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C A P I T U L O l 

INTRODUCAO 

l . l . A P R E S E N T A C A O 

O estagio curricular dividiu-se em duas etapas, a primeira etapa, 07/05/05 a 18/05/05, no 

Condominio Residencial Orquidea, localizado na rua Desembargador Trindade, n° 340, Centro, 

onde foram acompanhados os servigos: montagem de armaduras (grelhas e o tronco do pilar) e 

verificacao do gabarito dos pilares da edificacao, obtendo-se nesse periodo uma carga horaria de 

30 horas. 

A segunda etapa, 21/05/05 a 20/09/05, na reforma e ampliacao da Sociedade Medica de 

Campina Grande, situado a Avenida Severino Ribeiro Cruz, n° 479, Centro, onde foram 

acompanhados os servigos: Implantagao e acompanhamento do modelo de gestao de qualidade 

para a industria da Construcao Civil, atraves do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat) e adequagao aos requisitos do SIQ-C (Sistema de Qualificacao de 

Empresas Construtoras), assegurando os padroes de desempenho necessarios a Certificagao 

(Nivel A, em implantagao); Conferencia de locagoes e liberacoes de formas e ferragens; 

Concretagem de elementos estruturais (pilares, vigas e lajes); Execucao de alvenaria e embogo 

(interno e externo); Instalagao eletrica; Rede Hidro-Sanitaria e Coberta. Obtendo-se nesse 

periodo uma carga horaria de 350 horas. 

No Condominio Residencial Orquidea o aluno ficou sob responsabilidade da orientagao e 

fiscalizagao do Engenheiro CivilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lamir Motta Filho e a Construtora LMF Engenharia Ltda., na 

Reforma da Sociedade Medica de Campina Grande a responsabilidade foi repassada ao 

Engenheiro Civil Alexandre Jose Gomes de Lima e a Construtora Espacial Ltda., tendo como 

professor orientador Marco Aurelio de Teixeira e Lima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mudanga de estagio deu-se pelo fato do edificio Orquidea ter sua obra suspensa, onde foi 

terceirizado os servigos estruturais (execucao de montagem de armadura e langamento de 

concreto nos pilares, vigas e lajes) para uma empresa de Joao Pessoa. Como tambem pelo fato da 

outra obra (Reforma da Sociedade Medica) a empresa esta em implementagao do programa de 

qualidade, sendo de grande interesse este acompanhamento pelo estagiario. 
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1.2. O B J E T I V O 

O estagio curricular tem como principal objetivo complementar o aprendizado dos alunos 

que queiram ingressar no mercado de trabalho unindo os conhecimentos adquiridos na 

universidade com a pratica. O estagio supervisionado tem tambem como finalidade desenvolver 

nos estudantes raciocinios praticos, logicos e realistas dos trabalhos desenvolvidos no dia-a-dia 

do estagio. 
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C A P I T U L O 2 

F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2 . 1 . C O N T R O L E DE QUALIDADE NA CONSTRUCAO C I V I L 

Nos ultimos anos, vem sendo realizados grandes esforcos para introducao da Qualidade 

Total na construcao civil. Ocorre, porem que a construcao possui caracteristicas singulares que 

dificultam a utilizacao na pratica das teorias modemas de qualidade. 

Algumas peculiaridades da construcao que dificultam a transposigao de conceitos e 

ferramentas de qualidade aplicados a industria sao: 

> A construcao e uma industria de carater nomade; 

> Utiliza mao-de-obra intensiva e pouco qualificada, sendo certo que o emprego desses 

trabalhadores tem carater eventual e suas possibilidades de promogao sao pequenas, o que 

gera baixa motivacao no trabalho; 

> As responsabilidades sao diversas e pouco definidas; 

>• Sao empregadas especificacoes complexas, muitas vezes conflitantes e confusas. 

Os principals problemas que ocorrem em empresas de construcao civil nas fases de projeto 

e na execucao da obra, de acordo com o controle de qualidade sao: 

> No projeto: 

o Necessidade de ter-se projetos completos para iniciar a obra; 

o Erros de cotas, niveis, alturas, falta de correspondencia entre as discriminacoes e 

memoriais; 

o Falta de arquivo de plantas, dificultando a sua localizacao; 

o Falta de auxilios para a visualizacao espacial; 

o Falta de integragao entre projetos, orgamento, discriminagoes e locais de aplicagao 

de materiais. 
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> Na execucao da obra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Falta de local para treinamento e reuniao equipado em obra; 

o Falta de entretenimento para momentos de lazer; 

o Excessivo numero de acidentes e incidentes; 

o Falta de amostra de servigos que podem servir como padrao; 

o Inquietagoes quanto a questoes trabalhistas e de pagamento, pela nao afixacao de 

avisos; 

o Alienagao em relagao ao que esta sendo construido; 

o Tapume em pessimas condigoes e utilizado para esconder a precariedade da 

organ izagao interna no canteiro; 

o Plantas com tamanho dificil de manusear, rasgadas e ilegiveis; 

o Dificuldade de acesso devido a portao pequeno, sem rampas de acesso junto a 

sarjeta; 

A base da garantia da qualidade esta no planejamento e na sistematizagao (formalizagao) de 

processos. Esta formalizagao estrutura-se na documentagao escrita, que sera de facil acesso, 

permitindo identificar o caminho percorrido. A garantia da qualidade dos servigos e assegurada 

pela utilizagao das tecnicas de gerencia de processos. 

2.2 . CONSTRUCAO 

Nas obras de construcao civil o engenheiro deve ter o conhecimento dos materiais 

oferecidos pela natureza ou industria para utilizagao nas obras, assim como a melhor forma de 

sua aplicagao, origem e particularidade. Deve-se compreender a resistencia dos materiais 

empregados na construcao e os esforgos aos quais estao submetidos, assim como o calculo da 

estabilidade das construgoes. 

E importante ter o Conhecimento da arte necessaria para que a execugao possa ser 

executada atraves das normas de bom gosto, carater e estilo arquitetonico. Ter o conhecimento 

dos metodos construtivos que em cada caso sao adequados a aplicagao sendo fungao da natureza 

dos materiais, climas, meios de execucao disponiveis e condigoes sociais. 
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2.3 . FASES DA CONSTRUCAO 

As obras de construcao de edificagoes tem seu inicio propriamente dito, com a implantacao 

do canteiro de obras. O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dao suporte 

a uma edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos trabalhadores. 

E de fundamental importancia, que durante o planejamento da obra, a construcao do 

canteiro de obras e das areas de vivencia fiquem bem definidas, para que o processo de 

construcao nao seja prejudicado, e em paralelo, oferega condigoes de seguranga para as pessoas 

que venham desempenhar suas atividades profissionais na construgao. 

Os canteiros de obras tem de dispor de instalagao sanitaria; vestiario; alojamento (*); local 

de refeigoes; cozinha (quando houver preparo de refeigoes); lavanderia (*); area de lazer (*); 

ambulatorio (quando se tratar de frentes de trabalho com 50 ou mais operarios). O cumprimento 

do disposto nos itens assinalados com (*) e obrigatorio nos canteiros onde houver trabalhadores 

alojados. 

Porem, antes mesmo do inicio da implantagao do canteiro, algumas atividades previas, 

comumente necessarias, podem estar a cargo do engenheiro de obras. Tais atividades sao 

usualmente denominadas "Servigos Preliminares" e envolvem, entre outras atividades: a 

verificacao da disponibilidade de instalagoes provisorias; as demoligoes, quando existem 

construgoes remanescentes no local em que sera construido o edificio; a retirada de entulho e 

tambem, o movimento de terra necessario para a obtengao do nivel de terreno desejado para o 

edificio. 

Existem ainda os servigos de execucao, que sao os trabalhos da construgao propriamente 

dita, que envolvem a abertura das cavas, execugao dos alicerces, fundagao das obras de concreto, 

entre outros, e os servigos de acabamento que sao os trabalhos finais da construgao (assentamento 

das esquadrias e dos rodapes; envidragamento dos caixilhos de ferro e de madeira; pintura geral; 

colocagao dos aparelhos de iluminagao; acabamento dos pisos; limpeza geral). 

2 . 3 . 1 . L O C A C A O DA OBRA 

A locagao devera ser executada por profissional habilitado (utilizando instrumentos e 

metodos adequados), que devera implementar marcos (estacas de posigao) com cotas de nivel 
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perfeitamente definidas para demarcagao dos eixos. E necessario fazer a verificacao das estacas 

de posigao (piquetes) das fundacoes, por meio da medida de diagonais, estando a precisao da 

locagao dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcao. 

Nas escavacoes devem ser verificadas algumas ocorrencias para evitar as perturbacoes 

oriundas dos fenomenos de deslocamentos, tais como, escoamento ou ruptura do terreno das 

fundacoes; descompressao do terreno da fundacao, descompressao do terreno pela planta. 

2.3 .2 . A T E R R O E REATERRO 

As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para que 

nelas nao haja nenhum especime de vegetacao (cortada ou nao) nem qualquer tipo de entulho, 

quando do inicio dos servigos. 

Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundacao terao de ser executados com 

material escolhido, de preferencia areia ou terra, sem detritos vegetais, pedras ou entulho em 

camadas sucessivas de 20 cm (material solto), devidamente molhadas (na sua umidade otima) e 

apiloadas, manual ou mecanicamente, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas e 

desniveis em virtude de recalque nas camadas aterradas. 

2.3 .3 . FUNDACOES 

Todo projeto de fundacoes contempla as cargas aplicadas pela obra e a resposta do solo a 

estas solicitagoes. Os solos sao muito distintos entre si e respondem de maneira muito variavel, 

por isto, toda experiencia transmitida pelas geragoes de construtores sempre se relaciona ao tipo 

de solo existente. 

As fundacoes devem ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas pelos 

esforgos solicitantes. Alem disso, o solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para nao 

sofrer ruptura e nao apresentar deformacoes exageradas ou diferenciais. 

2.4 . C O N C R E T O 

O concreto de cimento portland e um material constituido por um aglomerante, pela mistura 
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de um ou mais agregados e agua. Devera apresentar, quando recem-misturado, propriedades de 

plasticidade tais que iacilitem seu transporte, langamento e adensamento, quando endurecido, 

propriedades que atendam ao especificado em projeto quanto as resistencias a compressao e a 

tragao, modulo de deformagao e outras. 

As barras da armadura devem absorver os esforgos de tracao que surgem nas pecas 

submetidas a flexao ou a tracao, ja que o concreto possui alta resistencia a compressao, porem 

pequena resistencia a tracao. Tendo em vista que o concreto tracionado nao pode acompanhar as 

grandes deformagoes do ago, o concreto fissura-se na zona de tracao; os esforgos de tracao devem 

ser absorvidos apenas pelo ago. 

