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FILOSOFIA DA QUALIDADE 

0 contexto 

A Industria se depara com um problema decorrente 

do avan^o cientiflco-tecnologico: ter que lan9ar um pro- 

duto ao mercado tao mais rapidamente quanto possivel, 

com um relevante grau de atualidade tecnologica necessaria 

para concorrer, com vantagens, neste mercado. 

Muito tern sido discutido no tocante a absor9ao da 

tecnologia por parte da industria, e um dos fatores, consi- 

derado, de nosso interesse 6 gera9ao e transferencia da tec- 

nologia por parte dos Centres de P&D. 

Normalmente, um Centro de P&D nao consegue aten- 

der em tempo as necessidades tecnologicas da Industria, 

principalmente se Centro e Industria trabalharem como 

duas entidades discretas. 

Nos ultimos anos, uma solu9ao tern se mostrado vali- 

da e vem propiciando resultados altamente beneficos 

para o par que industrial e para a rede de entidades de C&T. 

A fim de diminuir o tempo de acoplamento entre o 

Centro de P&D e a Industria, a fase de desenvolvimento do 

Projeto tern sido realizada em conjunto, isto e, elementos 

da industria sao envolvidos nessa fase, trabalhando, dentro 

de um cronograma bem deflnido, lado a lado com os pes- 

quisadores. Assim, a engenharia do produto ou do processo 

e elaborada pari passu com o desenvolvimento do Projeto. 

Dentre as inumeras vantagens dessa estrategia, pode- 

se destacar uma: o produto da Pesquisa ja sai com toda a 

documenta9ao necessaria, em linguagem compreensivel por 

ambas as partes. 

Cumpre destacar que em determinados setores indus- 

triais — por suas caracten'sticas de trabalho com tecnologias 

avan9adas e complexas, — as industrias envolvidas tern que 

apresentar um nivel de qualidade industrial adequado. 

A avalia9ao desse nivel de qualidade industrial pode 

ser feita pelo Centro de P&D no momento em que escolhe o 

seu parceiro para caminhar junto com ele, no desenvolvi- 

mento do Projeto. 

No entanto, a medida que o binomio Centro de P&D/ 

Industria vem sendo enfatizado nessa fase de desenvolvi- 

mento, torna-se tambe'm obrigatorio e oportuno o estabele- 

cimento de uma correta consciencia de qualidade interna 

ao Centro. 

Assim sendo, propugna-se pela implanta9ao de um sis- 

tema de qualidade de P&D, com suas condi9oes de contor- 

no bem definidas e de pleno conhecimento das empresas 

participes do processo. 

Enfim, todos esses aspectos ganham relevancia a me- 

dida que o Pais vetorizaa produ9ao do seu parque industrial 

para atender ao mercado externo, mais exigente em nivel de 

qualidade industrial. 

A filosofia da qualidade 

A fim de promover o desenvolvimento qualitative da 

industria nacional, e atingir o nivel de qualidade competiti- 

ve no exterior, o governo brasileiro decidiu institucionalizar 

o SINMETRO — Sistema Nacional de Metrologia, Normali- 

za9ao e Qualidade Industrial. 

0 SINMETRO foi criado pela Lei 5.966 de 11 de 

dezembro de 1973, tendo o CONMETRO como orgao nor- 

mativo e o INMETRO como orgao executive. 

As atividades do SINMETRO sao desenvolvidas por 

tres subsistemas: Metrologia, Normaliza9ao e Qualidade 

Industrial. 

A filosofia da qualidade aplicada a uma entidade 

envolve uma serie de conceitos basicos, dentre os quais cita- 

mos os mais importantes; 

• organiza9ao — estabelecimento de uma organiza9ao for- 

mal, documentada e que possa, com presteza, identificar 

os problemas de qualidade; 

• polftica de qualidade - estabelecimento de uma poh'tica 

de qualidade claramente definida e de conhecimento das 

partes envolvidas; 

• controle de qualidade dos materiais e equipamentos 

adquiridos e dos servi90s contratados; 

• documenta9ao — elabora9ao dos documentos necessa- 

rios, tais como especiflca9oes, pianos, desenhos e outros, 

em estreita obediencia as instru9oes e procedimentos da 

qualidade; 

• controles de ensaios, testes e inspe9oes, objetivando veri- 

ficar a conformidade com a documenta9ao pertinente; 

• controle de equipamentos de medidas e de testes, a fim 

de que atendam as precisoes exigidas; 

• a96es corretivas bem delineadas nos produtos de P&D 

nao conformes; 

• auditorias, como recursos de foros mais amplos para as 

a9oes corretivas; 

• custos relacionados com a qualidade Severn ser analisa- 

dos com vistas a maximiza9ao do fator beneficio/custo. 

