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1.0 Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Apresentacao 

O presente relatorio visa atender a uma exigencia da componente curricular 

Estagio Supervisionado relatando as atividades desenvolvidas no estagio realizado pela 

aluna Ayana Romina Feitoza Carneiro, matriculada no curso de graduacao em 

Engenharia Civil da UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -

Campus I , sob matricula de numero 20411187. 

O estagio foi realizado no escritorio da construtora Fronteira Construcoes 

Incorporacoes e Vendas Ltda., no periodo de 27 de agosto de 2009 a Dezembro do 

mesmo ano. compreendendo uma carga horaria de vinte e duas horas semanais. 

1.2 Objetivo 

O principal objetivo deste estagio supervisionado foi aperfeicoar os 

conhecimentos teoricos adquiridos pela aluna Ayana Romina Feitoza Carneiro em sala 

de aula no decorrer do curso de graduacao, e auxiliar o engenheiro Milton Lira de 

Araujo na elaboracao de documentos e manuais referentes ao PBQP-H Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat e gerenciamento do sistema, 

proporcionando o contato direto com sua futura atividade professional e vivenciando na 

pratica tais conhecimentos e o relacionamento do Engenheiro Civil com os demais 

funcionarios colaboradores para o bom funcionamento de uma obra de engenharia. 

2.0 Caracterizacao do Estagio 

2.1 A Construtora 

A Fronteira Construcoes foi concebida no ano de 2005 na cidade de Campina 

Grande pelos empresarios; Antonio Fernando de Holanda, Severino Medeiros Ramos 

Filho (retirou-se da sociedade) e Gustavo Tiberio Almeida Cavalcanti com a finalidade 

de oferecer ao mercado imobiliario da cidade servicos de qualidade. Os responsavel 

pelas obras da empresa sao os engenheiros Gustavo Tiberio Almeida Cavalcanti e 

Milton Lira de Araujo. 
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2.2 O Programa de Gestae- da Qualidade 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e 

dividido em quatro niveis; D, C, B e A e se trata de um conjunto de acoes desenvolvidas 

pelo Ministerio das Cidades, atraves da Secretaria Nacional de Habitacao, que tern 

como principal proposito, organizar o setor de construcao civil em torno de duas 

questoes principals, ligadas a melhoria da qualidade do habitat e a modernizacao 

produtiva. 

Dentre os principals resultados esperados. estao: 

• Tornar o setor de construcao civil mais competitivo; 

• Reduzir os custos concomitantemente a elevacao da qualidade das 

construcoes; 

• Buscar uma confiabilidade maior dos agentes financiadores e do 

consumidor final. 

A busca por estes objetivos envolve um conjunto bastante amplo de acoes entre 

as quais, podemos destacar: 

• Qualificacao de construtoras e de projetistas; 

• Melhoria da qualidade de materiais; 

• Formacao e re-qualificacao de mao de obra; 

• Normatizacao tecnica; 

• Capacitacao de laboratories; 

• Aprovacao tecnica de tecnologias inovadoras. 

2.3 Atividades Desenvolvidas 

O gerenciamento deste sistema de gestao de qualidade envolve trabalhos como, 

sensibilizacao dos fornecedores de materiais e dos funcionarios, treinamento de pessoal, 

definicao de uma sistematica para a guarda de documentos e registros da obra, buscar 

constantemente a melhoria dos processos construtivos, garantir o cumprimento de 

prazos, cuidar da seguranca do trabalhador, otimizar os custos da construcao, oferecer 

condicoes para o crescimento profissional dos trabalhadores, garantir que sejam 

seguidas as normas tecnicas para execucao de trabalhos assim como para a qualidade e 

o uso dos materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As atividades desenvolvidas compreendiam basicamente de elaborar 

documentos como: 

• Manual da Qualidade (Nivel D); 

• Controle de Documentos e Dados; 

• Controle dos Registros da Qualidade; 

• Piano de Sensibilizacao; 

• Manual de Descricao de Cargos; 

• Piano de Qualidade da Obra; 

• Processos Operacionais de Execucao de Forma; de montagem de 

Armadura; de Sapata Isolada e Bloco de coroamento; de Concretagem de 

Peca Estrutural; e de Alvenaria nao Estrutural; 

• Planilhas de Registros de Inspecao de Processos para os servicos listados 

acima; 

• Planilhas de Inspecao de Materiais como areia, cimento, brita, barras de 

aco e concreto usinado; 

• Elaboracao de procedimentos sistemicos para recursos humanos, 

processos relacionados a clientes, vendas e aquisicao de materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0 Documentos 

Alguns dos documentos, manuais, planilhas, e procedimentos elaborados estao 

em anexo no final deste relatorio. 
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3.2 Revisao Teorica 

Uma caracteristica essencial de uma edificacao que atenda aos preceitos do 

sistema de gestao da qualidade consiste em sua organizacao, para isso, o planejamento 

do canteiro de obras e uma etapa decisiva para se obter esse objetivo. 

A preparacao e organizacao do canteiro de obras alem de dar condicoes 

adequadas de trabalho visam uma melhor relacao entre o trabalhador e a empresa, 

mostrando que a mesma se preocupa com o bem estar do funcionario. 

O canteiro de obras e preparado de acordo com o tipo da edificacao, dependendo 

de varios fatores como espaco que a obra ocupa, tempo de duracao, quantidade de 

funcionarios, dentre outros, podendo ser realizado de uma so vez ou em etapas 

independentes, de acordo com o andamento da obra. 

Para assegurar a normalizacao na elaboracao de um canteiro de obras, foi criada 

a Norma Regulamentadora NR 18. Esta norma estabelece diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de organizacao, que objetivam a implementacao de 

medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos processos, nas condicoes e 

no meio ambiente de trabalho na Industria da Construcao. Essa norma fornece ainda 

todos os detalhes relacionados com a obra e com os funcionarios envolvidos. 

Considerando que o terreno ja esteja com todas as operacoes de terraplanagens 

concluidas, no canteiro iremos considerar: 

a) Ligacoes de energia e agua; 

b) Distribuicao de materiais nao pereciveis; 

c) Construcoes - c. 1) armazem de materiais pereciveis, c.2) escritorio, 

c.3) alojamento e sanitarios; 

d) Circulacao 

a) Ligacoes de energia e agua 

Para o inicio e desenvolvimento das atividades de obra e necessario que o 

canteiro seja provido de instalacoes eletricas (de forca e luz). Sao muitos os 

equipamentos necessarios para o desenvolvimento das atividades de obra, como por 

exemplo, betoneiras, serras eletricas, guincho para funcionamento do elevador de obra, 

entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atualmente, a fonte de energia mais comum e mais viavel para o funcionamento 

da maioria desses equipamentos e a eletrica. Neste sentido, faz-se necessario que ainda 

durante a etapa de planejamento do canteiro, seja identificada a potencia dos 

equipamentos que serao utilizados. 

A soma das potencias dos equipamentos utilizados no canteiro, aliada a um fator 

de demanda dos mesmos (uma vez que nem todos os equipamentos serao utilizados de 

uma unica vez), possibilita conhecer a potencia necessaria para a rede de energia a ser 

implantada. 

Com relacao a agua podemos dizer que, alem de ser necessaria para a higiene 

pessoal dos operarios, e a materia prima para alguns materiais como concretos e 

argamassas. Assim, e necessario que se tenha quantidade suficiente e que a mesma 

apresente qualidade compativel com as necessidades. Tanto para a higiene pessoal 

quanto para o uso no preparo dos materiais basicos no canteiro, recomenda-se uso de 

agua da rede publica, a qual apresenta qualidade garantida. 

b) Distribuicao de areas para materiais a granel nao pereciveis 

Considera-se materiais nao pereciveis as areias, as pedras britadas, os tijolos, as 

madeiras e os ferros, que sao materiais cujas propriedades nao exigem um cuidado 

muito especifico, lembrando apenas de criar protecao contra as intemperies, evitando-se 

possiveis oxidacao e perda de materiais. Existem tambem outros tipos de materiais nao 

pereciveis que sao armazenados devido a seu elevado custo em relacao aos materiais 

citados anteriormente, como azulejos, conexoes e tubos de ferro galvanizado, conduite, 

etc. Porem a construcao de armazens para tais materiais e dispensada no inicio da obra. 

pois esses materiais serao apenas aplicados no final da edificacao podendo ser 

armazenados em pavimentos da propria edificacao. Um aspecto interessante no que se 

diz respeito aos materiais nao pereciveis, e que, apesar deles poderem ser armazenados 

por um periodo de tempo longo, sem sofrerem mudancas significativas em suas 

caracteristicas, nao e interessante para obra que os armazenem em grandes quantidades, 

para que nao haja transtorno com a ocupacao de espaco. Para evitar tais transtornos e 

necessario que o engenheiro calcule a quantidade media de material que sera utilizada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por um determinado periodo de tempo consideravel, evitando-se assim o acumulo 

desnecessario de materiais. 

