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1.0 Introducao 

O estagio foi desenvolvido no Edificio Residencial Abflio Aleixo, situado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 111a 

Tiradentes, esquina com a Travessa Tiradentes, Centra Campina Grande, o edificio e 

composto por 14 pavimentos dos quais 12 sao pavimentos tipo com area de 285,16m
2

 cada 

um, subsolo com area de 777,38m
2

 e te'rreo com area de 542,84m
2

 e casa de maquinas com 

aproximadamente 26,97m
2

, a area do terreno e de 777,38m
2

 apresentando um total de area 

construida de 4769,11 m
2

, onde area da coberta e' de 479,56m
2

 e a taxa de ocupacao e de 

61,69%.0 edificio sera construfdo sob forma de incorporacao, pela Construtora 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 

Os responsaveis te'cnicos pela obra sao os seguintes profissionais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Projeto Arquitetdnico 

Arquiteta: Maria Constancia Crispim; 

Projeto Estrittural 

Engenheiro C iv i l : Henri Netto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Responsdvel Tecnico 

Engenheiro C iv i l : Cleofas Leuram Sabino. 

Cada pavimento tipo possuira dois apartamentos que sera composto por duas suites, um 

quarto, uma sala de estar, uma cozinha, copa e area de servico, abrangendo uma area de 

129m
2

. 

O condomfnio possuira tambem area de lazer. 

2.0 Objetivos 

• Associar os conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Civi l com a 

aplicacao pratica; 

• Acompanhar o desempenho da obra, bem como trabalhar na parte de gerenciamento 

de obras, visando melhorar as instalacoes do canteiro de obra, atraves da 

implementacao da NR-18. 
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3.0 Fundamentacao Teorica 

3.1 Normalizacao 

Atividade que estabelece, em relagao a problemas existentes ou potenciais, prescribes 

destinadas a utilizacao comum e repetitiva com vistas a obtencao do grau otimo de ordem em 

um dado contexto. Na pratica, a Normalizacao esta presente na fabricacao dos produtos, na 

transferencia de tecnologia, na melhoria da qualidade de vida atraves de normas relativas a 

saiide, a seguranca e a preservacao do meio ambiente. 

3.2 Gerenciamento 

A utilizacao do gerenciamento de obras pelas empresas de construcao civil cresce paralela 

a utilizacao de auditoria pelas empresas de outros ramos. Com a profissionalizacao da 

industria da construcao c iv i l , fez-se necessario um terceiro sujeito, o gerenciador, que se 

coloca entre o incorporador / investidor e o construtor, ou entre departamentos de uma mesma 

empresa que incorpore e construa, com o objetivo de retratar o andamento da construcao em 

relacao as metas de custo, teenicas e de prazos pre-estabelecidas. E imprescindfvel que as 

posicoes ffsico-financeiras por etapa e seus reflexos nas demais etapas e fatores da obra sejam 

atualizadas dinamicamente, para que as decisSes necessarias sejam tomadas, as "correcoes de 

rota" sejam feitas e o controle de custos e prazos nao se perca. O destacamento das empresas 

envolvidas faz do gerenciador uma fonte imparcial e confiavel de dados, alem das evidentes 

vantagens economicas da terceirizacao. 

E notorio que a elevada competitividade, a busca pela excelencia, o foco no cliente, as 

transformacoes nas relacoes de mercado entre as empresas intervenientes, o novo papel do 

Estado nas relacoes setoriais, entre outros aspectos, tern definido novos paradigmas e imposto 

novos referenciais de competencia para as organizacoes e empresas, participantes do processo 

de producao no setor da constaicao c iv i l . Alem disso, observa-se um aumento sem 

precedentes da competicao entre as empresas de construcao, tendo sido a "concorrencia de 

mercado" considerada como uma situacao empresarial critica (de "muita dificuldade") por 

cerca de dois tercos dos empresarios consultados na Sondagem Conjuntural da Industria da 

Construcao Civil do Estado de Sao Paulo, realizada pelo SindusCon-SP, durante o primeiro 

semestre de 1997.Nesse contexto, a busca de melhor organizacao, melhor gestao, melhor 

qualidade, maior produtividade, menores desperdicios, melhor emprego dos recursos, maior 
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seguranca no trabalho, maior motivacao dos trabalhadores, maior retorno social dos recursos 

aplicados, menor impacto ambiental, reducao dos precos dos "produtos" construidos e 

menores custos de operacao ao longo da vida util dos mesmos, entre outros pontos, constitui 

objetivo que deve ser perseguido por todos os agentes setoriais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Formas de Organizacao 

Ao analisar as diferentes formas de organizacao podem-se observar a importancia da 

cultura das empresas neste processo. Como um exemplo extreme verifica-se a situacao do 

Japao em relacao ao nosso pais, onde as barreiras comecam pelo idioma e pelos caracteres 

utilizados, e deve-se considerar ainda, que existe um ajuste da mente e do corpo dos japoneses 

a realidade, o qual comeca nas pequenas organizacoes sociais como a fam ilia, e continua 

atraves da formacao escolar e do desenvolvimento de suas carreiras profissionais. 

Em uma outra dimensao, observa-se a cultura interna das organizacoes, que se opoe 

aos processos de mudanca, sendo interessante a constatacao da nao existencia de modelos 

universais e, da necessidade de analisar os contextos. 

3.4 Caracterfsticas da Industria da Construcao Civil 

As caracterfsticas da Industria da Construcao Civ i l , com enfoque na qualidade, 

produtividade e nfvel tecnologico. O termo "Construcao Civ i l " , na maioria das vezes, refere-

se a obras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Edificagdes (construcao de ediffcios residenciais e comerciais, reformas, etc.), 

embora tambe'm englobe. de acordo com o Diagnostico Nacional da Industria, a Construcao 

Pesada (construcoes de tuneis, ferrovias, barragens, etc.) e a Montagem Industrial (montagem 

de estruturas mecanicas, eletricas, etc.). 

Segundo o IBGE (1989) a Industria da Constmcao e um dos importantes setores da 

economia de nosso pais, em funcao, principalmente, de empregar um grande contingente de 

mao-de-obra, tanto direta como indireta (6,2% mao-de-obra nacional). Suas peculiaridades, 

que a diferenciam dos demais setores industrials, refletem uma estrutura complexa e 

dinamica, onde as condicoes de trabalho ainda sao precarias. 

Dentre as mencionadas peculiaridades do setor em questao, salienta-se a 

descentralizacao das atividades produtivas, uma vez que o produto gerado, normalmente 

iinico, e feito sob encomenda e realizado no proprio local de seu consumo. Como uma das 

principals conseqtiencias se tern a necessidade da elaboracao de projetos diferenciados. 
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A atividade produtiva do setor em questao e desenvolvida nos canteiros de obras, 

longe da sede administrativa das empresas. Apenas algumas empresas de grande porte 

possuem condicoes para estabelecer um escritorio proprio dentro de cada unidade produtiva. 

A organizacao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o controle do trabalho sao diffceis de serem mantidos pelo fato de 

que a mao-de-obra empregada. que se movimenta ao redor de um produto fixo (ao contrario 

do que acontece com a industria de transformacao), e pouco qualificada, oriunda de varios 

outros setores industrials e da lavoura. Isto influencia na rotatividade e conseqlientemente nas 

chances de promocoes, o que repercute na propria motivacao do trabalhador e na qualidade do 

produto gerado. Alem disto, existe um grande contingente de pessoas envolvidas durante todo 

o processo produtivo, o que o torna mais complexo. 

A qualidade, de um modo geral, e um importante fator de competitividade na 

Construcao Civ i l . O planejamento para a qualidade se torna problematic©, principalmente em 

funcao dos altos nfveis de rotatividade e absentefsmo da mao-de-obra no setor. 

Pode-se dizer que a busca pela qualidade so tera exito se os empresarios criarem novos 

mecanismos para preservarem seu pessoal mais qualificado (Kanitz, 1994) e, tambem, se 

forem melhor avaliados os metodos utilizados na producao e, principalmente. as formas de 

organizacao e de relacionamento no trabalho. 

A incorporacao de equipamentos e novos materials no processo de producao, mesmo 

com certa perda de produtividade de mao-de-obra mostraram um aumento na produtividade 

global da Construcao Civ i l . Esse aumento foi devido, principalmente, a necessidade de 

acumulacao de capital, por parte das empresas que forcam a ampliacao do mercado e a 

organizacao dos canteiros (Grandi. 1985; Maricato, 1984). Na construcao, o dominio do 

"saber" por parte dos trabalhadores mais experientes, e que sao responsaveis por passar estes 

ensinamentos a seus aprendizes, faz com que a empresa, por possuir uma visao imediatista de 

retorno de seus investimentos, tenha que oferecer premios, normalmente em dinheiro, como 

forma de interferir no ritmo de trabalho e. conseqlientemente, na produtividade nos canteiros 

de obra. 

A engenharia brasileira, alem de ter problemas como a falta de higiene e a ausencia de 

seguranca nos canteiros de obras, e ate mesmo a falta de planejamento e programacao das 

constaicoes, ainda conserva caracterfsticas de uma atividade manufatureira de producao 

(Mascaro, 1982;Farah, 1988; Vargas, 1988). 

No setor da Construcao Civ i l , o crescente aumento na dinamica do ritmo da producao 

nao interferiu no papel do trabalhador como a "mola mestra" do processo produtivo, pois, a 
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descontinuidade da producao citada anteriormente, dificulta a introducao de maquinas e 

equipamentos utilizadosem atividades pesadas (Grandi, 1985; SESI, 1991). 

A industria de materials e componentes de construcao tambe'm passa por alteracoes 

impulsionadas pela diversidade de materials e componentes produzidos, alem da tecnologia 

utilizada. Segundo Silva (1991), "esse impulse se deu, a prinefpio, de uma forma nao 

especificamente direcionada para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA racionalizagdo em si, mas no sentido de cobrir as 

necessidades quantitativas que se impuseram". O processo na Construcao Civi l tern um baixo 

volume de producao (longo ciclo), apresentando uma confiabilidade ilusoria, ja que nao sao 

realizados testes sistematicos e a qualidade e verificada pelo consumidor apenas apos o 

produto acabado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Origem do Trabalho 

O pais tern sofrido aceleradas transformacoes em seu cenario produtivo e economico e, 

neste contexto, as empresas da Construcao Civi l tern se obrigado a assumir novos desafios na 

relacao capital/trabalho, para se adequar a esta realidade, que tern colocado em risco a sua 

propria sobrevivencia num mercado cada vez mais exigente e competitivo. Em um 

diagnostico da Industria da Construcao Civi l Brasileira feito pela Fundacao Joao Pinheiro 

apud Dacol (1996), concluiu-se que este setor tern um papel importante no desenvolvimento 

do Brasil: "a atividade construtora e uma das responsaveis pela criagao das proprias bases da 

moderna sociedade industrial, assumindo a funcao de montagem da infra-estrutura economica 

e social indispensavel ao prosseguimento do processo de industrializacao". 

Algumas acoes isoladas tern se evidenciado na busca da modernizacao deste setor, mas 

nao resta diivida de que a Industria da Construcao Civi l ainda encontra-se defasada em 

relacao a outros segmentos que compoem o parque industrial brasileiro. E importante ressaltar 

que a construcao civi l compoe um segmento que difere muito das outras industrias da 

transformacao, pois possui caracterfsticas singulares que dificultam sobremaneira a utilizacao 

na pratica de modernas teorias da qualidade e produtividade. 

Segundo Tarcfsio e Cesar Pinto (1995), consultores da area, as estrategias criadas para 

setores de producao nitidamente industrial, como o metalurgico ou o eletroeletronico, nao 

podem ser sumariamente aplicadas a uma atividade que possui forte componente de trabalho 

artesanal, como e o caso da construcao civi l . Para Dacol (1996), do ponto de vista 

tecnologico, o processo produtivo na construcao civil brasileira mescla o processo tradicional 

(artesanal) com o convencional (mecanizacao parcial e divisao do trabalho). 
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Portanto, este setor exige uma adaptacao especffica das teorias das organizacoes 

empresariais, pois alguns obstaculos como: o carater heterogeneo e nao seriado de producao 

devido a singularidade do produto, normalmente feito sob encomenda; a dependencia de 

fatores climaticos ao longo da sua execugao; o periodo de execucao relativamente longo; a 

complexa rede de interferencias dos participantes (usuarios, clientes, projetistas, 

financiadores, construtores); ampla segmentacao da producao em etapas ou fases; o 

parcelamento da responsabilidade entre varias empresas, onde o processo de subcontratacao e 

comum; alem do nomadismo do setor (tanto em relacao aos produtos finals como ao processo 

de producao) e do carater semi-artesanal (manufatureiro) das suas praticas tern contribufdo 

significativamente para o aumento da complexibilidade dos seus processos construtivos. 