Uma viga de concreto simples romperia bruscamente apos a primeira fissura, uma vez 

atingida a baixa resistencia a tracao do concreto, sem que fosse aproveitada a sua alta resistencia 

a compressao. A armadura deve portanto ser colocada na zona de tragao das pegas estruturais, e 

sempre que possivel, na diregao dos esforgos internos de tracao. A alta resistencia a compressao 

do concreto pode ser aproveitada na flexao, em vigas e lajes. 

No inicio da obra e imperativo que seja feita uma adequada caracterizagao de fornecedores, 

dando preferencia aqueles que disponibilizem de produtos uniformes, ainda que de qualidade 

media. Nessa fase deve ser verificado o comportamento do material em fungao do meio ao qual 

estara sujeita a estrutura. Posteriormente, no decorrer da obra, precisam ser procedidos ensaios de 

controle com a finalidade de verificar a uniformidade dos materiais constituintes do concreto, 

com relagao ao inicialmente caracterizados. 

As propriedades basicas do concreto nao endurecido sao a trabalhabilidade; exsudagao 

(transpiragao); tempos de inicio e fim de pega; e do concreto endurecido, resistencia aos esforgos 

mecanicos; propriedades tecnicas; deformagoes em face das agoes extrinsecas e solicitagoes 

mecanicas; permeabilidade e durabilidade diante da agao do meio ambiente. 

2 . 4 . 1 . DOSAGEM DO CONCRETO 

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apos a cura, a resistencia indicada no 

projeto estrutural. A resistencia-padrao tera de ser a de ruptura de corpos-de-prova de concreto 

simples aos 28 dias de idade. O cimento precisa ser sempre indicado em peso, nao sendo 
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permitido o seu emprego em fracoes de saco. A relacao agua-cimento nao podera ser superior a 

0,6. 

2 .4 .2 . D O S A G E M EXPERIMENTAL 

A dosagem experimental e realizado em laboratorio sendo necessario o conhecimento 

especifico das pedras, areia, o tipo de marca de cimento que vai utilizar, alem das caracteristicas 

principals da obra (por exemplo, o espacamento da armadura, o tipo de langamento do concreto 

etc.). 

A dosagem experimental e a mais economica e com menores desvios-padrao e coeficientes 

de variagao, coeficientes esses que medem a estabilidade de resultado das amostras do concreto 

que sao enviadas para o teste de rompimento na prensa. A tecnica de dosagem experimental tem 

algumas desvantagens, tais como, o consumo de tempo, o custo com o trabalho de 

experimentagao. 

2.4 .3 . PREPARO DO CONCRETO 

Deve-se verificar constantemente a qualidade dos agregados, rejeitando e devolvendo os 

fornecimentos insatisfatorios que nao correspondem a especificacao do pedido ou amostra, antes 

fomecido e aceito. Para a betoneira, depois de cada fim de concretagem ou fim de jornadas, deve-

se haver uma boa limpeza interna, ja que o concreto incrustado entre as paletas reduz a eficiencia 

da mistura. 

As condigoes das paletas devem ser verificadas periodicamente. Quando as paletas estao 

desgastadas, a mistura da massa de concreto e insatisfatoria. Neste caso e necessaria uma reforma 

da betoneira. 

O tipo e capacidade da betoneira deve ser escolhido conforme o volume e prazos previstos 

para as concretagens. Um dimensionamento errado prejudica muito o andamento da obra. 

Pode-se considerar tres tipos de preparo de concreto: 

> Preparo de concreto para servigos de pequeno porte, com betoneira no canteiro e sem 

controle tecnologico; 
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> Preparo do concreto em obras de grande porte, com betoneira ou central no canteiro e 

com controle tecnologico; 

> Fornecimento do concreto pelas centrais de concreto. 

2 .4 .4 . L A N C A M E N T O DO CONCRETO 

Antes da concretagem devem-se molhar as formas. E importante impedir que as fdrmas 

sofram qualquer tipo de contaminagao durante a concretagem, eliminando os principais focos 

como, por exemplo, barro dos pes dos operarios. 

Langar o concreto tendo o cuidado de nao formar grande acumulo de material em um ponto 

isolado da forma. Atentar tambem para o fato de que o concreto deve ser langado logo apos o 

batimento, nao sendo permitido um intervalo superior a 1 h entre o fim da mistura e o 

langamento, respeitando sempre o limite dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2Vz entre a saida do caminhao da usina e o 

langamento. 

Em caso de chuva intensa, interromper criteriosamente o langamento e proteger o trecho ja 

concretado com lona plastica. Decidindo-se por continuar o servigo, e preciso proteger o trecho ja 

concretado, as gericas e o silo do caminhao com lona plastica. 

A liberagao do langamento do concreto pode ser feita somente depois da verificagao pelo 

engenheiro responsavel ou encarregado das formas, armadura e limpeza. Para limpar pegas altas 

devem existir janelas nas bases das formas, verificando-se se o fundo das pegas esta bem limpo; 

isto e muito importante para uma boa ligagao do concreto com a base. 

2.4 .5 . ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO 

Deve-se definir o diametro da agulhado mangote e aplicar a vibragao em distancias iguais a 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz vez o raio de agao, Tabela 1. Desaconselha-se vibrar alem do necessario, pois a permanencia 

excessiva do vibrador imerso podera causar segregagao dos materiais do concreto. 

Evitar o contato da agulha do vibrador com as formas, utilizando-o na vertical. Nao vibrar o 

concreto pela armadura, bem como nao desligar o vibrador enquanto ele estiver imerso no 

concreto sao medidas importantes. Terminado o trabalho, limpar os materiais e equipamentos em 

local que nao interfira na qualidade das pegas concretadas. 
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A cura e um processo mediante o qual mantem-se um teor de umidade satisfatorio, evitando 

a evaporagao da agua da mistura, garantindo ainda, uma temperatura favoravel ao concreto, 

durante o processo de hidratacao dos materiais aglomerantes. 

Tabela 1 - Diametro da agulha do mangote. 

Diametro da agulha Raio da agao Distancia entre vibracao 

25 mm a 30 mm 10 cm 15 cm 

35 mm a 50 mm 25 cm 38 cm 

50 mm a 75 mm 40cm 60 cm 

E essencial para a obtengao de um concreto de boa qualidade. A resistencia potencial, bem 

como a durabilidade do concreto, somente serao desenvolvidas totalmente, se a cura for realizada 

adequadamente. Em regioes com incidencia de sol intenso, cobrir as lajes com uma lona, a fim de 

minimizar a perda de agua por evaporagao. 

Caso ocorram defeitos na superficie do concreto, o profissional responsavel pela obra pode 

autorizar que se fagam algumas corregoes. A menos que as areas sejam reparadas, a umidade 

pode atingir a armadura, causando sua oxidagao (ferrugem) e o conseqiiente fissuramento. 

2.4.6 . CONCRETO USINADO 

Vantagens do concreto usinado: 

> Exatidao nas medidas de areia, brita e cimento, evitando perdas de materiais na obra; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J> Produgao de concreto e argamassa, feita de acordo com as necessidades, bastando indicar 

qual o tipo de produto desejado; 

> Entrega programada (com hora marcada), garantindo rapidez e maior produtividade da 

equipe de trabalho na execugao da obra; 

> Garantia de qualidade dos produtos, certificada atraves de rigoroso controle de misturas 

na usina e de utilizagao de Corpos de Provas, realizado constantemente como se fosse um 

diagnostico do estado do produto; 
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> Redugao no controle de suprimentos (material e equipamentos), diminuigao das areas de 

estoque e melhor utilizagao do canteiro de obras. 

O concreto usinado normal e dosado visando a obtengao de concreto compativel com as 

necessidades das obras correntes. Este concreto alcanga resistencia de ate 40,0 MPa e pode ser 

langado da forma convencional ou atraves de bombeamento. 

2.5. FORMAS E ESCORAMENTOS 

Na execugao das formas devem ser observadas a adogao de contraflechas quando 

necessarias; superposigao nos pilares; nivelamento das lajes e das vigas; suficiencia do 

escoramento adotado; furos para passagem futura de tubulagao; limpeza das formas. 

De acordo com a norma NBR 6118, as vigas de segao retangular, as nervuras das vigas de 

segao "T" e as paredes das vigas de segao-caixao nao poderao ter largura menor que 8 cm. A 

menor dimensao dos pilares nao cintados nao sera inferior a 20 cm nem a 1/25 da sua altura livre. 

A espessura das lajes nao devera ser menor do que: 

> 5 cm, em lajes de cobertura nao em balanco; 

> 7 cm, em lajes de piso e lajes em balanco; 

> 12 cm, em lajes destinadas a passagem de veiculos. 

A execugao das formas e do escoramento tera de ser feita de modo a haver facilidade na 

retirada dos seus diversos elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes. Antes do langamento 

do concreto as formas precisam ser molhadas ate a saturagao. 

A garantia de que a estrutura ou qualquer peca da construcao seja executada fielmente ao 

projeto e tenha a forma correta, depende principalmente da exatidao e rigidez das formas e do 

escoramento. Para conseguir rigidez das formas e obter um concreto fiel ao projeto, sao 

necessarias as seguintes precaugoes. 



17 

2 . 5 . 1 . P I L A R E S 

Devem-se prever contraventamento segundo duas diregoes perpendiculares entre si. 

Devem ser bem apoiados no terreno em estacas firmemente batidas ou nas formas da estrutura 

inferior. Os contraventamentos podem receber esforgos de tracao e por este motivo devem ser 

bem fixados com bastantes pregos nas ligacoes com a forma e com os apoios no solo. 

No caso de pilares altos, deve-se prever contraventamento em dois ou mais pontos da 

altura, e deixar janelas intermediarias para concretagem em etapas. Em contraventamentos longos 

prever travessas com sarrafos para evitar flambagem. 

As gravatas devem ter dimensSes proporcionais as alturas dos pilares para que possam 

resistir o empuxo lateral do concreto fresco. Na parte inferior dos pilares, a distancia entre as 

gravatas deve ser de 30 cm a 40 cm. 

Deixar na base de pilares uma janela para limpeza e lavagem do fundo (isto e muito 

importante). 

2.5 .2 . L A J E S E VIGAS 

Nas formas devem ser verificadas se as amarragoes, escoramentos e contraventamentos sao 

suficientes para nao haja deslocamentos ou deformagoes durante o langamento do concreto. As 

distancias maximas de eixo a eixo sao as seguintes: 

> Para gravatas 0,6 a 0,8 m; 

> Para caibros horizontals das lajes 0,5 m; 

> Entre mestras ou ate apoio nas vigas 1 a 1,2 m; 

> Entre pontaletes das vigas e mestras das lajes 0,8 a i m 

Tambem devem tornados cuidados especiais nos apoios dos pontaletes sobre o terreno para 

que se evitem recalques e, flexao nas vigas e lajes. Quanto mais fraco o terreno, maior a tabua 

para que a carga do pontalete seja distribuida em uma area maior. Devem-se prever cunhas 

duplas nos pes de todos os pontaletes para possibilitar uma desforma mais suave e mais facil. 
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As lajes nervuradas sao utilizadas quando se deseja veneer grandes vaos. O aumento do 

desempenho estrutural e obtido em decorrencia da ausencia de concreto entre as nervuras, que 

possibilita um alivio de peso nao comprometendo sua inercia. 

