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1 - INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio visa descrever as atividades desenvolvidas durante o periodo de 

Estagio Supervisionado do Aluno Caio Lamark Vieira Fernandes, regularmente matriculado 

no curso de graduacao de Engenharia Civil do Centra de Ciencias e Tecnologia desde o 

periodo 98.2 na Universidade Federal de Campina Grande. O Estagio foi iniciado em 22 de 

Outubro de 2003 e teve fim no dia 17 de Fevereiro de 2004, totalizando 330 horas (12 

creditos). 

As atividades desenvolvidas pelo estagiario na Construtora Proserv LTD A. localizada na 

Rua Joaquim Caroca n°: 517, no Bairro Universitario, na cidade de Campina Grande, tendo 

como Administradora Responsavel Ana Raquel Queroga da Nobrega (RD), engloba um 

processo de aprendizagem, no qual as atividades no decorre deste diz respeito a elaboracao e 

implantacao do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H). 

A construcao civil, esta passando pelo um momento delicado em sua historia, devido as 

inumeras tragedias ocorridas. A delicada situacao da empresa da construcao tambem e 

agravada pela busca de resultados imediatos em detrimento de uma consistente politica 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, geralmente existente 

quando se iniciam os trabalhos de implantacao da gestao pela qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 - OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Implantacao na Empresa Construtora Proserv do PBQP-H, e assim certificar a 

Empresa no referido Programa de Qualificacao; 

• Aplicacao, dos conhecimentos teoricos adquiridos no curso ate o momento na pratica; 

• Aquisicao de novos conhecimentos gerais e termos utilizados no cotidiano da 

construcao civil; 

• Promover e desenvolver um bom relacionamento profissional com as pessoas 

envolvidas no trabalho. 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que possam vir 

a surgir no decorrer das atividades; 

3 
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3 - FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 - A INDU STRIA DA CONSTRUCAO CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No setor da construcao civil a implantacao e o aprimoramento continuo da Gestao da 

Qualidade e condicao indispensavel para assegurar condicoes minimas de competitividade em 

um mercado. O Brasil tem desenvolvido o estudo da administracao da qualidade atraves de 

programas de incentivo e capacitacao. Tem procurado, tambem, garantir a sobrevivencia do 

setor, dotando-o de condicoes tecnico-administrativas basicas para concorrer em um cenario 

onde o dominio destes conceitos esta deixando de ser um diferencial e esta passando a ser 

uma pre-condicao de existencia. 

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 eventual e suas possibilidades de 

promocao sao escassas, o que gera baixa motivacao no trabalho; as responsabilidades sao 

dispersas 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. 

Alem desses aspectos, e importante ressaltar que possuem 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 principais agentes intervenientes: usudrios — que variam de acordo 

com o poder aquisitivo, as regioes do pais e a especificidade das obras (habitacoes, escolas, 

hospitais, edificios comerciais e de lazer, rodovias etc); agentes responsdveis pela etapa de 

projeto — empresas responsaveis por estudos preliminares (sondagens, topografia, 

demografia etc.), urbanistas, projetistas de arquitetura, calculistas estruturais, projetistas de 
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instalacoes e redes de infra-estrutura, alem dos orgaos publicos ou privados, responsaveis pela 

coordenagao do projeto;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fabricantes de materiais de construgao — constituidos pelos 

segmentos industrials produtores de insumos, envolvendo: a extracao e o beneficiamento de 

minerals, a industria de produtos minerals nao-metalicos (ceramica, vidro, cimento, cal), de 

ago para construgao e outros produtos metalurgicos, de condutores eletricos, da madeira, de 

produtos quimicos; e de plasticos para a construgao; agentes envolvidos na etapa de execugao 

das obras — empresas construtoras, subempreiteiros, profissionais autonomos, laboratories, 

empresas gerenciadoras e orgaos publicos privados, responsaveis pelo controle e fiscalizagao 

das obras; e agentes responsaveis pela operagao e manutengao das obras ao longo da sua 

fase de uso — proprietaries, usuarios e empresas especializadas em operagao. 

Elevar os padroes de qualidade do setor da construgao 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 construgao civil: pesquisa sobre as necessidades do usuario, 

planejamento, projeto, treinamento, fabricagao de materiais e componentes, execugao de 

obras, uso, operagao e manutengao. 

Para que se tenha um resultado satisfatorio na implantagao e manutengao de uma politica 

da qualidade, e necessario que se tenha um equilibrio entre os processos e os indicadores da 

politica de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - PBQP-H E O SISTEMA DE QUALIFICACAO DE EMPRESAS DE SERVICOS E 

OBRAS (SIQ-C) 

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat e o Sistema de 

Qualificagao de Empresas de Servigos e Obras (SIQ-C) sao objetos fundamentals para o 

desenvolvimento do SGQ. 

Para que se entenda o contexto no qual o SIQ Construtora esta inserido e interessante 

mostrar como o mesmo surgiu e como esta estruturado no PBQP-H. 
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Em 1990 , o Governo Federal langou o PBQP, cujo principal objetivo era modernizar a 

cadeia produtiva nacional, dar orientagao e auxiliar as empresas no enfrentamento da abertura 

comercial brasileira. Em uma de suas agoes, foi feito um levantamento da situacao 

habitacional brasileira. 