c) Construcoes 

c. 1) Armazem de materiais pereciveis 

Considera-se materiais pereciveis, o cimento, e a cal, cujas caracteristicas fisicas 

e quimicas, em contato com as intemperies, modificam-se substancialmente. Sabemos 

que o ferro de construcao tambem se modifica, oxidando-se (ferrugem), entretanto a 

oxidacao leva certo tempo, tempo esse que nao devera ocorrer, pois a aplicacao do ferro 

e relativamente rapida, enquanto que a do cimento e da cal e imediata. Um cuidado que 

se deve ter no canteiro e a separacao do deposito de cal e do cimento, pois a cal trabalha 

como retardador de pega do cimento. 

c.2) Escritorio 

As dimensoes para o almoxarifado e escritorio dependem do volume da obra. A 

sua funcao e significativa, possui uma mesa para leituras de plantas e arquivamento de 

notas fiscais, caroes de ponto e outros documentos usuais da obra. 

c.3) Alojamento e sanitarios 

E necessario a construcao de um alojamento completo, devendo ser um local 

arejado onde os funcionarios possam fazer suas refeicoes e passar alguns momentos de 

descanso. 

d) Circulacao 

A circulacao no canteiro e funcao principalmente do tipo de desenvolvimento da 

obra, no nosso caso a obra se desenvolve verticalmente, exigindo o minimo de 

circulacao pela propria caracteristica da obra. O canteiro de obras deve ser organizado 

corretamente, criando um ambiente limpo e organizado. Foi criado um escritorio, um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alojamento para os funcionarios, um almoxarifado, banheiros, deposito de cimento 

separado dos outros ambientes, para evitar qualquer contato que pudesse prejudicar as 

propriedades do cimento. 

3.3 Execucao 

Finalmente, depois de todos estes fatores que proporcionarao condicoes para o 

desenvolvimento sadio de uma obra, passamos a sua execucao. 

Deve-se inicialmente analisar o projeto junto com o acompanhamento do 

engenheiro responsavel, e fazer o planejamento visando o melhor aproveitamento do 

tempo, do dinheiro e um melhor resultado final, cabe ao engenheiro verificar se esta 

tudo de acordo com as especificacoes. Deve-se tambem, selecionar o material a ser 

usado. e os profissionais devem ser capacitados para cada uma de suas funcoes. Uma 

obra organizada e limpa gera mais produtividade e qualidade. 

Um fator de suma importancia quando tratamos da execucao e o desperdicio, o 

que muitas vezes acontece e que o orcamento real supera o planejado inicialmente. Para 

evitar isso, as quantidades de materiais utilizados sao devidamente calculadas, por meio 

do projeto estrutural e do traco do concreto utilizado, levando em consideracao um 

desperdicio que pode ocorrer normalmente em uma obra. Como exemplo de se evitar 

desperdicios verificou-se reaproveitamento de ferro e de madeira, bem como de massa, 

com alguns cuidados especiais para que a massa nao caisse diretamente no chao com a 

utilizacao de madeirite ou uma folha de zinco, e uma bandeja usada para recolher. tudo 

isso para que o material fosse misturado novamente pelos serventes para uso posterior. 

3.4 Fundacao 

Fundacoes sao os elementos estruturais cuja funcao e transmitir as cargas da 

estrutura ao terreno onde ela se apoia (AZEVEDO, 1988). Assim as fundacoes devem 

ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas pelos esforcos solicitantes. 

Alem disso, solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para nao sofrer ruptura e 

nao apresentar deformacoes exageradas ou diferenciais. 

Para se escolher a fundacao mais adequada, devem-se escolher os esforcos mais 

atuantes sobre a edificacao, as caracteristicas do solo e os elementos estruturais que 

formam as fundacoes. Assim analisam-se as possibilidades de utilizar os varios tipos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fundacoes, em ordem crescente de complexidade e custo (WOLLE, 1993). Fundacoes 

bem projetadas correspondem de 3% a 10% do custo total do edificio: porem se forem 

mal concebidas e mal projetadas podem atingir de 5 a 10 vezes o custo da fundacao 

mais apropriada para o caso. O custo da fundacao aumenta tambem em casos em que as 

caracteristicas de resistencia do solo sao incompativeis com os esforcos que serao a ele 

transmitidos, pois nestas situacoes, elementos de fundacoes mais complexos sao 

exigidos podendo-se ter, inclusive, a necessidade de troca de solo, com reaterro e 

compactacao. Tudo isso levando os custos, muitas vezes, nao previstos inicialmente. 

Movimento de terra 

Depositar os materiais de escavacao a uma distancia superior a metade da 

profundidade do corte. Os taludes instaveis com mais de 1,30m de profundidade devem 

ser estabilizados com escoramentos. Estudo da fundacao das edificacoes vizinhas e 

escoramentos dos taludes. Sinalizar os locais de trabalho com placas indicativas. 

Somente deve ser permitido o acesso a obra de terraplenagem de pessoas autorizadas. A 

pressao das construcoes vizinhas deve ser contida por meio de escoramento. 

Escolha do tipo de fundacao 

Com os resultados das sondagens, de grandeza e natureza das cargas estruturais e 

conhecendo as condicoes de estabilidade, fundacoes, etc... Das construcoes vizinhas. 

pode, o engenheiro, proceder a escolha do tipo de fundacao mais adequada, tecnica e 

economicamente. 

O estudo e conduzido inicialmente, pela verificacao da possibilidade do emprego 

de fundacoes diretas. 

Mesmo sendo viavel a adocao das fundacoes diretas e aconselhavel comparar o 

seu custo com o de uma fundacao indireta. 

E finalmente, verificando a impossibilidade da execucao das fundacoes diretas, 

estuda-se o tipo de fundacao profunda mais adequada. 

Tipos de fundacoes 

Os principals tipos de fundacoes sao: 

a) Fundacoes diretas ou rasas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b) Fundacoes indiretas ou profundas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bdorguno manor} zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6 - Sapata 

Fundacoes diretas: quando Df < B 

Fundacoes profundas: quando Df > B (sendo "B" a menor dimensao da sapata) 

Se a camada ideal situa-se a profundidade de 5,0 a 6,0m, pode-se fazer brocas. 

Em terrenos firmes a mais de 6,0m, devemos utilizar estacas ou tubuloes. 

Fundacoes Diretas 

Fundacoes diretas sao aquelas que transferem as cargas para as camadas de solo 

capazes de suporta-las (FABIANI, s.d.), sem deforma-se exageradamente. Esta 

transmissao e feita atraves da base do elemento estrutural, da fundacao considerando 

apenas o apoio da peca nas camadas do solo, sendo desprezada qualquer outra forma de 

transferencia das cargas (BR1TO 1987). As fundacoes diretas podem ser divididas em 

rasas e profundas. 

A fundacao rasa se caracteriza quando a camada de suporte esta proxima a 

superficie do solo (profundidade ate 2,0m) (FABIANI. s.d.) ou quando a cota de apoio e 

inferior a largura do elemento da fundacao (BRITO, 1987). Por outro lado a fundacao e 

considerada profunda se suas dimensoes ultrapassam todos os limites acima 

mencionados. 

Tipos de fundacao direta 

S Sapata isolada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Blocos de Funda9ao 

•S Radier 

Fundacoes Indiretas ou Profundas 

Fundacoes indiretas sao aquelas que transferem as cargas por efeito de atrito 

lateral do elemento com o solo e por efeito de ponta (FABIANI, s.d.). 

As fundacoes indiretas sao sempre profundas em funcao da forma de 

transmissao de carga para o solo (atrito lateral) que exige grandes dimensoes dos 

elementos de fundacoes. 

S Estacas 

S Moldadas "in-loco" 

S Estacas Franki 

/ Estaca Strauss 

S Estaca escavada (c/lama bentonitica) 

S Estaca Apiloada 

S Estaca de Madeira 

S Estaca Metalica 

S Estaca de Concreto 

3.5 Alvenaria 

Alvenaria e a constru9ao de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas 

entre si por argamassa. Estas unidades podem ser blocos (de ceramica, de vidro ou de 

betao) e pedras. 

A alvenaria e comumente usada em paredes de edificios, muros de arrimo e 

monumentos. Quando nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de seu 

peso proprio e denominada Alvenaria de vedagao. O subsistema vedaQao vertical e 

responsavel pela prote9ao do edificio de agentes indesejaveis (chuva, vento etc.) e 

tambem pela compartimenta9ao dos ambientes internos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A maioria das edificacoes executadas pelo processo construtivo convencional 

(estrutura reticulada de concreto armado moldada no local) utiliza para o fechamento 

dos vaos paredes de alvenaria. 

Os blocos mais comuns sao os ceramicos e os de betao. Os blocos ceramicos 

podem ser macicos (tambem conhecidos como tijolos) ou vazados. Os blocos de betao 

sao sempre vazados. No nosso caso, foi utilizado Tijolos ceramicos com oito furos de 

dimensao 20x17x9 cm. 

