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INTRODm;:A.o 

A produyao de rocha fosfatica e de grande releviincia para o pais, ocupando posi91io de 

destaque tanto em termos de produyiio, como de reservas. No entanto, como aplicar o conceito de 

desenvolvimento sustentlivel na extrayiio de recursos naturais niio-renovaveis? Poder-se-ia dizer 

que e impossivel, considerando a cllissica definil(iio de desenvolvimento sustentavel, em que hli 

uma preocupayiio com o atendimento das necessidades das gerayoes vindouras. 

Para o caso especifico da rocha fosfatica, niio se pode, hoje, falar em urn substituto, sendo 

sua sustentabilidade focada no controle, e mais no gerenciamento dos residuos produzidos desde 

a lavra ate a expediyiio do produto, alem do que, reduzir o uso de fertilizantes e uma questao 

complexa para urn pais essencialmente agricola, portanto, todo o foco para uma minerayao de 

fosfato ambientalmente sustentlivel resurne-se em: aproveitamento racional da jazida, controle 

dos impactos, recuperayao de areas degradadas e prioritariamente urn sistema de gestiio ambiental 

(SGA). 

Como o sistema de gestiio da qualidade precedeu o ambiental, e natural que a evoluyao 

fosse a integrayao entre os dois, e sua implantayao niio apenas uma estrategia de diferenciayiio, 

mas uma questiio de necessidade, visto que a sobrevivencia das organizayoes no mercado atual 

depende de sua competitividade que hoje, e funl(iio direta da produtividade e qualidade da 

empresa Isto significa dizer que o dinamismo e a crescente competitividade no mundo dos 

neg6cios colocam em risco a perenidade das indtistrias que niio questionarem seus metodos 

tradicionais de gestao. 

Assim, as grandes mineray()es tern absorvido estas mudan9as ocorridas no cenlirio 

mundial e progredindo gradativamente nesta direyao, investindo em novos sistemas de 

gerenciamento e tecnicas para melhorar a qualidade de seus produtos, culminando em urn 

crescente nfunero de empresas buscando certificayoes de qualidade e ambiental, segundo normas 

internacionais, como as da serie ISO 9000 e ISO 14000. Porem, para que as empresas conquistem 

os niveis competitivos exigidos pelo mercado, niio basta apenas a utilizayao de ferramentas 

isoladas para melhoria da qualidade inclusive a ambiental. E necesslirio estruturar a empresa 

atraves de urn sistema de gestao que coordene o uso das tecnicas e ferramentas disponiveis e 

garanta condiyoes necesslirias ao planejamento, controle e melhorias de cada urn dos processos. 
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E sobre a implan~ao de sistemas de gestao da qualidade e ambiental na minerayiio que 

trata esse trabalbo, considerando como ferramentas as norrnas da serie ISO 9000 e ISO 14000. A 

intenyiio da produyiio dessa diss~ e niio tender para uma perspectiva opinativa, e sim 

recorrer ao conhecimento academico baseado em urn referencial conceitual que sustente a 

resposta para o problema que se prop(}e: quais os resultados obtidos por uma mineradora de 

fosfato ao se implantar urn Sistema Integrado de Gestao (SIG) baseado nas norrnas ISO 9000 e 

ISO 14000? 

Objetivos e Justificativa do trabalho 

Ao buscar urn tema para o projeto de pesquisa, foram consideradas inicialmente razoes 

pessoais, fruto de questionamentos a respeito de questoes ambientais aliada a urn trabalbo de 18 

anos em uma mineradora. Esses questionamentos foram reforyados no decorrer de 3 anos de 

discussoes so bre temas ambientais, alem de leituras para fundamentayiio conceitual. 

Tomou-se relevante e instigante estudar a implan~iio do sistema de gestao ambiental 

(SGA) em uma empresa cujos interesses das diversas areas sao dispares e ate conflitantes como a 

produyiio, a manutenyiio, a alta administrayiio, a area de qualidade e meio ambiente, e em meio a 

tudo isso, as pessoas com suas pr6prias necessidades e peculiaridades. 

Nesse contexto, considerando a importilncia crucial que se tornou a questao ambiental no 

iimbito mundial e partindo da premissa que a maior parte dos problemas ambientais surge a partir 

da soma de infmitas ayoes individuais, que parecem miniisculas, ocorrendo em pequenas escalas, 

mas, que na verdade ocorrem em todo o mundo, foi considerado relevante o estudo ora 

apresentado. 

Porem, como o instrumento normativo mais utilizado para a implantayao de SGA esta 

intimamente relacionado a gestao da qualidade, era inevitavel fazer a associayiio entre esta e a 

gestao ambiental. 

Assim, o objetivo dessa dissertayao e realizar urn estudo sobre como ocorre a 

implantayiio dos sistemas de gestao da qualidade (SGQ) e ambiental (SGA) considerando as 

norrnas da serie ISO 9000 e ISO 14000, analisando as vantagens obtidas pela empresa, a 

utilizayao das normas como estrategia de neg6cios, as mudanyas comportamentais ou culturais 
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dos empregados e as possiveis mudano;:as da alta administrayao em funo;:ao da quebra de 

paradigmas. 

Dessa forma, na fase inicial de estudos para fundamentao;:ao conceitual, foi realizada 

pesquisa indireta com bibliografias de referencia, levantarnento e estudo de trabalhos academicos, 

relacionados ao terna e leitura de artigos em revistas especializadas. Essa fase mostrou-se 

abundante em livros relacionados a questoes arnbientais globais e deficiente em questoes 

relacionadas ao terna especifico. Essa foi a sustentao;:ao te6rica para o trabalho. 