Varios desses conceitos, muitas vezes, sao tratados 

dispersamente pelos setores do Centro de P&D, o que natu- 

ralmente vai demandar uma coordena9ao, racionaliza9ao e 

compatibiliza9ao das a96es envolvidas. 

A filosofia da qualidade deve ser de conhecimento do 

pessoal em todos os m'veis, e demanda uma conscientiza9ao 

plena desde a dire9ao ate o pessoal de opera9ao, nao so do 

Centro de P&D mas tambem das demais entidades envolvidas. 

Precisando ser clara e formal, nao deve no entanto a 

filosofia da qualidade ser estatica no tempo. Assim, e impor- 

tante que seja condensada num Manual de Procedimentos 

da Qualidade, a ser atualizado com a participa9ao livre de 

todos os tecnicos e pesquisadores, dentro de uma hierarquia 

de aprova9ao. 

Este trabalho se mantem em perfeita sintonia com o 

tratamento do assunto qualidade dado pelo SINMETRO. 

Desta forma, as atividades de qualidade de P&D deverao 

englobar: Metrologia, Normaliza9ao e Cerfifica9ao da Qua- 

lidade, estruturadas de um modo sistemico. 

ESTRUTURA DA QUALIDADE DE P&D 

Introdu9ao 

Coerente com as bases e preceitos da filosofia da qua- 

lidade anteriormente expostos, a estrutura da qualidade 

num Centro de P&D devera estar hierarquizada em tres m'- 

veis: nivel politico, nivel programatico e nivel operacional. 

No mvel politico propoe-se a institui9ao de uma Co- 

missao Central, abrangente no tocante a origem setorial dos 

seus membros que, por suas atribui9oes, disponha de infor- 

ma9oes sobre a Politica Nacional da Qualidade Industrial e 

sobre as Poh'ticas de Ciencias e Tecnologia e Industrial, para 

que possa elaborar as diretrizes basicas para a estrutura 

interna da qualidade. Esta Comissao sera fundamental a 
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medida que detecta as competencias institucionais externas 

que venham a complementar aquelas existentes no Centro 

de P&D, conformando a Rede de Qualidade de P&D. 

No nivel programdtico propoe-se o estabelecimento 

de Coordenadorias que transformarao as linhas de 3930 em 

metas quantificadas a serem executadas pelos setores ope- 

racionais. As Coordenadorias Programaticas serao respon- 

saveis pela correta distribui9ao de metas aos setores e labo- 

ratorios internos e externos, precavendo-se contra a desne- 

cessaria amplia9ao da competencia intema, quando existir 

adequada capacita9ao externa. Tambem a elas sera atribui- 

da a contmua preocupa9ao de racionaliza9ao interna de 

laboratorios e setores, visando a maior eficiencia da Es- 

trutura. 

No m'vel operacioml, os setores e laboratorios dispo- 

rao de recursos humanos devidamente qualificados para 

exercer suas tarefas operativas dentro dos estreitos requisi- 

tes da qualidade de P&D, isto e, utilizando padraos e mate- 

riais certiflcados, equipamentos com precisoes definidas; 

aplicando as normas existentes, realizando ensaios e testes 

dentro dessas normas e, por fim, mantendo e transmitindo 

toda uma consciencia cn'tica de qualidade em seus ambien- 

tes e no Centro como um todo. 

