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1 - INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O setor da construcao civil necessita de sistemas modernos de gestao para o 

desenvolvimento de programas de qualidade voltados para o controle de servicos e 

materiais alem da seguranca do trabalho no setor da construcao. 

O Brasil passou por modificagoes de forma acelerada em seu setor produtivo e 

economico. A criagao do Mercosul, a privatizacao de empresas estatais, a concessao de 

services publicos, a nova Lei de Licita^oes e Contratos e a redugao nos pregos das obras 

piiblicas, residenciais, comerciais e industrials exemplificam essas mudangas. Esta nova 

realidade que impoe metas importantes para as empresas de construcao civil, entre os 

quais o da sua luta em um mercado mais competitivo e exigente. 

A construcao civil e um setor tradicional e com diversas particularidades, que 

apresenta defasagem de varios anos, em relacao aos setores industrials mais dinamicos, 

em relacao ao gerenciamento da qualidade. 

A situacao da empresa de construcao e agravada pela busca do resultado imediato 

em beneficio de Lima consistente polftica de producao que vise a resultados a medio e 

longo prazo, comprometendo os objetivos pre-estabelecidos e acabando por culminar na 

perda do estimulo inicial, quando se implanta o Sistema de Gestao de Qualidade(SGQ). 

O Sistema de Qualidade e um conjunto de tecnicas inter-relacionadas entre si que 

procuram orientar uma organizacao no sentido de satisfazer e superar as expectativas de 

seus clientes bem como diminuir os desperdfcios, aumentar a produtividade desta 

forma melhorando sua competitividade com atuacao sobre todas as areas da empresa: 

producao, finangas recursos humanos, etc. 

Lmiri Maciel da Silva 2 
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2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Norma SIQ-C - versao 2000 especifica requisitos para um sistema de gestao 

da qualidade, quando uma organizacao: 

a) Necessita demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente 

produtos que atendam aos requisitos regulamentares aplicaveis e, 

b) Pretende aumentar a satisfacao do cliente por meio da efetiva aplicacao do 

sistema, incluindo processos para melhoria continua do sistema e a garantia 

da conformidade com requisitos do cliente e requisitos regulamentares 

aplicaveis. 

c) A Norma SIQ-Construtoras (Sistema de Qualificacao de Empresas de 

services e Obras) e aplicavel a toda empresa construtora do setor que 

pretenda melhorar sua eficacia tecnica e economica atraves da 

implementagao de um Sistema de Gestao da Qualidade (SGQ), segundo a 

NBR ISO 9001: 2000. 

Lauri Maciel da Silva 3 
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3.0 - FUNDAMENTAgAO TEORICA 

3.1 - O SETOR DA CONSTRUCAO CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Construcao Civil e um setor no qual e possfvel observar um notavel aumento da 

participacao da industria da construcao na formacao do PIB por essa razao e necessaria 

aplicacao de um Sistema de Qualidade que beneficie as condicoes de trabalho, de 

producao e de um controle rigoroso nos materiais e seus processos produtivos. 

No setor da construcao civil a implantacao e o aperfeicoamento permanente da 

Gestao da Qualidade e condicao absolutamente necessaria para assegurar condic,oes 

minimas de competitividade em um mercado. O Brasil tem desenvolvido o estudo da 

administracao da qualidade atraves de programas de incentivo e capacitacao no que 

tange a Gestao da Qualidade. 

3.2 - CARACTERISTICAS DO SETOR DE CONSTRUCAO CIVIL 

Tem sido um grande desafio para os estudiosos do setor de construcao civil a tarefa 

de adaptar as teorias da qualidade para a realidade do setor construtivo brasileiro, que 

possui caracteristicas que dificultam sua transposicao. Dentre estas caracteristicas, e 

uma industria muito tradicional, com grande resistencia as alteracoes; utiliza mao-de-

obra intensiva e pouco qualificada, sendo que o emprego dessas pessoas tem carater 

casual e suas possibilidades de promocao sao escassas, o que gera baixa motivacao no 

trabalho; as responsabilidades sao variaveis e pouco definidas; e o grau de precisao com 

que se trabalha na construcao e muito menor do que outros setores, qualquer que seja 

esse parametro como: orcamento, prazo, resistencia mecanica etc. 

Constata-se que o desempenho das construcoes habitacionais no Brasil tem deixado 

a desejar. Observa-se, com freqiiencia, a deterioracao precoce das moradias e das areas 

comuns dos conjuntos habitacionais com onus aos usuarios, constaitores e poder 

publico. Em estudo sobre incidencia de manifestacoes patologicas ocorridas em 

conjuntos habitacionais construidos foram constatados em media, mais de quatro 

Lauri Maciel da Silva 4 
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problemas por unidade. Da mesma forma, apos exaustivo exame e avaliacao de 11 

novos sistemas construtivos destinados a habitacao popular, comprovou-se que nenhum 

deles atendla simultaneamente a todos os requisitos e criterios estabelecidos para 

unidades habitacionais. As razoes dessas deficiencias sao varias e parte delas pode 

seguramente ser dadas a ausencia de um Programa de Controle da Qualidade no 

processo de producao e uso da habitacao. 

Alem desses aspectos, e importante ressaltar que possui uma grande diversidade de 

agentes intervenientes e de produtos parciais gerados ao longo do processo de producao, 

produtos esses que incorporam diferentes niveis de qualidade e que irao afetar a 

qualidade do produto final. 