Ressalte-se este ultimo fator (o carater semi-artesanal das construcoes), pois envolve a 

utilizacao da mao-de-obra operacional que se constitui ainda na mais importante materia-

prima dentro de uma organizacao e, em especial, na construcao civi l . Esta se constitui numa 

outra caracterfstica singular do setor, pois alem de sua participacao intensiva nos processos 

produtivos, normalmente e composta de "profissionais" desqualificados, advindos de meios 

agrestes (meio rural), com pouca instrucao e que escolheram esta profissao nao por opcao, 

mas por ser o ilnico emprego conseguido. Em funcao disso, se submetem a salarios que nao 

lhes permite nem cobrir as necessidades basicas pessoais, muito menos das suas famflias. Para 

Gama & Sarmento (1998), "essa situacao cria um desanimo e diminui o interesse do 

trabalhador, dificultando a implementacao de programas de qualidade". O fato deste emprego 

normalmente se apresentar em carater eventual, com escassas possibilidades de promocao 

profissional ou financeira, gera uma baixa motivacao nos trabalhadores. 

Portanto, e necessaria a intensificacao dos estudos das ciencias administrativas, para que o 

ser humano passe da mera posicao de fator de trabalho para uma nova postura que Ihe permita 

expor seus conhecimentos, tecnicas e experiencias em seu ambiente de trabalho. Na 

construcao civi l , isto se caracteriza como uma necessidade de haver uma maior 

conscientizacao dos gerentes de empresas construtoras quanto a importancia de investimentos 

na carreira de seus funcionarios, propiciando-lhes oportunidades de crescimento profissional e 

pessoal. Enfatize-se que o termo investimento aqui sugerido nao se refere essencialmente a 

recursos financeiros, como confirma Lima (1995) no seu artigo sobre a importancia e a 

influencia da qualidade de vida do trabalho na constaicao civi l : "o proprio fato de ouvir o 

trabalhador, de dar-lhe chance de se expressar e manifestar suas opinioes, anseios e 

necessidades, nao so quanto a questoes materiais como salarios, beneficios e seguranca, mas 

incluindo o ambiente socio-emocional, as relacoes interpessoais, o apoio do superior e a 
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retroinformacao, ja constitui por si so um passo importante para aumentar a satisfacao do 

trabalhador no servico e tambem no aumento da sua capacidade produtiva". 

Para Dalcul et al. (2000), as empresas da construcao, por possuirem uma visao imediatista 

de retorno de seus investimentos. tern que oferecer premios, normalmente em dinheiro, como 

forma de interferir no "t iming" de trabalho e. conseqlientemente, na produtividade nos 

canteiros de obra. Percebe-se pela afirmacao dos autores que esta visao de retorno imediatista 

tern atrofiado a criatividade de muitas empresas a desenvolverem acoes gerenciais que tragam 

resultados efetivos para a organizacao no tocante ao aumento da producao. 

Segundo Fernandes (1988), sem um ambiente ffsico e saudavel que ofereca garantia de 

emprego e outros fatores essenciais, nao se pode falar de qualidade de vida no trabalho. A 

partir destas afirmacoes, pode-se deduzir entao que o nfvel de satisfacao dos trabalhadores 

pode refletir diretamente na qualidade dos seus servicos e tambem no aumento da sua 

capacidade produtiva. 

Afirma Dalcul, et al (2000), que a qualidade, de um modo geral, e um importante fator de 

competitividade na Construcao Civi l . O planejamento para a qualidade torna-se problematico, 

principalmente em funcao dos altos nfveis de rotatividade e absentefsmo da mao-de-obra do 

setor. 

E muito importante neste momento que as empresas do ramo da construcao civi l reflitam 

sobre a importancia da sua participacao na organizacao das sociedades humanas quanto aos 

aspectos economico e social e avaliem de uma forma crftica, como anda sua percepcao do 

elemento socio-psicologico embutido no estilo gerencial, no clima e na cultura de suas 

empresas, suas formas de organizar o trabalho, desenvolvendo me'todos gerenciais mais 

participativos e descentralizados, para que haja uma maior harmonia entre os processos 

administrativos e os produtivos, e principalmente romper as barreiras entre a chamada "classe 

pensante" da empresa - a administracao que planeja e controla as tarefas - e a "classe nao 

pensante" - o operario, que apenas executa as tarefas - desenvolvendo-lhes a possibilidade de 

pensar, ou seja, de planejar, executar, controlar e aperfeicoar o proprio trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 A Importancia da Construcao Civil no Desenvolvimento Economico de um Pais 

A construcao civil desempenha um papel importante no crescimento de economias 

industrializadas e nos paises que tern na industrializacao uma alavanca para o seu 

desenvolvimento. Esta industria se constitui tambem, num dos elementos-chave na geracao de 

empregos e na articulacao de sua cadeia produtiva de insumos, equipamentos e servicos para 
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suprimento dos seus diferentes sub-setores. Mas este importante polo industrial, em virtude do 

significative aumento da competitividade, dos criteriosos controles sobre sua mateda-prima, 

da busca incessante por novos processos construtivos e da crescente exigencia do cliente 

quanto a qualidade do produto por ela gerados, vem passando por um processo de transicao. 

Mesmo assim, este setor industrial ainda mantem fortes tracos tradicionais de organizacao do 

trabalho. Por mais que tente se adequar a uma nova realidade de mercado, sua principal 

materia-prima continua sendo a mao-de-obra, que normalmente e composta de migrantes 

oriundos da atividade agricola, aventurando sua sorte profissional em grandes centros, 

iludidos por promessas de uma vida mais facil e salarios compensadores. Segundo pesquisa 

efetuada pelo Grupo Hipervisao em 1995 e atualizada em 2001, cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 48% dos 

trabalhadores da construcao civil sao procedentes de outras regioes, apresentando baixos 

fndices de escolaridade - 20% sao analfabetos e aproximadamente 60% chegaram a 

completar as quatro primeiras series do 1° grau. Quanto ao fator salario, 50% ganham ate no 

maximo dois salarios minimos, compensados com a realizacao de horas extras ou "bicos" de 

finais de semana. 

Este perfil da mao-de-obra, associado as especificidades do setor, tais como o carater 

nomade das suas instalacoes, a alta rotatividade dos seus operarios, as condicoes precarias em 

que trabalham e os altos indices de acidentes de trabalho, limita as atividades que possam vir 

a contribuir para a sua qualificacao profissional, e acenam para a necessidade de se incluir 

mais um fator que implicitamente exerce influencia significative sobre todos os fatores 

anteriormente citados, que e a qualidade de vida deste operario. Percebe-se que a qualidade 

dos trabalhos e a produtividade de um trabalhador sao diretamente proporcionais a sua 

qualidade de vida, e isso tudo como resultado da sua maneira de ver o mundo. Como 

resultado de recente pesquisa sobre qualidade de vida junto ao trabalhador da construcao civil 

constatou-se uma limitada visao de sua vida, de sua atividade e do mundo em que vive. 

Conforma-se com muita passividade a situacao em que se encontram, reconhecendo nesta 

atividade sua unica forma de sobrevivencia. Evidenciou-se, tambem, o baixo nivel de 

escolaridade dos envoividos nesta profissao. A partir deste quadro Colombo (1999) propoe o 

seguinte questionamento a ser analisado: como podemos esperar um acrescimo da qualidade e 

produtividade, uma reducao de desperdicios e uma melhor competitividade numa industria 

que possui como produtores sujeitos que apenas vivem necessidades no mundo trabalho-

famflia, que nao veem a vida como algo que vai alem de ter forcas para trabalhar e receber o 

salario no f im do mes e que nao tern motivos para se abrir a mudancas? 
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Desta maneira, fica evidente que a empresa que apresentar a devida importancia a 

qualidade de vida do seu trabalhador, estara atingindo um diferencial competitivo, pois 

desenvolvera uma espiral crescente de melhoria para o seu setor produtivo, para o seu 

trabalhador e, conseqlientemente, para a sociedade. 

SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COLOMBO (1999), as empresas precisam perceber que as pessoas tern muito 

mais a oferecer que a forca de seus bracos e que um sujeito com discernimento, mais 

consciente das inter-relacoes da vida, sera mais produtivo dentro da empresa e na sociedade, 

desenvolvendo-se e desenvolvendo continuamente os ambientes onde vive, num processo 

sinergico. 

Este fator, infelizmente, e ignorado pela grande maioria das empresas do ramo, pois se 

pressupoe que a implantacao de programas de QV (Qualidade de Vida) representa altos 

investimentos financeiros, com retornos pouco compensadores. Sobre isso, Fernandes (1988) 

diz que encarar a qualidade de vida no trabalho apenas como custos para a empresa e um erro 

que muitos empresarios cometem, por nao procurarem entender melhor o conceito. Diz ainda 

que, de um modo geral, ao abordar-se o tenia qualidade de vida no trabalho, observa-se que, 

apesar da literatura vir trabalhando ja ha algum tempo em sua definicao, nao sao poucos os 

que associam este conceito simplesmente a condicoes ffsicas, salarios, melhorias das 

instalacoes de trabalho, reducao de Jornada de trabalho, piano de beneficios etc. Estes 

elementos, sem duvida, sao componentes de uma melhor qualidade de vida no trabalho, mas 

que nao sao os iinicos a deteriorar a relacao do indivfduo com seu posto de trabalho. Em 

pesquisa realizada por Ouelhas & Morgado (1993) sobre qualidade de vida no trabalho dos 

operarios da construcao civil no Rio de Janeiro, chegou-se a conclnsdo de que 80% das 

solicitaqdes dos trabalhadores na etapa inicial da pesquisa, relacionavam-se com 

necessidades higienicas. Isto demonstra que nao sao necessarias medidas radicals e nem 

mega-investimentos para minimizar este problema. Esta pesquisa tambem serviu de 

inspiracao e gerou certa curiosidade no pesquisador, o de verificar como anda a satisfacao dos 

operarios da construcao civil que atuam em obras, na cidade de Curitiba, quanto a sua QV, 

haja vista, nao se encontrar qualquer referenda destes dados nas literaturas que tratam do 

tema. Segundo Moraes (apud KNEERLM, 1999), "aqueles que nao ocupam empregos 

satisfatorios, raramente desfrutam de uma vida totalmente satisfatoria. O trabalho 

insatisfatorio pode levar, em muitas circunstancias, a baixa produtividade e a atritos no 

trabalho, sendo de interesse economico da alta administracao, reduzir tal insatisfacao". Dai, 

conclui-se, que os operarios de obras sercio mais produtivos quanto mais satisfeitos e 

envolvidos estiverem com o trabalho. 



10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, ao se identificar os niveis de satisfacao no trabalho da mao-de-obra que atua 

diretamente nos canteiros de obras e indiretamente, dos gerentes aos quais sao subordinados, 

pode-se obter os fatores da QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) que estao afetando o 

desempenho desses operarios, no que tange a qualidade e produtividade dos produtos e 

servicos por eles gerados. Estes fatores, dependendo da forma como forem analisados, podem 

se constituir em referenciais para possfveis mudancas nos modelos de gestao das re la tes de 

trabalho, ou simplesmente como uma forma de afirmacao, que a empresa esta galgando o 

caminho mais curto na direcao da competitividade. Esta e a grande questao que motivou esta 

pesquisa, pois mesmo diante de um quadro economico altamente instavel e desfavoravel para 

investimentos na area da QVT, a construcao civi l , nao pode se furtar a este fato, em funcao da 

sua grande dependencia do potencial humano para se manter viva no mercado atual. 