Na fase seguinte, de trabalho de campo, foi realizado o estudo de caso, onde forarn 

analisados os dados de varios setores da empresa, conversas inforrnais e pesquisa com 

empregados. Os levantamentos de dados dentro da empresa em estudo forarn tratados como 

pesquisa de campo, o que incluiu a amilise dos docurnentos internos da empresa como o Manual 

do sistema integrado de gestao, os docurnentos referentes ao prograrna denominado de PMCQ -

processo de melhoria continua da qualidade, cronograrnas, forrnularios, procedimentos e 

instruo;:oes tecnicas. Ressalta-se aqui, o encontro do arnbiente adequado, o livre acesso a direo;:ao, 

chefes de areas e empregados e a participayao da autora como Coordenadora da Qualidade que 

facilitou sobremaneira a analise das a<;:Oes propostas pela empresa na irnplantao;:ao do SGA/SGQ. 

A terceira e Ultima fase e resultado de aruilises e reflexoes da fase precedente em que 

forarn avaliadas as atividades, a<;:Oes e alguns resultados obtidos pela empresa em questao com a 

irnplantao;:iio do SGA/SGQ. Esse trabalho e urna pesquisa do tipo qualitativa, explorat6ria e 

descritiva, pois busca-se esclarecer conceitos e explorar a realidade vivida como ela se apresenta. 

Estrutura da Disserta~o 

Com o objetivo principal de realizar urn estudo sobre a irnplantayao de urn sistema de 

gestlio da qualidade e arnbiental na Ultrafertil - Complexo Minero-quimico de Catallio - CMC, 

essa dissertayao sera composta por cinco capitulos. 

0 primeiro capitulo envolve o terna "Qualidade e Meio Ambiente" e e fruto da prirneira 

fase de pesquisa. Nele sao abordados os hist6ricos, os precursores do movirnento da Qualidade, e 

as fases distintas da qualidade e da questlio arnbiental global. 

0 segundo capitulo trata dos sistemas de gestlio da qualidade e meio arnbiente e de suas 

duas principais ferrarnentas de gestao, respectivarnente as norrnas ISO 900 I e ISO 14001, trata 

ainda do inter-relacionamento entre as duas norrnas, buscando responder a questao que se co1oca 
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as empresas: como promover o desenvolvimento economico sem prejuizo ao meio ambiente? 

0 terceiro capitulo trata da empresa em que foi realizado o estudo de caso. Informa 

genericamente sobre o produto por ela produzido, sua posiyao no cerulri.o nacional e outros 

aspectos relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Dimensionando o porte da empresa, 

busca-se enfatizar por que o metodo monografico foi considerado suficiente para as conclus5es 

que seriio apresentadas. Fala, tarnbem, da questiio de produzir com qualidade associado a 
preservayiio ambiental ainda enfocando a possibilidade de encarar a minerayiio como uma 

atividade arnbientalmente sustentavel, mesrno considerando que ela interfere no meio ambiente 

se apropriando de recursos naturais como a agua, o ar, a vegetayiio e ate o proprio recurso 

mineral. 

0 quarto e quinto capitulos relatam como forarn implantados os sistemas de gestiio da 

qualidade e ambiental na empresa em estudo e faz a avalia9iio desses sistemas. Esses capitulos 

sao fruto mais do que da segunda parte da pesquisa, pois envolve trabalhos que vern sendo 

desenvolvidos niio apenas nos 3 anos do estudo de caso, mas desde 1997 quando se iniciava a 

implantayiio do sistema de gestiio da qualidade. 

Por fim, nas considerayaes finais, sao feitas reflexoes sobre o trabalho, sua abrangencia e 

limitayoes, ciente de que esse trabalho abre portas para mais pesquisas e complementa9oes. 
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nao era parte da atividade gerencial das organiza~oes. A era chamada de garantia da qualidade 

passou a ter a presen~a da alta gerencia, embora de forma periferica. A estatistica nao era rnais o 

Unico instrumento de preven~ao de problemas. Nesta fuse tern importancia os conceitos 

introduzidos por Juran (quantifica~ao de custos), Feigenbaum (controle da qualidade total), 

Crosby (zero defeito). A qualidade ja estava disseminada pela empresa nas atividades de 

produ~1io, marketing, engenharia, compras, fabrica~iio, expedi~iio e atendimento ao cliente, 

exigindo urn planejamento rnais criterioso. Surge dai o conceito de sistemas da qualidade. A 

quarta era ( atual) charnada de gerenciamento ou gestiio da qualidade insere a qualidade no 

planejamento estrategico da empresa, estabelecendo objetivos e mobilizando toda a organiza~iio. 

A Alta administr~iio passa a exercer forte Iideran~a, o enfoque e a necessidade do mercado e do 

consumidor. A qualidade passa a ser vista como uma oportunidade de permanencia no mercado. 

Quadro 1.1 - Etapas do movimento da qualidade 

Etapas do Movimento da Qualidade 

IdentifiCOI'ilo de Inspe~ Controle Garantia da Qua!idade Gerenciamento da Qua!idade 

Caracteristicas Estatistioo da 
Qua!idade 

Preocup~ basica verifica~ Controle Coord~ impacto estrategico 

Visilo da qualidade wn problema a ser urn problema a wn problema a ser uma oportunidade de concorrencia 
resolvido ser resolvido resolvido, mas que seja 

enfrentado proativamente 

Enfuse tatiformidade do uniformidade do toda a eadeia de produ~. As necessidades de mercado e do 
produto produtocom desde o projeto ate o consumidor 

menos insJ>e\:ilo mercado, e a contribui~ 
de todos os grupos 

funciouals, para impedir 

falhas de qualidade 

Metodos instrumento de instrumentos e programas e sistemas planejamento estrategico, 
medi~ tecnicas estabelecimento de objetivos e a 

estatisticas mobiliza¢o da organiza~ 

Papeldos lnspe\'ilo, solu\'iio de mensllfal'ilo da qualidade, estabelecimento de objetivos, 

profissiouals da classifiCOI'ilo, problemas e a planejamento da qualidade educa~ e treinamento, trabalbo 