A estrutura global 

A estrutura da qualidade em um Centro de P&D apre- 

sentaria, entao, as seguintes fun96es e setores (Figura 1): 

• nivel politico: Coordenador da Qualidade 

Comissao Central da Qualidade 

• nivel programdtico: Coordenadoria da Metrologia 

Coordenadoria de Normaliza9ao 

Coordenadoria de Certifica9ao da 

Qualidade 

• nivel operacioml: Setores e Laboratorios 

Nivel Qualidade Comissao teen. 
politico de P&D cient. qualidade 

Nivel 
programatico 

Nivel 
operacional 

Coordenadorias 

Laboratorios 
de 

ensaios 

Certificate 
da qualidade 

Metrologia Nonnaliza9ao 

Padroes MCRs Docum P. Dados 

1 
1 Coord. Lab. 1 

Laboratorios 

H Internos 

=th 

Externos 

Figura 1 — Estrutura funcional da qualidade de P&D 

Coordenador da qualidade 

O Coordenador da Qualidade deve estar a nivel de Di- 

re9ao ou Gerencia Tecnica do Centro de P&D, e sera o Pre- 

sidente da Comissao Central da Qualidade. 

Cabera ao Coordenador da Qualidade supervisionar a 

obediencia ao Manual de Procedimentos da Qualidade, por 

meio de estreito contato com as Coordenadorias, bem como 

promover a contmua atualiza9ao do Manual, dentro das 

diretrizes estabelecidas pela Comissao Central da Qualidade. 

Comissao Central da Qualidade 

Esta Comissao devera ser constituida de especialistas - 

dos varies setores do Centro de P&D e de representantes das 

entidades e industrias associadas. Mesmo sendo multi-insti- 

tucional, esta Comissao devera ter um maximo de nove 

membros para ser flexivel e agil, com demanda uma estru- 

tura de Qualidade eflciente e eflcaz. 

A Comissao Central da Qualidade se posicionara 

como orgao maximo de delibera9ao, aprovando o Manual 

de Procedimentos da Qualidade, bem como as diretrizes 

para sua contmua atualiza9ao. 

As Coordenadorias 

Cada Coordenadoria podera ser constituida de um 

Coordenador e de uma Comissao Orientadora. A Coordena- 

doria nao deve constituir estrutura administrativa, devendo 

ser apenas um ente funcional da Estrutura da Qualidade 

de P&D. 

A Comissao Orientadora seria composta de um repre- 

sentante de cada unidade organizacional do Centro de 

P&D, e teria como Presidente o Coordenador. 

Quanto as atividades de apoio ao desenvolvimento de 

cada Coordenadoria, elas poderao ser fornecidas pelo setor 

do Centro de P&D que tiver maior envolvimento com as 

areas de Metrologia, Normaliza9ao e Certifica9ao da Quali- 

dade. 

As opera9oes dessa Estrutura serao descentralizadas 

por meio dos setores e laboratories especificos internos e 

externos ao Centro. O conjunto formado pelo Centro e 

mais as entidades externas envolvidas, dentro de uma homo- 

gena filosofia da Qualidade, ira conformar a Rede de Qua- 

lidade de P&D especifica. 
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Coordenadoria de Metrologia 

Objetivo 

A Coordenadoria de Metrologia, atraves dos setores e 

laboratorios de metrologia do Centro e das entidades exter- 

nas associadas, devera prestar servi^s metrologicos, cali- 

brando as unidades metrologicas dos laboratorios. 

E importante que o Centro de P&D possua, pelo me- 

nos, os seguintes setores que sao os fundamentais para con- 

solida^o de uma competencia metrologica de P&D. 

• Setor de Padroes 

• Setor de Materiais de Referenda Certificados 

A Rede Metrologica 

Atuam na area da Metrologia no Pais; 

• STI/MIC — como orgao central do SINMETRO. 

• INMETRO — orgao executor da Poh'tica emanada do 

CONMETRO. 

• Orgaos estaduais e municipals que executam atividades 

de Metrologia. 

• Orgaos e entidades da administra9ao federal, estadual, 

municipal e entidades privadas que, mediante convenios, 

acordos, contratos e ajustes, sejam credenciados a exer- 

cer atividades na area metrologica, conforme Resolu9ao 

01/52 de 27 de abril de 1982 do CONMETRO. 