Isto pressupoe que a sobrevivencia de uma empresa, principalmente as da construcao civi l , 

nao reside so no fato de se ter facil acesso aos mais avancados recursos tecnologicos 

disponfveis no mercado, mas tambem, da vital importancia que a qualidade do fator humano 

representa no crescimento e desenvolvimento desta empresa. Sobre isso, De Geus (1997), 

afirma que "os gestores que querem construir uma organizacao que sobreviva por varias 

geracoes, deverao prestar atencao, acima de tudo, ao desenvolvimento de seus funcionarios. 

Nesta questao, os gestores podem ter na Q V T um instrumento de humanizacao das relacoes 

de trabalho, associando os interesses dos trabalhadores que querem deixar de serem 

considerados apenas como um recurso, e sim como parceiros que investem na organizacao e 

exigem nao apenas reconhecimento ou promocoes, mas tambem, condicoes mais concretas 

para que possam ter um maior crescimento pessoal, profissional, e os interesses da empresa na 

busca da sua estabilidade e longevidade no concorrido e exigente espaco mercadologico em 

que atua. Portanto, este trabalho justifica-se a medida que contribui para que as empresas do 

ramo da construcao civil - sub-setor edificacoes - possam identificar os gargalos da QV dos 

seus operarios, que tern comprometido o desempenho da mao-de-obra operacional que". Atua 

nos canteiros de obras, por desconhecimento ou por falta de habilidade no trato desta questao, 

por parte dos seus principals responsaveis. 

Pretende-se tambem, ao se definir o perfil de satisfacao dos operarios de obras quanto a 

sua QVT, contribuir para a valorizacao do ser humano dentro das empresas, enfatizando os 

indicadores que tern se constituido em fatores motivacionais para a manutencao dos operarios 

nas suas atuais empresas. 
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3.7 Gerenciamento de Pessoas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a concorrencia advinda da globalizacao, as empresas estao tendo que rever suas 

polfticas de modernidade e modernizacao, visando a preparacao para enfrentarem os desafios 

futuros gerados pelos progressos tecnico e cientifico alcancados no ambito internacional. 

Segundo Chiavenato (1992), durante um certo perfodo, acreditou-se que a construcao civi l 

pudesse fugir do processo de globalizacao, pois e' forte e a concorrencia nao parecia indicar a 

necessidade da presenca do capital estrangeiro; entretanto, este comecou a surgir, mediante as 

parcerias entre empresas nacionais e estrangeiras. 

Chiavenato, afirma ainda, que o fenomeno e mundial e, mais amplo e rapido do que se 

supoe. Estao ocorrendo mudancas intensas no mundo das empresas. Elas sao universais e 

predominam em todos os pafses industrializados e desenvolvidos. 

Como resultado dessas transformacoes no mundo, afirma Vergara (1999), as empresas se 

veem as voltas com a necessidade de se orientarem para o mercado global e estao sujeitas aos 

movimentos de competidores estrangeiros que nao ocorrem apenas nas empresas do Primeiro 

Mundo, elas tambem estao ocorrendo nas empresas do Brasil, embora ainda muito devagar. 

Na verdade, o grande proposito esta em se aumentar a competitividade das empresas, haja 

vista que o mercado atual a cada dia, torna-se mais seletivo. concorrido e exigindo produtos e 

servicos que se apresentem com diferenciais altamente atrativos e com significativo valor 

agregado. 

Segundo Cardoso (apud SCANDELARI , 1998), e condicao para a sobrevivencia da 

empresa construtora que ela opte por uma estrategia competitiva que vise a '"lideranga pelo 

custo" ou pela "diferenciacao", sendo a primeira obtida pelo oferecimento de menor preco de 

mercado, e a segunda, pela oferta de algo a mais, que seja perfeitamente identificado pelo 

cliente e pelo qual este estaria disposto a pagar. Quando os mercados mudam, as tecnologias 

proliferam, os concorrentes se multiplicam e os produtos se tornam obsoletos quase que da 

noite para o dia, as empresas de sucesso sao aquelas que criam sistematicamente novos 

conhecimentos, disseminam-nos pela organizacao inteira e rapidamente os incorporam em 

novas tecnologias e produtos. 

Essas atividades caracterizam a empresa criadora de conhecimento, cujo unico negocio, 

ainda segundo o autor mencionado, e a inovacao continua. 

Surge, assim, uma nova realidade que impoe desafios importantes para as empresas de 

construcao c iv i l , entre os quais o da sua sobrevivencia em um mercado exigente e 

competitivo. 
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Para Morin (2001), isso preconiza a necessidade de se reorganizar o trabalho de tal forma 

que a qualidade de vida e a eficacia da organizacao atinjam valores mais elevados e que as 

caracterfsticas que se atribuem a um trabalho que tern um sentido, possam orientar as decisoes 

e as intervencoes dos responsaveis pelos processos de transformacao organizacional. 

Goncalves (apud JACOBSEM. 2000), faz a seguinte afirmativa: 

A organizacao funciona a partir da operacao de dois sistemas que dependem um do outro 

de maneira variada. Existe um sistema te'cnico, formado por tecnicas, ferramentas e metodos 

utilizados para realizar cada tarefa. Existe tambe'm um sistema social, com suas necessidades, 

expectativas e sentimentos sobre o trabalho. Os dois sistemas sao simultaneamente otimizados 

quando os requisitos da tecnologia e as necessidades das pessoas sao atendidos 

conjuntamente. 

Pelo exposto, e inevitavel a insercao de uma visao estrate'gica que busque direcionar todos 

os recursos da empresa para este proposito, ao inve's da tradicional busca desenfreada pelo 

resultado imediato, em detrimento de uma polftica de producao que garanta a medio e longo 

prazo, resultados que venham assegurar condicoes mfnimas de competitividade em um 

mercado mundialmente globalizado. 

Para Branco e Vergara (2001), parece acertado afirmar que, no seculo que se inicia, as 

empresas serao julgadas por seus compromissos eticos, pelo foco nas pessoas (empregados, 

clientes, fornecedores, concorrentes, e cidadaos em geral) e pelas relacoes responsaveis com o 

ambiente natural. 

Delineia-se, assim, uma nova realidade identificada por Lima (1993), ao afirmar que o 

maior desperdfcio na construcao civil nao provem dos "peoes", mas, sim, principalmente, dos 

empresarios construtores e tecnicos, devido a falta de um planejamento estrategico adequado 

da "pre-obra", que evidencie a reducao efetiva de custos com a implementacao de simples 

acoes estrategicas e organizacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 As pessoas nas organizacoes 

Considerando-se que a industria da construcao civi l quanto aos processos construtivos 

pode ser classificada como um segmento cujas caracterfsticas predomina a habilidade 

artesanal, deve-se entao, alem das inovacoes tecnologicas, incluir nesta estrategia empresarial, 

uma polftica de valorizacao do homem, que de suporte tanto para as necessidades presentes e 

futuras dos negocios da empresa, como as demandas individuals das pessoas que participam 

desses nesocios. 
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Para Girardi (2001), as organizacoes sao formadas por um conjunto de pessoas em torno 

de um objetivo comum. Essas pessoas conduzem o negocio, utilizando-se das informacoes 

disponiveis e aplicando seus conhecimentos e habilidades. Sao as grandes responsaveis pelo 

alcance dos resultados pretendidos pela organizacao. Apesar da incerteza do futuro, as 

empresas precisam preparar-se investindo na capacitacao dos seus profissionais para 

assegurarem a sua permanencia e desenvolvimento no mercado. 

As pessoas fazem contribuicoes a medida que recebem incentivos ou alicientes como 

retorno de seu investimento dentro de um processo de reciprocidade que tende a se 

realimentar a medida que o resultado traga compensates para as partes envolvidas. 

Na industria da construcao civil sao raras as empresas que consideram seus empregados 

como parceiros importantes nos seus negocios. E mais comum, considera-los como simples 

recurso produtivo ou operacional, equivalentes a maquinas, equipamentos, instalacdes, 

materials; enfim como insumo da obra. Esta mentalidade deve-se ao fato de que neste 

segmento da industria, ainda se evidencia uma tendencia do modelo burocratico de 

administracao, onde as decisoes sao centralizadas nas altas gerencias e as comunicacoes 

insuficientes, gerados por conseqiiencia do baixo nfvel socio/educacional da mao-de-obra 

operacional ( C H I A V E N A T O , 1999). 

Ja Branco e Vergara (2001), dao enfase total a empresa humanizada, por eles deflnida 

como sendo: aquela que, voltada para seus funcionarios e/ou para o ambiente , agrega outros 

valores que nao somente a maximizacao do retorno para os acionistas, mas que, no ambito 

interno, promovem a melhoria da qualidade de vida e de trabalho, visando a construcao de 

relacoes mais democraticas e justas, mitigando as desigualdades e diferencas de raca, sexo e 

credo, alem de contribuir para o desenvolvimento e crescimento das pessoas. 

Portanto, pode-se dizer que empresas que praticam acoes humanizadas nos processos de 

gestao, oferecem aquele algo a mais que Cardoso (1997), chama de diferenciacao em 

ambientes de negocios. A vivencia e a observacao da pratica cotidiana, bem como as noticias 

que sao divulgadas em ambito mundial, farao com que os consumidores estejam dispostos a, 

cada vez mais, incorporarem em suas decisoes de compra, os compromissos eticos que as 

empresas parecem reclamar de seus fornecedores. 

A partir das proposicoes de Branco e Vergara (2001), evidencia-se a necessidade e a 

importancia de que se aprofundem as discussoes e reflexoes acerca de uma nova concepcao 

de organizacao, no mfnimo um pouco mais holfstica e humanizada. 
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3.9 Produtividade 

3.9.1 Produtividade nas Organizacoes 

De acordo com Fontes et al (1983), em 1950 surgem as primeiras definicoes de 

produtividade no seu mais amplo sentido economico e social. Alguns tratadistas definiram a 

produtividade como "a relacao entre os bens e servicos produzidos e o valor dos recursos 

utilizados no processo de producao". Outros definem como "a utilizacao mais eficaz dos 

fatores de producao para a obtencao de maior quantidade de bens e servicos no menor tempo 

possfvel e com esforcos humanos mfnimos". A Organizacao Europeia de Cooperacao 

Economica, considerando a importancia fundamental com que encarava o incremento da 

produtividade para a completa consecucao de um programa de recuperagao economica, 

admitia que o primeiro passo era a fixacao de um conceito logico de produtividade. Assim, 

numa nota publicada em 1950, estabelece a seguinte definicSo: '
;

A produtividade e a relacao 

entre a producao e um dos fatores de producao".A produtividade do trabalho humano e o 

quociente da producao pelo tempo empregado na producao. 

Para Costa (1983), Se procurarmos descobrir qua! o significado exato dos termos 

eficiencia e produtividade, tendo como ponto de partida os usos que se fazem dessas palavras 

em textos provenientes de diferentes autores e tendencias, verificamos que sao raros os termos 

que se prestam a uma variedade tao grande de interpretacoes diferentes e mesmo antagonicas. 

Para um engenheiro de producao de tradicao taylorista, produtividade e simplesmente a 

quantidade produzida por unidade de tempo. Para um economista neoclassico, e a relacao 

entre a quantidade de producao e a quantidade de um dos fatores de producao utilizados. Para 

um administrador de empresas, produtividade e a relacao entre lucro baito e o investimento 

total. Para um ecologista, o controle da poluicao e produtivo e a fabricacao de armas 

improdutiva; para o proprietario da industria de armas, pode ser exatamente ao contrario. 

Assim, Costa (1983), pretende deixar ciaro que a diversidade de conceitos de 

produtividade reflete a diversidade de objetivos de diferentes agentes sociais conforme sua 

classe social, relacao com o processo produtivo ou mesmo conforme suas ambicoes 

individuals. 

Tambem e definida como a utilizacao mais eficaz dos fatores da producao para obtencao 

de maior quantidade de bens e servicos no menor tempo possfvel e com esforcos humanos 

mfnimos. 
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A partir dessa relacao, percebe-se que o aumento da produtividadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 resultante da 

utilizacao eficaz da mao-de-obra, sendo ela a unica variavel dentro do processo de producao. 

Esse quociente reflete o desempenho de um processo ou atividade, sendo que toda 

construtora visa maximizar a sua produtividade, obtendo resultados que garantam sua 

sobrevivencia e crescimento no mercado. 