A partir dos dados coletados, estruturou-se o PBQP-H. Instituido pela Portaria MPO 

n.° 134 , de 18 de dezembro de 1998, como Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construcao Habitacional (PBQP-H), teve o seu escopo ampliado para o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, em 21 de julho de 2000. 

Em 26 de outubro de 2001, nas alteracoes sofridas no Piano Plurianual (PPA) do 

Governo Federal para o periodo 2000/2003, foi excluido o PBQP, optando-se pela 

inauguragao de uma nova forma de atuacao, agora intitulado "Movimento da Qualidade e 

Produtividade no Brasil para a decada 2001-2010". O PBQP-H, no entanto permaneceu 

fortalecido e protegido sob a responsabilidade da SEDU/PR - Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidencia da Republica. 

O direito a moradia e um dos mais elementares da cidadania. Mas esse direito so e 

completado na medida em que o cidadao tem garantia a qualidade de sua habitagao. O setor 

da Construgao Civil no Brasil tem um historico de grandes desigualdades nos padroes de 

qualidade dos produtos e servigos oferecidos. E possivel identificar desde casos de empresas 

com padrao international de excelencia ate empresas que oferecem servigos de baixissima 

qualidade, seja por utilizarem materiais de ma qualidade, seja pela falta de mao-de-obra 

qualificada, configurando uma pratica comercial inescrupulosa e lesiva ao consumidor. 

A busca da Qualidade na construgao Civil esta longe de ser um processo simples, que 

possa ser alcangado com medidas unilaterais ou meramente punitivas por parte do governo. 

Por isso, o papel do Estado tem sido o de articular e mobilizar o setor privado para a 

importancia da adogao de programas da Qualidade, modernizagao tecnologica e de gestao. 

Dessa forma, o programa deve contribuir para a redugao dos custos das unidades 

habitacionais e de sua infra-estrutura, tanto initial, quanto ao longo de sua vida util, e para a 

melhoria da sua qualidade final, permitindo maior acesso a moradia as classes de menor 

renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As principals agoes a serem implementadas pelo Governo Federal por meio do PBQP-H sao: 

• Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento tecnologico da industria, em conformidade com 

a politica habitacional; 

• Fortalecer as relacSes no ambito da cadeia produtiva, visando a um melhor entrosamento 

entre as partes envolvidas, por meio de estimulos e projetos cooperados para o 

desenvolvimento de novos produtos, contratos de longo prazo para o fornecimento de 

insumos, etc.; 

• Exercitar o poder de compra do Estado, em favor da garantia da Qualidade e da adogao de 

inovacoes por parte do setor da construgao e das industrias de insumos; 

• Elevar a qualificagao da mao-de-obra do setor da Construgao Civil e da industria 

fornecedoras de insumos, por meio da educagao basica e do treinamento, contribuindo 

para a ampliagao dos niveis de competitividade; 

• Regular as relagoes de consumo (produtores e consumidores, respectivamente) por 

intermedio da Secretaria do Direito Economico e do Codigo de Defesa do Consumidor; 

• Implantar os Programas Setoriais de Qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IMPLANTACAO DO PBQP-H PROGRAMAS SETORIAIS DA QUALIDADE 

Articulacao, mobilizacao e parcerias: essas 

podem ser consideradas as palavras-chave do PBQP-

H, um programa em que o Estado atua como agente 

indutor e mobilizado da cadeia produtiva, por meio de 

suas entidades representativas, orgaos de fomento e de 

normalizagao. 

Nesse processo, o governo oferece um modelo gerencial que privilegia a autogestao do 

setor e repara parametros para uma politica de Qualidade abrangente, completa e eficaz. Mas 

uma das maiores forgas do setor publico para induzir as empresas ao Programa e a utilizagao 

Ctrio I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa mark Viera Fernet; 7 
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do "poder de compra" do Estado, instituindo a exigencia de padroes de qualidade em 

licitacoes e contratos de obras publicas. 

A sensibilizacao e a mobilizacao em torno do Programa se dao em etapas. 

a) Os seguimentos envolvidos se reunem, em uma fase inicial de sensibilizacao por 

estado, em que tecnicos da Coordenacao-Geral apresentam o Programa, buscando 

mobilizar o setor para aderir ao PBQP-Habitat. 

b) Em um segundo momento, as entidades do setor se organizam para realizar um 

diagnostico do segmento no estado, resultando em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Programa Setorial da Qualidade 

(PSQ). 

c) Esse diagnostico fundamenta um Acordo Setorial firmado pelo Governo do Estado 

e pelo Setor Privado, com a definicao de metas e cronogramas de implantacao dos 

Programas da Qualidade e prevendo a utilizacao do poder de compra do Estado. Desta 

forma, o diagnostico que serve como base para o Acordo Setorial deve levar em 

consideracao tanto a oferta como a demanda do mercado da construgao. 