As paredes utilizadas como elemento de vedacao devem possuir caracteristicas 

tecnicas que sao: 

• Resistencia mecanica 

• Isolamento termico e aciistico 

• Resistencia ao fogo 

• Estanqueidade 

• Durabilidade 

Alvenaria de tijolos ceramicos 

Caracteristicas essenciais aos tijolos: 

• Regularidade na forma e dimensoes; 

• Arestas vivas e cantos resistentes; 

• Resistencia suficiente para resistir esforcos de compressao; 

• Ausencia de fendas e cavidades; 

• Facilidade no corte; 

• Homogeneidade da massa e cor uniforme; 

• Pouca porosidade (baixa absorcao); 

Preparo da argamassa para assentamento de alvenaria de vedacao 

A argamassa de assentamento deve ser preparada com materiais selecionados, 

granulometria adequada e com um traco de acordo com o tipo de elemento de 

alvenaria adotado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Podem ser preparadas: 

• Manualmente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - Preparo manual de argamassa.. 

• Com Betoneira 

Figura 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Preparo de argamassa com betoneira. 

A argamassa numa parede de alvenaria nao armada tern funcao de: 

• unir solidamente os elementos de alvenaria 

• distribuir uniformemente as cargas 

• vedar as juntas impedindo a infiltracao de agua e a passagem de 

insetos. etc. 

As argamassas devem ter boa trabalhabilidade. Dificil e aquilatar esta 

trabalhabilidade, pois sao fatores subjetivos que a definem. Ela pode ser mais ou menos 

trabalhavel, conforme o desejo de quern vai manusea-la. Podemos considerar que ela e 

trabalhavel quando distribui-se com facilidade ao ser assentada, nao "agarra" a colher 

do pedreiro; nao endurece rapidamente permanecendo plastica por tempo suficiente para 

os ajustes (nivel e prumo) do elemento de alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Elevacao da alvenaria 

O servico de elevacao deve ser iniciado pelos cantos apos o assentamento da l
a 

fiada, obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical e o escantilhao no 

sentido horizontal. Os cantos sao levantados primeiro porque, desta forma, o restante da 

parede sera erguida sem preocupacoes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma 

linha entre os dois cantos ja levantados. fiada por fiada. 

A alvenaria de vedacao - tanto interna como externamente em cada apartamento 

- sera atraves de tijolos de oito furos (20x19x9 cm) provindos da Ceramica Jardim, na 

cidade de Guarabira, no brejo paraibano. 

Estes sao assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco (1:2:8) em 

volume com juntas de 15 (quinze) mm. 

3.6 Concreto 

Quando se trata de materiais de construcao em uma obra, tem-se uma infinidade 

de tipos, mas por hora nos limitaremos a um estudo mais detalhado do concreto, um dos 

principals componentes da obra, e dos elementos basicos que a compoe. 

Concreto e basicamente o resultado da mistura de cimento. agua, pedra e areia. 

O cimento ao ser hidratado pela agua forma uma pasta resistente e aderente aos 

fragmentos de agregados (pedra e areia), formando um bloco monolitico. 

A proporcao entre todos os materiais que fazem parte do concreto e tambem 

conhecida por dosagem ou traco, sendo que podemos obter concretos com 

caracteristicas especiais, ao acrescentarmos, a mistura, aditivos, isopor, pigmentos, 

fibras ou outros tipos de adicoes. Cada material a ser utilizado na dosagem deve ser 

analisado previamente em laboratorio (conforme normas da ABNT), a fim de verificar a 

qualidade e para se obter os dados necessarios a elaboracao do traco (massa especifica, 

granulometria, etc.). Outro ponto de destaque no preparo do concreto e o cuidado que se 

deve ter com a qualidade e a quantidade da agua utilizada, pois ela e a responsavel por 

ativar a reacao quimica que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se sua 

quantidade for muito pequena, a reacao nao ocorrera por completo e se for superior a 

ideal, a resistencia diminuira em funcao dos poros que ocorrerao quando este excesso 

evaporar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A relacao entre o peso da agua e do cimento utilizados na dosagem, e chamada 

de fator agua/cimento (a/c). 

O concreto deve ter uma boa distribuicao granulometrica a fim de preencher 

todos os vazios, pois a porosidade por sua vez tern influencia na permeabilidade e na 

resistencia das estruturas de concreto. 

Toda execucao do concreto e realizada seguindo as normas, para garantir um 

concreto de boa qualidade e de resistencia adequada, uma vez que a resistencia do 

concreto e uma das principals variaveis no que diz respeito ao calculo de uma estrutura, 

juntamente com o projeto arquitetonico. 

A Resistencia Caracteristica do Concreto a CompressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fck) e um dos dados 

utilizados no calculo estrutural. Sua unidade de medida e o MPa (Megapascal), sendo: 

Pascal: Pressao exercida por uma forca de 1 newton, uniformemente 

distribuida sobre uma superflcie plana de 1 metro quadrado de area, perpendicular a 

direcao da forca. 

Atraves das massas especificas dos materiais obtemos a relacao entre a massa e 

o volume dos mesmos. assim as unidades de medida foram convertidas para unidades 

de volume que por sua vez, com o intuito de facilitar o trabalho dos operarios. foram 

transformadas em quantidades de latas de 18 litros. 

3.7 Laje pre moldada 

Lajes 

As lajes sao estruturas destinadas a servirem de cobertura, forro ou pi so para 

uma edificacao. Feitas de concreto armado, elas podem ser pre-moldadas ou 

concretadas no proprio local. As lajes concretadas no local, tambem chamadas de lajes 

macicas de concreto armado, devem ser projetadas por um profissional habilitado, que 

tambem orientara e acompanhara a sua execucao. As lajes pre-moldadas sao 

constituidas por vigas ou vigotas de concreto e blocos conhecidos como lajotas ou 

tabelas ou nervuradas. As lajotas e as vigotas montadas de modo intercalado formam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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laje. O conjunto e unido com uma camada de concreto, chamada de capa, lancada sobre 

as pecas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 Consideracdes Finais 

O equipamento de protecao individual ( EPI) e um instrumento de uso pessoal, 

cuja finalidade e neutralizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ao de certos acidentes que poderiam causar lesoes ao 

trabalhador, e protege-lo contra possiveis danos a saude, causados pelas condi96es de 

trabalho. 

O EPI deve ser usado como medida de prote9ao quando: 

• Nao for possivel eliminar o risco, como prote9ao coletiva; 

• For necessario complementar a prote9ao coletiva com a prote9ao 

individual; 

• Em trabalhos eventuais e em exposi9ao de curto periodo. 

De qualquer forma, o uso do EPI deve ser limitado, procurando-se primeiro 

eliminar ou diminuir o risco, com a ado9ao de medidas de prote9ao geral. Os EPFs 

necessarios devem ser fornecidos gratuitamente pelo empregador, e cabe ao funcionario 

cuidar da m anuten9ao, limpeza e higiene de seus proprios EPFs. 

A escolha do EPI a ser utilizado cabe ao Engenheiro de Seguran9a, que devera usar os 

seguintes criterios para definir qual o tipo correto de equipamento que podera ser usado: 

• Os riscos que o servi90 oferece; 

• Condi9oes de trabalho; 

• Parte a ser protegida; 

• Qual o trabalhador que ira usar o EPI. 

Definido o tipo de EPI a ser utilizado, o Engenheiro de Seguran9a devera fazer 

um trabalho de or ien ta9ao e conscien tiza9ao sobre a importancia do uso dos EPFs. 

De acordo com a NR-18 (Norma Regulamentadora n° 18 do Ministerio do 

Trabalho), os equipamentos de prote9ao individual devem ser fornecidos de forma 

gratuita para os empregados sempre que as medidas de prote9ao coletiva nao forem 
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viaveis do ponto de vista tecnico ou nao oferecerem completa protecao aos operarios. 

Os EPFs costumam ser, entretanto, um dos bons indicadores das condicoes de 

seguranca de uma obra. Claro que, se nao houver o desenvolvimento de um programa 

de seguranca do trabalho ou se a empresa preferir, ao inves de eliminar os riscos na 

fonte geradora, apenas proteger os operarios com esse tipo de equipamento, os 

resultados praticos serao nulos. Dispensar os EPIs, porem, seria impossivel. Tanto que 

as construtoras tern demonstrado preocupacao com a qualidade e a manipulacao correta 

dos equipamentos disponiveis no mercado. 