O mesmo autor afirma que a produtividade pode ser analisada de duas formas: global e 

parcial. A produtividade global e aquela que considera o resultado obtido pela empresa ou 

pelo sistema como um todo, sendo que a mesma pode ser decomposta em indicadores parciais 

que propiciam uma visao mais detalhada do nivel de desempenho por tipo de recurso 

consumido. A produtividade parcial pode ser definida em termos de mao-de-obra, 

equipamento ou material consumido. 

A determinacao da produtividade parcial e uma importante ferramenta para detectar 

problemas pontuais, mas o que se deve procurar atingir sempre e uma maior produtividade 

global. Nao basta alguns servicos serem executados com grande produtividade numa obra, se 

depois, ou antes, deles outros servicos apresentarem problemas e desperdfcios, pois a 

produtividade final sera abalada. Assim, e importante aumentar a produtividade em cada uma 

das etapas da obra. 

Conforme Myiaki (1993), as duas maneiras de se aumentar a produtividade estao Iigadas 

ao processo de execucao dos servicos e ao processo de projeto do produto, que na construcao 

civi l poderia ser chamada, respectivamente de fase de execucao e fase de concepcao e projeto 

da obra. 

A produtividade e um assunto que ha muito tempo vem despertando o interesse de 

administradores, economistas, engenheiros de producao e tecnicos. 

Um dos mais importantes pesquisadores sobre o assunto foi Taylor, que desenvolveu 

estudos a respeito de te'cnicas de racionalizacao do trabalho dos operarios. Suas ideias 

preconizavam a pratica da divisao do trabalho. A caracterfstica mais marcante do estudo de 

Taylor e' a busca de uma organizacao cientffica do trabalho, enfatizando tempos e metodos e 

por isso e visto como o precursor da Teoria da Administracao Cientffica. Taylor via 

necessidade de aplicar metodos cientfficos a administracao para assegurar seus objetivos de 

maxima producao a minimo custo. Aumentar a produtividade significa sim, "produzir mais, 

com os mesmos esforcos ou menos e utilizando os mesmos recursos ou menos". 

As pessoas devem estar bem informadas acerca dos beneffcios do aumento da 

produtividade por meio dos pianos tracados pela gerencia. 
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Dentro dos provaveis gargalos e pontos falhos na producao, Fontes et al (1983), salienta 

que os fatores que mais influem no trabalho sao: 

• ambiente nao ffsico; (psico-social); 

• desenho do produto; 

• a materia-prima; 

• processo e a seqiiencia do trabalho; 

• as instalacoes e os equipamentos; 

• os instrumentos e as ferramentas; 

• a disposicao da area de trabalho; 

• as acoes dos trabalhadores; 

• ambiente ffsico geral. 

A melhoria dos metodos de trabalho inicia-se com a analise dos fatores que estiverem 

atuando sobre o trabalho e a qualificacao das pessoas que o executam, e visando aos seguintes 

princfpios basicos: 

• Simplificacao do trabalho, com a eliminacao das operacoes e tarefas desnecessarias; 

• Combinacao das diversas operacoes ou elementos das mesmas; 

• Simplificacao das operacoes necessarias; 

• Ordenacao das operacoes necessarias; 

• Verificacao dos resultados. 

Portando, tudo que eliminar as falhas que ocasionam perdas, torna o trabalho e o processo 

de producao mais eficaz, aumentando assim a produtividade. 

A ideia de eliminar perdas, visando a reducao dos custos de producao, foi posta em pratica 

pelo Japao. Este foi o recurso estrategico que fez com que os japoneses pudessem colocar 

seus produtos, em qualquer parte do mundo, bem mais barato que qualquer similar no 

mercado, sem perder os lucros que lhes garantissem uma posicao de destaque na economia 

mundial. 

De acordo com Deming (1990, p.63), em entrevista realizada com 45 operarios 

identificou-se os seguintes fatores que inibem a busca da melhoria da qualidade e da 

produtividade: 

• Treinamento inadequado; 

• Atrasos e falta de componentes; 

• Instrumentacao e documentacao escrita inadequadas; 
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• Servicos de ultima hora (planejamento inadequado); 

• Desenhos ultrapassados; 

• Projeto inadequado (desenhos alterados apos a conclusao do servigo, exigindo 

retrabalhos e reparos); 

• Chefes sem conhecimentos suficientes para liderar; 

• Ferramentas e instruments errados e inadequados; 

• Ausencia de linhas de comunicacao entre operarios e administracao; 

• Ambiente de trabalho insatisfatorio (frio no inverno, quente no verao, dispersao 

insuficiente de gases); 

• "Nao sei como medem meu desempenho. A avaliacao por merito e uma farsa"; 

• "O fornecedor manda itens com defeitos e atrasa meu servigo"; 

• Esforcos para conseguir ajuda tecnica dos engenheiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10 Qualidade 

3.10.1 Conceitos de Qualidade 

Para Garvin (1992), a qualidade pode ser dividida em pelo menos quatro fases distintas: 

Como ciencia, foi no infcio do seculo X X que surgiram as primeiras teorias sobre a 

qualidade, marcando a primeira fase que estava relacionada com o avanco da producao 

em massa e caracterizava-se pela inspecao baseada em modelos padronizados e o uso 

de gabaritos e acessorios como referenda. Frederick Taylor foi um dos mais 

expressivos autores dessa fase 

A segunda fase teve em Walter Shewhart, ainda nos anos vinte, a referenda cientffica 

para dar impulso a outros estudos que, ainda hoje, sao aplicados nas linhas de 

producao. Tratava-se de tecnicas de acompanhamento e avaliacao da producao com 

base em conceitos estatfsticos. Era a fase do controle estatfstico da qualidade 

(GARVIN, 1992). 

A terceira fase, iniciada por volta dos anos cinqiienta. foi chamada de garantia de 

qualidade. ampliando o conceito restrito relacionado a estatistica, passando a 

considerar os custos da qualidade, o controle total da qualidade, a confiabilidade e o 

zero defeito. As implicacoes iam alem da producao, chegando a afetar as questoes 
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gerenciais da organizacao. Wil l iam Deming, Joseph Juran e Armand Feigenbaum 

foram autores muito influentes nesta fase ( G A R V I N , 1992). 

A quarta fase, mais evidente a partir da de'cada de setenta, caracteriza-se por sua visao 

mais ampla, relacionada com os aspectos estrategicos da empresa, dado o seu poder de 

influencia sobre a competitividade. Os clientes e a satisfacao de suas necessidades 

passam a ser definitivamente a principal referenda para a melhoria dos produtos ou 

servicos oferecidos pela organizacao. 

Tradicionalmente, o controle da qualidade na construcao civi l e realizado atraves do 

controle de materials recebidos e servicos realizados na obra e, dependendo do material, 

ensaios de laboratorio. Porem, esse tipo de controle so detecta problemas depois que os 

mesmos ja ocorreram, servindo apenas para repara-los, nao agregando valor ao produto. 

Portanto, e necessario que sistemas de qualidade sejam desenvolvidos ao longo de toda a 

cadeia de producao de uma edificacao de forma a nao apenas detectar falhas, mas, antes disto, 

evita-las. 

Sobre isso Scandelari (1998), salienta que na industria da Construcao Civi l participam 

muitas pessoas, algumas como mao-de-obra direta, outras indireta e outras como 

fornecedores, desta forma se multiplicam as interfaces, sendo cada uma delas uma zona de 

vulnerabilidade para a qualidade. 

Isto implica que, mais ainda do que nos demais segmentos industrials, tornam-se 

necessario e importante que todos os envolvidos na Industria da Construcao Civ i l , 

comprometam-se com a garantia da qualidade do que estao fazendo ou fornecendo de forma 

que a qualidade esteja presente nas entradas (meios materials, humanos e mate'rias primas), no 

processo de producao (execucao da obra) e no produto acabado (edificacao). 

Fica evidente na Figura 01 que o processo que leva a Qualidade Total na Industria da 

Construcao Civi l e cfclico, ou seja, e um processo de melhorias contfnuas, que se realiza 

atraves do replanejamento de processos, procurando-se sempre reduzir as diferencas entre as 

expectativas do cliente e a edificacao oferecida. 
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QUALIDADE T O T A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l L' . lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V.J.')  

f * ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ . .v? 

ASPECTOS 
T W M C O S 

noi si vain 

FONTE: sistema de gestao da qualidade para empresas construtoras - sousa et al (1995. p.55) 

Figura 01 - Ciclo da Qualidade na Construcao Civi l 

Segundo Bulgacov (1999), ja em 1993, diversas empresas do Parana, preocupadas com a 

questao da competitividade internacional, reuniram-se para sugerir medidas que as levassem a 

atingir este nfvel. 

A lista de acoes sugeridas foi a seguinte: 

• fazer o planejamento estrate'gico; 

• adotar a administracao participativa; 

• capacitar e valorizar os recursos humanos; 

• praticar a gestao pela qualidade total; 

• implantar sistemas de informacao e informatizacao; 

• adotar sistema de producao flexfvel e moderno; 

• adotar tecnologias modernas para produtos e processos de producao; 

• praticar um marketing agressivo; 

• desenvolver acoes para aumentar a produtividade; 

• preocupar-se em preservar e recuperar o meio ambiente; 

• ofertar produtos com alta qualidade; 

• estabelecer parcerias estrategicas. 

Pode-se perceber que a questao da qualidade como requisito para a competitividade esta 

contemplada em diversas acoes de forma direta, e em outras, indiretamente, o que justifica 
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sobremaneira o interesse dos empresarios na adocao de pianos de melhoria da qualidade em 

suas empresas. 

Mas, para que isto aconteca, e de fundamental importancia que a alta gerSncia promova 

um ambiente que encoraje o trabalho em grupo, crie uma atmosfera que gere a confianea e a 

seguranca necessarias para que os problemas sejam detectados, divulgados e resolvidos em 

grupo. Somente atraves desta atmosfera de cooperacao e que a melhoria continua podera ser 

implementada, pois se a inseguranca e o medo persistirem, erros e falhas no processo serao 

camuflados ocasionando perdas, comprometendo desta forma a produtividade. 

Na construcao c iv i l , o contingente humano envolvido no processo produtivo e muito 

grande, portanto e importante que haja uma conscientizacao da necessidade da participacao de 

toda a mao-de-obra na busca da qualidade. 

Albuquerque (apud Vasconcelos, 2001), enfatiza a importancia de se considerar a 

qualidade de vida no trabalho como ultimo elo da cadeia que compoe a qualidade total. 

A Q V T e uma evolucao da Qualidade Total. E o ultimo elo da cadeia. Nao da para falar 

em Qualidade Total se nao se abranger a qualidade de vida das pessoas no trabalho. O esforgo 

que tern que se desenvolver e de conscientizacao e preparacao para uma postura de qualidade 

em todos os sentidos. E necessaria a coerencia em todos os enfoques. E necessario colocar a 

Q V T num contexto mais intelectual, nao so concreto e imediato. O excesso de pragmatismo 

leva ao reducionismo. QVT deve estar num contexto mais amplo de qualidade e de gestao. A 

gestao das pessoas deve incluir esta preocupacao 

De certa forma Zorzi (apud DETONI e MERINO, 2002) tambem compartilha da mesma 

ideia quando afirma que viabilizar a qualidade e enfatizar o respeito ao individuo e a seus 

valores, investindo em seu crescimento. 

Assim, a qualidade Iiga-se de forma fntima, nao so com os materials componentes da 

edificacao, mas com quern a produz. 

Para colocar em pratica os princfpios da qualidade total, toda a empresa deve estar 

mobilizada e comprometida de tal forma que ideias novas surjam e que erros sejam apontados 

e corrigidos assim que detectados, uma vez que quanto mais tarde for descoberta uma falha 

maior o prejufzo por ela causado. 