qualidade contageme apli""''ilo de e projeto de programas consultivo com outros 
avali~ metodos departamentos e delineamento de 

estatisticos programas 

Quem eo o departamento de OS departamentO& todos os depertamentos, todos na empresa, com a alta 

respons3.vel pela Ins~ deprodu~e embora a alta gerencia s6 se gert!ncia exercendo forte lideranc;a 

qualidade engenbaria envolva perifericamente 

com o projeto, o 
planejamento e a execu9ao 
das politicas da qualidade 

Orien~e "inspecionalt a "controla" a "constroi" a qualidade "gerencia" a qualidade 

abordagem qualidade qualidade 

Fonte: Garvin(1992). 
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E importante ressaltar que essa divisiio e didatica, as quatro eras nao sao excludentes, a 

diferen9a e a enfase, a fase do gerenciamento da qualidade, por exemplo utiliza instrumentos e 

tecnicas estatisticas. Na verdade, fases mais adiantadas acrescentam metodos e alteram o 

enfoque. 

Retomando ao conceito de qualidade, nao e correto concebe-la tendo uma visao 

unilateral, simplista. Todas as concep9oes devem ser consideradas. Garvin (1992) listou cinco 

abordagens gerais para definir qualidade: 

• abordagem traoscendente: qualidade e sinonimo de excelencia inata. Nestes conceitos a 

qualidade nao pode ser medida com precisao, sendo apenas reconhecida pela experiencia 

e esta ligada as artes de maneira geral; 

• abordagem baseada no produto: qualidade e sinonimo de maior nfunero e melhores 

caracteristicas que urn produto apresenta. Sao os conceitos que veem a qualidade como 

uma variavel precisa e mensuravel. Surgiram da literatura econornica enfatizando 

durabilidade, implicando que alta qualidade so pode ser obtida com alto custo, sendo as 

diferen9as na qualidade refletidas nas caracteristicas do produto; 

• abordagem baseada no usuario: qualidade e atendimento das necessidades e preferencias 

do consurnidor. As defini9oes baseiam-se na prernissa de que a qualidade esta diante dos 

olhos dos consurnidores sendo altamente subjetiva A avalia9iio dos usuarios em relayiio 

as especificayoes sao OS Unicos padroes pr6priOS a qualidade, sendo subjetiva; 

• abordagem baseada na produ9iio: qualidade e sinonimo de conforrnidade com as 

especifica<;oes. As defini9oes de qualidade estao calcadas na ideia da adequa9iio da 

fabrica<;ao as exigencias do projeto e que as melhoras da qualidade, equivalentes a 

redu9oes no nfunero de desvios, levam a menores custos; 

• abordagem baseada no valor: qualidade e o desempenho ou conforrnidade a urn pre9o ou 

custo aceitavel. Os conceitos consideram a qualidade em termos de custos e pre<;os. 

Essa visao da qualidade multifacetada e importante dentro da estrutura das empresas. 

Cada uma ao adotar uma abordagem defme as linhas mestras de como estara sendo implantado o 

sistema de gestao, qual o foco sera observado e seguido. 
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Considerando o que foi explicitado, pode-se entender a Qualidade como uma coluna 

mestra para urn sistema de gestao, constituido com a utilizayao de ferramentas, o envolvimento 

dos empregados e a busca da melhoria continua dos processos e resultados. 

1.2. Vislio Ambiental 

Fazendo urn panorama da evolu9lio das questoes ambientais, tem-se a primeira 

Conferencia das Na9oes Unidas sobre Problemas do Meio Ambiente (Lake Sucesses, NY, 1949), 

duas decadas rnais tarde, 1968, urn grupo de especialistas em ciencias se re\ine em Paris, na 

Conferencia Internacional sobre Biosfera, marcando urn despertar da consciencia ecol6gica. 

Tambem foi realizado o Paine! de Experts em Desenvolvimento e Meio Ambiente em 1971 na 

Sui9a. 

No entanto, o que veio para colocar as questoes ambientais nas agendas internacionais foi 

a Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente realizada em junho de 1972 em 

Estocolmo, Suecia Representantes de 113 paises se reuniram e discutiram a necessidade de se 

controlar a degrada9ao ambiental. Foram discutidos temas como pobreza, subnutriyao, 

analfabetismo e miseria 0 crescimento populacional e econornico e o consequente 

desenvolvimento foram vistos entre os problemas que afetam o meio ambiente. Adam (1990) 

apud Cassiano (1996) comenta que a epoca isto significou, em termos de polfticas nacionais, que 

os paises subdesenvolvidos deveriam centrar suas politicas no controle populacional, enquanto os 

desenvolvidos controlariam os niveis de poluiyao em seus territ6rios. Apesar de haver 

proposi9oes de medidas que procurassem deter o desenvo1vimento, o que se seguin foram 

decis5es no sentido de orientar o desenvolvimento preservando o meio ambiente. 

Ainda em 1972 Omela Meadows do MIT publica "Os lirnites do crescimento", onde 

como o titulo sugere, fica clara a necessidade de se estabelecer lirnites para o crescimento da 

atividade econornica, da popula9lio e da degrada9lio ambiental. Esse relat6rio e o resultado de urn 

estudo realizado por urn grupo constituido em 1968 por educadores, industrials, politicos, 

cientistas, rnatematicos, econornistas, entre outros, charnado 0 Clube de Rorna. 

Em 1983, a ONU criou a Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

liderada pela Primeira Ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland. Participaram desse trabalho 

21 paises e o resultado foi publicado no Relat6rio Brundtland ou "Nosso futuro comum" em 

1987. Nesse relat6rio ficou clara a necessidade de se efetivar mudanyas como objetivo de reduzir 

11 



as amea9a5 it sobrevivencia da humanidade e redirecionar o desenvolvimento. Foi dai que surgiu 

o conceito de desenvolvimento sustentavel. Almeida (2002) traduz o conceito em: busca 

simultanea de eficiencia economica, justis:a social e harmonia ecol6gica, sendo mais que urn 

conceito, sendo urn processo de mudans:as, onde a exploras:ao de recursos, a orientas:ao dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento ambiental e a mudans:a institucional devem levar 

em conta as necessidades das futuras geras:oes. 

