 

Nota: Observar o previsto no requisito 7.5.1.1, quando a empresa construtora optar por 

adquirir externamente algum servigo de execugao controlado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Evolucao do numero de servigos de execugao controlados, conforme nivel de 

qualificagao 

Devem ser controlados no mfnimo as seguintes porcentagens de servigos da lista 

de servigos de execugao controlados da empresa, conforme o nivel de qualificagao: 
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Nivel C: 15%; 

Nivel B: 40 %; 

Nivel A: 100%. 

Para obtencao da qualificagao em determinado nivel, a empresa construtora deve: 

a) ter desenvolvido os procedimentos documentados para as porcentagens minimas de 

servigos de execugao controlados determinados acima, e aplica-los efetivamente em 

obra, tendo treinado pessoal e gerado registros de sua aplicagao, no minimo para a 

metade das porcentagens estabelecidas; 

b) dispor de obra, de modo que a cada nivel de qualificagao, possa nela ser observado 

a efetiva aplicagao dos procedimentos, incluindo o treinamento de pessoal e geragao de 

registros, no minimo para um quinto das porcentagens estabelecidas. As quantidades 

restantes de servigos de execucao controlados poderao ser auditadas sob a forma de 

registros, incluindo os relativos aos treinamentos efetuados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Definigao dos materials controlados 

A empresa construtora deve preparar uma lista minima de materials que afetem 

tanto a qualidade dos seus servigos de execugao controlados, quanto a da obra, e que 

devem ser controlados. Esta lista deve ser representativa dos sistemas construtivos por 

ela utilizados e dela deverao constar, no minimo, 20 materiais. 

Notar que, em qualquer nivel, a empresa deve garantir que sejam tambem controlados 

todos os materiais que tenham a inspecao exigida pelo cliente, como tambem todos 

aqueles que considerou criticos em fungao de exigencias feitas pelo cliente quanto ao 

controle de outros servigos de execugao (ver item 2). 

4. Evolugao do numero de materiais controlados, conforme nivel de qualificagao 

Devem ser controlados no minimo as seguintes porcentagens de materiais da lista 

de materiais controlados da empresa, conforme o nivel de qualificagao: 

Nivel C: 20 %; 

Nivel B: 50%; 

Nivel A: 100%. 
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Para obtencao da qualificagao em determinado nivel, a empresa construtora deve: 

a) ter desenvolvido os procedimentos documentados para as porcentagens minimas de 

materiais controlados determinados acima, e aplica-los efetivamente em obra, tendo 

treinado pessoal e gerado registros de sua aplicagao, no minimo para a metade das 

porcentagens estabelecidas; 

b) dispor de obra, de modo que a cada nfvel de qualificagao, possa nela ser observado 

a efetiva aplicagao dos procedimentos, incluindo o treinamento de pessoal e geragao de 

registros, no minimo para um quinto das porcentagens estabelecidas. As quantidades 

restantes de materiais controlados poderao ser auditadas sob a forma de registros, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Tabelas para verificagao do numero de servigos e materiais controlados 

As tabelas a seguir sintetizam as informagoes estabelecidas nos itens anteriores, 

definindo o numero minimo de servigos e de materiais controlados necessarios a. 

obtengao da qualificagao em determinado nivel, 

TABELA I - ORIENTAQOES SOBRE NUMERO DE SERVIQOS CONTROLADOS 

Subsetor de Edificagoes 

Lista de Referenda - 25 servigos controlados (1) 

Numeros Minimos de 

Servigos Controlados 
Nivel D Nivel C Nivel B Nivel A Manutengao 

Porcentuais: 0% 15% 40% 100% 
para todos 

os niveis 

Servigos controlados 0 4 10 25 idem 

Procedimentos elaborados 

(2) 
0 4 10 25 idem 

Procedimentos treinados e 

aplicados (3) 
0 2 5 13 idem 

Registros (4) 0 2 5 13 idem 

Notas: 

(1) O numero podera ser diferente de 25 (20 para o caso dos materiais controlados) 

desde que justificado pelo sistema construtivo utilizado pela empresa. Os porcentuais 

aplicam-se a este numero de servigos apresentado. 
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(2) A quantidade de procedimentos e igual ou maior do que a quantidade de servigos. 

pois um mesmo servigo pode gerar mais de um procedimento. Devem ser verificados 

todos os procedimentos relacionados a quantidade exigida de servigos, 

independente de seu numero. 

(3) So deve ser verificada a evidencia de treinamento no procedimento na fase 

imediatamente anterior a execugao do respectivo servigo 

(4) Os registros somente sao gerados quando os respectivos servigos sao executados. 

Portanto, em uma auditoria a soma do numero de registros e do numero de servigos 

em execugao deve atender a quantidade de servigos controlados.Como se trata de 

qualificagao de uma empresa e nao de uma obra, podem ser utilizados registros e 

servigos de varias obras. 