A relacao abaixo (fonte: PCMat / Jose Carlos de Arruda Sampaio) mostra, para 

as funcoes que os empregados executam na obra, quais os EPIs indicados: 

• administracao em geral - calcado de seguranca; 

• almoxarife - luva de raspa; 

• armador - oculos de seguranca contra impacto, avental de raspa, 

mangote de raspa, luva de raspa, calcado de seguranca; 

• azulejista - oculos de seguranca contra impacto, luva de PVC ou latex; 

• carpinteiro - oculos de seguranca contra impacto, protetor facial, avental 

de raspa, luva de raspa, calcado de seguranca; 

• carpinteiro (serra) - mascara descartavel, protetor facial, avental de 

raspa, calcado de seguranca; 

• eletricista - oculos de seguranca contra impacto, luva de borracha para 

eletricista, calcado de seguranca, cinturao de seguranca para eletricista; 

• encanador - oculos de seguranca contra impacto, luva de PVC ou latex, 

calcado de seguranca; 

• equipe de concretagem - luva de raspa, calcado de seguranca; 

• equipe de montagem (grua torre, guincho, montagens) - oculos de 

seguranca - ampla visao, mascara semifacial, protetor facial, avental de 

PVC, luva de PVC ou latex, calcado de seguranca; 

• operador de betoneira - oculos de seguranca - ampla visao, mascara 

semifacial, protetor facial, avental de PVC, luva de PVC ou latex, 

calcado de seguranca; 

operador de compactador - luva de raspa, calcado de seguranca; 

• operador de empilhadeira - calcado de seguranca, colete refletivo; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• operador de guincho - luva de raspa, calcado de seguranca; 

• oeprador de maquinas moveis e equipamentos - luva de raspa, calcado 

de seguranca; 

• operador de martelete - oculos de seguranca contra impacto, mascara 

semifacial, mascara descartavel, avental de raspa, luva de raspa, calcado 

de seguranca; 

• operador de policorte - mascara semifacial, protetor facial, avental de 

raspa, luva de raspa, calcado de seguranca; 

• pastilheiro - oculos de seguranca - ampla visao, luva de PVC ou latex, 

calcado de seguranca; 

• pedreiro - oculos de seguranca contra impacto, luva de raspa, luva de 

PVC ou latex, botas impermeaveis, calcado de seguranca; 

• pintor - oculos de seguranca - ampla visao, mascara semifacial, mascara 

descartavel, avental de PVC, luva de PVC ou latex, calcado de 

seguranca; 

• poceiro - oculos de seguranca - ampla visao, luva de raspa. luva de PVC 

ou latex, botas impermeaveis, calcado de seguranca; 

• servente em geral - calcado de seguranca (deve sempre utilizar os 

equipamentos correspondentes aos da sua equipe de trabalho); 

• soldador - oculos para servicos de soldagem, mascara para soldador, 

escudo para soldador, mascara semifacial, protetor facial, avental de 

raspa, mangote de raspa, luva de raspa, perneira de raspa, calcado de 

seguranca; 

• vigia - colete refletivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nota: Os EPI's grifados sao de uso eventual; os demais, de uso obrigatorio. 

Observagdes: 

• o capacete e obrigatorio para todas as funcoes; 

• a mascara panoramica deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja funcao 

apresentar necessidade de protecao facial e respiratoria, em atividades 

especiais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• o protetor auricular e obrigatorio a qualquer funcao quando exposta a 

niveis de ruido acima dos limites de tolerancia da NR 15; 

• a capa impermeavel deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja funcao 

requeira exposicao a garoas e chuvas; 

• o cinturao de seguranca tipo para-quedista deve ser utilizado pelos 

trabalhadores cuja funcao obrigue a trabalhos acima de 2m de altura; 

• o cinto de seguranca limitador de espaco deve ser utilizado pelos 

trabalhadores cuja funcao exigir trabalho em beiradas de lajes, valas etc. 

4.2 Conclusao 

Apos relatar as atividades desenvolvidas no periodo de estagio, e 

importante salientar que sem a ajuda dos funcionarios do escritorio e dos canteiros de 

obras seria ainda mais complicado entender toda a dinamica da empresa. 

Neste periodo gozamos de uma otima comunicacao, otimo relacionamento, e 

principalmente eficiencia nas nossas acoes, sem esquecer da assistencia e retorno por 

parte da administracao da empresa Fronteira Construcoes. 

Tambem a experiencia do trabalho em equipe que se adquire durante o estagio e 

bastante notoria e de grande importancia, nao esquecendo todo o conhecimento que nos 

e transmitido pelos funcionarios, seja qual for a funcao de cada um deles, 

desenvolvendo assim, uma grande troca de conhecimento e experiencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e um 
conjunto de acoes desenvolvidas pelo Ministerio das Cidades, atraves da Secretaria 
Nacional de Habitacao, que tern como principal proposito, organizar o setor de construcao 
civil em torno de duas questoes principais, ligadas a melhoria da qualidade do habitat e a 
modernizacao produtiva. 

Dentre os principais resultados esperados, estao: 

-I- Tornar o setor de construcao civil mais competitivo; 

-1- Reduzir os custos concomitantemente a elevacao da qualidade das 

construcoes; 

-I- Buscar uma confiabilidade maior dos agentes financiadores e do consumidor 

final. 

A busca por estes objetivos envolve um conjunto bastante amplo de acoes entre as 
quais, podemos destacar: 

-I- Qualificagao de construtoras e de projetistas; 

4- Melhoria da qualidade de materiais; 

-I- Formacao e re-qualificacao de mao de obra; 

4- Normatizacao tecnica; 

-I- Capacitacao de laboratories; 

-I- Aprovacao tecnica de tecnologias inovadoras. 



A Politica da Qualidade da 

Fronteira Construcoes e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Buscar de forma constante a 

excelencia dos seus produtos, 

atraves de um sistema de 

gestao da qualidade eficaz 

para aumentar a satisfagao 

dos seus clientes". 



Visao da Fronte ira 

Engenharia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M anter-se 

atuante no 

mercado, 

satisfazendo e 

honrando os 

compromissos 

assumidos com os 

seus clientes. 

ssegurando 

assim o seu 

crescimento 

implantando 

um Sistema de 

Gestao da 

Qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ser uma empresa 

reconheddano 

Nordeste atraves da 

sualideranfaem 

desempenho e 

solidez. destacando-se 

pela satisfacao dos 

clientes, e por 

dlferenclais 

compet it ivos, . 



M ETAS DO SISTEM A DE GESTAO DA QUALIDADE DA FRONTEIRA ENGENHARIA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gerir empreendimentos na area de 

construcao civil. 

Buscar contfnuamente a melhoria dos 

processos contrut ivos. 

Cuidar da seguranca do trabalhador. 

Utilizar inovacoes Tecnologicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

Garantir a transparencia na relacao com 

clientes, fornecedores e colaboradores. 

Otimizar os custos da construcao. 

Assegurar a satisfacao dos clientes. 

Oferecer condicoes para o crescimento 

profissional dos trabalhadores. 

Garantir o cumprimento de prazos. 



EQUIPAMENTOS DE SEGURANf A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capacete:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Protege a cabeca contra 

impactos de objetos. 

Oculos: Protege os olhos das 

particulas de materiais usados nas 

obras. 

Protetor auricular: Protege o 

sistema audit ivo de quern 

permanece exposto a autos niveis 

de ruido no canteiro de obras. 

Luvas: Protege as maos de 

objetos cortantes e perfurantes, 

choques eletricos e produtos 

quimicos. 

Cinto de seguranca: Protege 

de riscos de queda de altura. 

Botinas: Protegem os pes 

contra choques eletricos, objetos 

cortantes e perfurantes, 

umidade e produtos quimicos. 



Um modelo de qualidade ajuda as pessoas a adotarem 

habitos e comportamentos que por sua vez geram melhorias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 7- nas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AJIM I feIRA Contamos com o bom senso de todos que sabem a 

- g r k Q E f t h ^ M f l importancia de fazer um trabalho bem feito, ja que o 

programa, alem de racionalizar a execucao de tarefas, 

enriquece o potencial humano. 

Para implantar este modelo aqui na Fronteira Engenharia temos que 

exercitar nosso senso de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Que se resume a pratica do descarte, mantendo em nosso 

entorno apenas os materiais necessarios para a execugao das 

tarefas. 

Onde se busca definir os locais e a melhor maneira para 

guardar os materiais. 

Onde se desenvolve a pratica da limpeza e e desenvolvida a 

educagao para nao sujar. 

Onde se desenvolve a preocupagao com a "higiene em 

sentido amplo", tornando o local de trabalho saudavel e 

adequado as tarefas. 

Que alem de manter o programa serve para promover a 

melhoria constante e desenvolver a forga de vontade, 

criatividade e o senso crit ico. 

O Sistema de Gestao da Qualidade proporciona melhorias tanto para a 

empresa como para a formacao dos funcionarios, ja que as pessoas adotam habitos que vao 

alem do ambiente de trabalho. 
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CAPiTULO 1 

Apresentagao da Empresa 

A Fronteira Construgoes Incorporagoes e Vendas Ltda., fundada em fevereiro de 

2005, atua no mercado da Construgao Civil no Estado da Paraiba, especificamente na 

construgao de edificios residenciais na modalidade de incorporagao. 