Vinte anos depois da Conferencia de Estocolmo, em junho/1992, e realizada no Rio de 

Janeiro a Conferencia sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). Dessa Conferencia 

sairam dois docurnentos: Carta da Terra (Declarayao do Rio) e Agenda 21. A Declaras:ao do Rio 

visa "estabelecer acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a 

integridade do sistema global de ecologia e desenvolvimento", Andrade (200 1 ). 

Segundo Andrade op. cit, a Agenda 21 dedica-se aos problemas da atualidade e almeja 

preparar o mundo para os desafios do proximo seculo, refletindo o consenso global e 

compromisso politico em seu mais alto nivel, objetivando o desenvolvimento e o compromisso 

ambiental. Constitui urn plano de ayao, que tern por objetivo colocar em pnitica prograrnas para 

frear o processo de degradas:ao ambiental e transformar em realidade os principios da Declaras:ao 

do Rio. Esses prograrnas estao divididos em capitulos que tratam dos seguintes problemas: 

atmosfera, recursos da terra, agricultura sustentavel, desertificas:ao, florestas, biotecnologia, 

mudanyas climiiticas, oceanos, meio ambiente marinho, agua potavel, residuos s6lidos, residuos 

t6xicos, rejeitos perigosos, entre outros. 

0 mais recente evento ocorreu em Joanesburgo, na Africa em setembro de 2002, 

denominado Cupula Mundial de Desenvolvimento Sustentavel ou Rio+10, que contou com a 

representayao de quase 200 paises. No principal docurnento sete temas foram examinados, a 

erradicayao da pobreza, o desenvo1vimento social e a mudans:a dos padroes de consurno e 

produs:ao, recursos naturais, globali.zayao, saude, desenvolvimento da Africa. Analises do 

encontro tern sido feitas, varias criticas, varios elogios. 0 resultado global do significado da 

Conferencia seni tema de varios debates, porem o que importa e que os assuntos estao sendo 

colocados em pauta e debatidos, mesmo que no presente ainda vens:a o poder hegemonico das 

grandes potencias. 

Todos os movimentos surgiram e de certa forma as empresas foram atingidas e se viram 

fors:adas a mudans:as de postura em nome da sobrevivencia. Pode-se notar que houve urna 
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evoluviio na forma como as empresas tern encarado as questoes ambientais, podendo ser dividida 

em tres fuses distintas, assim como acontece no movimento da qualidade, essas fases siio, as 
vezes, sobrepostas, alem de haver empresas em todos os estagios. 

Donaire (1995) define as fases como: 

a) Controle ambiental - e realizado controle no final do processo visando minimizar o 

efeito gerado atraves de filtros, chamines etc. 0 enfoque e corretivo. 

b) Gerenciamento de recursos - uma evoluviio em relaviio a fase precedente pois o 

controle ambiental passa a ser integrado as pr:iticas e processos produtivos, passando a 

ser funviio da produviio. 0 enfoque deixa de ser apenas corretivo e passa a ser 

preventivo, pois busca-se reduzir a gerayiio de residuos, reaproveitamento de materias

primas, adequayiio de processos e uso de tecnologias Iimpas. 

c) Gestiio estrategica de meio ambiente- com a crescente pressiio da sociedade e dos 

mercados, a questiio ambiental entra na pauta dos assuntos estrategicos das 

organizayoes. Assim, com a alta administrayiio envolvida, a atividade cresce em 

importancia e geram-se politicas, objetivos, metas e pianos de aviio. 

Neste ponto e necessario incluir a gestiio ambiental a estrutura administrativa global da 

empresa atraves de sistemas de gestiio ambiental. 
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CAPITUL02 

SISTEMAS DE GESTAO E AS NORMAS ISO 

Vive-se hoje em uma era de revolu~o tecnol6gica acelerada, as decis5es tern que ser 

tomadas rapidamente, a quantidade de informayiio disponivel e irnensa, as novidades surgem e 

logo desaparecem, e em meio a tudo isso estiio as empresas. E sobre o desempenho empresarial 

pesam palavras como: confiabilidade, eficiencia, garantia, reputayiio, seguran9a, qualidade e meio 

ambiente, alem de novos e promissores programas de gestiio. 

Nesse mercado extremamente competitivo, qualidade deixou de ser urn diferencial, 

caminho que aos poucos vern tomando a gestiio ambiental. Tudo isso e fruto de mudan9as de 

posturas empresariais, onde lucro e irnportante, porem perpetuar-se no mercado e fundamental. 

Outro firtor que motivou mudanyas nas formas de gestiio foi a conscient~ao da sociedade. Os 

clientes buscam qualidade dos produtos e servi9os, ao mesmo tempo em que os cidadiios 

conscientes niio querem ver o planeta destruido por empresas irresponsaveis. Em funyiio disso, as 

empresas que inicialmente irnplantaram seus sistemas de gestao da qualidade vern buscando 

irnplantar sistemas de gestiio ambiental. 

Sistema e uma reuniao coordenada e 16gica de principios ou ideias relacionadas de modo 

que abranjam urn campo do conhecimento ou tendam a urn resultado. Resultados positivos silo o 

objetivo de todas as organiza9oes, no entanto urn dos grandes problemas e que as organiza9oes de 

urn modo geral possuem uma visiio setorizada, segmentada, em que cada departamento se ve 

como parte Unica e fundamental. Assirn, o sistema de gestao adotado pela empresa deve, 

necessariamente, estar alinhado a estrategia de neg6cio, ao planejamento estrategico a fim de ser 

utilizado com o objetivo de buscar uma melhor posi~o no mercado e obter retorno financeiro 

trazendo longevidade as empresas e envolvendo todos os segmentos, departamentos e gerencias. 