Devido a alta relacao entre rigidez e peso, apresentam elevadas frequencias naturais. Tal 

fato permite a aplicagao de cargas dinamicas (equipamentos em operagao, multidoes e veiculos 

em circulagao) sem causar vibragoes sensiveis ao limite de percepgao humano. Para a execucao 

das nervuras sao empregadas formas reutilizaveis ou nao, confeccionadas normalmente em 

material plastico, polipropileno ou poliestireno expandido. 
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C A P I T U L O 3 

C O N D O M I N I O RESIDENCIAL O R Q U I D E A 

3 . 1 . DADOS DO C O N D O M I N I O RESIDENCIAL O R Q U I D E A 

Localizado na rua Desembargador Trindade, n° 340, Centro, o Condominio Residencial 

Orquidea possuira 14 pavimentos, sendo 12 pavimentos tipo (compondo 48 apartamentos, 4 por 

pavimento), o pavimento terreo e um mezanino. 

A primeira etapa da obra, servigos preliminares, canteiro de obras e escritorio da obra ja 

se encontravam executados, estando em execucao (durante o periodo de estagio) a montagem de 

armaduras dos troncos de pilares e grelhas (sapata). Nesse periodo a obra contava com um efetivo 

de 10 funcionarios, distribuindo da seguinte forma: 01 mestre de obras, 01 armador (ferreiro), 01 

auxiliar de armador, 02 pedreiros e 05 serventes. Alem claro, do engenheiro responsavel e do 

estagiario. O armador com seu auxiliar estavam responsaveis pela montagem das armaduras, os 

serventes estavam encarregados da limpeza das escavagoes da sapata dos pilares e os pedreiros 

estavam executando a regularizagao da base da sapata. 

3.2. SERVICOS A C O M P A N H A D O S 

3 . 2 . 1 . V E R I F I C A C A O DO G A B A R I T O DOS PILARES DA EDIFICACAO 

Com o auxilio da planta de locagao dos pilares foi feito a verificacao do gabarito, ja 

colocado na obra. Onde se tinha a distancia a ser obedecida para os recuos frontal, de fundo e 

laterals, bem como a distancia para a linha de eixo longitudinal e transversal, linhas guias. 

Com a verificagao da posigao das linhas guias, iniciaram-se a verificagao de cada pilar, 

totalizando 22 pilares. Para cada pilar era feito quatro marcagoes no gabarito, onde duas eram 

feita no sentido longitudinal e duas transversal com relagao ao eixo do pilar. 

A verificagao foi feita com sucesso, nao sendo observado nenhuma falha. 
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Figura 01 - Limpeza e regularizacao Figura 02 - Gabarito 

(observar o gabarito ao fiindo). 

3 .2 .2. MONTAGEM DE ARMADURAS (GRELHAS E OS TRONCOS DOS PILARES) 

Com o auxilio da planta de ferragem foi feita a verificagao da montagem das grelhas e dos 

troncos dos pilares. Onde foram verificados: 

- nas grelhas: comprimento das barras, comprimento dos ganchos, bitola e espacamento 

entre as barras. 

- nos tronco de pilar: comprimento das barras, comprimento dos ganchos, bitola, 

espacamento entre as barras, recobrimento e montagem dos estribos. 

Os materiais utilizados foram: o ago CA-50 e arame recozido 18. 

Onde estes estavam armazenados de forma incorreta, disposto ao ar livre (sol e chuva), 

nao tendo separagao por bitolas. A area de trabalho do armador era reduzida e ele nao dispunhas 

de todos seus EPFs. 
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C A P I T U L O 4 

REFORMA E A M P L I A C A O DA SOCIEDADE M E D I C A DE C A M P I N A G R A N D E 

4 . 1 . DADOS DA SOCIEDADE M E D I C A 

A obra Sociedade Medica de Campina Grande esta localizada as margens do Agude 

Velho, Rua Severino Cruz N° 479, Centro. 

A Sociedade Medica Possui uma area total de 1.584,53 m
2, e atualmente uma area 

construida de 712,08 m
2. 

Esta Obra sera do tipo Reforma de area igual a 415,66 m
2 e ampliacao de area igual a 

198,97 m
2, na qual constituira de: 

Construcao de 01 escada externa com a colocagao de 01 elevador, 01 Reservatorio 

Superior, 01 Cantina , 02 Banheiros externos, 03 Salas de atendimento incluindo banheiro em 

cada sala, 01 Secretaria, 01 Recepgao, 01 Sala de Reunides com 01 Banheiro, 01 Sala de 

Diretoria com 01 Banheiro, 01 Biblioteca, 01 Auditorio. 

Sera uma construcao com estrutura de ConcretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agmado, ^[yenarias em tijolos ceramicos 

e acabamento em pintura e revestimento ceramico (areas molhadas). 

4 .2 . IMPLEMENTACAO DO SlSTEMADE GESTAO DE QUALIDADE 

O sistema de Qualificacao de Empresas de Servigos e Obras (SiQ-Construtoras), tem por 

base cobrir as exigencias da norma NBR ISO 9001:2000. Tendo como objetivo principal 

aumentar a satisfagao dos clientes no que diz respeito ao atendimento de suas exigencias. 

O SiQ-Construtoras visa estabelecer um referencial tecnico basico do sistema de 

qualificacao evolutiva adequado as caracteristicas especificas da empresa construtora, e se baseia 

nos seguintes principios: 

> Harmonia com a normatizagao internacional: adequagao dos requisitos do 

referencial ao da serie de normas NBR ISO 9000:2000; 

> Carater evolutivo: o referencial estabelece niveis de qualificacao evolutivos, 

segundo os quais os sistemas de gestao de qualidade das empresas construtoras 
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sao avaliados e classificados. Isto visa induzir e dar as empresas o tempo 

necessario para a implantagao evolutiva de seu sistema de Gestao da Qualidade; 

> Carater publico: o sistema de qualificacao de empresas de servigos e obras nao 

tem fins lucrativos, e a relagao de empresas qualificadas e publica e divulgada a 

todos os interessados; 

> Harmonia com o SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalizacao e 

Qualidade Industrial: toda qualificagao atribuida pelo Sistema sera executada por 

organismo credenciado pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalizacao e Qualidade Industrial e o processo evolutivo visa ampliar o numero 

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

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

ISO 9000, em sua versao de 2000). 

4 . 2 . 1 . APRESENTACAO DA EMPRESA 

A CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA. atua no mercado da construcao civil, em toda 

Regiao Nordeste, desde 1994, especificamente na construcao de obras publicas e privadas, tendo 

como sub-setor o de Edificacoes. 

Com sede propria na Rua Afonso Campos - 48, na cidade de Campina Grande, estado da 

Paraiba, emprega em media 50 funcionarios diretos e 20 funcionarios indiretos/ sub-empreitados. 

Suas Qonstrugoes sao realizadas com recursos proprios e / ou obtidos atraves de 

emprestimos bancarios, em caso de obras publicas e, com recursos de clientes e / ou obtidos 

atraves de financiamentos, em caso de obras particulares. 

Com o intuito de manter e aprimorar a qualidade dos servigos e produtos desenvolveu-se 

um sistema de gestao da qualidade para garantir a satisfagao total dos clientes e o 

comprometimento de todos os funcionarios com os objetivos da empresa, obtendo 

consequentemente uma maior competitividade e destaque no mercado. 

Esse Sistema da Qualidade esta sendo implantado de forma evolutiva segundo os criterios 

preestabelecidos no PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade Produtividade na Construgao 

Habitacional, em conformidade com o SiQ-Construtoras. 
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Atualmente a construtora esta na aplicagao do sistema para o Nivel A do respectivo 

programa. 

4 .2 .2 . P O L I T I C A DA Q U A L I D A D E 

A construtora Espacial estava implantando seu programa de qualidade na obra da 

Sociedade Medica, onde tinha como politica da qualidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Construtora Espacial Prima pela Satisfagao dos Clientes, Proporcionando a 

Melhoria Continua da Qualidade dos seus Servigos e Produtos." 

Onde esta politica estava visada em atender a satisfagao de seus clientes intemos 

(funcionarios) e externos (os usuarios das obras executadas pela empresa), bem como com a 

continua melhoria de seus servigos, procurando acompanhar as tecnologias e avangos da 

engenharia no setor de edificagoes. 

4.2 .3 . S ISTEMA DE GESTAO DA Q U A L I D A D E ( S G Q ) 

A Construtora Espacial Ltda. documenta e implementa o SGQ de acordo com os 

requisitos do SIQ Construtoras (ISO 9001/2000), para implementar o SGQ, a empresa considerou 

em seu planejamento de implantagao, os requisitos abaixo descritos: 

> Foi realizado um diagnostico da situagao da empresa, em relagao aos requisitos do 

programa; 

> Foi definido claramente o escopo da empresa e os tipos de obras executados pela 

empresa, que sao abrangidos pelo sistema de gestao da qualidade; 

> A empresa estabeleceu uma lista de servigos de execucao controlados, com no 

minimo 25 servigos, e estabeleceu uma lista de materiais controlados, com no 

minimo 20 itens, conforme determina os requisitos complementares do SIQ -

Construtora, as quais se encontram na pasta "planejamento do sistema de gestao 

da qualidade". 
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> Foram identificados os processos necessarios para o SGQ, determinou-se a 

seqiiencia e interacao destes, com outras atividades, com o SGQ e com os clientes, 

conforme macro fluxos para obras publicas e privadas. 

> A empresa estabeleceu um planejamento para desenvolvimento e implementacao 

do sistema de gestao da qualidade, determinando responsaveis e prazos para 

atendimento de cada requisitam e obtengao dos diferentes niveis de qualificacao, 

conforme documento localizado em pasta "planejamento do sistema de gestao da 

qualidade". 

> A diregao da empresa, disponibiliza alguns recursos para implantacao e 

implementacao do SGQ de maneira evolutiva de acordo com as necessidades do 

nivel de implantacao; 

> A diregao da empresa constituiu uma equipe, denominada "equipe ou comite da 

qualidade", conforme sugere a metodologia do SIQ - Construtoras; 

> A diregao decidiu fazer reunioes de analise critica, para avaliar o desempenho da 

implantagao do SGQ; 

A construtora mantem o sistema de gestao da qualidade documentada como forma de 

assegurar que todas as obras sejam executadas conforme as especificagoes contratuais e os 

requisitos estabelecidos no padrao normativo do SIQ Construtoras (ISO 9001/2000), assim 

estruturados: 

> Elaboragao de um Manual da Qualidade; 

> Elaboragao dos Procedimentos Sistemicos (PS) e sues relatorios de inspecao; 

> Elaboragao dos Procedimentos Operacionais (PO); 

> Elaboragao dos Relatorios de Inspegao; 

> Documentos de Orgaos extemos (normas, codigo, requisitos legais); 

> Registros da qualidade. 
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4 . 2 . 3 . 1 . ESCOPO DA CONSTRUTORA 

0 escopo do sistema de gestao da qualidade da construtora Espacial Ltda. abrange as 

atividades de Construgao de obras publicas e privadas, cujo sub-setor e o de edificagoes. 