SENSIBILIZACAO ESTADUAL PARA ADESAO AO PBQP-H 

A Sensibilizacao Estadual para adesao ao PBQP-H tem uma serie de objetivos definidos, cujo 

alcance e de extrema importancia para o sucesso da implantacao do Programa no Estado. Sao 

eles: 

1. apresentar o PBQP-H ao setor da Construgao Civil em cada estado , deixando claro 

que e composto de projetos relativos a melhoria da Qualidade e aumento da produtividade 

em toda a cadeia produtiva; 

2. buscar a adesao de entidades publicas e privadas aos projetos que compoem o 

Programa; 

3. esclarecer ao Poder Publico local as vantagens da utilizagao de criterios tecnicos 

de Qualidade em suas contratagoes , e com isso agregar o poder de compra do governo 

local ao do Governo Federal, em apoio ao PBQP-H; 

8 
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4. buscar a adesao estadual ao Programa , estimulando a organizacao do Programa 

Setorial da Qualidade e a obtencao de Acordo Setorial. Se necessario, pode ser tambem 

estimulada a publicagao de Decreto de Adocao do PBQP-H, conformezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modelo proposto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 - OBJETIVOS DO PROGRAMA 

Uma das grandes virtudes do PBQP-H e a criacao e estruturacao de um novo ambiente 

tecnologico e de gestao para o setor. Os agentes podem pautar suas acoes especificas visando 

a modernizacao, nao so em medidas ligadas a tecnologia no sentido estrito (desenvolvimento 

ou compra de tecnologia; desenvolvimento de processos de produgao ou de execucao; 

desenvolvimento de procedimentos de controle; desenvolvimento e uso de componentes 

industrializados), mas tambem em tecnologias de organizacao, de metodos e de ferramentas 

de gestao (gestao e organizacao de recursos humanos; gestao da Qualidade; gestao de 

suprimentos; gestao das informacoes e dos fluxos de producao; gestao de projetos). 

Seus objetivos especificos sao: 

• estimular o inter-relacionamento entre agentes do setor; 

• promover a articulacao international com enfase no Cone Sul; 

• coletar e disponibilizar informacoes do setor e do PBQP-H; 

• fomentar a garantia de qualidade de materiais , componentes e sistemas 

construtivos ; 

• fomentar o desenvolvimento e a implantacao de instrumentos e mecanismos de 

garantia de qualidade de projetos e obras; 

• estruturar e animar a criacao de programas especificos visando a formacao e a 

requalificacao de mao-de-obra em todos os niveis ; 

• promover o aperfeicoamento da estrutura de elaboracao e difusao de normas 

tecnicas , codigos de praticas e codigos de edificacao; 

• combater a nao-conformidade intencional de materiais , componentes e sistemas 

constaitivos; 

9 
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• apoiar a introdugao de inovagoes tecnologicas ; e 

• promover a melhoria da Qualidade de gestao nas diversas formas de projetos e 

obras habitacionais. 

Entre as acoes previstas devemos destacar: 

S qualificagao de construtoras e de projetistas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S melhoria da qualidade de materiais; 

S formagao e requalificagao de mao-de-obra, 

S normalizacao tecnica; 

S capacitagao de laboratorios; 

S aprovacao tecnica de tecnologias inovadoras; e 

S melhoria da comunicagao e troca de informacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 - BENEFICIOS 

Do construtor ao consumidor final, passando pelos agentes financiadores publicos e 

privados, fabricantes de materiais, os profissionais envolvidos e a sociedade de forma geral, 

todos (exceto os que se beneficiam da especulacao e da ma qualidade) tem muito a ganhar 

com a implantacao do PBQP-H. Beneficios que sao esperados com o PBQP-H, por setor. 

Nao ha duvida que este e o setor mais interessado e que, certamente, sera o mais 

beneficiado com as mudancas que, se espera, virao atraves do PBQP-H. 

• O combate a nao conformidade intencional devera trazer maior confianca quanto 

aos materiais utilizados, alem de baixar o seu custo, pois, como ja foi dito 

anteriormente, sendo todos de boa qualidade, o prego vai variar conforme o 

diferencial que cada material apresentar, e nao por ser um melhor que o outro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Viem f 10 
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• As mudancas deverao tornar o mercado mais uniforme e competitive aonde, mais 

uma vez, vai se sobressair quern saber perceber melhores as tendencias e oferecer 

um produto adequado e diferenciado. 

• A obrigacao das empresas de se qualificarem, segundo as normas do SIQ 

Construtoras, gerara um alto grau de confianga e tranqiiilidade para os agentes 

financeiros, fornecedores e clientes. Ninguem investe em quern nao tem confianga. 

Essa e uma das molas mestras do mundo dos negocios. 

• As empresas qualificadas alcancarao a competitividade regional, o Mercosul e 

outros paises com Programas de Qualidade semelhantes farao parte do seu 

universo de negocios possiveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o Consumidor Final 

Pela propria definicao da Qualidade, na qual o produto deve se adequar ao cliente fica 

claro que o consumidor final da habitacao tera muito a ganhar com a qualificacao do setor. 

Desta forma, seja proprietario ou locador, ele. 

• Usufhiira materiais e servigos de maior qualidade; 

• tera acesso a tecnologias de construgao diferenciadas; 

• tera maior confianga no imovel que adquirir ou alugar; e 

• tera, principalmente, reducao nos custos e pregos mais competitivos. 