Visualizar a empresa como urn todo, com cada urn atuando em sua area de eficacia, entendendo 

que seu departamento niio e apenas mais urn elo, mas parte importante na engrenagem e vital para 

o sucesso do sistema de gestiio. Dessa forma, os produtos ou servi9os das charnadas areas de 

apoio como a administrativa, a manuten9iio, o meio ambiente, e a seguranya devem sempre estar 

focados na cultura da qualidade que, a priori, esta ligada a area de produ9iio. Conseguir fazer 

convergir as aten9oes de setores diferentes dentro da organiza9iio para trabalhar com foco no 
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para gerenciamento, que e, segundo a ABNT (2000), a identifica~ao, entendimento e 

gerenciamento dos processos inter-relacionados como urn sistema. A integra~ao dos processos 

contribui para a obten91io do resultado final, seja atraves da melhor compreensao dos papeis e 

responsabilidades, seja atraves de estabelecimento de metas comuns a varios processos. Importa 

tambem buscar melhorar continuamente o Sistema por meio de medi~o e avali~ao (principio 

seis - melhoria continua). Como beneficio advindo desse principio tem-se o ajuste de atividades 

( ou processos) atraves de treinamentos/investimentos. 

0 setimo principio: abordagem efetiva para tomada de decisoes vern da analise de dados e 

informa~oes que devem chegar aos niveis competentes com rapidez e precisiio. E o Ultimo 

principio: rela~oes de fornecimento mutuamente proveitosas que garantem ganhos e respeito 

entre os parceiros. 

Esses oito principios defmidos pela ABNT (2000) formam a fundamenta~o do Sistema 

de Gestiio que coincide com a fundamen~ao das pniticas das empresas. 0 desafio e encontrar o 

ponto de equilibria entre a teoria e a pnitica resultando em urn gerenciamento eficaz. 

2.2 Sistema de gestlio ambiental 

Toda a discussao gerada em torno dos assuntos ambientais ia conseqiientemente desaguar 

nas empresas, devido a sua permanente inter~ao como meio ambiente. A introdu~ao do controle 

da variavel ambiental fuzia-se premente. Compreender o meio ambiente, suas variaveis 

controlliveis e nao-controlaveis e sua rel~o com a organiza~ao era vital. 

Desde as primeiras respostas das indiistrias frente a legisl~ao ambiental de caniter 

punitivo ate os dias atuais, as empresas passaram, segundo Donaire (1995), por tres fuses 

distintas: a primeira com a insta~o de equipamentos de controle de polui~ao (end of pipe 

control) que acabaram nao se mostrando suficientemente eficientes para resolver o problema 

proposto. A segunda ge~ de resposta ao problema da acelerada de~ao do Planeta foi a 

introdu~ao de legisla~ao ambiental ainda mais restritiva surgiu no setor produtivo na forma de 

transfo~ao de seus processos, atuando na redu~ao de residuos e efluentes e programas de 

reciclagem, entre outros. Apesar dos esfor~s, ainda era necessaria se realizar algo mais. Dessa 

forma, a terceira gera~ de resposta foi a busca de urn gerenciamento ambiental eficaz. 

Assim, tem-se, hoje, os tres tipos de respostas ao mesmo tempo: controles nas saidas, 

busca de melhorias nos processos produtivos, e acima de tudo, a aplica~ao de tecnicas gerenciais 

17 



e tecnicas de administra9iio, ou seja, modifica9iio em procedimentos e nas atitudes e 

comportamento das pessoas atraves de sistemas de gestiio. 

A gestiio de uma organiz.a9iio e entendida como urn conjunto de ~oes e decisoes 

assumidas com o objetivo de obter urn equilibrio entre suas atividades, sua permanencia no 

mercado, e sua visiio, considerando as necessidades de todas as partes interessadas ( clientes, 

acionistas, comunidade, sociedade). 0 sistema de gestiio ambiental (SGA) permite que a 

organiza9iio delineie objetivos institucionais e estrategias a partir de urna analise do meio 

ambiente e dos impactos que a atividade produtora acarreta. Dai siio delineados os processos

chave e criam-se condi9oes para revisar a configur~iio da estrutura da empresa incluindo 

recursos hurnanos e infra-estrutura para se alcan9ar os objetivos estrategicos propostos. E a busca 

da consonfulcia do seu modelo de gestiio com a rnissiio, cren9a e valores. 

Evidentemente, a organiza9iio niio e guiada apenas pelo seu feedback interno, mas 

tambem e conduzida pelo seufeedback externo. Tudo ocorre em urn ceruirio social, econornico e 

politico, sendo assim seu sistema de gestiio deve ser realimentado constantemente pelos 

ambientes internos e externos na busca do equilibrio. 

Os modelos de sistema de gestiio da qualidade subsidiaram a formula9iio dos modelos 

para a gestiio ambiental, novamente com enfoque sisternico, abrangendo toda a organiza9iio 

acrescentando a necessidade de atendimento, niio mais apenas do cliente, mas de urn vasto 

conjunto de partes interessadas incluindo as demandas da sociedade sobre prote9iio ambiental. 

Assim, foi natural a incorpora9ii0 da gestiio ambiental pelos sistemas da qualidade. Po is o 

controle e cuidados com o meio ambiente agregam uma imagem positiva a qualidade da empresa 

alem de que o contnirio, danos ambientais podem causar problemas irreparaveis a imagem das 

organiza9Qes. Assim ficaram associadas a qualidade ambiental a qualidade total. 