No anexo I consta a identificagao dos processos criticos para o sistema de gestao da 

qualidade de cada tipo de obra. 

4.2.3.2 . L I S T A DOS M A T E R I A I S E SERVICOS CONTROLADOS 

Lista de Materiais Controlados (minimo de 20 materiais): 

- Areia; 

- Tijolos Ceramicos; 

- Eletrodutos; 

- Barra de ago; 

- Forros de gessos; 

-Esquadrilhas; 

- Brita; - Cimento Portland; 

- Cal Hidratada; - Tintas; 

- Tubos e conexoes hidraulicas; 

- Madeira Serrada; - Fios; 

-Lougas sanitarias; - Forras de Madeiras; 

- Telhas; - Granito; 

-Fechaduras e acessorios; - Pedra rachao - Piso Ceramico. 

^Onde para cada Material e feito um procedimento de especificagao de material (PEM) e 

um registro de inspecao do material (RIM). No anexo I I consta os PEM's e o RIM's da Areia e 

do Cimento Portland, como forma de exemplo. 

Lista dos Servigos Controlados (minimo de 25 materiais): 

- Piso Industrial; - Aterro e compactagao; - Formas para concretagem; 

- Alvenaria; - Montagem de armadura; - Revestimento Intemo de parede; 

- Pintura Interna; - Instalagao eletrica; - Locagao da Obra; 

- Pintura Externa; - Concretagem de pega estrutural; - Fundagoes superficiais; 

- Piso ceramico interno (area umida); - Piso ceramico intemo (area seca); 

- Contrapiso; - Piso externo; - Revestimento Externo de parede; 

- Forro de gesso; - Impermeabilizagao com manta asfaltica; 

- Coberta; - Colocagao de forra e porta de madeira; 
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- Colocacao de janelas; - Instalacao hidro-sanitaria; - Colocagao de loucas sanitarias; 

Onde para cada Servico e feito um procedimento operacional (PO) e um registro de 

inspecao de processo (RIP). No anexo III consta os PO's e o RIP's da Locacao de Obra e da 

Alvenaria, como forma de exemplo. 

4.2.3.3. RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES E COMUNICACAO 

As responsabilidades, autoridades e inter-relacoes sao comunicadas dentro da 

organ izagao atraves da implementacao de toda a documentagao do SGQ. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assessor Comite da Qualidade 

1 1 

Gerencia de Suprimentos e Contabilidade Pessoal Servicos Gerais 

Engenharia Compras 

r 
Projetos e Orcamentos - 1- Engenheiro Residente 

O b r a s -

NOTA: 

Os quadros pontilhados referem-se aos servigos terceirizados pela empresa. 

As responsabilidades e autoridades quanto a Qualidade estao definidas e descritas no 

quadro no anexo IV. 
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A Diregao assegura como canais de comunicagdes apropriados para a organizagao do 

sistema: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Divulgagoes atraves de informagoes fixadas nos Murais existentes tanto nas obras quanto 

no escritorio. Nestes Murais devem ser divulgadas informagoes tais como: Graficos com 

monitoramento dos indicadores dos objetivos da Qualidade especificos da Obra ou do 

SGQ, resultados de Auditorias Internas, etc. 

S Treinamentos, Palestras; 

S Auditorias Internas, para extrair informagoes e depois comunica-las; 

S Reunioes de Analise de dados e Analise Critica pela Diregao. 

A Diregao considera estes canais apropriados para assegurar que seja efetuada a 

comunicagao com relagao a eficacia do Sistema de Gestao de Qualidade. 

4.2 .4 . P L A N O DE Q U A L I D A D E DA O B R A 

De acordo com os requisitos do SiQ-Construtoras, para cada obra a empresa devera 

elaborar um piano de qualidade. 

Onde devem constar tudo o que for ocorrer com relagao a obra. 

4 . 2 . 4 . 1 . INTERVENIENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Proprietario: Sociedade Medica da Paraiba 

> Financiador: Sociedade Medica da Paraiba 

> Projetistas: 

o Projeto Estrutural: 

• Alexandre Jose Gomes de Lima 

• Engenheiro CREA n° 1 5 7 4 1 - D / P E 

o Projeto Eletrico: 

• Alexandre Jose Gomes de Lima 

• Engenheiro CREA n° 15741 - D/ PE 

o Projeto Hidraulico: 

• Alexandre Jose Gomes de Lima 

• Engenheiro CREA n° 15741 - D/ PE 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Projeto Arquitetonico: 

• Benedito F. Brilhante Filho 

• Arquiteto CREA 6852- D/ PE 

• Gisele Caldas de Araujo Cunha 

• Arquiteta CREA 23210 - D/ PE 

• Ronnie Elder da Cunha 

• Desenhista industrial 

4.2 .4 .2 . ESTRUTURA O R G A N I Z A C I O N A L DA O B R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O r g a n o g r a m a 

D I R E T O R I A 

E N G E N H E I R O 

R E S I D E N T E 

1 

E Q U I P E D A 

Q U A L I D A D E 

M E S T R E D E 

O B R A S 

E Q U I P E D E 

P R O D U C A O 
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4.2.4 .3 . M A T R I Z DE RESPONSABILIDADES PARA O SISTEMA DA Q U A L I D A D E 
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Gerenciamento da obra, acompanhamento do cronograma fisico financeiro e 
analise do Piano de Qualidade da Obra 

X 0 

Monitoramento dos indicadores da qualidade especificos da obra X X 

Atualizagao do mural de gestao integrada (comunicagao interna) X 

Organizagao e controle dos arquivos de procedimentos, registros e ^ 
documentos da obra x 

0 

Interface com servigos especializados de engenharia subcontratados X 

Analise critica e compatibilizagao de projetos x o 

Guarda dos dispositivos de medicao e monitoramento (instrumentos 
calibrados) 

X 
0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I i 

Solicitagao, inspecao, manuseio e armazenamento de materiais controlados X 0 0 0 

Execugao dos servigos controlados em conformidade com os procedimentos 
operacionais X 0 X X 

Inspegao e ensaios de servigos controlados x x 

Contratagao e gerenciamento de contrato de terceiros 0 X 

Preservagao dos servigos executados X 0 X o 

Acompanhamento das nao conformidade e agoes corretivas/preventivas 
propostas X 0 

Recepgao e acompanhamento das auditorias internas da qualidade X 0 0 

Treinamentos nos procedimentos operacionais o X 

Treinamento e seguranga do trabalho (NR -18) 0 X 

Controle da propriedade do cliente X X o 0 

Rastreabilidade do concreto estrutural 

Inspegao final e entrega da obra 0 X 0 

Legenda: X - Responsabilidade direta 0 - Envolvidos 

4.2 .4 .4 . RECURSOS PARA A O B R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Infra -E strutura 

o Areas de vivencia indicados no projeto de canteiro tais como refeitorio, banheiros, 

escritorio; 

o Computador; 

o TV e aparelho de video para treinamentos ( Quando necessario); 



30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Painel para Comunicacao Interna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> E quipa me ntos: 

o Betoneira (01); 

o Mangote e motor vibrador (01); 

o Furadeira (01); 

o Serra circular (01 ) ; 

o Carrinho de mao (03); 

o Maki ta(01) 

N ota : A manutengao dos equipamentos serao realizados segundo Piano de 

Manutencao de Maquinas como consta no anexo V. 

> D ispositivos de M edigao e M onitora me nto: 

o Prumo (03); 

o Trena (03); 

o Esquadro (03); 

o Regua metalica (04); 

o Mangueira de bolha (02). 

> E quipe de P roduga o: 

o Equipe de producao - Concretagem e Alvenaria: 

Composta por 

- Pedreiros (02) 

Auxiliares (03) 

o Equipe de producao- Execucao de Formas: 

Composto por 

Carpinteiros e Montador (01) 

- Ajudantes (01) 

o Equipe de producao- Armacao: 

Composto por 

- Armadores (02) 

Para cada servico executado na obra era feito um treinamento com os funcionarios, 

especificos do servico, com relagao ao procedimento correto estabelecido pela empresa, este 

treinamento era feito pelo estagiario, com orientagao do engenheiro residente. 
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Com relagao ao recebimento dos materiais era feito um treinamento ao mestre de obra ou 

o almoxarife (quando a obra tiver grande volume de materiais), dando-lhe as informagoes 

corretas para o recebimento e conferencia ou recusa dos materiais entregues. Este treinamento, 

tambem era feito pelo estagiario, com orientagao do engenheiro residente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> La yout do ca nte iro de obra : 

Consta no anexo VI. 



4.2.4.5. OBJETIVOS DA Q U A L I D A D E ESPECIFICOS DA O B R A : 

> Indicadores da Qualidade (vinculados aos objetivos da politica da qualidade) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O BJE T IV O IN D IC AD O R E S M E T A P R AZ O F O R M A DE 

M O N IT O R AM E N T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Promover a > (%)Percentua > Anual > A cada obra 

satisfagao dos I de obras 9 0 % (em entregue 

clientes entregues relagao 

dentro do 0 

prazo numero 

contratual de 

obras 

concluid 

> indice de 8 5 % as) > Pesquisa da 

satisfacao do Satisfagao dos 

Cliente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 6 Meses Clientes 

apos a 

entrega 

da obra 

2- Melhoria Numeros de maximo Termino da Acompanhamento 

Continua do acoes corretivas 5 obra atraves da inspegao 

sistema de por obra conregoe dos servigos e 

Gestao pela s materiais. 

qualidade 

3- Promover o indice de 8 5 % Semestral Pesquisa de 

bem estar dos satisfagao dos satisfagao dos 

funcionarios funcionarios funcionarios atraves 

de questionario. 

4- % de Horas em Acompanhamento 

Aprimoramento treinamentos/ 3% Semestral mensal do Piano 

da capacitagao Horas Semestral de 

dos funcionarios trabalhadas Treinamento 
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> Indicadores da Qualidade (vinculados a medicao e monitoramento dos processos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O BJE T I V O IN D IC AD O R E S M E T A P R AZ O F O R M A DE 

M O N IT O R AM E N T O 

1- Diminuicao 
do 

desperdicio. 

Numero de 

retrabalho 

Nao haver 

retrabalho 

Termino 

de cada 

obra 

Durante a execugao da 

obra 

2- Melhorias 
dos processos 
construtivos. 

Numeros de 
ocorrencias de 

defeitos nas 
execucoes dos 

processos 
operacionais. 