3.6 - SIQ-CONSTRUTORAS 

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

Servigos e Obras, o SiQ-Construtoras. Sua meta e estabelecer o referencial tecnico basico da 

qualificagao evolutiva, adequado as caracteristicas especificas das empresas de edificagoes. 

Os Atestados de Qualificagao para os diversos niveis so terao validade se emitidos por 

Organismos de Certificagao Credenciados (OCCs), autorizados pela Comissao Nacional do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caio Lanmrk Viera Fernandes H 
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SiQ. Cabe aos contratantes publicos e privados, ou atraves de acordos setoriais entre 

contratantes e entidades representativas dos contratados, definir prazos para vigencia das 

exigencias de cada nivel. O SiQ Construtoras se baseia nos seguintes principios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Referential da serie de normas ISO 9000, em sua versdo 2000. Os itens e requisitos se 

baseiam nessa norma internacional. 

• Cardter evolutivo: ha niveis de qualificagao progressives na avaliacao e classificacao 

dos sistemas de gestao da qualidade das empresas. Assim elas tem o tempo necessario 

para a implantagao 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 nivel de qualificagao desejado. 

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

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

dos contratantes. 

• Flexibilidade: o sistema permite adequagao as realidades de empresas de diferentes 

regioes, que utilizem diferentes tecnologias. 

• Sigilo: as informagoes referentes a cada empresa sao de carater confidential. 

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

impessoalidade. 

• Independencia: os agentes envoividos nas decisoes tem autonomia. 

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

Certificagao): toda qualificagao atribuida pelo Sistema sera executada por organismo 

credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e 

Qualidade Industrial). 

Cardter publico: o SIQ-Construtoras nao tem fins lucrativos; a relagao de empresas 

qualificadas e de acesso publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.7 - SINMETRO 

O Sinmetro e um sistema brasileiro, constituido por entidades publicas e privadas, que 

exercem atividades relacionadas com metrologia, normalizagao, qualidade industrial e 

certificagao de conformidades. 

O Sinmetro foi instituido pela lei 5966 de 11 de dezembro de 1973 para criar uma infra-

estrutura de servigos tecnologicos capaz de avaliar e certificar a qualidade de produtos, 

processos e servigos por meio de organismos de certificagao, rede de laboratories de ensaio e 

de calibragao, organismos de treinamento, organismos de ensaios de proficiencia e 

organismos de inspegao, todos credenciados pelo Inmetro. 

Apoiam esse sistema os organismos de normalizagao, os laboratories de metrologia 

cientifica e industrial e os institutos 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 servigos na industria, comercio e administragao federal. 

• Organismos do Sinmetro 

Dentre as organizagoes que compoem o Sinmetro, as seguintes podem ser relacionadas 

como principais: 

• Conmetro e seus Comites Tecnicos 

• Inmetro 

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

Gestao Ambiental, Produtos e Pessoal) - OCC 

• Organismos de Inspegao Credenciados - OIC 

• Organismos de Treinamento Credenciados - OTC 
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• Organismo Provedor de Ensaio de Proficiencia Credenciado - OPP 

• Laboratories Credenciados - Calibracoes e Ensaios - RBC/RBLE 

• Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT 

• Institutos Estaduais de Pesos e Medidas - IPEM 

• Redes Metrologicas Estaduais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normalizacao e Regulamentacao 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 servigos. 

A area de normalizagao no Sinmetro esta sob a responsabilidade da Associagao 

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

Normalizagao Setoriais (ONS) para o desempenho dessas tarefas. 

A ABNT e umas organizagdes nao governamentais, mantidas com recursos da 

contribuigao dos seus associados e do Governo Federal. 

A ABNT representa o Brasil na ISO/IEC e nos foros regionais de normalizagao, 

auxiliada por entidades governamentais e privadas. 

A ABNT tem participagao 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 avaliagao de conformidade no 

Sinmetro sao baseadas nas normas e guias ABNT/ISO/IEC. 
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3.7.1 - Credenciamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

fabricantes, governos e exportadores uma infra-estrutura tecnologica calcada em principios 

internacionais, considerada de grande confiabilidade. Para que isto seja possivel, todos os 

servigos nesta area sao executados por organizacoes credenciadas pelo Inmetro. 

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 orientagoes do IAF, ILAC, IATCA e IAAC, principalmente. 

O Inmetro e assessorado pelos Comites Tecnicos do Conmetro na preparagao dos 

documentos que servem de base para o credenciamento. 

O Inmetro credencia Organismos de certificagao, organismos de Inspegao, 

Organismos de Treinamento, Laboratories de Calibragao e Laboratorios de Ensaios. 

3.7.2 - Certificacao 

Sao os organismos de certificagao credenciados, supervisionados pelo Inmetro, que 

conduzem a certificagao 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. 

Operam em bases semelhantes aos organismos estrangeiros, utilizando normas e guias 

ABNT, Copant, Mercosul, ISO/IEC e as recomendagoes do IAF, IATCA e IAAC, 

principalmente. 