Podemos citar como principals agentes intervenientes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• usuarios — que variam de acordo com o poder aquisitivo, as regioes do 

pais e a especificacao de cada obra (habitacoes, escolas, hospitais, lazer, 

rodovias e de edificios comerciais etc); 

• fabricantes de materiais de construcaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — constitufdos pelos segmentos 

industriais produtores de insumos, envolvendo: a extracao e o 

beneficiamento de minerais, a industria de produtos minerais nao-metalicos 

(ceramica, vidro, cimento, cal), de aco para construcao e outros produtos 

metalurgicos, de condutores eletricos, da madeira, de produtos quimicos; e 

de plasticos para a construcao; 

• agentes responsaveis pela etapa de projetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — empresas responsaveis por 

estudos preliminares (sondagens, topografia, demografia etc.), urbanistas, 

projetistas de arquitetura, calculistas estruturais, projetistas de instalacoes e 

redes de infra-estrutura, alem dos orgaos piiblicos ou privados, responsaveis 

pela coordenacao do projeto etc; 

• agentes envolvidos na etapa de execucao das obraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — empresas 

construtoras, subempreiteiros, profissionais autonomos, laboratories, 

Lauri Maciel da Silva 5 



empresas gerenciadoras e orgaos publicos e privados, responsaveis pelo 

controle e fiscalizacao das obras; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• agentes responsaveis pela operacao e manutencao das obras ao longo 

da sua fase de usozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — proprietaries, usuarios e empresas especializadas em 

operacao. 

Ampliar e elevar a qualidade do setor da construcao civil significa articular esses 

diversos agentes do processo e compromete-los com a qualidade de seus produtos 

parciais e com a qualidade do produto final. 

Um eficiente Sistema da Qualidade tem de abranger todas as etapas que afetam a 

qualidade do produto na construcao civil: pesquisa sobre as necessidades do usuario, 

planejamento, projeto, treinamento, fabricacao de materials e componentes, execucao de 

obras, uso, operacao. Para que se tenha um resultado satisfatorio na implantacao e 

manutencao de uma politica da qualidade, e necessario que se tenha um equilibrio entre 

os processos e os indicadores da politica de qualidade. 

3.3 - PBQP-H 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H) e um conjunto de acoes desenvolvidas pela 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, do Governo 

Federal, para elevar os patamares da qualidade no ambiente 

urbano brasileiro. Ele envolve de forma integrada os setores da 

construcao civil, saneamento e infra-estrutura urbana. 

Criado em 1998, o PBQP-H promove parcerias com entidades, associacoes e 

empresas privadas. A meta e proporcionar ganhos de eficiencia em toda a cadeia 

produtiva, por meio de projetos para qualificacao de empresas, adequacao as normas 

tecnicas, formacao e requalificacao de profissionais, entre outros. 

6 
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Objetivando o apoio ao esforco brasileiro de modernidade pela promocao da 

qualidade e produtividade do setor da construcao habitacional, com proposito de 

aumentar a competitividade de bens e services por ele produzidos, estimulando projetos 

que melhorem a qualidade do setor, estimulando o inter-relacionamento entre agentes 

do setor; promovendo a articulacao internacional com enfase no Cone Sul; coletando e 

disponibilizando informacoes do setor e do PBQP-H; desenvolver a garantia de 

qualidade de materiais, componentes e sistemas construtivos; fomentando o 

desenvolvimento e a implanta^ao de instrumentos e mecanismos de assegurar a 

qualidade de projetos e obras; estruturar e ampliar a criacao de programas especfficos 

visando a formacao e a requalificacao de mao-de-obra em todos os nfveis; promover o 

aperfeicoamento da estrutura de elaboracao e difusao de normas tecnicas, codigos de 

praticas e codigos de edificacoes; combater a nao conformidade intencional de 

materiais, componentes e sistemas construtivos; apoiar as inovacoes tecnologicas; 

promover a melhoria da qualidade de Gestao da Qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 - SIQ-CONSTRUTORAS 

Um dos principals projetos do PBQP-H e o Sistema de Qualificacao de Empresas 

de Servicos e Obras, o SiQ-Construtoras. Sua meta e estabelecer o referencial tecnico 

basico da qualificacao evolutiva, adequado as caracteristicas especfficas das empresas 

de edificacoes. 

Os Atestados de Qualificacao para os diversos nfveis so terao validade se emitidos 

por Organismos de Certificagao Credenciados (OCCs), autorizados pela Comissao 

Nacional do SiQ. Cabe aos contratantes piiblicos e privados, ou atraves de acordos 

setoriais entre contratantes e entidades representativas dos contratados, definir prazos 

para vigencia das exigencias de cada nfvel. O SiQ Construtoras se baseia nos seguintes 

principios: 

• Referencial da serie de normas ISO 9000, em sua versao 2000. Os itens e 

requisitos se baseiam nessa norma internacional. 

Lauri Maciel da Silva 7 
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• Cardter evolutivo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha nfveis de qualificacao progressives na avaliacao e 

classificacao dos sistemas de gestao da qualidade das empresas. Assim elas tem 

o tempo necessario para a implantacao gradual de seu sistema de qualidade. 

• Cardter pro-ativo: busca-se criar um sistema de suporte e orientagao as 

empresas para que elas obtenham o nfvel de qualificacao desejado. 

• Cardter national: o sistema e unico e se aplica a todos os tipos de contratantes e 

a todas as obras de edificacSes, em todo o Brasil. O que varia sao os prazos de 

exigencia dos contratantes. 

• Flexibilidade: o sistema permite adequacao as realidades de empresas de 

diferentes regioes, que utilizem diferentes tecnologias. 

• Sigilo: as informacoes referentes a cada empresa sao de carater confidencial. 

• Transparencia: os criterios e decisoes tomadas devem se pautar pela clareza e 

impessoalidade. 

• Independencia: os agentes envolvidos nas decisoes tem autonomia. 

• Harmonia com o SINMETRO (Sistema Nacional de Metrologia, Normalizacao e 

Certificacao): toda qualificacao atribufda pelo Sistema sera executada por 

organismo credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalizacao e Qualidade Industrial). 

• Cardter publico: o SIQ-Construtoras nao tem fins lucrativos; a relacao de 

empresas qualificadas e de acesso publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 - SINMETRO 

3.5.1 - Objetivo 

O SINMETRO e um sistema brasileiro, constitufdo por entidades publicas e 

privadas, que exerce atividades relacionadas com metrologia, normalizacao, qualidade 

industrial e certificacao de conformidade. 