Em pesquisa feita por Scandelari (1998), junto a empresas construtoras de edificacoes de 

Curitiba, sao identificados alguns requisitos que podem contribuir significativamente para a 

melhoria da qualidade deste segmento: 
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• A qualidade e fundamental, quern nao se adaptar a esses novos moldes estara fora do 

mercado; 

• O diferencial de sobrevivencia das empresas e a qualidade, mas precisam encarar a 

cultura do cliente como sendo a parte mais importante do negocio; 

• A qualidade deve permear a edificacao como um todo, envolvendo desde as etapas de 

concepcao / projeto ate o atendimento pos-ocupacao, pos-entrega do imovel; 

• A importancia que se da ao papel desempenhado pelas pessoas da equipe, do 

engajamento dos trabalhadores envolvidos no processo para alcancar a qualidade, mas 

reconhece que quando se trata de mudar pessoas e atitudes, o processo e lento; 

• Implementacao dos requisitos mfnimos das normas ISO 9000, para a obtencao da 

certificacao da qualidade; 

• Oportunizar que profissionais do setor produtivo que recebem treinamentos junto ao 

SENAI-PR, ou em outras instituicoes, funcionem como multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos, assim como oferecer um ambiente de trabalho motivador, 

onde impere o respeito profissional e ate mesmo o envolvimento da famflia; 

• Adocao de planejamento executivo detalhado, visando facilitar e otimizar a execucao 

da edificagao; 

• Demonstrar uma postura pro-ativa em relacao as inovacoes, buscando sempre aquelas 

que lhes possam proporcionar vantagem competitiva; 

• Melhoria da produtividade atraves de inovacoes nos processos construtivos, 

qualificacao da mao-de-obra e um relacionamento mais afinado com fornecedores de 

materials e equipamentos; 

• O estreitamento da relacao com fornecedores (insumos, produtos. servicos, etc.) a f im 

de atingir os objetivos almejados, ou seja, preco, prazo e qualidade. 

• A importancia de se viabilizar metodos inovadores de gestao na construcao civi l . 

Estes sao apenas alguns requisitos levantados e que podem subsidiar os gerentes de 

empresas construtoras num forum de discussoes sobre a qualidade, visando conduzi-los a uma 

realidade que nem sempre e evidenciada no seu dia a dia, mas que se constitui num fator 

essencial a sua competitividade. 

E importante salientar-se que estes requisitos so irao alavancar uma empresa em direcao a 

qualidade e por conseqtiencia, torna-la mais competitiva, se houver uma predisposicao 

organizacional para a sua implementagao e se fizerem parte de uma visao sistemica da 

empresa. 
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3.10.2 Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho ( Q V T ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da literature que trata do assunto, pode se dizer que o conceito da Q V TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 muito 

amplo e em virtude disso, observa-se que, por prevalecer uma visao parcial do conceito, os 

debates sobre o tema tern sido bastante prejudicados. Mesmo assim a Q V T tern sido objeto de 

estudo de varias ciencias como: saiide, ecologia, ergonomia, psicologia, administracao e 

engenharia, afirma Knierim (1999). 

Segundo Vieira (1996), autores classicos como Maslovv e Herzberg, investigaram a Q V T 

enquanto fatores motivacionais ligados ao desempenho, e Lippit (1999). baseando-se nestes 

autores considera que existe qualidade de vida no trabalho quando os indivfduos podem 

satisfazer suas necessidades pessoais importantes, atraves da organizacao em que atuam. 

Para Walton (apud VASCONCELOS, 2001), a expressao Qualidade de Vida tern sido 

usada com crescente frequencia para descrever certos valores ambientais e humanos, 

negligenciados pelas sociedades industrials em favor do avanco tecnologico e do crescimento 

economico. 

3.11 Seguranca no Trabalho 

A Seguranca e Medicina no Trabalho preocupam-se com todas as ocorrencias que 

interfiram em solucao de continuidade em qualquer processo produtivo, independente se nele 

tenha resultado lesao corporal, perda material, perda de tempo ou mesmo esses tres fatores 

conjuntos.E sabido que prevencao de acidentes nao se faz simplesmente com a aplicacao de 

normas, porem elas indicam o caminho obrigatorio e determinam Iimites mfnimos de acao 

para que se alcance, na plenitude, os recursos existentes na legislacao. E necessario que se 

conheca seus meandros e possibilidades e, com isso, conseguir eliminar ao maximo os riscos 

nos ambientes de trabalho. 

3.11.1 Normalizacao em Seguranca do Trabalho no Brasil 

A seguranca do trabalho e uma conquista relativamente recente da sociedade, pois ela 

so comecou a se desenvolver modernamente, ou como a entendemos hoje, no perfodo entre as 

duas grandes guerras mundiais (CRUZ, 1996). Na America do Norte, a legislacao sobre 

seguranca so foi introduzida em 1908, sendo que so a partir dos anos 70 ela se tornou uma 
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pratica comum para todos os integrantes do setor produtivo, j a que antes disso ela so era foco 

de especialistas, governo e grandes corporagoes ( M A R T E L E MOSELHI , 1988). 

No Brasil. as leis que comecaram a abordar a questao da seguranca no trabalho so 

surgiram no infcio dos anos 40. Segundo Lima. (1995), o qual fez um levantamento desta 

evolucao, o assunto so foi melhor discutido em 1943 a partir do Capitulo V do Tftulo I I da 

CLT(Consolidagao das Leis do Trabalho). A primeira grande reformulagao deste assunto no 

pais so ocorreu em 1967, quando se destacou a necessidade de organizacao das empresas com 

a criacao do SESMT (Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina 

do Trabalho). O grande salto qualitative da legislacao brasileira em seguranca do trabalho 

ocorreu em 1978 com a introdugao das vinte e oito normas regulamentadoras (NR) do 

Ministerio do Trabalho. Ainda que todas as NR sejam aplicaveis a construgao, destaca-se 

entre elas a NR-18, visto que e a tinica espeeffica para o setor. Alem das NR, a seguranca do 

trabalho na construcao tambem e' abordada em algumas normas da A B N T , tais como a NBR 

5410 (Instalacoes Eletricas de Baixa Tensao) e a NB-56 (Seguranga nos Andaimes).A 

primeira modificacao da NR-18 se deu em 1983, tornando-a mais ampla. A ultima grande 

reformulagao ocorreu em 1995, quando a norma sofreu uma grande evolucao qualitativa, 

destacando-se principalmente, a sua elaboragao no formato tripartite!. Ao carater tripartite 

somou-se a decisao de que todos as exigencias fossem aprovadas de forma consensual, 

resolvendo-se, atraves de concessoes das partes, eventuais impasses. Este esforco foi 

despendido com o objetivo de desenvolver uma legislacao democratica e com isto aumentar a 

aceitabilidade da norma por todos os envolvidos na sua implantacao. O formato tripartite 

consiste na discussao e aprovacao de legislacoes atraves de uma bancada composta por tres 

grupos distintos, sendo um deles o mediador (no caso brasileiros existe a bancada dos 

empregados, dos empregadores e do governo, sendo este ultimo o mediador). No Brasil, o 

formato e do tripartismo paritario, ou seja, cada uma das tres bancadas possui exatamente o 

mesmo niimero de integrantes. Entretanto, apesar da nova NR-18 ter sido elaborada e 

aprovada atraves destes mecanismos, nota-se, conforme apresentado neste estudo, a sua 

freqliente falta de cumprimento e a persistencia de altos indices de acidentes de trabalho 

(Costella, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.11.1.1 Acidente de Trabalho 

E o que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou pelo exercicio do 

trabalho dos segurados previdenciarios, provocando lesao corporal ou perturbacao funcional 
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que cause a morte ou a perda ou reducao, permanente ou temporaria, da capacidade para o 

trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.11.1.2 Analise de Risco do Trabalho 

E um me'todo sistematico de analise e avaliacao de todas as etapas e elementos de um 

determinado trabalho para: 

• Desenvolver e racionalizar toda a seqiiencia de operacoes que o trabalhador executa; 

• Identificar os riscos potenciais de acidentes fisicos e materials; 

• Identificar e corrigir problemas de produtividade; 

• Implementar a maneira correta para execucao de cada etapa do trabalho com seguranca. 

3.11.1.3 Riscos de Acidentes 

Estude cada etapa de um trabalho, separadamente. Pergunte a voce mesmo que acidente 

poderia acontecer em cada etapa de trabalho.Voce podera responder: 

• Observando o trabalho; 

• Conversando com o operador; 

• Analisando acidentes ocorridos; 

Quando voce analisa cada etapa do trabalho devera dar atencao aos seguintes agentes que 

causam acidentes: 

• Posicionamento: trabalhos em maquinas cujo ponto de operacao permite a introducao 

de dedos ou da mao; 

• Choque eletrico: fios expostos, principalmente se o trabalho esta relacionado com 

eletricidade; 

• Produtos qufmicos: contato permanente ou nao com qualquer desses produtos; 

• Fogo: cortando ou soldando em locais improprios, riscos de vazamentos ou 

derramamentos de produtos inflamaveis que possibilitem fogo pela natureza da 

atividade ou do ambiente; 

• Area de Trabalho: pisos e passagens irregulares, obstrufdas, escorregadias, com 

saliencia ou buracos. Arrumacao e limpeza inadequada.Falta de espaco. Pilhas 

inseguras ou materiais sobre a cabeca.Exposicao a poeiras, fumos e substancias 

qufmicas. 
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• Materials: pesados de dificil manejo, cortante, quente, corrosivo, toxico, inflamavel, 

perfurante. 

• Maquinas ou equipamentos: partes moveis. correias, correntes, roldanas e engrenagens 

desprotegidos. Pontos de operacao que permitem o acesso do operador. 

• Ferramentas: adaptadas. falta de manutencao, inadequadas ao trabalho, gastas, usadas 

de forma incorretas. 

• Equipamento de Protecao Individual - EPI: inadequado ao trabalho, usado 

incorretamente, falta de EPI. 

• Ergonomia: postura incorreta, repetitividade de movimentos, levantamento de peso, 

monotonia. 

• Outros riscos de acidentes: brincadeira em local de trabalho falta de treinamento do 

operador, layout inadequado. fazer reparos em maquinas ou equipamentos em 

movimento. falta de planejamento de uma atividade, transferencia de funcionarios de 

um setor para o outro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.11.1.4 Principals fatores que causam os acidentes e doencas profissionais 

Sob o ponto de vista prevencionista, causa de acidente e' qualquer fato que, se removido 

a tempo, teria evitado o acidente. Os acidentes sao evitaveis, nao surgem por acaso e, 

portanto, sao passiveis de prevencao. 

Sabemos que os acidentes ocorrem por falha humana ou por fatores ambientais. 

Falha Humana: a falha humana, tambem chamada de ato inseguro, e definida como sendo 

aquela que decorre da execucao de tarefas de forma contraria as normas de seguranca. Sao os 

fatores pessoais que contribuem para a ocorrencia de acidentes. 

E toda acao consciente ou nao, capaz de provocar algum dano ao trabalhador, aos 

companheiros de trabalho ou as maquinas, aos materials e equipamentos. 

Os processos educativos, a repeticao das inspecoes, as campanhas e outros recursos se 

prestarao a reduzir sensivelmente tais falhas, que podem ocorrer em virtude de: 

a) inaptidao entre o homem e a funcao; 

b) desconhecimento dos riscos da funcao e ou da forma de evita-los; 

c) desajustamento, motivado por: selecao ineficaz; falhas de treinamento; problemas de 

relacionamento com a chefia ou companheiros; polftica salarial e promocional 
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impropria; clima de inseguranga quanto a manutencao do emprego; diversas 

caracterfsticas de personalidade. 

Nota-se, portanto, a necessidade de analisar tecnicamente um acidente, levantando todas 

as causas possfveis, uma vez que a falha humana pode ser provocada por circunstancias que 

fogem ao alcance do empregado e poderiam ser evitadas. Tais circunstancias poderiam, 

inclusive, nao apontar o homem como o maior causador dos acidentes. 

Fatores Ambientais: os fatores ambientais (condigdes inseguras) de um local de trabalho sao 

aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA falhas fisicas que comprometem a seguranca do trabalho. Exemplificando, podemos citar: 

• falta de iluminacao; 

• rufdos em excesso; 

• falta de protecao nas partes moveis das maquinas; 

• falta de limpeza e ordem (asseio); 

• passagens e corredores obstrufdos; 

• piso escorregadio; 

• protegao insuficiente ou ausente para o trabalhador. 