Com sede propria na Rua Joao Tavares, 322, Centra, na cidade de Campina 

Grande, no Estado da Paraiba, emprega em media 100 funcionarios diretos e indiretos 

ou sub-empreitados. 

Constroi com recursos proprios e pretende ampliar seu mercado de atuagao em 

obras privadas utilizando recursos obtidos atraves do Sistema Financeiro da Habitagao 

(SFH). 

CAPiTULO 2 

A visao da Empresa 

Ser uma empresa reconhecida no Nordeste atraves da sua lideranga em desempenho e 

solidez, destacando-se pela satisfagao dos clientes, e por diferenciais competitivos. 

A empresa deve se manter atuante no mercado, no segmento da Construgao Civil, 

satisfazendo e honrando os compromissos assumidos com todos os seus clientes. 

Deve continuar mantendo sua imagem associada as necessidades do setor da 

construgao civil em geral, assegurando assim o seu crescimento implantando urn Sistema de 

Gestao da Qualidade. 

A Fronteira Construgoes Incorporagoes e Vendas Ltda. tern consciencia de que deve 

investir em seu Sistema de Gestao da Qualidade como ferramenta para atingir beneficios 

mutuos nas relagoes com seus clientes, colaboradores e fornecedores. 



CAPiTULO 3 

Aprovagao e controle do Manual da Qualidade 

As diretrizes do Sistema Gestao da Qualidade da Fronteira Construgoes elaborada com 

base no SiAC (ISO 9001/2008), estao descritas neste Manual da Qualidade. 0 Representante da 

Diregao e responsavel pela elaboragao do Manual da Qualidade e o Diretor sera responsavel 

pela aprovagao. A analise da documentagao do Sistema de Gestao da Qualidade e de 

responsabilidade do Representante da Diregao em consenso com a Diregao Geral. 

A distribuigao do Manual da Qualidade e efetuada atraves de copias controladas. As 

copias podem ser distribuidas externamente, atraves de aprovagao da Diregao Geral, porem, 

nao se tern responsabilidade de manutengao e atualizagao destas cbpias. 

As versoes obsoletas do Manual da Qualidade serao mantidas no arquivo geral da 

empresa, durante o periodo de 2 (dois) anos, devidamente identificadas. 

Informagoes adicionais estao contidas no PS 4.2.3 - Controle de Documentos. 

CAPiTULO 4 

Sistema de Gestao da Qualidade (SGQ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Requisitos Gerais 

A Fronteira Construgoes estabelece, documenta e implementa o SGQ de acordo com os 

requisitos do SiAC (ISO 9001/2008). 

A mesma realizou urn diagnostico da sua situagao atual, em relagao aos presentes 

requisitos, no inicio do desenvolvimento do Sistema Gestao da Qualidade. 

Definiu claramente os sub-setores e os tipos de obras abrangidos pelo Sistema Gestao 

da Qualidade. 

Estabeleceu uma lista de servigos de execugao controlados e lista de materiais 

controlados, respeitando-se as exigencias especificas dos Requisitos Complementares para os 

sub-setores das especialidades tecnica. Execugao de Obras do SiAC. 



Estabeleceu urn planejamento para o desenvolvimento e implantagao do Sistema de 

Gestao da Qualidade. 

Identifica e gerencia os processos necessarios para o Sistema de Gestao da Qualidade 

e sua aplicagao por toda a empresa. 

Determina a sequencia e interagao destes processos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Requisitos de Documentacao 

4.2.1. Generalidades 

A empresa Fronteira Construgoes mantem o Sistema de Gestao da Qualidade 

documentado como forma de assegurar que todas as obras sejam executadas conforme as 

especificagoes contratuais e os requisitos no padrao normativo no SiAC (ISO 9001/2008), assim 

estruturados; 

1. Manual da Qualidade (MQ); 

2. Procedimentos Sistemicos (PS); 

3. Manual de Descrigao de Cargos (MDC); 

4. Procedimentos Operacionais (PO); 

5. Procedimentos de Especificagao de Materiais (PEM); 

6. Piano de Qualidade da Obra (PQO); 

7. Documentos de Origem Externa (Normas, codigos, requisitos legais); 

8. Registros da Qualidade (RQ). 

4.2.2. Manual da Qualidade 

"0 escopo do Sistema de Gestao da Qualidade da Empresa Fronteira Construgoes 

Incorporagoes e Vendas abrange construir edificios residenciais na modalidade de 

incorporagao". 

7.3. Projetos (Requisitos 7.3.1 a 7.3.8) 

A Fronteira Construgoes subcontrata projetos de arquitetura, calculo estrutural e 

instalagoes em geral. 



Quando se trata de solicitagao de modificagao de projetos, realizada pelos clientes, 

esses fornecem os projetos. 

Portanto, n§o cabe exclusao de requisitos do SiAC, logo o requisite 7.3 - Projeto deve ser 

aplicado integralmente (7.3.1 a 7.3.8). 
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4.2.3. Controle de Documentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A empresa Fronteira Construgoes elaborou o PS - 4.2.3 - Controle de Documentos e 

dados, para padronizar os documentos necessarios para SGQ. Este procedimento tambem 

define os responsaveis pela analise critica, aprovagao de cada documento e controle de 

distribuigao de copias, assegurando que eles estejam legiveis e identificaveis, prevenindo o uso 

de documentos obsoletos e assegurando a identificagao de suas alteragoes. 0 controle de 

documentos de origem externa (codigos, normas e regulamentos aplicaveis) e documentos em 

meio eletronico, bem como backup dos documentos, tambem sao definidos neste procedimento. 

Entendem-se como documentos tambem os projetos e as tabelas de tragos de concreto e 

argamassa disponibilizados nos canteiros de obras. 

4.2.4. Controle de Registros da Qualidade. 

0 controle de registros da qualidade e necessario para evidenciar a efetiva operagao do 

SGQ e a conformidade com os requisitos da SiAC (ISO 9001/2008) esta definido no PS - 4.2.4 -

Controle de Registros da Qualidade, o qual indica identificagao, legibilidade, armazenamento, 

protegao, recuperagao, tempo de retengao e descarte dos registros da Qualidade. 

0 procedimento referenciado contempla a Lista Mestra de Registros da Qualidade, na 

qual todos os registros da qualidade estao inseridos. 

CAPiTULO 5 

Responsabilidade da Diregao 

5.1. Comprometimento da Diregao 

Para evidenciar o comprometimento da Diregao em implantar, desenvolver e melhorar 

continuamente a eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade sao utilizados os seguintes 

metodos: 

• Elaboragao e divulgagSo da politica e dos objetivos da Qualidade (inclusive garantindo o 

estabelecimento desses objetivos), atraves de palestras, treinamentos e outras agoes 

conforme o piano de sensibilizagao da empresa. 



• Comunicagao aos colaboradores e subcontratados da importancia em atender aos 

requisitos dos clientes, como tambem os requisitos regulamentares e estatuarios pela 

implementagao da propria Politica da Qualidade. 

• E, garantir a disponibilidade dos recursos necessarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Foco no Cliente 

A Diregao da Empresa assegura que os requisitos do cliente sao determinados 

conforme o item 7.2.1 deste manual e atendidos em seus processos e em especial no processo 

de planejamento da obra que se encarrega de traduzir os requisitos em instituigoes para fase de 

construgao, visando aumentar a satisfagao do cliente. 

5.3. Politica da Qualidade 

A Politica da Qualidade e elaborada com base nos propositos da empresa e estruturada 

para possibilitar a elaboragao e analise critica dos objetivos da Qualidade. 

Esta Politica da Qualidade se compromete a atender os requisitos especificos e a 

melhorar continuamente a eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade. 

Para que a Politica da Qualidade seja comunicada e entendida por toda organizagao a 

empresa utilizara a divulgagao no Manual da Qualidade, assim como atraves de palestras, 

treinamentos e outras agoes conforme o piano de sensibilizagao da empresa. 

A Politica da Qualidade sera periodicamente analisada para a sua continua adequagao 

nas reunioes de Analise Critica pela Diregao. 

Assim a Politica da Qualidade da empresa Fronteira Construgoes e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Buscar de forma constante a excelencia dos seus produtos, atraves urn sistema de 

gestao da qualidade eficazpara aumentar a satisfagao dos seus clientes". 

Objetivos: 

• Promover a satisfagao dos Clientes; 

• Melhoria continua dos processos construtivos e do Sistema de Gestao da 

Qualidade. 



5.4. Planejamento da Qualidade 

5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestao da Qualidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Diregao assegura o planejamento do SGQ para satisfazer os requisitos citados em 

4.1, bem como aos objetivos da Qualidade. Isso e feito atraves do comprometimento na 

realizagao dos Objetivos da Qualidade na utilizagao dos recursos necessarios para a efetiva 

implementagao do Sistema de Gestao da Qualidade. 

Qualquer mudanga implementada no Sistema de Gestao da Qualidade sera analisada e 

planejada nas Reunioes de Analise Critica pela Diregao, mantendo sua integridade. 