Lauri Maciel da SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 
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O SINMETRO foi institufdo pela lei 5.966 de 11 de dezembro de 1973 para criar 

uma infra-estrutura de services tecnologicos capaz de avaliar e certificar a qualidade de 

produtos, processos e servicos por meio de organismos de certificacao, rede de 

laboratories de ensaio e de calibracao, organismos de treinamento, organismos de 

ensaios de proficiencia e organismos de inspecao, todos credenciados pelo INMETRO. 

Apoiam esse sistema os organismos de normalizacao, os laboratories de 

metrologia cientifica e industrial e os institutes de metrologia legal dos estados. Esta 

estrutura esta formada para atender as necessidades da industria, do comercio, do 

governo e do consumidor. 

O SINMETRO esta envolvido em muitas atividades relacionadas ao Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat - PBQP-H, programa voltado para a 

melhoria da qualidade de produtos, processos e servicos na industria, comercio e 

administracao federal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.2 - Organismos do SINMETRO 

Dentre as organizacoes que compoem o SINMETRO, as seguintes podem ser 

relacionadas como principals: 

• CONMETRO e seus Comites Tecnicos 

• INMETRO 

• Organismos de Certificacao Credenciados, (Sistemas da Qualidade, Sistemas de 

Gestao Ambiental, Produtos e Pessoal) - OCC 

• Organismos de Inspecao Credenciados - OIC 

• Organismos de Treinamento Credenciados - OTC 

• Organismo Provedor de Ensaio de Proficiencia Credenciado - OPP 

• Laboratorios Credenciados - Calibracoes e Ensaios - RBC/RBLE 

• Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT 

• Institutos Estaduais de Pesos e Medidas - IPEM 

• Redes Metrologicas Estaduais 

Lauri Maciel da Silva 9 
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3.5.3 - Fungoes 

3.5.3.1 - Metrologia Cientifica e Industrial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na area da metrologia cientifica e industrial o SINMETRO e de grande 

importancia para a ciencia e a economia do Brasil, tendo em vista que esse Sistema e o 

responsavel pelas grandezas metrologicas basicas. Este Sistema, sob coordenacao do 

INMETRO, transfere para a sociedade padroes de medi^ao com confiabilidade igual a 

de outros pafses, mesmo os chamados pafses do primeiro mundo. O INMETRO atua 

como coordenador da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ, 

constitufdo pelos Ipem's dos estados brasileiros. 

Durante os trabalhos de fiscalizacao, o orgao da RBMLQ coleta produtos nos 

estabelecimentos comerciais para avaliar o peso, o volume e verificam se a qualidade 

dos produtos e adequada para o consumo. Este e um trabalho de utilidade publica que 

alcanna mais de cinco mil municipios brasileiros. 

3.5.3.2 - Normalizacao e Regulamentacjio Tecnica 

Uma das atividades do SINMETRO e a de elaborar normas para dar suporte a 

regulamentacao tecnica, facilitar o comercio e fornecer a base para melhorar a qualidade 

de processos, produtos e servicos. 

A area de normalizacao no SINMETRO esta sob a responsabilidade da 

Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), que tem autoridade para credenciar 

Organismos de Normalizacao Setoriais (ONS) para o desempenho dessas tarefas. 

A ABNT e uma organizacao nao governamental, mantida com recursos da 

contribuicao dos seus associados e do Governo Federal. A ABNT representa o Brasil na 

ISO/LEC e nos foros regionais de normalizacao, auxiliada por entidades governamentais 

e privadas. A ABNT tem participacao em varios comites tecnicos, como o ISO TC 176 

(qualidade), ISO TC 207 (meio ambiente) e ISO/CASCO, alem do ISO/TMB 

(Technical Management Board). As atividades relacionadas ao credenciamento e a 

Ijiuri Maciel da Silva 10 
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avaliacao de conformidade no SINMETRO sao baseadas nas normas e guias 

ABNT/ISO/IEC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.3.3 - Credenciamento 

O INMETRO e o unico orgao credenciador do SINMETRO, seguindo a 

tendencia internacional atual de apenas um credenciador por pais ou economia. O 

INMETRO e reconhecido internacionalmente como o organismo de credenciamento 

brasileiro. 

O INMETRO baseia o seu credenciamento nas normas e guias da ABNT, 

Copant, Mercosul e nas suas orientacoes do IAF, ILAC, IATCA e IAAC, 

principalmente. O INMETRO e assessorado pelos Comites Tecnicos do CONMETRO 

na preparacao dos documentos que servem de base para o credenciamento. 

Na area de avaliacao de conformidade, o SINMETRO oferece aos consumidores, 

fabricantes, governos e exportadores uma infra-estrutura tecnologica voltada para os 

principios internacionais, consideradas de grande confiabilidade. Para que isto seja 

possfvel, todos os services nesta area sao executados por organiza^oes credenciadas 

pelo INMETRO este credencia Organismos de certificacao, organismos de Inspecao, 

Organismos de Treinamento, Laboratorios de Calibracjio e Laboratorios de Ensaios. 

3.5.3.4 - Certificacao 

Sao os organismos de certificacao credenciados, supervisionados pelo 

INMETRO, que conduzem a certificacao de conformidade no SINMETRO, nas areas de 

produtos, sistemas da qualidade, pessoal e meio ambiente. 

Estes organismos sao entidades publicas, privadas ou mistas, nacionais ou 

estrangeiras, situadas no Brasil ou no exterior, sem fins lucrativos e que demonstraram 

competencia tecnica e organizacional para aquelas tarefas. 

Lauri Maciel da Silva 11 
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Funcionam em bases semelhantes aos organismos estrangeiros, utilizando 

normas e guias ABNT, Copant, Mercosul, ISO/IEC e as recomendacoes do IAF, 

IATCA e IAAC, principalmente. 

A certificacao de pessoal e apoiada pelos organismos de treinamento 

credenciados pelo INMETRO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.3.5 - INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade 

Industrial 

3.5.3.5.1 - Atribuicoes Principais 

Metrologia Cientifica e Industrial; Metrologia Legal; Avaliacao da 

Conformidade; 

Organismo Credenciador; Supervisor dos Organismos de Fiscalizacao e 

Verificacao da Certificacao. 