Ocorrer 
defeitos em no 
maximo 10 % 
dos processos 
operacionais 
executados. 

Termino 
de cada 

obra. 

Durante a execugao da 
obra 

4.3. OBSERVACOES E CONSIDERACOES DA O B R A E DO P R O G R A M A DE Q U A L I D A D E 

E preciso grande esforgo, por parte dos diretores e todos que fazem a construtora, para 

introdugao de um Programa de Qualidade na construcao civil. Pois, os requisitos estabelecidos 

por norma tornam o processo um tanto quando "chato", visto a grande quantidade de documentos 

e posturas exigidas. Onde, de um certo modo, sao necessarias para a evolugao da implantagao do 

programa, e assim obtengao dos resultados almejados. 

O proposito chave de um programa de qualidade e a satisfagao de seus clientes, os 

internos (funcionarios da empresa) e os externos (os futuros usuarios das obras). Entretanto, a 

implantagao dara a construtora uma melhor organizagao dentro da empresa, proporciona a adogao 

de uma rotina de suas atividades, reduzindo possiveis erros ou desacertos na construcao. 

Durante o estagio tive o sentimento que um programa de qualidade bem aplicado, com 

envolvimento de todos, pode dar excelentes resultados. Sejam eles financeiros ou profissionais. 

O sentimento maior da construtora na qual estagiava nao era a adogao de uma nova 

politica para empresa, nao era mudar seu estilo e visao de construcao, era obter uma certificagao 

por causa de uma exigencia de alguns orgaos para futuros contratos, dentre estes orgao estavam: 



34 

a CADCA ECONOMICA FEDERAL, BNDES, FINEP, ITAU, GOVERNOS ESTADUAIS E 

ETCJDnde exigiam um Atestado de Qualificacao demonstrando o atendimento aos Requisitos do 

SIQ-Construtoras/PBQP-H, onde estariam aptos a receberem: Concessao de financiamento para 

construgao habitacional a pessoa juridica (construtoras e/ou incorporadoras) na modalidade 

Credito Imobiliario; Concessao de financiamento para aquisicao de imovel novo a pessoa fisica 

na modalidade Carta de credito individual; Licitagoes e etc. 

A implantagao do programa de Qualidade requer o comprometimento desde o diretor 

geral, proprietario da construtora, ate o servente de servigos gerais. Dentre os documentos 

exigidos pelo programa estao a elaboragao dos procedimentos operacionais, ou seja, como devem 

ser executados cada servigo da empresa, este documento descreve a forma correta de execucao do 

servigos, evitando assim que um servigo seja feito de forma incorreta ou em desarmonia das 

exigencias da empresa. Durante o estagio fiz varios treinamentos com os funcionarios a respeito^ 

destes procedimentos, entretanto a maioria dos treinamentos eram para gerar documentos, ou 

seja, provar que foram feitos treinamentos com os funcionarios. Na grande maioria os 

treinamentos eram realizados depois do servigo executado. 

Por se tratar de um reforma a obra nao tinha um grau de dificuldade pequeno em relagao 

aos seus servigos executados. Poderia sim o programa de qualidade ter sido feito de forma correta 

e proveitosa para empresa, entretanto ficou apenas proveitosa, obteve a certificagao. 

Em alguns dos servigos executados os EPFs, assim como os treinamentos, chegavam 

depois de executados, transmitindo para os funcionarios da empresa uma desorganizagao, uma 

falta de comprometimento por parte da diregao. Provocando uma insatisfagao por parte dos 

clientes internos. Clientes estes que nao possuem, em sua maioria, conhecimento intelectual, mas 

possuem um grande poder de observagao. 

O estagio de um modo geral foi proveitoso, pois pude aprender como funciona a 

implantagao de um programa de qualidade, e como ele apesar de aplicado pode nao funcionar 

corretamente. Durante a elaboragao dos procedimentos operacionais pude entender como deve 

ser executado cada servigo, para poder reduzir desperdicios e obter ritmo na sua execugao. 



4.4. FOTOS DA SOCIEDADE M E D I C A 

Figura 03 - Vista frontal da Soc. Medica Figura 04 - Estrutura da escada I 

Figura 07 - Estrutura da Escada IV Figura 08 - Auditoria Interna 

Figura 09 - Equipe de producao Figura 10 - Forma e escoramento 



Figura 11 - Disposicao dos Materiais 

Figura 13 - Palestra I 

Figura 15 - Serraria 

Figura 12 - Betoneira 

Figura 16 - Colocacao de armadura (sem EPFs) 
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CAPiTUL0 5 

CONCLUSOES 

5 . 1 . CONCLUSOES 

O novo cenario do mercado da construgao civil que visa a qualidade dos produtos e 

servigos, desperta em todos a busca pela sobrevivencia em um mercado cada vez mais exigente e 

competitivo, tornando necessaria uma empresa crescentemente produtiva e preocupada com a 

gestao da qualidade. Assim, a engenharia nacional necessita produzir seu produto, projeto e 

construgao pensando em reduzir custos e sabendo que e prioritario trabalhar orientado para a 

gestao de qualidade e produtividade. A base para esta filosofia traduz-se em requalificagao 

profissional, novas tecnicas e metodos de execucao, redugao nos indices de desperdicio e 

tentativa de eliminar o retrabalho. 

E nesse contexto que percebe-se a importancia da implantacao de um sistema de gestao da 

qualidade a fim de gerir melhor os processos envolvidos para a elaboragao do produto. 

Portanto, este relatorio buscou apresentar orientagoes e um exemplo de implantagao do 

SGQ que apesar dos tropegos deu certo na Construtora Espacial, e acredito que a visao da sua 

diretoria, e de todos que fazem a construtora, ira mudar para um sentimento de organizagao e 

comprometimento que induz uma implementagao de um Programa de Qualidade. E de interesse 

nosso mostrar que a qualidade dos produtos elaborados e dos servigos executados se faz desde as 

pequenas agoes ate as mais volumosas, partindo muitas vezes de ideias simples que procuram 

facilitar e simplificar o trabalho dos colaboradores. Tambem e importante enfatizar que a busca 

pela qualidade e algo intrinseco que devemos despertar nos operarios, sensibilizando-os e depois 

conscientizando-os por um processo natural, mostrando-os que o sucesso da maior produtividade, 

a economia de materias, a organizagao de um canteiro de obras e a harmonia social dentro dos 

ambientes de trabalho, acarretam o bem estar e a melhoria da qualidade de vida de todos, 

principalmente dos colaboradores. 

Verifica-se que os maiores desafios que se tem na implantacao de um sistema de gestao 

da qualidade e a mudanga de comportamento de pessoal, treinamentos e conscientizagao dos 

colaboradores em trabalhar satisfazendo o seu cliente intemo ou externo, uma vez que a baixa 

escolaridade deles afeta criteriosamente no desenvolvimento. O sistema de gestao da qualidade 
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proporciona inumeros beneficios mais e de dificil implantacao devido a colocacao em pratica de 

toda documentacao elaborada. 

E nesse contexto da busca pela "qualidade" que percebe-se a necessidade de adesao de 

empresas e profissionais para a sobrevivencia no mercado competitivo dos dias atuais. 

No que diz respeito ao setor da construcao civil, a implantacao de um Sistema de Gestao 

da Qualidade proporciona inumeras vantagens e beneficios, os quais envolve todas os setores de 

uma empresa, pode-se dizer assim, desde a fase de organizagao interna da mesma ate a mudanga 

de pensamentos, comportamentos e cultura dos colaboradores. Nota-se que a elaboragao de 

procedimentos documentados, implementados e mantidos compoem a base de todo o sistema, 

onde todo e qualquer funcionario tem o compromisso de en tender o objetivo e proporcionar 

oportunidades de melhoria dentro de seu espago e alcance. 

Enfim, pode-se considerar que o conhecimento e implantacao de um Sistema de Gestao da 

Qualidade em uma empresa ou conhecimento pelo profissional do amanha e imprescindivel para 

o sucesso empresarial ou profissional, pois proporciona o desafio de buscar a cada dia a melhoria 

continua em todos os aspectos, desde o lado profissional como o bem-estar e motivagao pessoal. 
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ANEXO I 



c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

Manual da Qualidade 
R e visa o: 06 

P a gina : 10 

D a ta : 1 1 / 0 8 / 0 5 

T itu lo: M a nua l da Q ua lida de 

O B R A S P R I V AD AS C O M LIC IT AQ AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicio 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T 
Recebimento do convite da 
empresa contratante 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
Elaboragao da 
documentacao 

Elaboragao das pro post as 

Implantagao do canteiro de 
Obras 6 Final 

Contratagao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— •  

Execugao da obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4— Controle de compras j 

mao de obra e/oulocagao de materiais I 
: 
S 

Melhoria 

Continua 

G er enciam en to A dm ini stratizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y d 
efinanceiro 8 

Inspegao final e entrega da Obra 
9 

Pesquisa de satisfagao do cliente 10 

Manviengao pos entrega 11 



o  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

Manual da Qualidade 
R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06 

P a gina : 11 

D a ta : 1 1 / 0 8 / 0 5 

T itu lo: M a nua l da Q ua lida de 

I D E N T I F I C A?AO DE O BR A P R I V AD AS C O M LI C I T AQ AO 

1. 0 inicio e atraves de conhecimento previo sao indicadas algumas 

construtoras a receberem o convite. 

2. Recebimento do convite com entrega dos projetos e especif icagoes tecnicas, 

esta at ividade e a entrada para elaboragao da documentacao. 

3. A e laboragao da documentacao na apresentagao da planilha de custos, 

proposta de pregos, e outros documentos que se fagam necessarios, a 

apresentagao da documentagao e a entrada para o processo licitatorio. 

4. Processo licitatorio com a apresentagao das propostas, o cliente apreciara a 

que melhor se adequar aos seus propositos. 

5. Em caso de reprovada a proposta de pregos apresentada pela construtora, a 

mesma f icara no aguardo de novo convite. Quando aprovada a proposta, inicia-se a 

implantacao do canteiro de obras, pagamentos de taxas (CREA, energia, agua, etc.). 

6. Implantagao do canteiro, contratagao de pessoal , controle de compras de 

materiais e ferramentas, controle de recebimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Gerenc iamento administrative e f inanceiro fazendo a analise critica, e 

passando so resultados a apreciagao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gerencia de Engenharia e Gerencia 

Administrativa que servirao de base para planejamento de servigos futuros. 

8. Inspegao final da obra com sua entrega. 

9. Pesquisa de satisfagao do cliente, que consiste de um questionario 

previamente elaborado, que sera entregue ao cliente e marcada uma data para 

recolhimento do mesmo. 