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicagao. 

5.5.1. Responsabilidade e Autoridade. 

Terceirizado 

_ Proprio 

As responsabilidades e autoridades quanta a qualidade estao descritas no quadro a seguir 
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4.1 Requisitos Gerais X 

4.2 Requisitos de documentagao X 

4.2.1 Generalidades X 

4.2.2 Manual da Qualidade X X MQ-01 
4.2.3 Controle de documentos X X X X X X X X X X PS 4.2.3 

4.2.4 Controle de registros da qualidade X X X X X X X X X X PS 4.24 
5.1 Comprometimento da diregao X 

5.2 Foco no cliente X X X 

5.3 Politica da qualidade X X X X X X X X X X 

5.4.2 Planejamento do SGQ X 

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicagao. X 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade X 

5.5.2 Representante da Diregao X X 

6.1 Provisao de recursos X 

6.2 Recursos humanos X X 

6.2.1 Generalidades X 

7.2 Processo relacionado a clientes X X X 

7.2.1 Identificagao de requisitos relacionados a obra X X 

DG: Diregao Geral RD: Representante da Diregao GA: GerenciaAdministrativo 

GC: Gerente Comercial GO: Gerencia de Obras ENGa: Engenharia 

OBRAS: Obras RH: Recursos humanos OR: Orgamento 

SF: Setor Financei 



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

organizacao atraves da implementagao de toda documentagao do Sistema de Gestao da 

Qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5.2. Representante da Diregao (RD) 

A Diregao Geral da Fronteira Construgoes nomeou o Sr. Milton Lira de Araujo como 

Representante da Diregao (RD). 

0 Representante da Diregao, independente de outras responsabilidades, como: Gerente 

de Obras tern responsabilidades e autoridades para: 

• Assegurar que os processos necessarios para o Sistema de Gestao da Qualidade sejam 

estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com os requisitos do SiAC (ISO 

9001/2008), e relatar a Diregao o desempenho do Sistema de Gestao da Qualidade, 

incluindo necessidades para sua melhoria; 

• Promover a conscientizagao para os requisitos do cliente em todos os niveis da 

organizagao. 



CAPiTULO 6 

Gestao de Recursos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1. Provisao de Recursos 

Os requisitos de recursos necessarios para implementagao e melhoria dos processos 

do Sistema de Gestao da Qualidade, incluindo equipamentos, designagao de pessoal, 

treinamento para gestao e execugao de atividades de inspegao e auditorias intemas, inovagoes 

tecnologicas e melhoria nas instalagoes sao identificadas pelos Senhores Diretores, pelo 

Representante da Diregao, por engenheiros, e detalhados ao longo da documentagao do 

Sistema Gestao da Qualidade. 

A Diregao Geral e responsavel por prover esses recursos visando aumentar a satisfagao 

dos clientes mediante o atendimento aos requisitos. 

6.2. Recursos Humanos 

6.2.1. Designagao de Pessoal 

Os colaboradores que executam trabalhos que afetam a qualidade das obras e o SGQ 

tern as suas competencias definidas com base em escolaridade, experiencia, habilidades, 

qualificagao profissional e treinamento no Manual de Descrigao de Cargos - MDC. 

CAPiTULO 7 

Execugao da Obra 

7.2. Processos Relacionados ao cliente 

7.2.1. Determinagao dos requisitos relacionados a obra 



A Fronteira Construgoes e responsavel por determinar os requisitos do cliente, incluindo 

regulamentares, legais de entrega e pos-entrega. Estes requisitos sao analisados criticamente 

antes da formalizagao do contrato com o cliente. 

• Requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os de entrega da obra e 

assistencia pos-entrega. 

A empresa determina os requisitos especificados pelo cliente atraves das clausulas 

contratuais acordadas, pesquisa de satisfagao de clientes ou qualquer declaragao documentada 

e acordada entre as partes. 

A entrega da obra sera realizada com o acompanhamento do check-list final, manual do 

proprietary e procedimento para assistencia pos entrega. 

• Requisitos nao especificados pelo cliente, mas necessarios para planejamento da obra. 

Antes de executar a obra a empresa deve evidenciar requisitos nao citados pelo 

cliente, mas, que se faz necessario atende-los, esses requisitos sao identificados atraves da 

Pesquisa de Mercado e da Pesquisa de Satisfagao de Cliente e incorporados as praticas 

atuais atraves dos documentos do SGQ. 

• Requisitos Regulamentares e Legais 

Estes requisitos serao definidos nas atividades de projeto e planejamento da obra 

buscando informagoes no codigo de obra municipal, empresa de fornecimento de energia, 

agua, telecomunicagoes, orgaos publicos e etc. 
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E X E C U C A O DE FORMA 

1. SERVICOS ANTERIORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Locagao da obra. 

• Execugao de Fundacao. 

2. MATERIAIS 

• Chapas metalicas. • Pregos. 

• Chapas de madeira. • Desmoldante. 

• Escoras metalicas. • Tinta para identificagao dos paineis. 

• Escoras de madeira. • Tubos de PVC utilizados para 

• Sarrafos de madeira. passagem do parafuso de ancoragem. 

• Cunhas de madeira. 

. EQUIPAMENTOS 

3.1 Para montagem das formas 

• Linha de nylon. 

• Prumos de centro e de face. 

• Mangueira de nivel. 

• Nivel de madeira e laser. 

• Martelo. 

• Serrote. 

• Cavaletes ou escadas. 

• Parafusos de ancoragem com flange. 

• Porca borboleta flangeada. 

• Trincha, pincel ou rolo para aplicagao 

do desmoldante. 

• Vassoura. 

• Escoramento metalico ou de madeira. 

• Esquadro metalico. 

• Trena. 
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Nome: Milton Lira de Araujo Nome: Gustavo Tiberio de A. Cavalcanti 
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3.2 Para fabricacao das formas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Trena metalica. 

• Esquadro metalico. 

• Serra de bancada com protegao para disco de corte. 

• Serra circular manual, com disco de corte para madeira. 

• Furadeira. 

• Brocas ou serra copo. 

• Martelo e Serrote. 

3.3 Para Desforma 

• Desformador ou Pe-de-cabra 

• Cordas 

• Escoras metalicas ou de madeira 

4. EQUIPAMENTO DE SEGURAN^A 

• Fardamento; 

• Capacete; 

• Botas; 

• Luvas; 

• Protetor auricular; 

• Oculos; 

• Mascara. 

5. PROCEDIMENTO DE E X E C U C A O 

5.1 Fabricacao de formas na obra 

• Montar uma bancada para que as partes das formas sejam confeccionadas e 

posteriormente levadas ao local definido pelo projeto. 

•Dimensionar os paineis de formas em funcao do seu tamanho e peso. 

• Cortar e estruturar os paineis. 

• Identificar os paineis dos pavimentos-tipo com a numeracao prevista no 

projeto. 

•Estocaros paineis em area limpa e protegida da acao do sol edachuva. 
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• A estocagem deve ser feita empilhando-se as pegas na posigao horizontal 

sobre vigotas de madeira, separada em paineis de pilares, vigas e lajes. 

• Manter a central de produgao constantemente limpa e organizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 Processo de montagem das formas 

5.2.1 Pilar 

•Transferir os eixos de referenda (X e Y) sobre a laje de trabalho. 

•Esticar as duas linhas ortogonais dos eixos de referenda ( X e Y). 

•Proceder a locagao dos gastalhos de base com auxilio de trena a partir das 

linhas esticadas. 

•Fixar os gastalhos de base nas moscas para servir de guia e permitir o 

travamento dos pes dos paineis das faces do pilar. 

•Aguardar a montagem da armadura para em seguida fixar os espagadores 

plasticos na ferragem de modo a garantir o recobrimento especificado. 

•Passar desmoldante nas faces internas das formas de pilar. Montar as faces 

laterais dos pilares niveladas. 

• Apos a montagem da forma, aprumar os pilares utilizando o aprumador 

regulavel e o laser ou prumo de face. Conferir o encontro das faces do topo do pilar 

com um esquadro metalico, de forma a garantir a perpendicularidade entre elas. 

•De acordo com o Projeto de Montagem e Fabricagao de Formas, travar os 

pilares com vigas metalicas ou barrotes tipo sanduiche e barras de ancoragens 

flangeadas. Se os mesmos passarem por dentro do pilar, utilizar tubos de PVC. 

5.2.2 Vigas 

• Iniciar a montagem das formas de fundo de vigas pelos pilares liberados. 

• Langar os fundos de viga nivelados e alinhados a partir dos topos das formas 

dos pilares, apoiando-os diretamente sobre as mesmas e prega-los. 

• Colocar as escoras metalicas de fundo de viga intercalando ou nao com garfos 

de madeira. 

• Todas as escoras posicionadas no vao devem estar aprumadas e alinhadas. 