O INMETRO delega as atividades de verificacao, fiscalizacao e da certificacao 

as entidades da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade que sao os Institutos 

de Pesos e Medidas (IPEM) dos estados brasileiros. 

O INMETRO opera em Xerem, no Rio de Janeiro, um conjunto de Laboratorios, 

mantendo grandezas metrologicas basicas, a saber: Fluidos, Forca e Dureza, Massas, 

Medidas Dimensionais, Pressao, Capacitancia e Indutancia Eletrica, Resistencia 

Eletrica, Potencia, Energia e Transformacao Eletrica, Tensao e Corrente Eletrica, 

Acustica, Eletroaciistica, Vibracoes, Interferometria, Fotometria, Radiometria, 

Termometria, Pirometria, Higrometria e Laboratorio de Motores. Em fase de instalacao: 

Metrologia Qufmica. 

O INMETRO reconhece a Divisao do Servico da Hora do Observatorio Nacional 

como referenda das grandezas tempo e freqiiencia, o Instituto de Radiacao e Dosimetria 

(IRD), como referenda das grandezas radiacoes ionizantes. Outras instituicoes vem 
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sendo agregadas ao sistema pelo INMETRO, para que sejam realizadas no Brasil outras 

grandezas metrologicas basicas. 

A base do credenciamento utilizada pelo INMETRO e formada pelos guias 

internacional ABNT-ISO/IEC GUIA 62 e EN45013 para organismos certificadores de 

sistemas e pessoal e para organismos de treinamento, respectivamente; ABNT- ISO/IEC 

GUIA 65 para organismos certificadores de produtos; ABNT-ISO/IEC GUIAS 39 para 

organismos de inspecao; ABNT-ISO/IEC 25 para laboratorios; ABNT-ISO/IEC Guia43 

para organismos de ensaios de proficiencia; OECD/BPL para laboratorios de 

agrotoxicos e BPLC para laboratorios de analises clinicas. 

O credenciamento no SINMETRO e concedido pelo INMETRO e significa um 

reconhecimento formal de que um organismo de certificacao, organismo de 

treinamento, organismo de inspecao, organismo de ensaios de proficiencia ou 

laboratorio, esta operando um sistema da qualidade documentado e demonstrou 

competencia tecnica para realizar servicos especfficos, avaliados segundo criterios 

estabelecidos pelo INMETRO, baseados em guias e normas internacionais. 

A base do credenciamento utilizada pelo Inmetro e formada pelos guias 

internacional ABNT-ISO/IEC GUIA 62 e EN45013 para organismos certificadores de 

sistemas e pessoal e para organismos de treinamento, respectivamente; ABNT- ISO/IEC 

GUIA 65 para organismos certificadores de produtos; ABNT-ISO/IEC GUIAS 39 para 

organismos de inspecao; ABNT-ISO/IEC 25 para laboratorios; ABNT-ISO/IEC Guia 43 

para organismos de a organizacao do INMETRO como credenciador de laboratorios 

esta baseada no ISO Guia 58 e como credenciador de organismos de certificacao, no 

ISO Guia 61 . As orientacoes do IAF, ILAC, IATCA e IAAC para a utilizacao desses 

documentos sao tambem utilizadas. 

Qualquer entidade que ofereca servicos de certificacao, de inspecao, de 

treinamento, de laboratorio ou de ensaios de proficiencia, seja ela publica ou privada, 

nacional ou estrangeira, situada no Brasil ou no exterior, pode solicitar credenciamento 

junto ao INMETRO. 
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As etapas principals da fase de concessao do credenciamento sao a solicitagao 

formal do credenciamento, a analise da documentagao encaminhada e a avaliacao "in 

loco". 

A fase seguinte, definicao sobre o credenciamento e, no caso de aprovacao, 

formalizada pelo INMETRO por meio de um contrato e um certificado de 

credenciamento. 

A fase de manutencao do credenciamento envolve avaliacoes periodicas, com o 

objetivo de verificar a permanencia das condicoes que deram origem ao 

credenciamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 - A COMPOSigAO DE CADA NIVEL 

A implantacao do Sistema de Gestao da Qualidade, de acordo com o SIQ-C, 

deve ter carater evolutivo e para isso foram criados nfveis de qualificacao de maneira 

evolutiva e acumulativa, que sao os seguintes: 

NIVEL D 

E o primeiro nfvel de qualificagao. Nesse nfvel serao verificados, basicamente: 

• Manual da Qualidade atendendo alguns requisitos da norma; 

• Polftica da Qualidade; 

• Nomeacao do representante da Direcao; 

• Responsabilidades, autoridades e recursos; 

• Planejamento para a implantacao do SGQ e o controle dos documentos e dados 

do SGQ. 

NIVEL C 

E o segundo nfvel de qualificacao. Aqui, serao verificados, basicamente: 

• Suprimentos; 

• Treinamento; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Politica da Qualidade; 

• Inspecao de recebimento de materiais; 

• Execugao e inspecao dos servicos controlados; 

• Situacao de inspecao; 

• Controle do manuseio e armazenamento de materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVEL B 

E o terceiro nfvel de qualificagao. Alem dos requisitos verificados no nfvel C, aqui serao 

verificados tambem: 

• Piano de Qualidade da obra; 

• Controle de documentos e dados e Controle de registros; 

• Polftica da Qualidade; 

• Inspecao de recebimento de materiais e identificagao; 

• Execucao e inspegao dos servicos controlados; 

• Controle do manuseio e armazenamento de materiais; 

• Treinamento; 

• Qualificagao e avaliagao de fornecedores; 

• Analise crftica de projetos fornecidos pelo cliente; 

• Coordenagao e controle de projetos contratados; 

• Controle de equipamentos de inspegoes e ensaios; 

• Execugao e inspegao de servigos controlados; 

• Controle de produto nao conforme; 

• Agoes corretivas; 

• Analise crftica da Diregao. 