Do ponto de vista de gestiio ha urn importante docurnento desenvolvido em 1991, no 

ambito da Ciimara de Comercio Internacional - ICC. Entidade que tern por objetivo ajudar as 

organiza9oes a melhorarem os resultados de suas a9oes sobre o meio ambiente. Ainda em 1991, 

na Segunda Conferencia Mundial de Industria sobre Gestiio do Ambiente, foi oficialmente 

divulgada a Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentavel, que descreve atitudes 

empresariais desejaveis em urn sistema de Gestiio Ambiental. 

Donaire (I 995) considera a perceP9iio, o entendimento e a aplica9iio de principios como 

essenciais na busca efetiva das empresas por resultados ambientais satisfat6rios. Almeida (2002) 
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considera que as empresas seguidoras dos padroes da ICC procuram, dentro de urn planejamento 

de metas, de acordo com suas peculiaridades, implantar os principios de conformidade 

empresarial, buscando, entre outras coisas, urn planejamento integrado, treinamento de 

funcionarios, atendimento ao cliente e melboria continua, pontos em que se baseia a conceituayao 

dos mestres da qualidade, ja comentadas anteriormente. Ao buscar seguir esses principios as 

empresas perseguem a excelencia de seu neg6cio. 

Considerando as empresas como organismos vivos, por serem formadas por seres 

humanos em intera9ao, percebe-se seu relacionamento com o meio extemo. Ha condi9oes a 

serem seguidas, exigencias legais, ou nii.o, e da forma como interage a empresa com o mundo 

exterior depende sua sobrevivencia. As empresas, para isso, interpretam o que vern do mundo 

extra-organizas:ao e a partir dai estabelecem seus principios e sua estrutura interna. Portanto, as 

organiza9oes nii.o sao "ilbas", elas sao movidas, entre outros, pelas pressoes extemas dos 

mercados, clientes, concorrentes, organismos reguladores e pela sociedade. 

Na verdade, e esse ambiente extemo a mola propulsora na defmi9ao da missii.o (finalidade 

peculiar da empresa), visii.o ( onde deseja chegar) e estrategias das empresas. Por que as empresas 

deixaram de apenas manter urn controle de polui9ii.o no final do processo produtivo? Porque a 

variavel ambiental adquiriu extrema importancia como valor fundamental com as grandes 

transforma9oes culturais ocorridas entre os anos de 60 e 90, essa variavel ja esta sendo integrada 

as praticas e processos produtivos para curnprir determin~es legais e assim as empresas se 

eximem das puni9oes legais e indo alem: inserindo-se no planejamento estrategico do neg6cio, 

pois pode representar ame~a e/ou oportunidade e consequentemente sobrevivencia ou falencia 

da organizas:ii.o. 

E pela questii.o da sua sobrevivencia que as empresas tern buscado metodologias para 

gerenciar seus controles ambientais e o sistema de gestao ambiental tern respondido a questao de 

como promover o desenvolvimento economico sem prejuizo, ou como minimo possivel, ao meio 

ambiente. 

A implan~o de urn SGA - sistema de gestii.o ambiental que tenha como politica de 

sustent~o o estabelecimento de sistemas de preven9iio da polui9ao, a manuten9ii.o dos processos 

de edu~ e conscientiz.as:ao ambiental, o estabelecimento de sistema de prote9ii.O dos recursos 

naturais, a ado9ao de inov~oes tecnol6gicas a manuten9ii.o e transparencia do processo de 

atendimento a legisla9ii.o ambiental, certamente e urn caminho a ser trilbado. 
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Para se trilhar os caminhos do gerenciamento ambiental, as empresas dispoem de varios 

instrumentos de gestao, sendo os principais: avalia9ao de Impactos Ambientais, Programa de 

monitoriza9ao ambiental, Prograrna de Recupera9ao Ambiental, Plano Diretor de Meio 

Ambiente, Prograrna de Minimiza9iio de Residuos e Reciclagem, Prograrna de Analise e 

Gerenciamento de Riscos, Programa de Medidas Emergenciais, Prograrnas de Comunica9iio, 

norma ISO serie 14000 e Auditoria Ambiental. 

A similaridade entre o SGQ e o SGA tern conduzido a gestao para uma integfa9iio 

estrategica dos sistemas, conhecidos como SIG - Sistema Integrado de Gestao, assunto que sera 

abordado no proximo t6pico. 

2.3 - Sistemas Integrados de Gestiio 

0 sistema integrado de gestao (SIG) e a integr~iio dos Sistemas de Gestao da Qualidade 

com o Meio Ambiente, da Qualidade com a Sallde e Seguran~ no Trabalho, ou ainda, a 

integr~iio dos sistemas de Qualidade, Meio Ambiente e Saiide e Seguran9a, e fato recente, a 

inclusiio da Responsabilidade Social. Imp1ementa-1o significa a aplica9iio de conceitos e tecnicas 

de gestao especificadas em cada assunto. E uma excelente oportunidade para as empresas 

reduzirem seus custos referentes a certifica9oes, auditorias internas e treinamentos. E dispendio so 

manter sistemas separados, n1io fazendo sentido ter procedimentos sirnilares para sistemas 

diferentes. Nesse trabalho, o SIG nao contemplara os assuntos referentes a Saude e Seguran9a e 

Responsabilidade Social. 

Ao integrarem os sistemas, as organiza9fies tern acoplado a parte recente (SGA) a gestao 

da qualidade. Tarefa que se simplificou com a revisiio da norma ISO 9001, pois com a re

organiza9iio de seu conteudo aumentou a correspondencia entre esta e a ISO 14001, tornando-se 

semelhantes, facilitando sua ado91J.o conjunta, em grandes sistemas inter-relacionados. Com o 

alinhamento da ISO 9001:2000 com a ISO 14001:1996 houve urn aumentou da compatibilidade 

das duas norrnas, beneficiando as organiza9oes. Assim, aos SGQ com~am a ser integrados os 

SGA passando a serem denominados Sistemas Integrados de Gestao (SIG) - Qualidade e Meio 

Ambiente. 