• Aplicar desmoldante nos paineis laterais e posiciona-los na borda do painel de 

fundo. 

• Iniciar o procedimento de ajuste do conjunto. 

NOTA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N o r a c n Ha m n n t a a p m HP f o r m a HHQ p c r a H a s r l pvp -cp -
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- Seguir as especificagoes do Projeto de Fabricagao e Montagem de 

Forma; 

- Com o auxilio do esquadro metalico e do nivel de madeira, verificar a 

perpendicularidade e nivelamento dos degraus. 

No caso de vigas baldrames: 

- Fazer um lastro de concreto para servir de fundo de viga ou colocar o 

fundo de tabua. Garantir o perfeito alinhamento dos paineis laterais, atraves do 

travamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2.3 Lajes 

• Posicionar verticalmente as escoras de laje; 

• Sobre estas escoras, colocar as longarinas e os sanduiches com os devidos 

espagamentos. 

• Iniciar a colocagao do assoalho pregando-o nas laterais das vigas, tomando-se 

o cuidado com o alinhamento e o prumo das laterais da viga. Este encontro de pegas 

deve ser perfeito no esquadro e sem folga. Pregar o restante do assoalho de forma a 

dar estabilidade ao conjunto. Caso haja faixa de reescoramento, coloca-la conforme 

local definido. 

• De acordo com o projeto, complements o escoramento da laje; 

• Nos locais onde a laje for nervurada distribuir as formas plasticas (cabacinhas), 

vedando-as; 

• Nivelar as lajes e os fundos de viga atraves da regulagem das escoras metalicas 

com o auxilio da mangueira de nivel ou de nivel a laser. Executar a contra-flecha, 

caso haja. 

• Verificar o esquadro da laje e o alinhamento dos paineis laterais das vigas 

perifericas a partir dos eixos de referencias (X e Y) e os prumos laterais. 

IMPORTANTE: 

Apos a conclusao do servigo de montagem de armadura, posicionar e fixar as 

mestras metalicas para nivelamento do concreto e gabaritos para passagem das 

instalagoes eletricas e hidraulicas (shaft's). 
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5.3 Processo de desforma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A desforma comega pelos pilares, soltando-se as ancoragens flangeadas 

e liberando os paineis. 

• Retirar os paineis, desprendendo-os com o desformador ou por 

intermedio de cunhas. Manusear as pegas com cuidado para nao danificar as 

formas. Paineis de maiores dimensoes e principalmente pilares perifericos 

devem ser presos atraves de cordas para evitar eventuais choques ou quedas. 

• Retirar as cunhas de fundo de viga e em seguida desformar as laterais 

das vigas, utilizando uma cunha de madeira na parte inferior dos paineis. 

• Retirar parte das escoras das vigas de acordo com o projeto. 

• Posicionar novas escoras diretamente nas faixas de reescoramento. 

• Retirar as demais escoras e liberar os paineis de vigas, para em seguida, 

retirar os paineis do assoalho. 

• Redistribuir parte das escoras retiradas diretamente sob a laje 

desformada. 

• Em vigas e lajes em balango, efetuar a desforma da borda livre em 

diregao ao apoio, segundo orientagao do mestre ou engenheiro da obra. 

• Para evitar danos aos paineis de pilares, aos assoalhos e aos paineis de 

vigas devido a quedas, pode-se usar uma rede, cordas ou cavaletes de apoio sob 

a laje, de maneira a amortecer os impactos. 

• No caso de laje nervurada, faz-se um novo escoramento auxiliar apoiado 

diretamente sobre barrotes ou tabuas localizados nos eixos as faixas da laje. 

• Iniciar a retirada da chapa compensada e formas plasticas, 

reposicionando imediatamente as escoras sob o concreto, de maneira a garantir a 

laje sempre escorada. 

• Limpar as formas, retirando o excesso de concreto para em seguida 

passar desmoldante. 

5.4. Inspecao 

• Para inspegao do servigo devera ser preenchido o formulario Registro de 

Inspegao de Processos RIP equivalente que segue em anexo. 
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ANEXQ 
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CONCRETAGEM DE PEQA ESTRUTURAL 

1. SERVIQOS ANTERIORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Montagem das formas e armaduras. 

• Colocacao dos escoramentos necessarios. 

• Passagem de tubulacao em laje e vigas, de acordo com o projeto. 

2. MATERIAIS 

• Concreto dosado em central ou produzidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco; 

• Agua; 

• Cimento; 

• Areia; 

• Brita. 

3. EQUIPAMENTOS 

3.1 Para controle do concreto a ser utilizado 

• Moldes para corpos de prova. 

• Equipamentos parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slump test (realizado pelo terceirizado). 

3.2 Para preparacao da pega ou area a ser concretada 

• Mangueira. 

• Gabaritos metalicos ou de madeira para o nivelamento da(s) laje(s) mestra(s). 

• Protegoes de periferia. 

• Sistema de iluminagao para concretagem noturna, quando for o caso. 

• Niveladores plasticos regulaveis; 

• Gabarito de passagem dos shafts na laje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3 Para a concretagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Bomba para concreto (caso seja concreto usinado bombeavel) 

•Pa. 

• Colher de pedreiro. 

• Enxada. 

• Vibrador de imersao com mangote e cabo de alimentacao, mais um vibrador 

de reserva para evitar interrupcao na concretagem. 

• Gerica e carrinho de mao (desnecessarios para concretagem com grua ou 

bombeamento); 

• Bomba de recalque para agua; 

• Betoneira; 

• Mangueira. 

3.4 Para a conferencia da espessura da camada de concreto 

• Aparelho de nivel a laser ou similar. 

• Linha de nylon 

3.5 Para o Acabamento 

• Colher de pedreiro. 

• Regua de aluminio. 
• Desempenadeira. 

• Helicoptero, regua niveladora ou regua vibratoria (caso seja especificado). 

4. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 

• Fardamento; 

• Capacete; 

• Cinto de seguranca; 

• Oculos de protecao; 

• Botas; 

• Luvas; 

• Protetor auricular para o operador de vibrador. 
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5. PROCEDIMENTO DE E X E C U C A O 

5.1 Preparacao da peca ou area a ser concretada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• No caso de laje, prever protegao na periferia das formas contra queda de 

materiais e pessoas. 

• Providenciar a limpeza geral das formas. 

• Molhar as formas abundantemente antes da concretagem tomando cuidado 

para nao deixar agua empocada. 

• Os gabaritos metalicos ou de madeira para rebaixo de lajes devem estar 

posicionados e conferidos, assim como os gabaritos de passagem na laje dos 

shafts. 

• Tubos guias para passagem posterior das tubulacoes em vigamento. 

• Obedecer os rebaixos projetados (quando houver). 

• No caso de laje, conferir a espessura da camada de concreto pelo nivel a laser 

ou similar. 

5.2 Concretagem 

• As formas devem estar executadas e limpas, com desmoldante aplicado e 

conferidas. 

• As armaduras precisam estar posicionadas e conferidas, as mestras metalicas 

devem estar niveladas e as instalacoes eletricas e hidraulicas posicionadas (quando 

for o caso). 

• Programar onde serao o inicio e o final da area a ser concretada. 

• Distribuir as passarelas conforme piano de concretagem. 

• Alocar de dois a quatro homens para segurar a extremidade da tubulacao de 

bombeamento, quando for concreto bombeavel. 

• Travar as curvas da tubulacao em razao dos problemas decorrentes do grande 

empuxo en vol vi do. 

• Lancar o concreto tomando o cuidado de nao formar grandes acumulos de 

material num ponto isolado da forma. 

• Identificar no mapa de concretagem numero do caminhao/nota fiscal, tempo 

de lancamento ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slump. No caso de lajes, mapear aproximadamente a regiao de 

concreto de um dado caminhao. 

• Programar para que a velocidade de enchimento das pegas seja proporcional a 

velocidade de quern esta vibrando. 

• Espalhar o concreto com o auxilio de pas e enxadas. 
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• O enchimento da pega devera ser acompanhado da vibragao, que devera ser 

feita por profissionais qualificados, sempre de baixo para cima, com angulo 

adequado, procurando nao encostar na ferragem e na forma. 

• Retirar as mestras e regularizar o local. 

• Para lajes, sarrafear o concreto com uma regua de aluminio tomando o nivel 

das mestras como referenda. 

• O desempeno deve ser feito com desempenadeira apropriada, atentando para o 

acabamento junto a interferencias e gabaritos. 

• Para concretagem de "laje zero" utilizar o "helicoptero" para dar acabamento a 

superficie. 

• Colocar as moscas na laje quando o concreto estiver numa consistencia firme, 

evitando-se afundamento das moscas. 

• Limpar todos os equipamentos no final da atividade. 