10. Manutengao pos entrega (prazo estipulado em contrato) em que a construtora 

devera prestar assistencia de alguns dos servigos. 



c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

Manual da Qualidade 
R e visa o: 06 

P a gina : 12 

D a ta : 1 1 / 0 8 / 0 5 

T itu lo: M a nua l da Q ua lida de 

O B R A S P R I V AD AS S E M LI C I T AQ AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicio Inicio 

Pesquisa de Mercado 1 

Aquisicao do terrenozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

Contratagao e/ou recebimento 

de projeto 3 

Planejamento 

Implantagao do canteiro de 

obras 5 

Melhoria 

Continua 

Contratagao da mao 

de obra 
Controle de recebimento 6 Controle de Compras e/ou locagao de 

materiais e equipamentos 

Execugao e controle dos 

servigos de obra 7 

Venda 8 

Inspegao final para entrega 

da obra 9 

1 
Pesquisa de Satisfacao do 

cliente 10 

i 
Manutengao pos-entrega 11 



o 
c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

Manual da Qualidade 
R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06 

P a gina : 13 

D a ta : 1 1 / 0 8 / 0 5 

T itulo: M a nua l da Q ua lida de 

I D E N T I F I C AQ AO D E O BR AS P R I V AD AS S E M L I C I T A?AO 

1. Pesquisa de Mercado - Apos verificar a viabi l idade do mercado, aceitagao do 

cliente e localizagao do empreendimento, passa-se para a aquisigao do terreno. 

2. Aquisigao do Terreno - Com capital proprio ou atraves de f inanciamento bancario 

e conclufda a aquisigao, essa atividade e entrada da contratagao e/ou execugao 

do projeto. 

3. Contratagao e/ou Execugao de Projetos - Consiste de um projeto com 

especif icagoes tecnicas, contendo os requisitos dos clientes. 

4. Planejamento - 0 processo de planejamento def ine a sequencia de atividades do 

servigo, gerando um piano. 

5. Implantagao do Canteiro de Obras - Contratagao de pessoal, controle de 

compras de materiais e ferramentas. 

6. Controle de Recebimento - A chegada do material e controlada por um operario 

treinado que aceitara os materiais de acordo com os procedimentos de compras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el ou locagao. Quando os materiais nao est iverem de acordo os mesmos serao 

rejeitados. 

7. Execugao e Controle dos Servigos de Obras - Os servigos serao executados e 

controlados de acordo com o preenchimento dos Registros de inspegao de 

Servigos. 

8. Venda - A venda sera efetuada a vista ou atraves de f inanciamento. 

9. Inspegao final para entrega - Sera anal isada se a obra esta conforme o projeto. 

10. Pesquisa de Satisfagao do Cliente - Consiste de um questionario previamente 

elaborado que sera entregue ao cliente, est ipulando-se um prazo para o seu 

preenchimento. 

1 1 . Manutengoes Pos-entrega - Em contrato sao estipuladas os servigos que a 

empresa Construtora Espacial f icara responsavel pela manutengao, sendo 

especif icado inclusive o prazo. 



c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

Manual da Qualidade 
R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06 

P a gina : 14 

D a ta : 1 1 / 0 8 / 0 5 

T itu lo: M a nua l da Q ua lida de 

O B R A S P U BLI C AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y. 
Acompanhamento diario (informativo das 

concorrencias, Diario Oficial do Estado). 1 

Compras de Editais 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
Elaboracao da documentacao solicitada pelo orgao 

licitante (orcamento. documentacao). 3 

T 
Visita ao local onde se realizara a obra. 4 

Melhoria 
Continua 

T 
Imolantacao do canteiro de obras. 7 

Compra e/ ou locagao de materiais e 

eauiDamentos 8 

1 f 

Execucao da obra e gerenciamento Administrativo e 
financeiro da obra. 9 

y. 
Fiscalizacao 10 

1 

Entrega da Obra 11 

Pesquisa de Satisfacao do cliente 12 

Manutengao Pos Entrega 13 



c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manual da Qualidade 
R e visa o: 06 

P a gina : 15 

D ata : 11 /08 / 05 

T itu lo: M a nua l da Q ua lida de 

I D E N T I F I C AQ AO DE O BR AS P U BLI C AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Acompanhamentos diarios (informativo das concorrencias - Diario oficial do 

Estado) - Diariamente sao observados as publicagoes das concorrencias 

publ icas no diario oficial do Estado e no (informativo das concorrencias -

segmento construgoes), esta atividade e a entrada para compra de editais. 

2. Compra de Editais - Quando verif icada a viabil idade de alguma das obras e 

comprado o edital onde sao especif icados os perfis das empresas (construtoras 

que estao aptas a participar da licitacao e as especif icacoes da obra). 

3. E l a b o r a t e s da documentacao solicitada pelo orgao licitante - Sao elaboradas 

as planilhas de custo, proposta de pregos, bem como a apresentagao de 

documentos tais como balanco, atestado de idoneidade, certidoes negativas de 

debitos estaduais, municipais e federal e outros documentos conforme solicitado 

em edital. 

4. Visi ta ao local onde se realizara a obra - Durante a visita sao observadas as 

condigoes do terreno ou imovel se estao de acordo com o que foi publicado em 

edital. 

5. Licitacao - 0 processo licitatorio se dara com a abertura dos envelopes contendo 

a documentagao e as propostas, o cliente apreciara a que melhor se adequar aos 

seus propositos. Sendo a Construtora Espacial considerada aprovada e iniciado 

o processo de assinatura do contrato. 

6. Assinatura de contrato e recebimento da ordem de execugao de servigos - 0 

responsavel pela empresa (diretor) se dirigira ao orgao publico licitante para 

assinatura do contrato e recebimento da ordem de servigo, este processo e a 

entrada para implantagao do canteiro de obras. 

7. Implantagao do canteiro de obras - Contratagao de pessoal, pagamento de 

taxas. 



c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manual da Qualidade 
R e visa o: 06 

P a gina : 16 

D a ta : 1 1 / 0 8 / 0 5 

T itulo: M anua l da Q ua lida de 

8. Compra e/ou locacao de materiais e equipamentos - Controle de compras e/ou 

locagao de materiais e equipamentos, controle de recebimento. 

9. Execucao da obra e gerenciamento administrat ivo e f inanceiro da obra -

Execugao e controle dos servigos, com acompanhamento administrativo e 

financeiro, onde serao coletados dados que servirao para execugao de servigos 

futuros. 

10. Fiscalizagao - Periodicamente o orgao manda ao local da obra um fiscal a fim de 

acompanhar os servigos executados e fazer medigoes. 

1 1 . Entrega da obra - Para entrada da obra e feita uma inspegao final, no ato da 

entrega a construtora recebera um termo de recebimento, expedido pelo orgao 

contratante. 

12. Pesquisa Satisfacao do cliente - Quest ionar io previamente elaborado que sera 

entregue ao orgao contratante, est ipulando-se um prazo para recebimento do 

mesmo. 

13. Manutengao Pos-entrega - Conforme relagao de servigos definidos em contrato. 
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ANEXO II 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O C E D IM E N T O D E E S P E C I F I C AQ AO DE 

M AT E R I AL 

PEMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 0 1 

R e visa o: 02 

P a gina : 01 

D a ta : 

09/06/2005 

T itu lo: Areia 

AR E I A 

1. O R I E N T AQ O E S P AR A A AQ U I S I ?AO 

• Indicar nome do produtor (area real "x"), classif icagao granulometr ica (ex.: areia 

f ina), vo lume aparente do material ("x" m 3 ) . 

2. D E T E R M I N AQ AO DO S LO T E S 

• Cada caminhao sera considerado um lote para efeito de inspegao na obra. 

3. V E R I F I C AC AO D E R E C E BIM E N T O 

3 . 1 . V e rif ica goe s visua is 

• Veri f icar granulometria, cor, existencia de impurezas, ou outros materiais estranhos 

ao produto. 

Nota: 

Sera levada em consideragao a experiencia do encarregado pela inspegao. 

3.2. Q ua ntida de 

• Cubagem do material atraves de trena metalica, medindo-se largura, comprimento 

e altura media da carga. A altura media e obtida com medigao de uma barra de ago 

colocada nos quatro cantos e no centro da carroceria do caminhao, obtendo-se a 

media aritmetica. A aferigao do volume entregue sera feita pela cubagem de acordo 

com a equagao C x L x H: Onde: 

C = compr imento intemo da carroceria em metros; 

L = largura interna da carroceria em metros; 

H = media das alturas da carga em metros, conforme indicado. 



0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

construtora 
e s p a c i a l 

P R O C E D I M E N T O D E E S P E C I F I C AQ AO DE 

M AT E R I AL 

P E M - 01 

R e visa o: 02 

P a gina : 02 

D a ta : 

09/06/2005 

T itulo: Areia 

4. C R IT E R IO S D E AC E I T AQ AO 

4 . 1 . I nspe ga o visua l 

• Rejeitar a areia que apresentar defeitos, quanto a granulometria ou outros 

materiais estranhos aos produtos no ato da descarga. 

• A areia rejeitada deve ser devolvida ao fornecedor para reposicao ou desconto no 

pagamento. 

4.2 . C u b a g e m d o ma te ria l 

• O volume real apurado na verificagao devera ser anotado no verso do Registro de 

Inspegao do material, bem como a discr iminagao do seu calculo, descontando-se do 

pagamento as eventuais diferengas de volume encontradas. 

5. O R I E N T AQ O E S P AR A A R M A Z E N A M E N T O 

• A areia deve ser depositada em local l impo e localizada a mais proxima possivel da 

central de produgao de argamassa, separada de acordo com sua granulometria. 

• Recomenda-se estocar em baias quando possivel, separados de outros 

agregados, evitando-se, assim, espalhamento, desperdfcio e trabalho desnecessario 

quando de seu uso. 

6. T O LE R AN C I A 

• Sera aceito uma tolerancia de 0.25 m 3 ao volume real apurado, com relagao ao 

volume pedido. 



R e g is t r o de I n sp e g a o de M a te r ia is C o n t r o l a d o s R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 

R I MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 0 1 P a gina : 01 

c o n s t r u t o r a 

P a gina : 01 

e s p a c i a l 

M a te ria l: 

Areia 

F om e ce dor /F a brica nte : Data de E ntre ga : 

O bra : Q ua ntida de : R e sponsa ve l: 

N° Itens de inspecao Sim Nao Resultado Obtido Tolerancia Observacao 

01 Existe material estranho na 

areia? 

— 

02 A quantidade esta de 
acordo com a requisicao de 
compra? 

0.25 m3 

03 Ha existencia de impurezas 
no produto? 

Nao pode 
existir 

04 O armazenamento esta de 
acordo com o PEM? 

— 

05 O diametro esta de acordo 
com a requisicao de 
compra? (grossa, media 
ou fina) 

— 

R e sponsa ve l pe la inspe ga o: 

( ) Aprova do ( ) R e prova do 

Ate nga o 

Processo Aprovado: Processo liberado apos inspecao e reinspegao. 

Processo Reprovado: Processo nao liberado apos inspegao e reinspegao. 