15 



Relatorio de estagio supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A certificagao de pessoal e apoiada pelos organismos de treinamento credenciados 

pelo Inmetro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.3 - Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial 

• Atribuicoes Principais 

Metrologia Cientifica e Industrial; Metrologia Legal; Avaliagao da Conformidade; 

Organismo Credenciador; Supervisor dos Organismos de Fiscalizacao e Verificacao da 

Certificagao. 

O Inmetro delega as atividades de verificagao, fiscalizagao e da certificagao as 

entidades da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade que sao os Institutes de Pesos e 

Medidas (Ipem) dos estados brasileiros. 

O Inmetro opera em Xerem, no Rio de Janeiro, um conjunto de Laboratories, 

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

Dimensionais, Pressao, Capacitancia e Indutancia Eletrica, Resistencia Eletrica, Potencia, 

Energia e Transformagao Eletrica, Tensao e Corrente Eletrica, Acustica, Eletroacustica, 

Vibragoes, Interferometria, Fotometria, Radiometria, Termometria, Pirometria, Higrometria e 

Laboratorio de Motores. Em fase de instalagao: Metrologia Quimica. 

O Inmetro reconhece a Divisao do Servigo da Hora do Observatorio Nacional como 

referencia das grandezas tempo e rrequencia, o Instituto de Radiagao e Dosimetria (IRD), 

como referencia das grandezas radiagoes ionizantes. Outras instituigoes vem sendo agregadas 

ao sistema pelo Inmetro, para que sejam realizadas no Brasil outras grandezas metrologicas 

basicas. 

3.7.4 - Processo de Credenciamento de OCCs 

O credenciamento no Sinmetro e concedido pelo Inmetro e significa um 

reconhecimento formal de que um organismo de certificagao, organismo de treinamento, 

16 



Relatorio de estagio supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

organismo de inspegao, organismo de ensaios de proficiencia ou laboratorio, esta operando 

um sistema da qualidade documentado e demonstrou competencia tecnica para realizar 

servigos especificos, avaliados segundo criterios estabelecidos pelo Inmetro, baseados em 

guias e normas internacionais. 

A base do credenciamento utilizada pelo Inmetro e formada pelos guias internacionais 

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 

inspegao; ABNT-ISO/IEC 25 para laboratories; ABNT-ISO/IEC Guia 43 para organismos de 

ensaios de proficiencia; OECD/BPL para laboratories de agrotoxicos e BPLC para 

laboratorios de analises clinicas. 

A organizagao do Inmetro como credenciador de laboratorios esta baseada na ISO Guia 

58 e como credenciador de organismos de certificagao, no ISO Guia 61. 

Qualquer entidade que oferega servigos de certificagao, de inspegao, de treinamento, de 

laboratorio ou de ensaios de proficiencia, seja ela piiblica ou privada, nacional ou estrangeira, 

situada no Brasil ou no exterior, pode solicitar credenciamento junto ao Inmetro. 

As etapas principais da fase de concessao do credenciamento sao a solicitagao formal do 

credenciamento, a analise da documentagao encaminhada e a avaliagao "in loco". 

A fase seguinte, decisao sobre o credenciamento e, no caso de aprovagao, formalizada 

pelo Inmetro por meio de um contrato e um certificado de credenciamento. 

A fase de manutengao do credenciamento, envolve avaliagoes periodicas, com o 

objetivo de verificar a permanencia das condigoes que deram origem ao credenciamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 - A COMPOSICAO DE CADA NIVEL 

Como foi visto anteriormente a implantagao do Sistema de Gestao da Qualidade, de 

acordo com o SIQ-C, deve ter carater evolutivo e para isso foram criados niveis de 

qualificagao de maneira evolutiva e acumulativa, que sao os seguintes: 
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NIVEL D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E o primeiro nivel de qualificagao. Nesse nivel serao verificados, basicamente. 

• Manual da Qualidade atendendo alguns requisitos da norma 

• Politica da Qualidade 

• Nomeagao do representante da Direcao 

• Responsabilidades, autoridades e recursos 

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

SGQ 

NIVEL C 

E o segundo nivel de qualificagao. Aqui, serao verificados, basicamente: 

• Suprimentos 

• Treinamento 

• Politica da Qualidade 

• Inspegao de recebimento de materiais 

• Execugao e inspegao dos servigos controlados 

• Situagao de inspegao 

• Controle do manuseio e armazenamento de materiais 

NIVELB 

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

verificados tambem: 

• Piano de Qualidade da obra 

• Controle de documentos e dados e Controle de registros 

• Politica da Qualidade 
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• Inspegao de recebimento de materiais e identificagao 

• Execugao e inspegao dos servigos controlados 

• Controle do manuseio e armazenamento de materiais 

• Treinamento 

• Qualificagao e avaliagao de fornecedores 

• Analise critica 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 critica da Diregao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVEL A 

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

verificados tambem: 

• Rastreabilidade 

• Piano de manutengao de equipamentos 

• Inspegao e ensaios finais 

• Agoes preventivas 

• Protegao dos servigos executados 

• Entrega de obra e Manual do proprietario 

• Servigos associados 
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• Tecnicas estatisticas 

• Auditorias internas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9 - ELABORACAO DE PROJETOS 

As solucoes adotadas na etapa de projeto tem amplas repercussoes em todo o processo da 

construcao e na qualidade do produto final a ser entregue ao cliente. E na etapa de projeto que 

acontecem a concepcao e o desenvolvimento do produto, que devem ser baseados na 

identificagao das necessidades dos clientes em termos de desempenho, custos e das condicoes 

de exposicao a que sera submetido. A qualidade da solugao de projeto determinant a 

qualidade do produto e, consequentemente, condicionara o nivel de satisfagao dos usuarios 

finais. 