TABELA II - ORIENTAQOES SOBRE NUMERO DE MATERIAIS CONTROLADOS 

Subsetor de Edificagoes 

Lista de Referenda - 20 materiais controlados 

Numeros Minimos de 

Materiais Controlados: 
Nivel D Nivel C Nivel B Nivel A Manutencao 

Porcentuais: 0% 20% 50% 100% 
para todos 

os niveis 

Materiais controlados 0 4 10 20 idem 

Procedimentos 

elaborados 
0 4 10 20 idem 

Procedimentos treinados 

e aplicados 
0 2 5 10 idem 

Registros 0 2 5 10 idem 

Sao validas as notas anteriores. 
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Desenvolvimento 

Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes, este e o principio basico 

de qualquer empresa nos dias de hoje, seja oferecendo um produto ou prestando um 

servigo. 0 atendimento as necessidades e expectativas explfcitas e implicitas das 

pessoas passou de um mero contentamento para o encantamento, 

Poderemos observar como as ferramentas podem auxiliar no processo de 

desenvolvimento e manutengao de um Sistema de Gestao da Qualidade e, mais 

especificamente, como sao aplicadas na Construcao Civil. 

Os indicadores de desempenho tambem sao explorados, demonstrando a 

importancia do acompanhamento de dados resultantes de processos impactantes em 

uma empresa e como esse acompanhamento pode resultar em melhoria continua. 

Hoje, o processo de obtengao da Qualidade vai alem da entregado produto ou 

realizagao do servigo, dentro de caracterfsticas pre-determinadas. Ele engloba todo o 

processo de fabricagao de um produto ou realizagao do servigo, envolvendo desde a 

materia-prima utilizada, controles do processo de realizagao e a qualificagao dos 

envolvidos nas atividades, ate o atendimento pos-entrega ao cliente. 

A elaboracao desta Norma ja foi um grande passo para o atendimento desses 

tipos de necessidades, em um pais tao heterogeneo ficou dificil a elaboragao de uma 

Norma que venha a ser encaixada em todas as regioes sem maiores dificuldades. 

Desta forma uma das maiores dificuldades foi a adaptagao dos servigos executados de 

uma certa maneira na regiao sul aos da nossa regiao, principalmente pelo fato de que 

algumas materias primas diferem de regiao para regiao. Por exemplo a utilizagao de 

massame na confecgao de certos tipos de argamassas, essa materia prima nao e 

utilizada na regiao sul, como tambem a execugao de alvenaria de embasamento, muito 

utilizado na nossa regiao enquanto na regiao sul nao parece ser tao utilizado. 

Uma outra dificuldade, e o fato de que a nossa regiao encontra-se bastante 

atrasada em relagao ao sul, tal situagao ainda pode ser visto de duas formas: 

1. A regiao mais adiantada passa ser um modelo para nos, evitando assim cairmos 

em erros graves ja acontecidos, trazendo tambem uma certa economia nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gastos para implantacao, como tambem um tempo necessario reduzido para 

vencermos etapas, 

2. Nos coloca em uma posicao desfavoravel em relacao as demais localidades, 

principalmente quando se trata de competitividade. 

A adaptacao especifica na regiao da Parafba teve serios problemas no sentido de 

orientacoes no processo de implantacao, mais especificamente no municfpio de 

Campina Grande, onde atualmente apenas a Construtora Rocha tern nivel A implantado 

encontram-se mais 15 construtoras em processo de implantacao, orientadas pelo IEL 

dentro de um Programa chamado de PFQ-C. Todas elas encontram-se atualmente 

certificadas nos niveis D e C, todas passarao pelo mesmo problema causado pela falta 

de experiencia do IEL na interpretacao da Norma SIQ - Construtoras, trazendo assim 

prejuizos financeiros e principalmente contratempos no processo de auditoria. 

Uma parte destas construtoras trabalham apenas com obras publicas, o que 

restringe o cliente (para as mesma o cliente e apenas um, o GOVERNO), cliente este 

que em suas licitacoes ainda nao exige nenhum programa de Qualidade, ou seja, nao 

existe motivagao para que estas construtoras adquiram essa nova polftica. 

Por parte do PBQP - H, a Norma SIQ - C apenas se destina a parte habitacional, e 

sabe-se que parte das obras publicas nao sao dentro desta area,surgindo assim mais 

um empecilho na sua implantacao. 



Conclusao 

A historia da Qualidade comecou antes de o homem inventar o dinheiro. A 

selecao dos alimentos ja demonstrava a utilizacao de diferentes formas de controlar a 

qualidade. Com o passar do tempo, esse processo foi sendo difundido e, hoje, a 

obtengao da Qualidade engloba todo o processo de fabricacao de um produto, desde a 

materia- prima utilizada, ate o atendimento pos-entrega ao cliente. 

A conscientizacao de que a Qualidade de um produto sera dentro de muito breve 

uma exigencia mundial traz para nossa consciencia que essa e sem duvida a melhor 

forma de se encaixar em um mercado cada vez mais competitive. Apesar de todas as 

dificuldades de padronizacao dos procedimentos e servigos propostas pela Norma SIQ 

- Construtoras pode ser implantada e mantida, em qualquer construtora no nosso pais, 

desde que sejam respeitadas as limitagoes de cada uma. Um bom processo de 

implantagao desta Norma deve se prender a metodologia do Programa e nao so a 

Norma propriamente dita. 
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