P R O C E D I M E N T O D E E S P E C I F I C AQ AO DE 

M AT E R I AL 

P E M - 0 3 

R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 

P a gina : 01 

construtora 
e s p a c i a l 

D a ta : 

09/06/2005 

T itulo: Cimento Port land - saco 

C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI M E N T O P O R T L A N D - S A C O 

1 . O R I E N T AgO E S P AR A AQ U I S I ?AO 

• Indicar o peso do saco (50 ou 25 kg), o numero de sacos, a classe do cimento 

(cimento CPU Z-32), o t ipo e a marca. 

2. D E T E R M I N AQ AO D O S LO T E S 

• O lote e definido como uma carga de caminhao. 

3. V E R I F I C AQ AO D E R E C E BI M E N T O 

3 . 1 . V e r if ica cde s visua is 

• Deve ser verif icado o estado de conservacao de todo o lote como rasgos, 

furos, umidade, manchas por impregnacao de produtos estranhos, 

endurecimento ou empedramento do material e prazo de validade. 

• Verif icar se todos os sacos contem registros de marca, nome do fabricante, 

prazo de val idade, tipo e classe do cimento, massa liquida do saco e selo de 

conformidade da ABCP. 

3.2. Q ua ntida de 

Todo o lote devera ser contado. 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O C E D I M E N T O D E E S P E C IF IC AQ AO DE 

M AT E R I AL 

P E M - 03 

R e visa o: 02 

P a gina : 02 

D a ta : 

09/06/2005 

T itulo: Cimento Port land - saco 

4. C R IT E R IO S D E A C E I T A ? A O 

4 . 1 . I nspe ga o visua l 

• Os sacos que apresentarem defeitos no ato da descarga ou prazo de val idade 

fora do periodo estipulado pelo fabricante deverao ser rejeitados e devolv idos 

ao fornecedor. 

• Caso os sacos nao possuam o selo de conformidade da ABCP, o lote deve 

ser rejeitado. 

4.2. Q ua ntida de 

• A diferenga entre o numero de sacos comprados e o dos efet ivamente 

adquir idos deve ser negociada no pagamento a ser efetuado. 

5. O R I E N T AQ O E S P AR A A R M A Z E N A M E N T O 

• O cimento deve ser armazenado em pilhas de, no maximo, 10 sacos, no 

almoxari fado do canteiro de obras, por um periodo de no maximo 45 dias. 

Protegidos de goteiras ou vazamentos despercebidos. 

• O piso deve ser revestido com estrado de madeira isento de umidade. 

N O T A 

• A estocagem deve ser feita de maneira a garantir que os sacos mais velhos 

sejam util izados antes dos sacos recem-entregues, atentando para que nunca 

se ultrapasse a data de val idade do produto. 



R e gistro de Inspegao de M ate ria is C ontrola dos R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 

RIM - 03 
P a gina : 01 c o n s t r u t o r a 

RIM - 03 
P a gina : 01 

e s p a c i a l 

Material: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cimento 

Fornecedor /Fabricante: Data de Entrega: 

Obra: Quantidade: Responsavel: 

N° Itens de inspegao Sim Nao Tolerancia Resultado Obtido Informar Validade Observagao 

01 

Os sacos apresentam 

rasgos, furos ou 

umidade? 

2% do pedido p 
pouca 

quantidade 

1 % do pedido p 
grande 

quantidade 

02 0 material esta dentro 

do prazo de validade 

estabelecido pelo 

fabricante? 

Nao aceitar 

saco vencido 

03 A quantidade esta de 

acordo com a 

requisigao de compra? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 

04 Os sacos estao 

endurecidos 

(empedrados)? 

Nao aceitar os 

sacos 
endurecidos 



o R e gistro de Inspegao de M ateria is C ontrola dos R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 

c o n s t r u t o r a 
RIM - 03 

P a gina : 02 

e s p a c i a l 

N° Itens de inspegao Sim Nao Tolerancia Resultado Obtido Informar Validade Observagao 

05 Classe, tipo e peso 

liquidos esta de 

acordo com a 

requisigao de compra? 

— 

06 O armazenamento 

esta de acordo com o 

PEM? 

— 

07 Existe selo de 

conformidade da 

ABCP? 

Nao aceitar 
saco sem selo 

R e sponsa ve l pela inspe ga o: 

( ) Aprova do ( ) R e prova do 

Ate nga o 

Processo Aprovado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Processo liberado apos inspegao e reinspegao. 

Processo Reprovado: Processo nao liberado apos inspegao e reinspegao. 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXO III 



Procedimento Operacional 

PO -09 

R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 

P a gina : 01 

construtora 
e s p a c i a l 

D a ta : 

29/06/2005 

T itu io: Locacao da Obra 

LO C AQ AO D A O B R A 

1 . S E R V I Q O S AN T E R I O R E S 

. L impeza do terreno. 

2. M AT E R I AI S 

. Ripas, pontaletes e piquetes de madeira. 

. Areia. 

. Prego. 

. Lapis de carpinteiro. 

. Tinta. 

3. E Q U I P AM E N T O S 

3 . 1 . Para e xe cuga o do ga ba rito 

. Linha de nylon. 

. Serra circular. 

. Martelo. 

. Marreta. 

. Trena. 

. Prumo de face. 

. Pincel. 

. Manguei ra de nivel. 



Procedimento Operacional 

PO -09 

R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 

P a gina : 02 

construtora 
e s p a c i a l 

D a ta : 

29/06/2005 

T itulo: Locacao da Obra 

3.2. Para loca ca o de b locos e pila re s 

. Gabari to de madeira. 

. Arame. 

. Prumo de centro. 

• Trena. 

. Martelo. 

4. E Q U I P AM E N T O S D E S E G U R AN Q A 

. Uniforme. 

. Capacete. 

. Botas; 

. Luvas. 

5. P R O C E D I M E N T O S D E E X E C U Q AO 

5 . 1 . E xe cuga o do G a ba rito 

. Anal isar o terreno para definir o local do ponto de partida. 

. Locar o referencial de nivel (RN) em ponto fixo e permanente, e os piquetes de 

limite do lote. 

. Definir o al inhamento predial e locar os cantos da edificagao a partir dos piquetes 

de limite do lote. 

. Cravar pontaletes de madeira espagados de no minimo 1,5 m, al inhados e 

aprumados, afastados do contomo da edificagao em aproximadamente 3,0 m. 

. Pregar os gabaritos de ripa nos pontaletes devidamente al inhados e aprumados. 

. Os gabaritos devem ter alturas di ferentes para eixos diferentes. 

. Verif icar o esquadro do gabarito com o metodo de tr iangulagao 3: 4:5 marcando-

se os pontos e definindo estes como al inhamentos iniciais. 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento Operacional 

PO-09 

R e visa o: 01 

P a gina : 03 

D a ta : 

29/06/2005 

T itulo: Locacao da Obra 

5.2. Loca ga o de b locos e pila re s 

. Locar o ponto zero no gabari to para, a partir deste, demarcar os demais pontos. 

. Marcar os eixos dos pilares no gabarito anotando o numero do pilar e 

evidenciando-o com um prego. 

. Cruzar arames nos dois sentidos do pilar, localizando-o com um prumo de centro, 

e cravando um piquete de madeira destacado com areia. 

. Tendo como base a marcagao dos pilares, fazer a marcagao do bloco com um 

gabari to de madeira, vehf icando seu prumo em dois pontos por eixo. 

6. I N D I C AD O R E S 

6 . 1 . I ndica dore s de P rodutiv ida de 

P rodutiv ida de : 

V a lor m in im o: 0,10 Hh/m 2 . 

V a lor me dio: 0,20 Hh/m 2 . 

V a lor m a x im o 0,30 Hh/m 2 . 

M a o- de - O bra : 

. Carpinteiro. 

. Servente. 

6 . 1 . 1 . R e com e nda goe s pa ra me lhoria d o I ndica dor de P rodutiv ida de 

. Verif icar a escritura com a especif icagao das dimensoes do terreno. 

. Conferir medidas estipuladas no projeto arquitetonico, certif icando-se dos recuos 

da edificagao. 

• Vistoriar o terreno para definir a posigao do gabarito, conforme condigoes locais e 

a posigao da edificagao. 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento Operacional 

P O -0 9 

R e visa o: 01 

P a gina : 04 

D a ta : 

29/06/2005 

T ftulo: Locagao da Obra 

• Elaborar tabela de coordenadas para locagao dos elementos de fundagoes, caso 

esta nao exista no projeto. 

. Verif icar se a origem do projeto de fundagoes coincide com a origem do gabarito. 

. Caso nao haja coincidencia, refazer a tabela de coordenadas no projeto de 

fundagoes. 

. Util izar pontaletes para os montantes vert icais do gabarito, chumbando suas 

bases com concreto. 

. Transferir a origem do gabarito para o solo com uso do prumo de centro e um 

piquete, caracterizando um testemunho que permita a sua conferencia a 

qualquer momento. 

6.1.2 . C onside ra gde s pa ra ca lculo d o I ndica dor de P rodutivida de 

D e ve m se r conside ra dos no ca lculo de ste ind ica dor 

. Operagoes de manutengao de rigidez do gabari to ao longo de toda sua vida util. 

. Toda mao-de-obra envolvida no servigo, inclusive horas de assistencia de mestre 

de obra e engenheiro na definigao das medidas a serem transfehdas para o 

gabarito. 

. O indicador e obtido pela divisao das horas totais gastas no servigo pela area de 

projegao horizontal pela area de projegao horizontal da edificagao. 

. Transporte de materiais ate o local. 



R e gistro de Inspe ga o de P roce ssos R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 00 

c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

RIP-09 

Loca ga o de O bra 

P a gina : 01 

O bra : I Vlestre de obra s: R e sponsa ve l te cnico: D ata : 

E xe cutor: Loca l da inspe ga o: 

N° Itens Sim Nao Tolerancia Para metro Medida Reinspegao Dis. Medicao Observacao 

01 Funcionarios proprios ou 

emprei teiros estao uti l izando 

EPI'S conforme 

def in ido?(Norma de Seguranga 

conforme N R -18) 

— — — 

0 2 O terreno esta pronto e 

adequado para fazer a locagao 

da obra? 

— — — 

03 Estao definidos os l imites do 

terreno? 

0 4 O gabarito foi locado e m local 

apropr iado? 

0 5 Foi executada a marcagao dos 

eixos de acordo com as 

medidas do projeto? 

— — — 



R e gistro de Inspe ga o de P roce ssos R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 00 

c o n s t r u t o r a 

e s p a c i a l 

RIP-09 

Loca ga o de O bra 

P a gina : 02 

N° Itens Sim Nao Tolerancia Para metro Medida Reinspecao Dis. Medicao Observagao 

06 Os piquetes foram f ixados no 

local correto? 