Desta forma, cabe ao Centro de P&D, por meio de sua 

Coordenadoria de Metrologia, integrar-se a Rede Nacional 

de Calibra9ao, que possui um extenso conjunto de laborato- 

rios credenciados pelo INMETRO. Assim, o Centro de P&D 

podera ter um laboratorio de Metrologia credenciado pelo 

INMETRO, ou ter laboratorios associados ao laboratorio 

credenciado. 

No Regulamento Geral da Rede Nacional de Calibra- 

9ao, constam como atribui9ao do laboratorio credenciado 

o seguinte: 

• presta9ao de servos, no tipo e amplitude de sua compe- 

tencia, para outras entidades; 

• emissao de certificados padronizados pelo INMETRO; 

• participa9ao nos programas de intercompara9ao labo- 

ratorial; 

• encaminhamento ao INMETRO de dossier de avalia9ao 

dos laboratories que desejam participar com os laborato- 

rios associados; 

• apoio, supervisao e rastreamento a periodico dos labora- 

torios associados de sua responsabilidade tecnica; e 

• promo9ao da credibilidade tecnica dos certificados emi- 

tidos pelos laboratorios associados. 

Atributos da Metrologia 

A Metrologia e uma atividade que trata das grandezas, 

dos metodos e tecnicas de medir. 

A Metrologia exerce, no contexto da qualidade, um 

papel de suma importancia pois que, sem o emprego ade- 

quado e eficiente dos controles metrologicos, dificilmente 

poder-se-a agregar ao desenvolvimento e a produ9ao, os 

parametros de confiabilidade e a precisao exigidos pela 

industria. 

No entanto, nao se deve pensar a capacita9ao metro- 

logica concentrada em uma unica entidade, mas sim, deve 

ser prevista a integra9ao das varias competencias, dentro de 

programas interlaboratoriais adequados ao Setor. 

Coordenadoria de normaliza9ao w 

Objetivo 

A Coordenadoria de Normaliza9ao tera como objeti- 

vo, atraves do Setor de normas do Centro, coordenar ativi- 

dades de elabora9ao, divulga9ao e atualiza9ao das normas 

tecnicas relacionadas com o SINMETRO. 

A Coordenadoria de Normaliza9ao sera o elo de con- 

tato com a ABNT e o INMETRO. 

A Normalizagdo 

A ABNT e o grande forum nacional de normaliza9ao, 

onde a elabora9ao e revisao das normas sao desenvolvidas 

por meio de 22 Comites Brasileiros. 

A norma, uma vez aprovada na ABNT, e encaminhada 

ao INMETRO onde e registrada e se torna NBR — Norma 

Brasileira. 

Em sintese, os objetivos especificos da Normaliza9ao 

do Centro serao: 

• integra9ao com entidades nacionais e internacionais de 

Normaliza9ao, buscando subsidios para elabora9ao e/ou 

revisao das normas elaboradas; 

• armazenamento e dissemina9ao das normas; 

• elabora9ao de um piano de padroniza9ao. 

A tributo da Normalizagdo 

A norma, em sintese, e um conjunto de metodos, pro- 

cesses e valores submetidos ao consenso de um grupo. A 

norma define como medir e como comparar com os padrries. 

A normaliza9ao conduz a uma serie de beneficios, na 

organiza9ao, dentre os quais podemos citar: 

• aumento de produtividade; 

• maior eficacia do controle de qualidade dos insumos dos 

projetos de desenvolvimento e da produ9ao; 

• uniformidade de linguagem entre o Centro de P&D e as 

empresas envolvidas;e 

• garantia da qualidade pre'-determinada para os sen^os e 

produtos de P&D e de fabrica9ao. 

Basicamente, a Coordenadoria de Normaliza9ao deve 

buscar a consciencia completa do uso da norma como do- 

cumento obrigatorio de P&D. 

Coordenadoria de certifica9ao da qualidade 

Objetivo 

A Coordenadoria de Certifica9ao da Qualidade tera 

como objetivo, atraves dos setores de qualidade do Centro 

de P&D e das indiistrias interligadas, garantir que os produ- 

tos e servi9os estejam, com regularidade, em conformidade 

com as especifica9oes das normas. 