NIVEL A 

Esse e o ultimo nfvel de qualificagao. Alem dos requisitos verificados no nfvel B, aqui 

serao verificados tambem: 

• Rastreabilidade; 

• Piano de manutengao de equipamentos; 
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• Inspecao e ensaios finais; 

• Agoes preventivas; 

• Protecao dos servigos executados; 

• Entrega de obra e Manual do proprietario; 

• Servigos associados; 

• Tecnicas estatfsticas; 

• Auditorias internas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7 - POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

A Polftica de Recursos Humanos praticados deve garantir os seguintes itens: 

manutengao de lideranga firme e atuante, receptiva a novas ideias, capaz de estimular 

seus colaboradores, capacitando-os a assumirem nfveis maiores de responsabilidade; 

ambiente de participagao, motivagao e compromisso com o trabalho, em que cada um 

possa contribuir e desenvolver seu potencial, sugerindo, propondo e exercitando a 

crftica; um clima de respeito e maturidade nas relagoes de trabalho que favoregam a 

convergencia de objetivos da empresa e dos colaboradores, possibilitando-lhes a 

maxima realizagao pessoal; e manutengao da convicgao de que cada atividade pode e 

deve ser realizada com padroes de qualidade definidos, em contfnuo processo de 

aprimoramento e inovagao. 

A empresa deve estabelecer mecanismos de analise e monitoramento do mercado, 

buscando identificar oportunidades e tendencias, antecipando as expectativas de seus 

potenciais clientes. O estudo de viabilidade de um empreendimento deve envolver 

diversos setores da empresa, avaliando-se a decorrencia das decisoes na empresa. 

Alguns procedimentos para que se desenvolva uma racionalizagao adequada e a 

identificagao das necessidades do usuario, que permite uma caracterizagao mais 

detalhada do cliente em termos do desempenho do produto final por ele almejado, do 

prazo para entrega e do prego que tal cliente pode pagar pelo produto; concepgao e 

projeto do empreendimento e das edificagoes baseados em parametros de desempenho, 

que facilita o estudo e a eventual adogao de sistemas construtivos inovadores para as 
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diversas partes do ediffcio (estruturas, vedacoes, revestimentos, instalagoes, coberturas 

etc.), e garante-se desempenho satisfatorio e custos adequados; avaliagao de novas 

tecnologias, que fornece subsidios para a especificagao e selegao alternativas entre 

novos produtos e outros ja existentes no mercado, auxiliando as atividades de 

planejamento e suprimentos da empresa; e retroalimentacao do ciclo da qualidade da 

empresa por meio da avaliagao pos-venda da obra, visando verificar se o 

empreendimento e as edificacoes atendem as exigencias do cliente em termos de 

qualidade do produto, prego e condigoes contratuais. 

O processo de avaliagao de desempenho deve iniciar-se durante o periodo de 

experiencia e continuar sendo durante toda vida profissional do empregado na empresa. 

Esse processo de avaliagao pressupoe troca de informagoes entre diretoria, gerente e 

funcionario, buscando o desenvolvimento profissional e pessoal. 

Um fator de fundamental importancia para o sucesso de um Sistema da Qualidade e 

a existencia de um programa de sensibilizagao, que e um conjunto de pianos de agao 

com o intuito de divulgar a Polftica da Qualidade e o Sistema de Gestao da Qualidade. 

Esse programa consiste em Reunioes de momento na empresa, murais, exposigao da 

polftica nas telas do micro, divulgagao da polftica nos fardamentos do funcionario, entre 

outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 - POLITICA DA QUALIDADE 

O Sistema da Qualidade deve ser estaiturado de forma que os gerentes e 

operadores dos processos de cada departamento sejam responsaveis pela garantia da 

qualidade de seus produtos e servigos. Os responsaveis por cada setor e por cada obra 

devem participar ativamente do processo de garantia da qualidade com uma parcela de 

responsabilidade proporcional ao cargo que ocupam. O Sistema da Qualidade tem que 

contar com a participagao direta e ativa de sua diregao, comprometendo-a com a 

qualidade e com a melhoria continua dos seus produtos e servigos, assim como, com a 

satisfagao dos seus clientes internos e externos. 
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Para desenvolver e implementar o Programa da Qualidade e importante a criacao 

de uma Coordenacao de qualidade com algumas funcoes definidas: definir as 

prioridades de acao do Programa da Qualidade, organizar um cronograma de 

sensibilizagao, melhoria dos processos, coordenar o processo de implementagao do 

Sistema de Gestao da Qualidade, avaliar os resultados obtidos atraves do Sistema de 

Gestao da Qualidade e fazer o planejamento anual de auditorias. 

Politica da qualidade adotada pela empresa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Pronta Obra Construcoes Ltda busca a satisfacao de seus 

clientes, melhorando continuamente a qualidade de seus produtos e servicos". 

3.9 - SISTEMA DA QUALIDADE 

E salutar que o Sistema de Gestao da Qualidade seja analisado criticamente pela 

Diretoria em conjunto com a Coordenacao da Qualidade da empresa em periodos 

regulares. As analises devem ser realizadas com base nos relatorios de auditorias 

internas e/ou externas da qualidade, reclamacoes dos clientes, relatorios de nao-

conformidades, registros da qualidade de obras, relatorios de agao corretiva e preventiva 

e outras informacdes fornecidas pelos representantes da direcao. 

O Sistema da Qualidade baseia-se em procedimentos padronizados e 

documentados, projetos, memorials descritivos, memorials de calculo e toda 

documentacao tecnica pertinente as obras. Sua operacao se faz atraves do treinamento 

de pessoal, aplicacao dos procedimentos, controle da qualidade dos servicos e produtos 

gerados e implementagao de acoes corretivas e preventivas em casos de nao-

conformidade. Tudo isso de acordo com a norma vigente, SIQ-C, que e uma norma 

baseada na ISO 9001:2000, que foi aperfeigoada para o setor da construgao civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No processo de analise crftica do Sistema de Gestao da Qualidade devem ser 

estudados principalmente a adequagao da estrutura organizacional da empresa e o 

dimensionamento de equipes e recursos, o grau de implementagao do Sistema de Gestao 

da Qualidade, a adequagao da Polftica da Qualidade com as agSes tomadas pela empresa 

e a eficiencia dos processos de retroalimentagao do Sistema de Gestao da Qualidade. 