— — — 

07 0 gabarito esta bem travado? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmmm _ _ _ 

0 8 Houve l impeza da area? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Aprovado ( ) Reprovado 

R e sponsa ve l pela inspe ga o: 

Atencao 

O crite rio de a mostra ge m sera de finido no P iano de Q ua lida de da O bra , de a cordo com a na ture za e comple xida de da 

me sma , a sse gura ndo uma a mostra ge m e m % e re pre se nta tivida de . 

* P roce sso Aprova do: Processo liberado apos inspegao e reinspegao. 

* P roce sso R e prova do: Processo nao liberado apos inspegao e reinspegao. 

* P roce sso R e prova do requer abertura de RNC (Relatorio de Nao-Conformidade) 

* D ispositivo de M e diga o: Refere-se aos dispositivos de medigao e monitoramento utilizados, com sua respectiva identificagao 

(trena, prumo, esquadros, mangueira de nivel e regua metalica). 



D a ta : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28/06/2005 

P a gina : 01 

R e visa o: 02 

T itulo:. Execugao de Alvenaria - Bloco Ceramico 

E X E C U Q AO D E ALV E N AR I A - B LO C O C E R AM I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. S E R V I G O S AN T E R I O R E S 

. Execugao de pilares; 

• Execugao de vigas; 

. Execugao de lajes. 

2. M AT E R I AI S 

. Blocos ceramicos; 

. Argamassa de assentamento, industrial izada ou nao; 

. Vergas e contravergas pre-moldadas ou moldadas na obra (quando necessarias); 

. Tela galvanizada de malha quadrada; 

• Agua; 

. Esponja; 

. Chapisco feito na obra. 

3. E Q U I P AM E N T O S 

3 . 1 . Para limpe z a e ma rca ga o 

. Trena metalica; 

. Linha de nylon; 

. Vassoura; 

. Mangueira de nivel. 

3.2. Para e le va ga o da a lve na ria 

. Prumo de face; 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento Operacional 

PO -04 

R e visa o: 02 

P a gina : 02 

D a ta : 

28/06/2005 

T itulo:. Execugao c e Alvenaria - Bloco Ceramico 

Nivel de bolha; 

. Metro art iculado; 

. Colher de pedreiro; 

. Desempenadei ra para aplicagao de argamassa; 

. Regua de aluminio; 

. Esquadro de aluminio; 

. Betoneira; 

. Masseira; 

. Tr incha. 

3.3. P a ra e xe cuga o do e ncunha me nto 

. Anda imes e cavaletes metalicos ou de madeira. 

• Encunhadeira. 

4 . E Q U I P AM E N T O S D E S E G U R AN ?A 

. Uniforme; 

. Capacete; 

Luvas; 

Botas; 

5. P R O C E D I M E N T O S DE E X E C U ?AO 

5 . 1 . M a rca ga o e e le va ga o da a lve na ria 

Fazer l impeza do piso (remogao de pregos da estrutura, ago de amarragao dos 

pi lares e vigas, poeira e materiais soltos). 

. Transfehr os eixos do edificio, conforme projeto. 

Fazer a transferencia das cotas de nivel para o pilar com a mangueira de nivel. 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento Operacional 

PO -04 

R e visa o: 02 

P a gina : 03 

D ata : 

28/06/2005 

T itulo:. Execugao c e Alvenaria - Bloco Ceramico 

. Abastecer o pavimento e os locais onde serao executadas as alvenarias com a 

quant idade e os tipos de blocos necessarios a execugao do servigo. 

• Apl icar argamassa no pilar com a util izagao de uma desempenadeira. 

Para a marcagao da primeira f iada, utilizer argamassa de cimento com trago 

adequado para poder ajustar a espessura das juntas do prumo e do nfvel. 

. Assentar os blocos de extremidade e averiguar a planicidade e o nivelamento da 

alvenaria. 

. Esticar duas linhas de nylon na posigao definida para a parede, servindo de 

re ferenda para al inhamento e nivel da f iada de marcagao, quando necessario. 

• Assentar os blocos intermediaries entre os de extremidade, vehficando a 

aplicagao da argamassa nas duas laterals dos blocos, quando especificado em 

projeto. 

. Aver iguar a planicidade da alvenaria e o nivelamento da f iada de marcagao com 

auxi l io de uma regua metalica com nfvel de bolha acoplado. 

. O restante dos blocos deve ser assentado com argamassa de cimento e areia na 

consistencia adequada; 

. Os vaos para a colocagao das portas deverao possuir folga compativel com o 

projeto. 

. As vergas e contravergas podem ser tambem pre-moldadas em uma central de 

produgao e depois assentadas sobre a alvenaria. 

. Depois do levantamento da alvenaria, limpar as juntas de argamassa com a 

util izagao de uma esponja umedecida. 

5.2. E xe cuga o do e n cu n h a m e n to 

. O espago entre a alvenaria e a viga/laje deve ser preenchido com argamassa de 

encunhamento atraves da encunhadeira. 

. A espessura do vao para encunhamento deve seguir o projeto. 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento Operacional 
P O -04 

R e visa o: 02 

P a gina : 04 

D a ta : 

28/06/2005 

T itulo:. Execucao c e Alvenaria - Bloco Ceramico 

6. I N D I C AD O R E S 

6 . 1 . I ndica dore s de P rodutivida de 

P rodut iv ida de 

V a lor min imo: 1,00 Hh/m 2 . 

V a lor me dio: 1,40 Hh/m 2 . 

V a lor m a xim o: 1,70 Hh/m 2 . 

M a o- de - O bra : 

. Pedreiro; 

. Servente. 

6 . 1 . 1 . R e come nda coe s pa ra me lhoria d o I nd ica dor de P rodutivida de 

. Veri f icar a disponibil idade de todos os projetos necessar ios (marcagao de 1 a e 2 a 

f iadas, paginagao de paredes, detalhamentos, instalagoes etc.). 

. Veri f icar a disponibilidade de equipamento e mater iais para fixagao das telas ou 

ferro cabelo a estrutura. 

. Adotar elementos pre-moldados para vergas e contravergas, visando agilizar o 

levantamento da alvenaria. 

. Definir o tamanho de pallets em fungao das d imensoes de aberturas de portas. 

. Disponibi l izar material no pavimento em local pre-definido, garantindo a 

quant idade necessaria de cada tipo de bloco, de modo a evitar sobrecarga na 

laje e permitir o fluxo de pessoas e materiais. 

. Util izar suporte de argamasseira com rodas, faci l i tando o transporte e uso da 

argamassa. 

. Elaborar piano de marcagao de 1 a e 2 a f iadas, estabelecendo os pontos de 

instalagao e o numero de escanti lhoes necessarios. 



construtora 
e s p a c i a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimento Operacional 
PO -04 

R e visa o: 02 

P a gina : 05 

D a ta : 

28/06/2005 

T itulo:. Execucao d e Alvenaria - Bloco Ceramico 

6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 .2 . C onside ra goe s pa ra ca lculo d o I ndica dor de P rodutiv ida de 

• Transporte dos blocos do local de armazenagem ate o posto de trabalho 

(distancia media de ate 150 m na horizontal e de ate 30 m na vertical - com uso 

do elevador de carga). 

. Confeccao e transporte da argamassa. 

• Marcagao da primeira f iada. 

. Deslocamento e instalagao de andaimes para servigos acima de 1,60 m. 

. Fixagao da ultima f iada a estrutura. 

• L impeza da laje. 

. L impeza do local apos o termino do servigo. 

. Operagoes normalmente executadas pelo servente. 

. Toda mao-de-obra envolvida no servigo, exceto as horas de mestres de obra. 

. O indicador deve ser calculado ao final da execugao de cada etapa da obra (por 

exemplo, pavimento) ou ate 600 m 2 de alvenaria executada, adicionando-se 

estas medidas parciais, criando assim, um indicador cumulativo ao longo da 

execugao de toda a obra. 

. Medidas de quantidade executada de alvenaria sem o desconto de vaos 

referentes a portas, aberturas e elementos estruturais. 



R e g i s t r o d e I n s p e g a o d e P r o c e s s o s 

R I P - 0 4 
R e visa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 00 

R I P - 0 4 

const ru tora 
E x e c u g a o d e a l v e n a r i a 

P a gina : 01 
e s p a c i a l 

E x e c u g a o d e a l v e n a r i a 
P a gina : 01 

O bra : I flestre de obra s: R e sponsa ve l te cnico: D a ta : 

E xe cutor: Loca l da inspe ga o: 

N° Itens Sim Nao Tolerancia Para metro Medida Reinspegao Dis. Medigao Observagao 

01 Funcionarios proprios ou 

empreiteiros estao utilizando 

EPI'S conforme definido?(Norma 

de Seguranga conforme NR-18) 

— 
— 

— 

02 Alvenaria esta devidamente 

locada? 
— — — 

03 As bases de referenda foram 

prumadas e niveladas? 
— — — 

04 Foi feita a preparagao da 

superficie de contato do tijolo ou 

bloco? 

— — — 

05 Argamassa para assentamento 

esta conforme especificagoes? 
— — — 

06 Alvenaria esta prumada e 

nivelada? 

Max. 5mm No prumo e 

nivel 



^ ^ ^ ^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Registro de Inspegao de Processos 

RIP - 04 
R e visa o: 00 

RIP - 04 
R e visa o: 00 

const ru tora 
e s p a c i a l 

Execugao de alvenaria 
P a gina : 02 

N° Itens Sim Nao TolerSncia Para metro Medida Reinspegao Dis. Medig§o Observagao 

07 O sistema de assentamento e a 

espessura das juntas estao 

conforme as normas? 

Max. 

1.5cm 
Na 

espessura 

da 

argamassa 

08 Esta sendo recolhido o excesso 

da argamassa? 

— — 

— 

09 As aberturas e outros elementos 

foram executados conforme do 

projeto? 

— — 
— 

10 Encunhamento realizado 

conforme procedimento e no 

tempo adequado? 

— 
— 

— 

11 A area esta limpa? — — — 

( ) Aprovado ( ) Reprovado 
Responsavel pela inspegao: 

Atengao 

O criterio de amostragem sera definido no Piano de Qualidade da Obra, de acordo com a natureza e complexidade da mesma, assegurando uma 
amostragem em % e representatividade. 
"Processo Aprovado: Processo liberado apos inspegao e reinspegao. 
*Processo Reprovado: Processo nao liberado apos inspegao e reinspegao. 
*Processo Reprovado requer abertura de RNC (Relatorio de Nao-Conformidade) 

* Dispositivo de Medigao: Refere-se aos dispositivos de medig§o e monitoramento utilizados, com sua respectiva identificagao (trena, prumo, 
esquadros, mangueira de nivel e regua metalica). 



ANEXO IV 



CUEN1E: 

SOCIEDADE MEDICA 

CClASaWOCBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IBuMtO: 

LAY-OUT - CANTEIRO DE C8RA 
01 

PROJETO DE REFORMA 

DAI A: 

FEV-2005 