A condi9ao basica para que possa ser emitido um cer- 

tiflcado e a existenda de norma tecnica aplicavel ao pro- 

duto ou servi9o, que contenha, os metodos de ensaio e a 

aparelhagem pertinentes definidos com a devida precisao 

e clareza. 
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A certificagao da qualidade 

Entre outros, os seguintes pontos devem ser questio- 

nados ao se analisar a emissao de um certificado de qua- 

lidade: 

• os produtos e servi90s estao satisfazendo as especifica- 

9oes legais e as planejadas? 

• as condi9oes de desempenho, seguran^a, confiabilidade e 

mantenibilidade estao sendo atendidas? 

• a implementa9ao e a fabrica9ao sao tecnicamente 

viaveis? 

Cumpre observar que a qualidade come9a no estudo 

de viabilidade do produto e continua no projeto, na aquisi- 

9ao de materias-primas e insumos, no processo de produ9ao, 

na aferi9ao e na calibra9ao de medidores, na inspe9ao do 

produto acabado, no sistema de expedi9ao e de distribui9ao 

dos produtos e na assistencia ao consumidor. 

Sendo a certifica9ao da qualidade uma atividade 

multidisciplinar a integra9ao Centro de P&D — industria e 

favoravel ao pleno desenvolvimento dessa atividade. Por ou- 

tro la do, isto leva ao fundamental aspecto de que todos os 

envolvidos tenham a mesma consciencia sobre a garantia da 

qualidade. 

Atributos da Certificagao da Qualidade 

A Coordenadoria da Certifica9ao da Qualidade deve 

promover a implanta9ao do sistema de garantia da qualidade 

nas empresas envolvidas, objetivando a qualifica9ao destas 

empresas a nivel nacional e intemacional, se for necessario. 

0 apoio ao Controle de Qualidade das empresas sera 

dado pelos laboratorios e setores especificos, dentro dos 

programas interlaboratoriais. 

Os sistemas de certifica9ao, identificados pelo Comite 

de Certifica9ao da ISO-CERTICO, sao classificados em oito 

categorias: 

• ensaio de tipo; 

• ensaio de tipo seguido de supervisao via amostras retira- 

dos no comercio; 

• idem amostras retiradas no fabricante; 

• idem amostras retiradas no comercio e no fabricante; 

• ensaio de tipo, avalia9ao e aprova9ao do CQ do fabrican- 

te, supervisao via auditorias no fabricante e amostras 

retiradas no comercio e no fabricante; 

• avalia9ao e aprova9ao do CQ do fabricante ; 

• ensaio de lote; e 

• ensaio de 100%. 

CONCLUSOES 

A Garantia da Qualidade, no setor produtivo, envolve 

os seguintes requisites fundamentais: 

• autoridade; 

• planejamento; 

• controle da documenta9ao tecnica ; 

• controle de recebimento; 

• controle de qualidade da fabrica9ao; 

• controle de materials discrepantes; 

• controle de qualidade final; 

• controle de equipamentos de inspe9ao e de ensaios; 

• controle de materials em estoque; 

• embalagem e expedi9ao; 

• auditorias da qualidade. 

Estes requisites, mais os conceitos e as finalidades da 

garantia da qualidade utilizados no setor produtivo, podem 

ser transplantados para os Centres de P&D, desde que estes 

atendam a algumas condi96es basicas iniciais, tais como: 

• projetos de P&D devidamente estruturados e planejados; 

• envolvimento do setor produtivo na fase de desenvolvi- 

mento do projeto de P&D; e 

• disposi9ao da Diretoria em implantar a atividade de qua- 

lidade, que depende muito mais de ampla conscientiza- 

9ao de todo o pessoal do que de uma estrutura admi- 

nistrativa. 

O sistema de qualidade de P&D proposto no trabalho, 

tern como vantagens nao criar outros setores administrati- 

vos, mas implantar um sistema funcional que permeia a 

organiza9ao e, atraves de uma conscientiza9ao ampla, me- 

Ihorar o nivel de qualidade dos produtos de P&D do Centro. 

E por fim, fica estabelecido a nivel de conjunto — 

Centro de P&D e empresas — um Mini-SINMETRO, em per- 

feita analogia com o Sistema Nacional, que vai permitir 

coerencia de atitudes e a9oes em toda a Rede Nacional. 
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