Para uma organiza9iio que possui o SGQ implementado, niio necessariamente certificado, 

a implementa91io do SGA torna-se mais facil, pois cerca de 50 a 70"/o da estrutur~ao necessaria 
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do SGA jli esta preparada no SGQ. Basta a empresa adaptar o SGQ para absorver os requisitos 

necessarios ao SGA, agregando ao manual da qualidade existente aqueles requisitos especificos 

do SGA, bern como elaborando procedimentos e instru9oes de trabalho especificos para o SGA. 

Esta docurnenta9ii0 fomecera subsidio para a gera9iio de registros. A ISO 14001 usa o mesmo 

sistema fundamental de estrutura9iio da ISO 9001. A tendencia de integra9iio se faz notar tambem 

na propria estrutura das normas. Partindo da pioneira ISO 9001, as normas posteriores foram 

propositadamente acopladas de modo a propiciar facilidade de irnplantayiio integrada dos 

sistemas. Em alguns casos, e possivel atender aos requisitos do sistema de gestao ambiental 

apenas por meio de adequay()es pertinentes no sistema de gestiio da qualidade. E irnportante 

ressaltar que essa integrayiio deve ser muito bern planejada e estruturada, de modo a niio 

comprometer o sistema ja em funcionamento. 

Ha, na integrayiio, vantagens e dificuldades, mas niio desvantagens. As vantagens sao 

maiores que as dificuldades, destacando-se a elirnina9iio de duplicidade de esfor9os de 

irnplantayao, o reaproveitamento de esfor9os ja despendidos anteriormente, a coordenayao e 

sincronia entre atividades dos dois sistemas, e principalmente o gerenciamento integrado de 

atividades sirnilares. Com sistemas integrados, a organizayiio passa a ter apenas urn conjunto de 

docurnentos, uma politica abrangendo os requisitos da qualidade e os ambientais, urn sistema de 

gestao de registros e treinamentos, urn conjunto Unico de instruy()es de trabalho modificadas para 

abranger os gerenciamentos ambientais e urn sistema de calibra9iio. 

Porem illi tambem grandes dificuldades a serem contornadas pelas empresas, sendo urna 

delas, encontrar profissionais com perfil para trabalhar nas duas areas: qualidade e meio 

ambiente. Como as empresas ja tern o profissioual responsavel pelo departamento ( ou correlato) 

de qualidade, a ele tern sido designada a tarefa de coordenar a irnplantayiio da ISO 14001, com 

urn grupo de apoio e normalmente com o suporte de uma consultoria externa. Assirn, as empresas 

tern formado seus profissionais de SIG, pois o mercado ainda niio oferece essa miio-de-obra em 

pro:fusiio. Outra grande dificuldade e com rela9iio as auditorias e auditores intemos. 0 perfil 

necessario a auditores intemos da qualidade e , na pratica, menos exigente do que para auditores 

intemos ambientais. Para estes, a abrangencia de conhecirnentos requeridos e maior. Assim, 

mesmo os sistemas estando integrados, as empresas ainda tern mantido auditorias intemas 

separadas. A conseqiiencia e urn nfunero alto de auditorias, trabalho que pode ser desgastante 

para auditores e auditados, por desvia-los de seu foco principal de atua9iio dentro da empresa. 

21 



0 importante na integr~iio dos sistemas e niio perder 0 foco principal: 0 gerenciamento 

eficaz de pessoas, recursos e processos, buscando atender as expectativas dos clientes e partes 

interessadas, considerando a qualidade em todas as suas dimens5es, incluindo a qualidade 

ambiental. Assim, um planejamento eficiente e extremamente importante durante a fase de 

implant:a¢o dos sistemas, sendo a metodologia PDCA urna ferramenta eficaz, pois considera o 

planejamento, a implantayiio, a avaliayi'io critica e a~iio corretiva nos pontos necesslirios. 

Antes de abordar as norrnas ISO, e importante tecer um breve comentario sobre as 

auditorias, por ser urna ferramenta fundamental na implant~iio e manuten9iio desses sistemas de 

gestiio. 

2.3.1 - Auditorias 

Auditoria da qualidade, seguindo defini9iio da NBR ISO 9000:2000, "e um processo 

sistematico, documentado e independente para obter evidencias da auditoria e avalia-la 

objetivamente para determinar a extensiio na qual os criterios de auditoria siio atendidos". 

Auditoria ambiental, segundo a NBR ISO 14010:1996, "e um processo sistematico e 

documentado de verificat;iio, realizado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidencias de 

auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestiio e condit;oes ambientais 

especificados, ou as informat;oes relacionadas a estes estiio em conformidade com os criterios de 

auditoria, e para comunicar os resultados deste processo aos clientes". Ou seja, auditorias, seja 

da qualidade ou ambiental, sao instrumentos que auxiliam as empresas a controlar o atendimento 

a politicas, procedimentos, requisitos ou norrnas verificando o grau de implementayiio do sistema. 

Ambas sao urna aruilise criteriosa rt>.alizada por especialista no objeto de exame. Niio sao urna 

simples avali~iio, assim como tambem niio devem ser confundidas com fiscaliza9iio. As 

auditorias tern o objetivo de identificar as conformidades e niio-conformidades e apresentar o 

resultado a quem as solicitou, esse tolllll1"li as medidas necessarias e possiveis para corrigir as niio

conformidades reais e potenciais. 

Aqui niio seriio tratadas as diferentes categorias de auditoria ambiental, apenas a auditoria 

para fins de certific~iio que avalia a conformidade da empresa com principios estabelecidos nas 

norrnas pela qual a empresa que ira se certificar. 

Em auditorias de sistemas de gestiio, primeirarnente o auditor verifica se a documenta9iio 

cobre os elementos da norma auditada, para depois buscar evidencias objetivas para verificar se o 
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que foi descrito na documenta~ao esta de fato implementado na area. Apesar da verifica~ao das 

evidencias atraves de controles (registros), as auditorias niio deixam de ter um grau subjetivo. 