• Durante a cura do concreto deve-se molhar as pegas concretadas. (periodo 

minimo de sete dias). A cura deve ser iniciada no maximo uma hora apos o inicio da 

concretagem do trecho que esta sendo concretado, ou dependendo do aditivo 

retardador de pega assim que a superficie esteja rigida suficiente para receber agua, 

observando para este tempo as condigSes climaticas, pois o mesmo podera ser 

inferior a uma hora, quando houver vento excessivo e incidencia direta de Sol forte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOTA: 

• A concretagem com bombeamento sera utilizada em situagoes em que se julgar 

necessario, em fungao de altura, prazo e facilidade de transporte. 

• Em caso de concreto produzido em obra, deverao ser evidenciados a 

qualificagao dos materiais componentes do concreto, a documentagao do trago 

conforme ABNT 12655 e o trago em volume com quantidade maxima de agua a ser 

adicionado (limite maximo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slump) afixado em locais visiveis proximos da 

betoneira. 

• Em caso de falhas de concretagem que, pela avaliagao do Engenheiro 

Responsavel, nao impliquem danos estruturais, o reparo podera ser executado na obra 

e registrado o procedimento adotado. Caso hajam implicagoes estruturais o calculista 

devera ser consultado, e parecer por escrito referente a solugao a ser adotada devera 

constar da documentagao da obra. 

• Receber o concreto verificando/conferindo os dados da nota fiscal com o 

pedido. 

• Atentar para todos os dados, principalmente o horario de inicio da mistura. 

Lembrar que o tempo maximo de utilizagao do concreto e de 2,5 horas para cimentos 

de alta resistencia e de 3 horas para os demais cimentos; 

• Deve-se ter em obra a fotocopia reduzida do projeto estrutural para 

mapeamento do concreto utilizado (ter rastreabilidade do concreto estrutural). 
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5.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inspecao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Para inspegao do servigo devera ser preenchido o formulario Registro de 

Inspegao de Processos RIP equivalente que segue em anexo. 
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ANEXO 
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TitulOI SAP ATA ISOLADA E B L O C O DE COROAMENTO 

SAPATA ISOLADA 

1. SERVICOS ANTERIORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Locagao da obra 

• Fundacoes especiais, melhoramento de solo, etc. 

2. MATERIAIS 

• Estacas de madeira; 

• Sarrafos de madeira; 

• Pontaletes de madeira; 

• Barrotes de madeira; 

3. EQUIPAMENTOS 

3.1 Para execucao do bloco ou sapata isolada 

• Trena metalica; 

• Mangueira de nivel ou aparelho de nivel a laser; 

• Soquete manual; 

• Pas e enxadas; 

• Esquadro metalico; 

• Martelo e Serrote; 

ELABORACAO: APROVACAO: 

Nome: Nome: 

Ass.: Ass.: 

( ) Original Copia: ( ) Controlada 

( ) Copia N.° ( ) Nao Controlada 

• Chapas de madeira compensada 

• Tabuas; 

• Concreto; 

• Pregos. 



Registro de Inspegao de Mrterii 0 

BAR R AS DE A£0 P AR A A R M A D U K A DE r Q N C ET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obra: Fomecedor / Fabricante: Data de entrega: 

Material: 

BARRAS DE AQO PARA ARMADURA DE CONCRETO 

Quantidade: NF n°/Pedido: 

Itens de inspecao SIM NAO Resultado obtido OBSERVACAO 

O ESTADO DE CONSERVACAO DAS BARRAS ESTA ACEITAVEL? 

OS DIAMETROS DAS BARRAS ESTAO DE ACORDO COM O 
PEDIDO? 

A QUANTIDADE DE BARRAS ESTA CONFORME 0 PEDIDO? 

0 TIPO DO AQO ESTA CONFORME O PEDIDO? 

ETIQUETAS X MATERIAL ENTREGUE ESTAO DE ACORDO COM O 

ROMANEIO (QUANDO APLICAVEL)? 

0 ROMANEIO ESTA CONFORME 0 PROJETO (QUANDO 
APLICAVEL)? 

Resultado da inspecao: 

( ) AP R O V AD O ( ) R E P R O V AD O 

Responsavel pelo recebimento: (nome e assinatura) 

SOLUCAO PARA O PRODUTO NAO APROVADO 

F C UV101 - R I M - P E - 0 . 



if zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FRONTGIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a n cj fc. r\ h a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I a 

Registro de Inspegao de Material - 02 

AR E I A 

Obra: Fornecedor / Fabricante: Data de entrega: 

Material: 

AR E I A 

Quantidade: NF n°/Pedido: 

Itens de inspegao SIM NAO Resultado obtido OBSERVACAO 

A CLASSIFICAQAO GRANULOMETRICA (FINA, MEDIA E GROSSA) 
ESTA CONFORME O PEDIDO? 

A COR DA AREIA ESTA CONFORME AMOSTRA PADRAO? 

EXISTEM MATERIAIS ESTRANHOS AO PRODUTO QUE 

COMPROMETA A SUA UTILIZACAO? 

A CUBAGEM (C x L x H), ONDE H=(HizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+H2+H 3+H4+H 5)/5; 
L= LARGURA 

C= COMPRIMENTO 
ESTA DENTRO DO LIMITE ACEITAVEL? 

Resultado da inspegio: 

( ) AP R O V AD O ( ) R E P R O V AD O 

Responsavel pelo recebimento: (nome e assinatura) 

SOLUCAO PARA 0 PRODUTO NAO APROVADO 

F O R M 0 1 - R I M - 0 2 - P E - 0 2 
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Registro de Inspegao de Material - 03 

BR IT A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obra: Fornecedor / Fabricante: Data de entrega: 

Material: 

BR IT A 

Quantidade: NF n°/Pedido: 

Itens de inspecao SIM N A O ^ Resultado obtido OBSERVACAO 

A CLASSIFICACAO GRANULOMETRICA (BRITA 19, 25, 32) ESTA 
CONFORME 0 PEDIDO? 

EXISTEM MATERIAIS ESTRANHOS AO PRODUTO QUE 
COMPROMETA A SUA UTILIZACAO? 

A CUBAGEM (C x L x H), ONDE H=(Hi+H2+H3+H4+H5)/5; 
L= LARGURA 

C= COMPRIMENTO 
ESTA DENTRO DO LIMITE ACEITAVEL? 

Resultado da inspegSo: 

( ) AP R O V AD O ( ) R E P R O V AD O 

Responsavel pelo recebimento: (nome e assinatura) 

SOLUgAO PARA O PRODUTO NAO APROVADO 

F O R M 0 1 - R I M - 0 3 - P E - 0 3 



Registro de lnspeg§o de Material - 04 

C IM E N T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obra: Fornecedor / Fabricante: Data de entrega: 

Material: 

C I M E N T O 

Quantidade: NF n°/Pedido: 

Itens de inspe?3o SIM NAO Resultado obtido OBSERVACAO 

A QUANTIDADE RECEBIDA CONFERE COM O PEDIDO? 

OS SACOS ESTAO SEM RASGOS, SEM UMIDADE E NAO 
ENDURECIDOS? 

0 CIMENTO ESTA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE 
ESTIPULADO PELO FABRICANTE? 

0 TIPO E CLASSE DE RESISTENCIA DO CIMENTO ESTAO 
CONFORME PEDIDO? 

OS SACOS POSSUEM 0 NOME DO FABRICANTE E PESO 
RESPECTIVO? 

OS SACOS POSSUEM 0 SELO DE CONFORMIDADE DA ABCP 
IMPRESSO? 

Resultado da inspecao: 

( ) AP R O V AD O ( ) R E P R O V AD O 

Responsavel pelo recebimento: (nome e assinatura) 

SOLUCAO PARA 0 PRODUTO NAO APROVADO 

F O R M 0 1 - R I M - 0 4 - P E - 0 4 



FRONTIIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Registro de Inspegao de Material - 05 

C O N C R E T O U S IN AD O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obra: Fornecedor / Fabricante: Data de entrega: 

Material: 

C O N C R E T O U S IN AD O 

Quantidade: NF n°/Pedido: 

Itens de inspecao SIM NAO Resultado obtido OBSERVACAO 

0 CAMINHAO BETONEIRA VEIO COM O RESPECTIVO LACRE? 

OS DADOS DA NOTA FISCAL (SLUMP E FCK) ESTAO DE ACORDO 
COM O ESPECIFICADO NO PEDIDO? 

0 SLUMP TEST OBTIDO ESTA DE ACORDO COM 0 
ESPECIFICADO? 

QUANTIDADE DE AGUA A SER ACRESCENTADA PARA CORREQAO 
DO ABATIMENTO (CASO SEJA NECESSARIO) 

A RESISTENCIA A COMPRESSAO OBTIDA APOS 28 DIAS FOI 
MAIOR OU IGUAL AO SOLICITADO? 

Resultado da inspecao: 

( ) A P R O V A D O ( ) R E P R O V AD O 

Responsavel pelo recebimento: (nome e assinatura) 

SOLUCAO PARA O PRODUTO NAO APROVADO 

F O R M 0 1 - R I M - 0 5 - P E - 0 5 