Por ocasiao das inspecoes de seguranga sao levantados os fatores ambientais de 

inseguranga e, por meio de recomendagoes para corregao de tais falhas, elas poderao ser 

evitadas. 

Embora nem todas as condigdes inseguras possam ser resolvidas, e sempre possfvel 

encontrar solugoes parciais para as situagoes mais complexas e solucoes totais para a maior 

parte dos problemas observados. Os fenomenos da natureza podem ser previstos, mas sao de 

diffcil controle pelo homem (raios, furacoes, tempestades, etc.) 

Se conseguirmos controlar as falhas humanas e os fatores ambientais que concorrem para a 

causa de um acidente de trabalho, estaremos eliminando os acidentes. 

Os instrumentos mais eficazes para a prevengao dos acidentes sao: 

• Inspegoes de seguranga. 

• Processos educativos para o trabalhador. 

• Campanhas de seguranga 

• Analise dos acidentes 

• CIPA atuante. 

U m acidente pode envolver qualquer um, ou uma combinagao dos seguintes fatores: 
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• Homem: uma Iesao, que representa apenas um dos possfveis resultados de um 

acidente; 

• Material: quando o acidente afeta apenas o material; 

• Maquinaria: quando o acidente afeta apenas as maquinas. Raramente um acidente com 

maquina se limita a danificar somente a maquina; 

• Equipamento: quando envolver equipamentos, tais como: empilhadeiras, guindastes, 

transportadoras, etc. 

Tempo: perda de tempo e o resultado constante de todo acidente, mesmo que nao haja dano a 

nenhum dos fatores acima mencionados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.11.1.5 Mapa de riscos 

O item 5.16 da NR-5 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA tera como 

atribuicao: 

• Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a 

participacao do maior niimero de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 

houver; 

• Mapa de Riscos e' uma representacao ilustrada dos pontos de riscos encontrados em 

cada setor. E uma maneira facil e rapida de representar os riscos de acidentes de 

trabalho sendo que 

A Portaria n. 25 da SST de 29/12/94 estabelece as diretrizes basicas para a elaboracao dos 

mapas de riscos que sao: indicar os pontos de riscos; tornar possfvel a visualizacao do 

ambiente, do ponto de vista dos riscos encontrados por todos os trabalhadores do local, pelo 

Servico de seguranga e Medicina do Trabalho e pela administracao da empresa, facilitar a 

discussao e a escolha das prioridades a serem trabalhadas pela CIPA.Apos o exame desse 

mapa, pode-se estudar as medidas necessarias ao saneamento do ambiente e elaborar o Piano 

de Trabalho, para se obter a implementacao de medidas corretivas. 

Para a elaboracao do Mapa de Riscos, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo de 

risco e representa-lo em cfrculos com diferentes tamanhos (grande, me'dio e pequeno), que 

evidenciam o grau de riscos. 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As cores usadas nos mapas de riscos sao: 

E: Risco ffsico. 

• V E R M E L H O : Risco quimico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• M A R R O M : Risco biologico. 

: Risco ergonomico. 

• A Z U L : Risco de acidentes. 

Pode-se verificar na obra a necessidade da elaboracao do mapa de riscos, bem como 

conscientizar os operarios da sua importancia. 

3.12 NR 18 - Condicoes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao 

Estabelece as diretrizes de ordem administrativa e de planejamento de organizacao que 

objetivam a implementacao de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos 

processos, nas condicSes, e no meio ambiente de trabalho na industria de construcao. 

O P C M A T e o PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais) da Construcao c iv i l . 

Resume-se no elenco de providencias a serem executadas, em funcao do cronograma de uma 

obra, levando-se em conta os riscos de acidentes e doencas do trabalho e as suas respectivas 

medidas de seguranga. Assim como qualquer atividade do setor privado, a construcao civi l 

visa, fundamentalmente, o lucro para suas empresas e, muitas vezes, a forma escolhida para 

obter maiores lucros se da atraves da reducao irrestrita dos custos, sendo um deles o da 

seguranca no trabalho. Como alguns profissionais do setor nao percebem o impacto da 

seguranga do trabalho na produtividade da empresa, com freqiiencia ela e deixada para um 

segundo plano.Tendo em vista essa caracterfstica do setor, e facil concluir que a construgao 

civi l apresente em todo o mundo, e nao so no Brasil, indices de acidentes maiores que os de 

outras industrias, tais como a manufatura e a mineragao (apud HINZE, 1997; L I S K A ET 

A L L I , 1993; D A V E S E T O M A S I N , 1990). Com o intuito de melhor lidar com os riscos nas 

obras, HINZE (1997) afirma que, de uma forma geral, pode-se evitar acidentes ou entao 

minimiza-los atraves de medidas de cunho gerencial associadas com a implantagao das 

instalagoes ffsicas de seguranga. LISKA ET A L L I (1993) tambem chamam a atencao para a 

importancia da visao ampla do assunto, ou seja, e necessario que se desenvoiva um programa 

de seguranga no qual os diversos fatores que a influenciam no canteiro sejam observados, 

substituindo a pratica simplista de se preocupar unica e exclusivamente com a implantagao 
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das instalacoes de seguranca. Para ser possfvel atingir esses nfveis ideais de seguranca no 

trabalho, tem-se que partir dos nfveis de exigencias mfnimos, os quais sao definidos, no caso 

brasileiro, pela NR-18 (Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao), 

em sua versao mais recente, publicada em julho de 1995. Entretanto, essa nova legislacao 

ainda nao foi perfeitamente assimilada pelos profissionais do setor, visto que e possfvel 

identificar a existencia de dilvidas quanto a sua interpretacao e questionamentos a respeito da 

viabilidade tecnica e economica de algumas de suas exigencias. Face a estes problemas de 

falta de compreensao do conteudo da norma e as dificuldades que muitas empresas estao 

tendo para implanta-Ia, seis Universidades brasileiras desenvolveram um trabalho conjunto 

que teve como objetivo principal fornecer subsfdios a melhoria da NR-18, de modo a torna-la 

mais clara, abrangente e coerente com as necessidades do setor.Um dos objetivos secundarios 

do trabalho foi avaliar o grau de cumprimento da norma, tarefa esta que foi feita atraves da 

aplicacao de uma lista de verificagao em sessenta e sete canteiros de obra. Neste contexto, o 

presente artigo relata os procedimentos utilizados para realizar esta avaliacao, assim como a 

analise de seus resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.12 Principals Mudancas na NR-18 

Lima Jr (1995) lista uma serie de novidades no novo texto da NR-18, entre as quais 

podem-se destacar as seguintes, em termos de avancos para a melhoria das condigdes de 

seguranga e saude do trabalhador: 

a) a introducao do PCMAT (Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na 

Industria da Construcao), visando formalizar as medidas de seguranga que devem ser 

implantadas no canteiro de obras; 

b) a criagao dos CPN e dos CPR (Comites Permanentes Nacional e Regionais, 

respectivamente), com o intuito de avaliar e alterar a norma. A composigao destes comites e 

feita atraves de grupos tripartite e paritarios. 

c) os RTP (Regulamentos Tecnicos de Procedimentos), que tern o objetivo de mostrar meios 

de como alguns itens da NR-18 podem ser implantados. Estes procedimentos nao sao de 

cumprimento obrigatorio, podendo ser encarados como sugestoes; 

d) estabelecimento de parametros mfnimos para as areas de vivencia (refeitorios, vestiarios, 

alojamentos, instalagoes sanitarias, cozinhas, lavanderias e areas de lazer), a fim de que sejam 

garantidas condigoes mfnimas de higiene e seguranga nesses locais; 

e) exigencia de treinamento em seguranga, admissional e periodico; 
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f) desde 07/07/99 e obrigatdria a instalacao de elevador de passageiros em obras com doze ou 

mais pavimentos, ou obras com oito ou mais pavimentos cujo canteiro possua pelo menos 

trinta trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 Caracterfsticas da Obra 

4.1 Superestrutura 

Quando iniciou o estagio o predio estava na setima laje, durante a execucao desta foi 

utilizado concreto usinado fornecido pela empresa Supermix com fCk=25Mpa, cujo controle 

do slump era realizado pela concreteira. Na concretagem pode-se observar alguns fatores, 

como: entupimento da tubulacao no qual a concretagem era interrompida e os operarios 

batiam na tubulacao ate solucionar o problema, com relacao ao vibrador foi detectado falha 

ocasionada por superaquecimento onde o equipamento foi desligado e apos alguns minutos 

ligado, o correto seria ter um vibrador de reserva mais nao havia na obra. Para elevar o 

concreto ate o setimo pavimento foi colocado uma tubulacao de apoio de O = 10 cm . A 

medida que o pre'dio ia sendo erguido a tubulacao que servia para transporte do concreto era 

composta por tubos conectados a mangueira que se prolongavam ate o local a ser concretado. 

Para a execucao da concretagem dos pilares foi produzido concreto in loco atraves do uso de 

betoneira, no traco 1: 1, 44 : 1, 44 em relagao ao saco de cimento de 50kg com fa/c =0,45, O 

cimento utilizado Zebu Portland composto com Pozolana classe de resistencia 32 (CP I I — Z — 

32). Estes sao empilhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local protegido das 

intempe'ries, assentados em um tablado de madeira para evitar a umidade do solo, O agregado 

utilizado brita 19, A agua utilizada na obra foi fornecida pela CAGEPA (Companhia de Agua 

e Esgotos da Parafba) era armazenada em caixa da agua Brasilit, localizado no subsolo; cada 

pavimento tipo e composto por 24 pilares. O adensamento do concreto e feito com vibrador 

de imersao, atingindo toda a area onde existe concreto como tambem a profundidade das 

pecas. Verificou-se na obra o cuidado de nao prolongar seu uso, evitando a separacao dos 

componentes do concreto bem como nao permitiu que o vibrador encostasse nas armaduras. 

A concreteira controla rigorosamente a qualidade do concreto atraves de testes de 

resistencia, retira-se uma amostra que seja representativa para o ensaio de resistencia. A 

amostra nao deve ser retirada aleatoriamente, devendo-se seguir algumas orientacoes: 
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—Nao e permitido retirar amostras, tanto no princfpio quanto no final da descarga da 

betoneira; A amostra deve ser colhida depois que a terca parte da carga da betoneira tiver 

sido descarregada; 

A coleta deve ser feita cortando-se o fluxo descarga do concreto; 

Deve-se retirar uma quantidade suficiente, 50% maior que o volume necessario, e 

nunca menor que 30 litros; 

A amostra deve ser homogeneizada para assegurar sua uniformidade. 

A seguir descreveremos as especificagoes do projeto. 

_ E C = 23 Gpa 

Controle tecnologico obrigatorio; 

Queda livre no langamento nunca superior a 2 metros; 

Concretagem em camadas nunca superiores a 20 cm; 

Juntas no piano de ligacao do pilar com a face inferior da estrutura; 

A cura devera ser feita durante 7 dias apos a concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1 Armacao 

A laje utilizada e do tipo macica, sendo usadas telas soldadas Gerdau pre-fabricadas, com 

armadura inferior (positiva) e superior (negativa), gerando agilizacao do processo, bem como 

menor consumo de ago. economia de mao-de-obra, eliminacao de arame de amarragao, 

garantia dos espacamentos dos fios, controle das trincas, reducao de perdas e diminuicao do 

tempo de execucao. 

Nas pecas de concreto armado, foram utilizados os acos CA - 50B e o CA - 60B, com 

diametro conforme especificado no projeto para pilares e vigas. 

Pilares e vigas 

Confeccao realizada na propria obra, compreendendo as operacoes: 

Corte; 
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Dobramento; 

Montagem; 

Ponteamento; 

Colocacao espacadores ou cocadas respeitando cobrimento de projeto; 

Nunca emendar sem consultar o calculista; 

Evitar choque do vibrador com a armadura; 

Limpar todas as barras de aco com lixa para evitar a ferrugem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Formas 

As formas utilizadas para confeccionar as pecas estruturais sao de madeirit resinado, A 

seguir descreveremos as especificagoes do projeto. 

4.2.1 Pilares 

Foi feito contraventamentos em duas direcoes perpendicuiares entre si os quais 

estavam bem apoiados na laje fixados atraves de dispositivos chamados de moscas colocadas 

durante a concretagem. 