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. 

Antes da contratacao do projeto executivo e feito um estudo preliminar, em que se 

determinam as necessidades e os conceitos a serem adotados como ponto de partida para sua 

execugao. Esses conceitos deverao ser transmitidos aos projetistas por documento especifico 

ou em reuniao. 

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. 

Na construgao, os projetos sao geralmente desenvolvidos paralelamente pelos diversos 

projetistas (arquitetura, estruturas e instalagoes) sendo reunidos somente na hora da execugao 

dos servigos. Este procedimento gera uma serie de incompatibilidades que comprometem a 

qualidade do produto e causam enormes perdas de materiais e produtividade. E fundamental 

que exista um setor de engenharia que os compatibilize desde os estudos preliminares. Esse 

setor deve tambem realizar um planejamento visando garantir o fornecimento das informagoes 

necessarias a obra, nos momentos adequados, conforme seu andamento, bem como efetuar o 

controle da qualidade (verificagao do atendimento ao programa do produto e as normas) e o 
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controle das revisoes do projeto. As modificagSes durante a execugao devem ser controladas, 

passando por uma aprovagao previa pelo projetista original. A informatizacao 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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10-AQUISICAO 

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 obra. 

Os materiais e servigos sao adquiridos de fornecedores qualificados ja constantes no 

cadastro de fornecedores qualificados da empresa. Tais fornecedores necessitam passar por 

uma avaliagao do cadastro. Somente devem ser adquiridos materiais/servigos de fornecedores 

que apresentarem um bom desempenho ao longo do periodo de fornecimento ou da prestagao 

de servigos e a empresa os considere como qualificados. 

A especificagao deve ser utilizada desde o nivel de projeto. Com o projeto e as 

especificagoes em maos, o setor de suprimentos pode adquirir os materiais com mais 

seguranga de acordo com o seu cadastro de fornecedores qualificados. 

3.11 - CONTROLE DO PROCESSO 

Os servigos que influem na qualidade dos produtos devem ser executados sob condigoes 

controladas de acordo com procedimentos padronizados pela empresa. Sao utilizados 

equipamentos adequados a produgao conforme determinado pela empresa. 

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. 
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Alem disso, o planejamento e gerenciamento das obras devem ser realizados com 

abordagem dos aspectos tecnicos e administrativos, a cargo da equipe de obras que interferem 

na qualidade garantindo assim a satisfacao dos clientes externos e internos de cada 

empreendimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.12 - INSPECAO E ENSAIOS 

As inspecoes e ensaios de recebimento de materiais controlados devem ser controlados 

por meio de criterios pre-estabelecidos pela empresa. 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. 

As inspecoes 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. 

3.13 - PRODUTO NAO-CONFORME 

Mesmo com a existencia do 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, a empresa deve 

prever, em seu Sistema de Gestao da Qualidade, o seu tratamento, sejam elas reais, sejam 

potenciais, por meio da tomada de agoes corretivas ou preventivas. 

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

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

identificagao das causas da nao-conformidade, determinagao da solugao a ser adotada para a 

eliminagao das causas da nao-conformidade e planejamento de sua implementagao; 

acompanhamento da implantagao da solugao e avaliagao de sua eficacia. 
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3.14-AUDITORIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Periodicamente, devem ser realizadas auditorias internas do Sistema de Gestao da 

Qualidade, visando verificar se as atividades estao sendo conduzidas e controladas em 

conformidade com o planejado e para determinar a eficacia do sistema. Tal pratica permite o 

continuo aperfeicoamento do sistema de forma a atender plenamente as expectativas dos 

clientes. 

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

propria empresa ou por meio da contratacao de empresas externas especializadas, que sao 

chamadas de auditorias externas. Tais resultados subsidiam a Analise Critica do Sistema pela 

direcao. 

As auditorias sao relevantes instrumentos de aperfeicoamento 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. 

As auditorias quanto a finalidade podem ser classificadas em auditoria de sistema, em 

que e dada enfase aos aspectos de documentagao e organizagao do sistema da qualidade, 

auditoria de processo, na qual se avalia a execugao (projeto, fabricagao, construgao e 

montagem) de um processo ou servigo; e auditoria do produto, que da enfase a reinspegao do 

produto pronto e a analise de registros dos resultados dos ensaios, testes e inspegoes. 

4.- PREPARACAO DO ESTAGIARIO 

Antes do inicio do estagio tive-se alguns treinamentos, em relagao ao Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Partes destes treinamentos dizem respeito 

aos cursos de Consultor e Auditor ambos da Qualidade na Construgao Civil. 
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4 . 1 - O S CURSOS 

Consultor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 curso de Consultor da Qualidade na Construgao Civil foi ministrado para todo o 

Brasil atraves da Universidade Federal de Santa Catarina . O curso foi dado atraves de Video 

Conferencia , totalizando 80 horas aula, divididas em 20 aulas com 4 horas cada. 