Cada obra da empresa deve ser objeto de um Piano da Qualidade da Obra (PQO), 

especffico, que define a estrutura organizacional para a qualidade no ambito interno 

desta obra e descreve a aplicacao do Manual da Qualidade. 

A documentacao referente ao Sistema de Gestao da Qualidade possui os seguintes 

nfveis: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVEL 1 

• Manual da Qualidade (MQ): descreve o sistema da empresa em fungao de sua 

polftica da qualidade e os objetivos nela estabelecidos; 

• Piano da Qualidade de Obra (PQO): documento que relaciona os elementos 

genericos do Sistema de Gestao da Qualidade da empresa com os requisitos 

especfficos de um determinado empreendimento ou contrato. 

NIVEL2 

• Procedimentos Sistemicos(PS): descreve as atividades dos departamentos e/ou 

setores da empresa envolvidos nos processos necessarios para implementar os 

elementos do Sistema de Gestao da Qualidade; 

• Manual de Cargos: descreve as atribuicoes de cada uma das funcoes relacionadas 

ao Sistema de Gestao da Qualidade. 

NIVEL3 

• Sao documentos, com informacoes detalhadas, utilizadas como orientacoes e 

parametros para execugao das atividades tecnicas diretas na obra (utilizagao pelos 
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mestres de obras e operarios). Sao as Normas Internas e os Procedimentos 

Operacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10 - PROJETO 

E na etapa de projeto que acontecem a concepgao e o desenvolvimento do produto, 

que devem ser baseados na identificagao das necessidades dos clientes em termos de 

desempenho, custos e das condigdes de exposigao a que sera submetido. A qualidade da 

solugao de projeto determinant a qualidade do produto. As solugoes adotadas na etapa 

de projeto tem ampla importancia em todo o processo da construgao e na qualidade do 

produto final a ser entregue ao cliente. O gerenciamento do projeto consiste no 

acompanhamento das diversas fases do desenvolvimento do produto, de forma a 

fornecer para a obra um projeto executivo racional com custo planejado e prazo 

compativel. 

A coordenagao e compatibilizagao de projetos arquitetonicos e informagoes 

preliminares com a finalidade de confecgao do projeto executivo sao da 

responsabilidade do arquiteto contratado especificamente para este fim. 

As modificagoes durante a execugao devem ser controladas, passando por uma 

aprovagao previa pelo projetista original. A informatizagao do processo de produgao de 

projeto e condigao indispensavel para se ter competitividade na construgao. A 

coordenagao deve se preocupar ainda com a qualificagao dos projetistas, avaliando-os 

previamente a contratagao. 

3 .11-AQUISigAO 

Os servigos e materiais sao obtidos de fornecedores qualificados constando no 

cadastro de fornecedores qualificados da empresa construtora. Estes fornecedores 

necessitam passar por uma avaliagao para serem cadastrados. Apenas devem ser 

adquiridos materiais ou servigos de fornecedores que apresentarem um bom 

desempenho ao longo do perfodo de fornecimento ou da prestagao de servigos sendo 

assim a empresa os considera como fornecedores qualificados. 
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O processo de aquisigao deve incluir qualificagao e avaliagao de fornecedores de 

materiais, servigos e projetos. A empresa deve garantir os dados para aquisigao, atraves 

dos procedimentos especificos de materiais utilizados em obras. Essa descrigao dos 

materiais deve ser utilizada em todas as etapas da construgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.12 - CONTROLE DO PROCESSO 

Os processos devem estar em conformidade com os procedimentos documentados, 

evidenciados pelas inspegoes realizadas durante a produgao. E importante a continua 

monitoragao dos processos, bem como a manutengao dos equipamentos segundo 

cronograma interno. 

Os servigos devem ser executados sob condigoes controladas de acordo com 

procedimentos padronizados pela empresa. Sao utilizados equipamentos adequados a 

produgao segundo a forma de procedimento da empresa. 

O planejamento e gerenciamento das obras devem ser realizados com abordagem 

dos aspectos tecnicos e administrativos, a responsabilidade da equipe de obras que 

interferem na qualidade garantindo assim a satisfagao dos clientes externos e internos de 

cada empreendimento. 

Abaixo tem um diagrama que auxilia na identificagao de problemas e ajuda 

equacionar os problemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diagrama de IshikawazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou Espinha de Peixe 

Fonte: Colenghi (2003 p. 213). 
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OU 
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3.13 - ENSAIOS E INSPEGOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As inspegoes e ensaios no processo de produgao sao realizados nas obras da 

empresa, baseados nos criterios estabelecidos nos Procedimentos pertinentes, aplicados 

em fases consideradas criticas para o prosseguimento das etapas de produgao. Os 

servigos a serem inspecionados sao determinados no Piano da Qualidade Obra, sempre 

baseados nos documentos da qualidade existentes. 

O Piano de Qualidade da Obra (PQO) define a estrutura organizacional da obra, os 

recursos necessarios para a obra, o controle de execugao de servigos, controle de 

inspegao de materiais, o macrofluxo dos processos criticos, projeto do canteiro, o 

impacto da obra com o meio ambiente e os objetivos da qualidade especificos da obra. 

No Sistema de Gestao da Qualidade, na empresa e possivel a ocorrencia de 

eventuais nao-conformidades em relagao aos padroes documentados. Alem de 

estabelecer procedimentos para disposigao de eventuais nao-conformidades e tomar 

medidas de prevengao ou corretivas para acabar com as nao-conformidades. 

Basicamente, as agoes a serem adotadas abordam os seguintes aspectos: descrigao 

detalhada da nao-conformidade real ou potencial e adogao imediata de providencia e a 

identificagao das causas da nao-conformidade, determinando desta forma uma solugao 

adequada. 