As gravatas sao pecas que ligam os paineis das formas dos pilares, colunas e vigas. 

Em relacao aos pilares devemos colocar gravatas com dimensoes proporcionais as alturas 

dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. 
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As gravatas tinham dimensoes compativeis as alturas dos pilares para que pudessem 

resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. 

Fonte: Apostila Tecnicas da Construcao Civi l 

Figura 02 Tipos de gravatas mais usuais para pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 Vigas e Lajes 

Quando da colocacao das formas verificamos se as mesmas tern as amarracoes, 

escoramentos e contraventamentos suficientes para nao sofrerem deslocamentos ou 

deformacoes durante o lancamento do concreto, e verificarmos se as distancias entre eixos sao 

as seguintes: 



Tabela 01 Distancia entre eixos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- para as gravatas 0,50, 0,60 a 0,80m 

- para caibros horizontals das lajes 0,50 m 

- entre mestras ou ate apoio nas vigas 1,00 a 1,20m 

- entre pontaletes das vigas e mestras das lajes 1,00m 

Fonte: Apostila Tecnicas da Construcao Civ i l 

Desforma 

Os prazos para retirada das formas: 

Faces laterals 3 dias; 

Faces inferiores (deixando a estrutura reescorada) -14 dias; 

Faces inferiores sem os pontaletes-21 dias; 

Deixar pelo menos dois pavimentos abaixo do concretado escorado. 
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4.3 Alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alvenaria, pelo dicionario da lingua portuguesa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a arte ou offcio de pedreiro ou alvanel, 

ou ainda, obra composta de pedras naturais ou artificials, ligadas ou nao por argamassa. 

Modernamente se entende por alvenaria, um conjunto coeso e rfgido, de tijolos ou 

locos (elementos de alvenaria) unidos entre si por argamassa. 

A alvenaria pode ser empregada na confeccao de diversos elementos constaitivos 

(paredes, abobadas, sapatas, etc..) e pode ter funcao estrutural, de vedacao etc...Quando a 

alvenaria e' empregada na construcao para resistir cargas, ela e chamada alvenaria resistente, 

pois alem do seu peso proprio, ela suporta cargas (peso das lajes, telhados, pavimento. 

superior, e t c . ) . Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de 

seu peso proprio e denominada alvenaria de vedacao. 

Sao utilizados os tijolos ceramicos com 6 e 8 furos. As paredes se apresentam a uma altura 

de um metro nos vaos cuja estrutura esta pronta. Tijolo furado ( 4 - 6 - 8 furos) 

Tijolos ceramicos vazados, moldados com arestas vivas retilfneas. 

dimensoes: I9xl9x9cm 

quantidade por m
2

: 

parede de 1/2 tijolo: 22un 

parede de 1 tijolo: 42un 

peso aproximado = 2,10kg 

resistencia do tijolo = espelho: 60kgf/cm 2 

um tijolo: I5kgf/cm
2 

resistencia da parede: 65kgf/cm
2 
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Fonte: Apostila Tecnicas da Construcao C iv i l 

Figura 03 Tijolo de 8 furos 

Nao foi observada na obra a parte de marcacao/prumo/esquadro, mas o correto seria 

no levantamento das paredes o servico ser iniciado pelos cantos, de preferencia os principals, 

obedecendo para o alinhamento vertical o prumo de pedreiro; no sentido horizontal, 

uniformizando as alturas ou espessuras das fiadas cabe ao cantilhao funcionar como guia. Os 

cantos sao levantados em primeiro lugar, porque desta forma o restante da parede sera erguido 

sem maiores preocupacoes de prumo e horizontabilidade das fiadas, pois estica-se uma linha 

entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada, servindo esta de guia para os tijolos. Uma 

parede de alvenaria que se encontra com outra em esquadro (90°) deve ser amarrada a esta. 

Isso e feito deixando-se tijolos salientes na espessura dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi tijolo, alternadamente. na pare de 

que servira de suporte a outra. Quando o encontro se da entre uma parede de alvenaria e um 

pilar de concreto, o usual e chapiscarmos a face do pilar que ficara em contato com a 

alvenaria. 
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5.0 Seguranga na obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se verificar nesta obra que alguns operarios nao estavam utilizando os equipamentos 

necessarios a sua seguranca, fica evidenciado atraves da Figura 04. Apesar de possuir o 

P C M A T que e obrigatorio em estabelecimento com mais de 20 (vinte) trabalhadores, no 

canteiro de obra pode-se verificar que dos 26 operarios apenas 2 ficavam alojados, este 

possufa uma beliche com colchoes e apresentava iluminacao artificial, tinha banheiro e local 

para refeicoes, nao tinha vestiario, ambulatorio, lavanderia, area de lazer. Vale ressaltar a 

importancia dos operarios utilizarem os equipamentos de seguranga individuals como 

capacete, botas e luvas, os soldadores devem utilizar mascaras metalicas e os operarios 

responsaveis pela concretagem devem estar protegidos com cinto de seguranga quando 

estiverem na periferia da laje. 

As formas utilizadas eram de madeira o que contribuiu para incidencia de pedagos de 

madeiras e pregos que ficaram expostos apos a desforma. 

Com a finalidade de protegee as areas circunvizinhas devido a queda de objetos provindos 

dos pavimentos superiores utilizaram-se bandejas de alumfnio. Estas foram colocadas a cada 

tres pavimentos sendo a primeira fixa. 

Durante o estagio observou-se armazenagem de materials de forma inadequada, exposigao 

destes as intemperies e tambe'm disposigao incorreta. Ha necessidade de melhorar as 

instalagoes provisorias deficientes em varios aspectos como: nao havia cozinha e o forno era a 

lenha o que gerava desconforto decorrente da fumaga, a localizagao inadequada do refeitorio 

devido estar exposto a uma grande incidencia solar no perfodo da tarde, os armarios estavam 

em pessimas condigoes. 



Figura 04 Concretagem da laje da cobertura do Edificio Residencial Abflio Aleixo. 

Figura 06 Concretagem da laje da cobertura do Edificio Residencial Abflio Aleixo 
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6.0 Consideracoes finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio observou-se ausencia do engenheiro na obra o que dificulta a 

implementaeao da NR 18 devido ser unico instruido para fiscalizar e implementar a aplicagao 

das diretrize s estabelecidas pelo PCMAT. 

Foi possfvel obter informacoes indispensaveis para se manter a qualidade do concreto, 

desde sua producao ate a cura alem de se conhecer dispositivos como cocadas utilizados nos 

pilares para manter a distancia entre as barras, principalmente as da extremidade. 

Pode verificar a montagem e execucao de vigas e pilares. Bern com acompanhar o 

desempenho da obra. 

7.0 Conclusoes 

Com base nos resultados pode-se observar as dificuldades na implementaeao da NR 

18, apesar da empresa utilizar o PCMAT. foram constatadas algumas irregularidades, e 

evidente a importancia da presenca do engenheiro na obra, devido ser unico instrufdo para 

fiscalizar e implementar a aplicacao das diretrizes estabelecidas pelo PCMAT. 

Pode-se observar neste trabalho que as empresas de construcao do subsetor edificacoes 

ainda carecem do cumprimento de sua mais significativa legislacao de seguranca do trabalho, 

a NR-18. O atendimento de todas as suas exigencias certamente nao implicara na eliminacao 

total das fatalidades, mas como se pode inferir a partir dos relacionamentos feitos com o 

estudo de COSTELLA (1998), esta atitude tern o potencial de reduzi-las consideravelmente. 

Deve-se destacar, ainda, a necessidade de serem incentivadas as pesquisas na area, visto que, 

no Brasil em particular, ha carencia de estudos aprofundados sobre seguranca do trabalho na 

construcao. A falta de conhecimento sobre indices de acidentes, situacao dos canteiros em 

relacao a seguranca, custos de implantacao da seguranca. programas de gestao da seguranca e 

a carencia de normas, entre diversos outros temas, so contribuem para que a construcao civil 

mantenha-se no topo da lista de industrias causadoras de acidentes no pais. 
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N.R 18 Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao Civil 

(118.000 -2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

184. Areas de vivencia 

18.4.1. Os canteiros de obras devem dispor de: 

a) instalagoes sanitarias; (118.015-0/14); 

b) vestiario; (1 18.016-9/14); 

c) alojamento; (118.017-7 /14); 

d) local de refeigoes; (118.018-5 /14); 

e) cozinha, quando houver preparo de refeigoes; (118.019-3 /14); 

f) lavanderia; (118.020-7/ 12); 

g) area de lazer; (1 18.021-5 /11): 

h) ambulatorio, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinqiienta) ou mais trabalhadores. 

(118.022-3/14); 

18.4.1.1. O cumprimento do disposto nas alfneas "c", "f" e "g" e' obrigatorio nos casos onde houver 

trabalhadores alojados; 

18.4.1.2. As areas de vivencia devem ser mantidas em perfeito estado de conservagao, hisiene e 

limpeza. ( I 18.023-1 /12); 

18.4.1.3. Instalagoes moveis, inclusive conteineres, serao aceitas em areas de vivencia de canteiro de 

obras e frentes de trabalho, desde que, cada modulo: 

a) possua area de ventilagao natural, efetiva. de no mi'nimozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \5Vc (quinze por cento) da area do piso, 

composta por, no mi'nimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilagao 

interna; 

b) garanta condigdes de conforto termico; 

c) possua pe direito mi'nimo de 2,40m (dois metros e quarenta centfmetros); 

d) garanta os demais requisitos mfnimos de conforto e higiene estabelecidos nesta NR; 

e) possua protegao contra riscos de choque eletrico por contatos indiretos, ale'm do aterramento 

ele'trico; 

18.4.1.3.1 Nas instalagoes moveis, inclusive conteineres, destinadas a alojamentos com camas duplas, 

tipo beliche, a altura livre entre uma cama e outra e, no mi'nimo, de 0,90m (noventa centfmetros). 

18.4.1.3.2 Tratando-se de adaptagao de conteineres, originalmente utilizados no transports ou 

acondicionamento de cargas, devera ser mantido no canteiro de obras, a disposigao da fiscalizacao do 

trabalho e do sindicato profissional, laudo tecnico elaborado por profissional legalmente habilitado, 

relativo a ausencia de riscos qufmicos, biologicos e ffsicos (especificamente para radiacoes) com a 

identificagao da empresa responsavel pela adaptagao. 



46 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18.4.2. InstalacSes sanitarias. 

18.4.2.1. Entende-se como instalacao sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao 

atendimento das necessidades fisiologicas de excregao; 

18.4.2.2. E proibida a utilizacao das instalagoes sanitarias para outros fins que nao aqueles previstos 

nosubitem 18.4.2.1.(118.024-0/11): 

18.4.2.3. As instalagoes sanitarias devem: 

a) ser mantidas em perfeito estado de conservagao e higiene; (118.025-8 /12); 

b) ter portas de acesso que impegam o devassamento e ser construfdas de modo a manter o resguardo 

conveniente; (118.026-6 /11); 

c) ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira; (118.027-4 / I I ) ; 

d) ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; (118.028-2 / I I ) ; 

e) nao se ligar diretamente com os locais destinados as refeigoes: (1 18.029-0 / I I ) ; 

0 ser independente para homens e mulheres, quando necessario; (1 18.030-4 / I I ) ; 

g) ter ventilagao e iluminagao adequadas; (118.031-2 / I I ) ; 

h) ter instalagoes eletricas adequadamente protegidas; (118.032-0 / 14); 

i) ter pe-direito mi'nimo de 2?50m (dois metros e cinqiienta centfmetros), ou respeitando-se o que 

determina o Codigo de Obras do Municfpio da obra; (118.033-9 / I I ) ; 

j ) estar situadas em locais de facil e seguro acesso, nao sendo permitido um deslocamento superior a 

150 (cento e cinqiienta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios, mictorios e lavatorios. 

(118.034-7/II); 

18.4.2.4. A instalagao sanitaria deve ser constitufda de lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na 

proporgao de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracao, bem como de 

chuveiro. na proporgao de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragao. 