As aulas dos cursos foram ministradas foram ministradas por professores qualificados nas 

mas diversas areas de Qualidade que afetam direta ou indiretamente a Construgao Civil. 

Na Paraiba e mais precisamente em Campina Grande as aulas foram assistidas no predio da 

FIEP (Federagao das Industrias do Estado da Paraiba). A turma contava com 19 estudantes de 

Engenharia Civil e 8 Engenheiros Civis , alem de alguns funcionarios da propria FLEP. 

Auditor 

O curso de Auditor Interno da Qualidade tambem foi ministrado pela Universidade de 

Federal de Santa Catarina, tendo um total de 20 horas , divididas em 5 aulas de 4 horas cada . 

O curso em questao abordou temas como: 

Certificados 

Apos realizagao dos cursos, a UFSC enviou os certificados para a Federagao das 

Industrias do Estado da Paraiba, onde os alunos dos cursos poderam resgata-los. 

4.2 - PLANEJAMENTO 

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 rational izagao adequada e a 

identificagao das necessidades do usuario, que permite uma caracterizagao mais detalhada do 
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cliente em termos do desempenho do produto final por ele almejado, do prazo para entrega e 

do preco que tal cliente pode pagar pelo produto; concepcao e projeto do empreendimento e 

das edificacoes baseados em parametros de desempenho, que facilita o estudo e a eventual 

adocao de sistemas construtivos inovadores para as diversas partes do edificio (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 retroalimentagao do ciclo da 

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

empreendimento e as edificagoes atendem as exigencias do cliente em termos de qualidade do 

produto, prego e condigoes contratuais. 

Em relagao a obra, o planejamento inicial deve se da de forma individualizada durante 

a fase de pre-orgamento. Ele indicara as duragoes das fases criticas da obra (mobilizagao, 

movimento de terra, fundagao, estrutura, fachada, elevadores etc.), assim como os recursos 

humanos (equipes administrativas e de campo) e os principals equipamentos de transporte 

representados em quantidade e distribuidos ao longo do prazo da obra, estando seus 

respectivos custos atrelados ao orgamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 - POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

A Politica de Recursos Humanos praticada deve garantir os seguintes itens: manutengao 

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

capacitando-os a assumirem niveis 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 critica; 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 defmidos, em 

continuo processo de aprimoramento e inovagao. 

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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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 Politica da Qualidade e o Sistema de Gestao da Qualidade. Esse 

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

telas do micro, divulgagao da politica nos fardamentos dos funcionarios, entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 - POLITICA DA QUALIDADE 

O Sistema da Qualidade deve contar com a participagao direta e ativa de sua diregao, 

que deve ser comprometida com a qualidade e com a melhoria continua dos seus produtos e 

servigos, assim como, com a satisfagao dos seus clientes internos e externos. 

O Sistema da Qualidade deve ser estruturado 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 primeiro passo para a constatagao do grau de comprometimento da diregao da 

empresa pode ser percebido na descrigao de sua "Politica da Qualidade" constante do Manual 

da Qualidade da empresa. 

Para desenvolver e implementar o Programa da Qualidade e importante a criagao de 

uma Coordenagao de qualidade com algumas fungoes definidas: definir as prioridades de agao 

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. A politica da qualidade adotada pela empresa tem duas formas de divulgagao: 

uma em molduras e outra em murais, respectivamente. 
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A politica da qualidade adotada pela empresa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Constraindo em busca da satisfacao dos seus clientes, melhorando 

continuamente a qualidade dos seus servicos e produtos". 

4.5 - SISTEMA DA QUALIDADE 

O Sistema da Qualidade apoia-se em procedimentos padronizados e documentados, 

projetos, memoriais descritivos, memorials de calculo e toda documentagao tecnica pertinente 

as obras. Sua operagao se faz atraves do treinamento de pessoal, aplicagao dos procedimentos, 

controle da qualidade dos servigos e produtos gerados e implementagao de agoes 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 9000.2000, que foi aperfeigoada para o setor da construgao 

civil. 

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

Diretoria em conjunto com a Coordenagao da Qualidade da empresa em periodos regulares. 

As analises devem ser realizadas com base nos relatorios de auditorias internas e/ou externas 

da qualidade, reclamagoes dos clientes, relatorios de nao-conformidades, registros da 

qualidade de obras, relatorios de agao corretiva e preventiva e outras informagoes fornecidas 

pelos representantes da diregao. 

Neste processo de analise critica do Sistema de Gestao da Qualidade devem ser 

estudados principalmente a adequagao da estrutura organizational da empresa e o 

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

Qualidade, a adequagao da Politica da Qualidade com as agoes 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), 

especifico, que define a estrutura organizational para a qualidade no ambito interno desta 

obra e descreve a aplicagao do Manual da Qualidade. 

A documentagao referente ao Sistema de Gestao da Qualidade possui os seguintes niveis: 
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NIVEL 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

determinado empreendimento ou contrato. 

NIVEL2 

• Procedimentos de 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. 