3.14 - AUDITORIAS INTERNAS 

As auditorias internas em obra e nos setores da construgao sao realizadas por 

pessoas da propria empresa ou por meio da contratagao de empresas externas 

especializadas, que sao chamadas de auditorias externas. Tais resultados subsidiam a 

Analise Crftica do Sistema pela diregao. Periodicamente, devem ser realizadas 

auditorias internas do Sistema de Gestao da Qualidade, visando verificar se as 

atividades que estao sendo conduzidas e controladas em conformidade com o planejado 

e para determinar a eficacia do sistema. 
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As auditorias sao importantes instrumentos de aperfeigoamento do Sistema de 

Gestao da Qualidade, em que e avaliado o grau de implementagao dos procedimentos e 

orientado os responsaveis pelos respectivos setores no sentido da corregao de eventuais 

falhas. Estas auditorias devem ser feitas periodicamente e devem obedecer a um piano 

preestabelecido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.15- TREINAMENTO 

O Sistema de Gestao da Qualidade deve possuir um forte componente de 

conscientizacao e motivagao para a qualidade com beneficios notorios para o cliente 

externo, empresa e seus funcionarios. 

A partir do Piano da Qualidade da Obra, da analise de nao-conformidades e do 

desempenho dos processos, a diretoria deve, anualmente, identificar as necessidades de 

treinamento. A partir desse levantamento, elabora-se um piano anual de treinamento, 

sujeito a alteracoes conforme necessarias. 

O treinamento deve abranger tres aspectos: educagao (alfabetizagao, orientagoes 

quanto a documentagao e direitos etc.); treinamento para a produgao (preparagao para 

desempenho de cargo especifico); e treinamento para a qualidade (importancia, politica 

da empresa, atividade de controle da qualidade que afetam suas atividades etc.). A 

qualificagao de pessoal e um mecanismo importante para a garantia da qualidade, 

quanto para o conhecimento e formagao profissional. 

As fotos foram realizadas perante a auditoria interna (IEL - Instituto Euvaldo Lodi) 

e auditoria externa (ICQ - Instituto de Certificagao em Qualidade) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A eficiencia dos treinamentos pode ser avaliada, atraves da observacao do 

preenchimento de uma Ficha de avaliagao de treinamento que verifica se o treinamento 

foi eficaz para o funcionario e atraves do indice de retrabalho apos treinado, que registra 

a situacao de inspegao e reinspegao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.16 - SERVICOS POS-VENDA 

A empresa deve fornecer servigos de assistencia tecnica pos-venda para ocorrencias 

consideradas de sua responsabilidade. Neste caso, o responsavel analisa os problemas 

detectados pelos clientes e adota a solugao mais adequada. As observagoes dos clientes 

sao registradas e analisadas, subsidiando a implementagao de agoes corretivas e/ou 

preventivas, alem de alimentar todo Sistema de Gestao da Qualidade. 

Um produto de qualidade e aquele que, alem de atender a todas as necessidades 

de utilizagao, apresenta instrugoes detalhadas de funcionamento, tem garantia de 

manutengao por algum periodo de tempo e facilidade de assistencia tecnica em caso de 

reparos. Mais do que a qualidade do produto, os clientes esperam a qualidade na 

prestagao de servigos por parte das empresas. 

Atraves do Manual do Proprietario, a empresa fornece ao cliente as orientagoes 

necessarias relacionadas a forma mais adequada de utilizagao da edificagao, incluindo 

instrugoes para operagao, uso, conservagao e manutengao, alem de esclarecimentos 

sobre as responsabilidades envolvidas e garantias fornecidas pela empresa e pelos 

subcontratados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O Sistema de Gestao da Qualidade possui ferramentas que podem ser aplicadas 

de forma a vir assegurar a melhoraria dos processos da referida organizacao. As 

ferramentas utilizadas, para a solucao dos problemas, que sao: Macrofluxos, 

Formularios, Politicas de processos, utilizagao de Procedimentos Sistemica (PS) e 

Procedimentos Operacionais (PO) de maneira clara e objetiva, para maior entendimento 

da classe trabalhadora, alem de freqiientes reunioes entre diretores e funcionarios para 

expor o programa para uma maior conscientizacao dos mesmos. 

Apos a implantagao dessas ferramentas pode-se visualizar varias mudangas no 

comportamento do pessoal de campo e na parte administrativa da empresa, tendo como 

resultado uma maior organizagao tanto no canteiro de obras, onde e mais evidente a 

mudanga, quanto no escritorio da empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto realizada no canteiro de obra durante o processo de qualijicagdo 

Fotos realizadas no canteiro de obra obedecendo o Procedimento Operacional (PO) de execucdo de reboco 
de parede com argamassa, execuq&o de regularizagSo de piso e execugao de laje prenwldada, respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0 - ANALISE DOS RESULTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A compra de materiais era informal, ou seja, efetuada atraves de telefonemas ou 

contatos diretos sem um controle rfgido, ocasionando um descontrole na contabilidade. 

As obras eram executadas nao tendo um controle no que se refere ao consumo 

material, EPI - Equipamento de Protecao Individual, cronograma de execugao, ou seja, 

as obras eram executadas a medida em que vai se produzindo. 

Houve uma significativa mudanga dentro da empresa a partir da implantagao de 

um Sistema de Gestao da Qualidade (SGQ). 

Apos a implantagao do programa de qualidade percebe-se claramente que houve 

uma transformagao nos pedidos de materiais e procedimentos de servigos no qual foram 

adotados formularios para a compra de materiais controlados no nfvel C que foi, 

cimento, areia, madeira serrada e ceramica, onde existe as especificagoes da materia-

prima tanto para compra como para o recebimento. Foram criados indicadores de 

qualidade e produgao, para verificar a eficacia dos treinamentos e o controle da 

produgao. Com isso verifica-se que a implantagao do Sistema de Gestao da Qualidade 

baseado na Norma ISO 9001-2000 e extremamente importante para a empresa, 

melhorando sua produtividade e evitando o desperdfcio. 
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6.0 - CONSIDERAgOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um Sistema de Gestao da Qualidade consistente e bem gerenciado pode 

proporcionar inumeros beneficios para as organizacoes, tais como uma melhor visao do 

conjunto da empresa, tanto de seus dirigentes quanto dos funcionarios de nfveis 

menores; alinhamento dos esforcos na busca de objetivos comuns; maior integragao 

entre os diversos setores; e aumento da produtividade com consideraveis reflexos 

positivos sobre a competitividade. 