(118.035-5 /12); 

18.4.2.5. Lavatorios. 

18.4.2.5.1. Os lavatorios devem: 

a) ser individuals ou coletivos, tipo calha; (118.036-3 / I I ) ; 

b) possuir torneira de metal ou de plastico; (118.037-1 / I I ) ; 

c) ficar a uma altura de 0,90m (noventa centfmetros); (118.038-0 / I I ) ; 

d) ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver; (118.039-8 / I I ) ; 

e) ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel; (118.040-1 / I I ) ; 

f) ter espagamento mi'nimo entre as torneiras de 0.60m (sessenta centfmetros), quando coletivos; 

(118.041-0/11); 
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g) dispor de recipiente paracoleta de papeis usados. (118.042-8 / I I ) ; 

18.4.2.6. Vasos sanitarios 

18.4.2.6.1. O local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve: 

a) ter area minima de l,00m2 (um metro quadrado); (118.043-6 / I I ) ; 

b) ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze centfmetros) 

de altura; (11S.044-4 / I I ) ; 

c) ter divisorias com altura mfnima de 1,80m (um metro e oitenta centfmetros); (118.045-2 / I I ) ; 

d) ter recipiente com tampa, para deposito de papeis usados, sendo obrigatorio o fornecimento de 

papel higienico. (118.046-0 / I I ) ; 

18.4.2.6.2. Os vasos sanitarios devem: 

a) ser do tipo bacia turca ou sifonado; (118.047-9 / I I ) ; 

b) ter caixa de descarga ou valvula automatical (118.048-7 / I I ) ; 

c) ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa septica, com interposicao de sifoes hidraulicos. 

(118.049-5 / I I ) ; 

18.4.2.7. Mictdrios 

18.4.2.7.1. Os mictdrios devem: 

a) ser individuals ou coletivos, tipo calha; (118.050-9 / I I ) ; 

b) ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel; (118.051-7 / I I ) : 

c) ser providos de descarga provocada ou automatica; (118.052-5 / I I ) ; 

d) ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinqiienta centfmetros) do piso; (118.053-3 / I I ) ; 

e) ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa septica, com interposicao de sifoes hidraulicos. 

(118.054-1/ 11); 

18.4.2.7.2. No mictorio tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centfmetros) deve corresponder 

a um mictorio tipo cuba. (118.055-0 / I I ) . 

18.4.2.8. Chuveiros 

18.4.2.8.1. A area mfnima necessaria para utilizacao de cada chuveiro e de 0,80m2 (oitenta 

centfmetros quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centfmetros) do piso. (118.056-8 / I I ) . 

18.4.2.8.2. Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o 

escoamento da agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido 

de estrados de madeira. (118.057-6 / I I ) . 

18.4.2.8.3. Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuals ou coletivos, dispondo de agua 

quente. (118.058-4/11). 
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18.4.2.8.4. Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro 
(118.059-2/11). 

18.4.2.8.5. Os chuveiros ele'tricos devem ser aterrados adequadamente. (118.060-6 / 13). 

18.4.2.9. Vestiario 

18.4.2.9.1. Todo canteiro de obra deve possuir vestiario para troca de roupa dos trabalhadores que nao 

residem no local. (118.062-2 /14); 

18.4.2.9.2. A localizagao do vestiario deve ser proxima aos alojamentos e/ou a entrada da obra, sem 

ligagao direta com o local destinado as refeigoes. (118.063-0/ I I ) ; 

18.4.2.9.3. Os vestiarios devem: 

a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalents; (118.064-9 / I I ) ; 

b) ter pisos de concreto. cimentado, madeira ou material equivalente: (118.065-7 / I I ) : 

c) ter cobertura que proteja contra as intempe'ries; (118.066-5 / I I ) ; 

d) ter area de ventilagao correspondente a 1/10 (um de'cimo) de area do piso; (118.067-3 / I I ) ; 

e) ter iluminagao natural e/ou artificial; (118.068-1 / I I ) ; 

f) ter armarios individuals dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; (118.069-0 / I I ) ; 

g) ter pe-direito mfnimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta centfmetros), ou respeitando-se o que 

determina o Codigo de Obras do Municfpio da obra; (118.070-3 / I I ) ; 

h) ser mantidos em perfeito estado de conservagao, higiene e limpeza; (118.071-1 / I I ) ; 

i) ter bancos em niimero suficiente para atender aos usuarios, com largura mfnima de 0,30m (trinta 

centimetros). (118.072-0 / I I ) ; 

18.4.2.10. Alojamento 

18.4.2.10.1. Os alojamentos dos canteiros de obra devem: 

ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; (118.073-8 / I I ) ; 

ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; (118.074-6 / I I ) ; 

ter cobertura que proteja das intempe'ries; (118.075-4 / I I ) ; 

ter area de ventilagao de no mi'nimo 1/10 (um decimo) da area do piso; (118.076-2 / I I ) ; 

ter iluminagao natural e/ou artificial; (118.077-0 / I I ) ; 

ter area mfnima de 3,00 (tres metros) quadrados por modulo cama/armario, incluindo a area de 

circulacao; (118.078-9/ 12); 

ter pe-direito de 2,50 (dois metros e cinqiienta centfmetros) para cama simples e de 3,00m (tres 

metros) paracamas duplas; (118.079-7 /12); 

nao estar situados em subsolos ou poroes das edificagSes; (118.080-0 /13); 

ter instalagSes eletricas adequadamente protegidas. (118.081-9 /13); 

18.4.2.10.2. E proibido o uso de 3 (tres) ou mais camas na mesma vertical. (118.082-7 / 13). 

18.4.2.10.3. A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a ultima e o teto e de, no mfnimo, 

1,20m (um metro e vinte centfmetros). (118.083-5 / 12). 
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184.2.10.4. A cama superior do beliche deve ter protecao lateral e escada. (118.084-3 / I I ) . 

18.4.2.10.5. As dimensoes mini mas das camas devem ser de 0,80m (oitenta centimetros) por 1,90m 

(um metro e noventa centfmetros) e distancia entre o ripamento do estrado de 0,05m (cinco 

centfmetros), dispondo ainda de colchao com densidade 26 (vinte e seis) e espessura mfnima de 0.10m 

(dez centfmetros). (118.085-1 / I I ) . 

18.4.2.10.6. As camas devem dispor de lengol, fronha e travesseiro em condigoes adequadas de 

higiene, bem como cobertor, quando as condicoes climaticas assim o exigirem. (118.086-0 / I I ) . 

18.4.2.10.7. Os alojamentos devem ter armarios duplos individuals com as seguintes dimensoes 

mini mas: 

1,20m (um metro e vinte centfmetros) de altura por 0,30m (trinta centfmetros) de largura e 0.40m 

(quarenta centfmetros) de profundidade. com separacao ou prateleira. de modo que um compartimento, 

com a altura de 0,80m (oitenta centfmetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro 

compartimento, com a altura de 0,40m (quarenta centfmetros), a guardar a roupa de trabalho; ou 

(118.087-8 / I I ) 0,80m (oitenta centfmetros) de altura por 0,50m (cinqiienta centfmetros) de largura e 

0,40m (quarenta centfmetros) de profundidade com divisao no sentido vertical, de forma que os 

compartimentos. com largura de 0,25m (vinte e cinco centfmetros), estabelecam rigorosamente o 

isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. (118.088-6 / I I ) . 

18.4.2.10.8. E proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeicao dentro do alojamento. ( I 18.089-4 

/12). 

18.4.2.10.9. O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservagao, higiene e limpeza. 

(118.090-8/ 12). 

18.4.2.10.10. E obrigatorio no alojamento o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os 

trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similiar que garanta as 

mesmas condicoes, na proporgao de I (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou 

fracao. (118.091-6/12). 

18.4.2.10.11. E vedada a permanencia de pessoas com molestia infecto-contagiosa nos alojamentos. 

(118.092-4/ 14). 

18.4.2.11. Local para refeigoes 

18.4.2.11.1. Nos canteiros de obra e obrigatoria a existencia de local adequado para refeigoes. 

(118.093-2/14). 

18.4.2.11.2. O local para refeigoes deve: 

a) ter paredes que permitam o isolamento durante as refeigoes; (118.094-0 / I I ) ; 

b) ter piso de concreto, cimentado ou de outro material lavavel; (118.095-9 / I I ) ; 

c) ter cobertura que proteja das intemperies; (118.096-7/11); 

d) ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horario das refeicoes; 

(118.097-5/11); 

e) ter ventilagao e iluminagao natural e/ou artificial; (118.098-3 / I I ) ; 

f) ter lavatorio instalado em suas proximidades ou no seu interior; (118.099-1 / I I ) ; 
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g) ter mesas com tampos lisos e lavaveis; (118.100-9 / I I ) ; 

h) ter assentos em niimero suficiente para atender aos usuarios; (118.101-7 / I I ) ; 

i) ter deposito, com tampa, para detritos; (118.102-5 / I I ) ; 

j ) nao estar situado em subsolos ou poroes das edificacoes; (118.103-3 / 12); 

k) nao ter comunicacao direta com as instalagoes sanitarias; (118.104-1 / I I ) ; 

I) ter pe-direito mfnimo de 2,80m (dois metros e oitenta centfmetros), ou respeitando-se o que 

determina o Codigo de Obras do Municfpio da obra. (118.105-0/11); 

18.4.2.11.3. Independentemente do numero de trabalhadores e da existencia ou nao de cozinha, em 

todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeicoes, dotado de 

equipamento adequado e seguro para o aquecimento. (118.106-8 / I I ) . 

18.4.2.11.3.1. E proibido preparar, aquecer e tomar refeigoes fora dos locais estabelecidos neste 

subitem. (118.107-6/ I I ) . 

18.4.2.11.4. E obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por 

meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 

coletivos. (118.108-4/II). 

18.4.2.12. Cozinha 

18.4.2.12.1. Quando houver cozinha no canteiro de obra, ela deve: 

a) ter ventilagao natural e/ou artificial que permita boa exaustao; (118.109-2 / I I ) ; 

b) ter pe-direito mfnimo de 2,80m (dois metros e oitenta centfmetros), ou respeitando-se o Codigo de 

Obras do Municfpio da obra; (118.1 10-6 / I I ) ; 

c) ter paredes de alvenaria, concreto, madeira ou material equivalente; (118.11 1-4 / I I ) ; 

d) ter piso de concreto, cimentado ou de outro material de facil limpeza; (118.112-2 / I I ) ; 

e) ter cobertura de material resistente ao fogo; (118.113-0 / I I ) ; 

0 ter iluminagao natural e/ou artificial; (118.114-9 / I I ) ; 

g) ter pia para Iavar os alimentos e utensflios; (118.115-7 / I I ) ; 

h) possuir instalagoes sanitarias que nao se comuniquem com a cozinha, de uso exclusivo dos 

encarregados de manipular generos alimentfcios, refeigoes e utensflios, nao devendo ser ligadas a 

caixa de gordura; (118.116zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-57 I I ) ; 

i) dispor de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; (118.117-3 / I I ) ; 

j ) possuir equipamento de refrigeragao para preservagao dos alimentos; (118.118-1 / I I ) ; 

k) ficar adjacente ao local para refeigoes; (118.119-0 / I I ) ; 

1) ter instalagoes eletricas adequadamente protegidas; (118.120-3 /13); 
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m) quando utilizado GLP, os botijdes devem ser instalados fora do ambiente de utilizacao, em area 

permanentemente ventilada e coberta. (118.121-1 /13); 

18.4.2.12.2. E obrigatdrio o uso de aventais e gorros para os que trabalham na cozinha. (118.122-0 / 

ID . 

18.4.2.13. Lavanderia 

18.4.2.13.1. As areas de vivencia devem possuir local proprio, coberto, ventilado e iluminado para que 

o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. (118.123-8 / 12). 

18.4.2.13.2. Este local deve ser dotado de tanques individuals ou coletivos em numero adequado. 

(118.124-6/ I I ) . 

18.4.2.13.3. A empresa podera contratar servicos de terceiros para atender ao disposto no item 

18.4.2.13.1, sem onus para o trabalhador. 

18.4.2.14. Area de lazer 

18.4.2.14.1. Nas areas de vivencia devem ser previstos locais para recreacao dos trabalhadores 

alojados, podendo ser utilizado o local de refeigoes para este fim. (I 18.125-4 / I I ) . 