NIVEL 3 

• Sao documentos, com informagoes detalhadas, utilizadas como orientacoes e parametros 

para execugao das atividades tecnicas diretas na obra (utilizagao pelos mestres de obras e 

operarios). Sao as Normas Internas e os Procedimentos Operacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - RESULTADOS OBTIDOS 

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

forma a vir assegurar a melhoraria dos processos da referida organizagao. As ferramentas 

utilizadas, para a solugao 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 frequentes 

reunifies entre diretores e funcionarios para expor o programa para uma maior conscientizagao 

dos mesmos. 

A partir da implantagao dessas ferramentas pode-se visualizar varias mudangas no 

comportamento do pessoal de campo e na parte gestora da empresa, tendo como resultado 
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uma maior organizacao tanto no canteiro de obras, onde e mais evidente a mudanga, como no 

escritorio da empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 - ANALISE DOS RESULTADOS 

Quanto as materias-primas existia um descontrole tanto na compra como no consumo 

da produgao. Nao existia uma inspegao sobre a qualidade dos insumos. A compra de materiais 

era informal, ou seja, efetuada atraves de telefonemas ou contatos diretos sem uns controles 

rigidos, ocasionando um descontrole na contabilidade. 

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

EPI - Equipamento de Protegao Individual, cronograma de execugao, ou seja, as obras eram 

executadas a medida em que vai se produzindo. 

Nao existia uma politica de selegao, recrutamento e muito menos de treinamento para os 

funcionarios da empresa, sendo adotado o sistema por indicagao. 

Diante das varias dificuldades encontradas e expostas anteriormente houve uma 

significativa mudanga dentro da empresa a partir da implantagao de um Sistema de Gestao da 

Qualidade. Pode-se observar que houve uma mudanga na politica de compras, onde foram 

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

azulejo, tinta, hidratada e tubos existe a especificagao da materia-prima tanto para compra 

como para o recebimento. Foram criados indicadores de qualidade e produgao, para verificar a 

eflcacia dos treinamentos e o controle da produgao. Foi criada uma politica de selegao e 

recrutamento sendo a mesma evidenciada atraves do manual de cargos e competencia que 

possui a experiencia e habilidade requerida para cada cargo existente na empresa. 

Diante do exposto pode-se concluir que a adogao de um Sistema de Gestao da Qualidade 

baseado na Norma ISO 9001-2000 e indispensavel para a empresa em questao, trazendo com 

isso uma melhoria continua, uma maior satisfagao dos funcionarios e uma maior 

lucratividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7 - CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construgao civil e um setor com grande potencial de evolucao em relagao a Gestao da 

Qualidade, principalmente se considerarmos, de maneira geral, seus baixos indicadores de 

produtividade. Pensando desta forma e cada vez mais forte a presenga de Sistemas de Gestao 

da Qualidade entre as empresas construtoras, pois, alem de garantir uma melhor qualidade em 

seus processos construtivos, fornecem as pessoas ligadas direta ou indiretamente ao produto e 

/ ou servigo fornecido a garantia de que suas expectativas e necessidades estao sendo 

satisfeitas. 

Ha uma evidente carencia de pesquisas nesta area, agravada pela paralisagao do setor, 

que possui uma dependencia muito grande da existencia de programas publicos de para o 

desenvolvimento de politicas 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. 

Porem, com a adogao de criterios mais rigidos sobre o sistema de gestao de seus 

fornecedores, alguns orgaos publicos tem contribuido, mesmo que tardiamente, para a 

modificagao desta realidade; forgando, no sentido literal do termo, os empresarios do setor a 

efetivarem modificagoes na forma de gerir suas empresas sob pena de perderem uma 

importante fatia do mercado. Pode-se citar aqui o caso da Caixa Economica Federal, que tem 

exigido dos seus parceiros a implantacao de Sistemas de Gestao da Qualidade como condigao 

para estarem habilitados a receberem seus financiamentos. O proprio acirramento da 

concorrencia no mercado da construgao civil tem sido um importante fator motivador de 

mudanga cultural e tem impulsionado seus dirigentes a adotarem nova postura em relagao aos 

conceitos da qualidade. 

Um Sistema de Gestao da Qualidade consistente e bem gerenciado pode proporcionar 

inumeros beneficios para as organizagoes, tais como uma melhor visao do conjunto da 

empresa, tanto de seus dirigentes quanto dos funcionarios de niveis menores; alinhamento dos 

esforgos na busca de objetivos comuns; maior integragao entre os diversos setores; e aumento 

da produtividade com consideraveis reflexos positivos sobre a competitividade. 
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Por fim, este tipo de estagio e de fundamental importancia para que se possam 

desenvolver as relacoes humanas e despertar a consciencia profissional e o amadurecimento 

do estudante, mostrando novas tecnicas e metodologias que buscam a sua qualificagao 

profissional. No entanto deve-se ter a consciencia de que o mercado de trabalho exige 

profissionais cada vez mais qualificados. Desta forma cabe aos mesmos a busca da melhoria 

continua, estando assim atentos a tudo aquilo que possa agregar valores aos seus 

conhecimentos e assim tornarem-se profissionais cada vez mais dinamicos e versateis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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