E com o pensamento de que e necessario mudar e evoluir em busca do crescimento 

profissional e a melhoria da qualidade dos materiais e servigos para uma eficiencia e 

produtividade na construgao civil que eu Lauri Maciel da Silva comego a estudar e a 

fazer a Gestao da Qualidade meu diferencial na busca da competitividade e qualidade 

profissional. 

A construgao civil e um setor com grande potencial de evolugao em relagao a 

Gestao da Qualidade, principalmente se considerarmos, de maneira geral, seus baixos 

indicadores de produtividade. Ha uma evidente carencia de pesquisas nesta area, 

agravada pela paralisagao do setor, que possui uma dependencia muito grande da 

existencia de programas publicos para o desenvolvimento de polfticas da qualidade. 

Soma-se a este cenario a ausencia de preparo de alguns engenheiros civis para tratar das 

questoes relativas a gestao empresarial, confirmando a necessidade do desenvolvimento 

de pesquisas que contribuam para a redugao desta defasagem gerencial entre a 

construgao civil e os demais setores da industria de transformagao. 

OBS: Os materiais e os servigos controlados estao em anexo, os que deverao ser 

controlados ate o nfvel A, sendo que a cada nfvel sao controlados apenas percentuais ate 

chegar a 100% de todos materiais e servigos. 
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7.0-CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabe-se que o setor da construgao civil ainda e um setor atrasado em termos de 

qualidade em relacao a outros setores da industria, mas com PBQP-H o setor da 

construgao civil ja tem evolufdo bastante em termos de qualidade, produtividade e 

redugao de desperdfcio . 

O SIQ - Construtoras, atrave's da NBR-ISO 9001:2000 esta a cada dia 

implantando o Sistema de Gestao de Qualidade (SGQ) nas construtoras, melhorando o 

potencial humano e produtivo, bem como as empresas construtoras estao cada vez mais 

competitivas e produzindo com qualidade desta forma vencendo concorrencias e 

financiamento com a Caixa Economica Federal e outros orgaos estatais . 

A produgao com qualidade e uma grande alternativa urgente para aprimorar e 

qualificar a construgao civil em busca de materiais e servigos que sejam adequados e 

que contribuam para sanar problemas de habitagao deste pais e com qualidade e 

produtividade. 
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9.0 - ANEXO 
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1 Ob zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P L A N E J A M E N T O DA IMPLANTACAO DO S I S T E M A 

D E G E S T A O D E QUALIDADE 

P ISGQ- 0 0 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REVISAO: 00 

PAGINA: 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DATA: 18/03/04 

TlTULO: LISTA DE SERVigOS DE EXECUgAO E MATERIAIS A S E R E M CONTROLADOS 

NfVEIS SERVIQOS MATERIAIS 

NIVEL C 

15% 

- revestimento interno de area umida; 
- execugao de revestimento de piso de area umida; 

- execugao de revestimento de reboco de teto com 
argamassa 

- execugao de cobertura de telhado ; 

20% 
- areia; 
- madeira serrada; 
- cimento portland; 
- ceramica; 

NIVEL B 

40% 

- revestimento interno de area umida; 
- execugao de revestimento de piso de area umida; 
- execugao de revestimento de reboco de teto com 

argamassa; 
- execucao de cobertura de telhado ; 
- execugao de forma; 
- montagem de armadura; 
- concretagem de pega estrutural 
- execugao de alvenaria de elementos vazados; 

Vedagoes Verticals: 
- execugao de alvenaria nao estrutural e de 
divisoria leve 
- execugao de revestimento interno de area 
seca, incluindo produgao de argamassas em 
obra, quando aplicavel; 

50% 
- areia; 

- madeira serrada; 
- cimento portland; 
- ceramica; 
- barras de ago para armadura de concreto; 
- concreto usinado; 
- argamassa industrializada para revestimento; 
- cal hidratada; 
- brita 
- esquadrias; 



m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P L A N E J A M E N T O DA IMPLANTAQAO DO SISTEMA 

D E G E S T A O D E Q U A L I D A D E 

P I S G Q - 0 0 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REVISAO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 00 

PAG IN A: 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DATA: 18/03/04 

TlTULO: LISTA DE SERVIQOS DE EXECUQAO E MATERIAIS A SEREM CONTROLADOS 

NIVEIS SERVIQOS MATERIAIS 

NIVEL C 

15% 

- revestimento interno de area umida; 
- execucao de revestimento de piso de area umida; 

- execugao de revestimento de reboco de teto com 
argamassa 

- execucao de cobertura de telhado ; 

20% 

- areia; 
- madeira serrada; 
- cimento portland; 
- ceramica; 

NIVEL B 

40% 

- revestimento interno de area umida; 

- execucao de revestimento de piso de area umida; 
- execugao de revestimento de reboco de teto com 

argamassa; 
- execugao de cobertura de telhado ; 
- execugao de forma; 
- montagem de armadura; 
- concretagem de pega estrutural 
- execugao de alvenaria de elementos vazados; 

Vedagoes Verticals: 
- execugao de alvenaria nao estrutural e de 
divisoria leve 
- execugao de revestimento interno de area 
seca, incluindo produgao de argamassas em 
obra, quando aplicavel; 

50% 

- areia; 
- madeira serrada; 
- cimento portland; 
- ceramica; 
- barras de ago para armadura de concreto; 
- concreto usinado; 
- argamassa industrializada para revestimento; 
- cal hidratada; 
- brita 
- esquadrias; 