Niio ba um sistema de auditoria mundialmente estabelecido e aceito. Para que niio ocorram 

incidentes entre auditores e auditados, e necessario que os responsaveis diretos pela 

implemen~ao tenham pleno dominio da documen~ao, que as fun~oes envolvidas nos 

documentos tenham recebido treinamentos, que esses treinamentos sejam eficazes, pois colocar 

em pratica os procedimentos deterrninara o nivel de implan~ do sistema. E a seguran~a 

demonstrada na execu~ao dos procedimentos, o controle dos processos, o estabelecimento dos 

registros e a busca real pela mellioria que podem desarmar aqueles auditores que buscam o que 

niio esta definido na norma auditada. Nesse ponto, as empresas correm o risco de gastar tempo, 

dinheiro e energia para manter o certificado, tornando o Sistema de Gestiio burocratico como 

Unico intuito de apaziguar os auditores do organisrno de certifica~o. 

Ha norrnas especificas para qualific~ de auditores: a NBR ISO 10011 e NBR ISO 

14012 que definem os requisitos minimos para a auditoria da qualidade e ambiental 

respectivamente. 

Alem das auditorias externas, o sistema de gestao utiliza as auditorias internas (de 

primeira parte) em que usualmente, sao anditores os pr6prios empregados forrnados atraves de 

cursos de auditor intemo da qualidade ou ambiental. 

Norrnalmente, alem do curso de auditoria, as empresas buscam nos seus quadros pessoas 

com o seguinte perfil: conhecimento das norrnas e de sistema de gestiio, habilidade com pessoas, 

capacidade analitica, postura critica e capacidade de comunic~o. Pode ser dificil encontrar 

profissionais com o perfil defmido anteriorrnente, porem prescindir de bons auditores fragiliza o 

Sistema de Gestiio que perde ao niio utilizar de forma eficiente sua mais forte ferramenta: a 

auditoria intema. Dentre os beneficios adquiridos com as auditorias, pode-se citar: identifi~ao e 

minimiz~iio de riscos, analise da ut~iio de recursos ( se estiio sendo utilizados de forma 

eficaz), orien~ao a preven~ao e mellioria continua. De forma especifica, as auditorias da 

qualidade trazem as seguintes vantagens: identificar areas para a mellioria da qualidade, 

monitorar a qualidade do produto, melliorar as opera~oes internas, monitorar a mellioria continua, 

identificar areas possiveis de ~es corretivas, demonstrar para os clientes que possui certificado 

e a auditoria ambiental as seguintes vantagens: identificar os desvios em rela~ao a legisl~ao, 

antecipando-se aos 6rgiios fiscalizadores, prever acidentes ambientais, melliorar a imagem da 
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empresa junto a comunidade onde esta inserida e junto aos clientes, avaliar e controlar os 

impactos ambientais. 

Urn dos pontos vulneraveis em uma auditoria externa e a existencia de urn relacionamento 

comercial entre a empresa auditada e o organismo certificador credenciado (OCC). 0 cliente e a 

empresa, que solicita, autoriza e paga pela auditoria, o OCC e quem designa os auditores. Esse 

relacionamento pode causar situayoes constrangedoras se nao ficar claro que o que se esta 

vendendo e urn serviyo de auditoria, e nao urn certificado. E urn dos requisitos para uma boa 

auditoria e a independencia do auditor em relayao ao auditado. Dai a importancia de buscar 

conhecer os OCC, seu nome e idoneidade no mercado, para nao correr o risco de ter nas maos urn 

certificado desvalorizado. Ha varios 6rgaos certificadores que juntamente com os serviyos de 

auditoria fornecem serviyos de consultoria, a conseqiiencia sao os conflitos de interesses. 

Portanto, assim como em toda transayao comercial, nesse caso tambem a empresa deve verificar 

se o OCC esta apto a conduzir uma auditoria, colocando a etica acirna de quaisquer outros 

interesses. 

2.4 As Nonnas Para Sistemas de Gestio 

Uma das principals ferramentas para implementar sistemas de gestao de qualidade (SGQ) 

e meio ambiente (SGA) sao as normas certificaveis da ISO: NBR ISO 9001:2000 e NBR ISO 

14001:1996 respectivamente. Essas normas surgiram a fun de facilitar o comercio entre as 

nayoes, elirninando barreiras tecnicas representadas por requisitos desiguais existentes em cada 

pais. 

A ISO (International Standardization Organization) e uma federayao mundial, nao 

governamental, fundada em 1947, com sede em Genebra, Suiya, que congrega os 6rgaos de 

normalizayao de mais de 100 paises, representando praticamente 95% da produyao industrial do 

mundo. 0 Brasil participa atraves da ABNT, Associayao Brasileira de Norrnas Tecnicas. 0 

objetivo da ISO e homogeneizar procedimentos, medidas, materiais, atraves de normas que 

reflitam o consenso internacional, o que facilita as trocas interuacionais de produtos e serviyos. 

As normas editadas (aqui se considera apenas as de qualidade e ambiental) nao deterrninam como 

os processos serao realizados ou como atingir o desempenho ambiental desejado, mas exige que 

as organiza9oes documentem e registrem os processos, definam o requisito para o produto (qual a 

qualidade desejada) e que aderem a isso de forma consistente e rigorosa Para a qualidade 
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ambiental o processo e similar, a norma busca o controle ambiental atraves do cumprimento da 

legislas:ao e de melhorias ( objetivos, metas e programas ). 

A certificayao de conformidade nao tern caniter de legislas:ao, e voluntaria, sendo uma 

estrategia da empresa, aderir ou nao a norma ISO. A ados:ao de normas como instrumentos para 

gerenciamento pelas empresas e uma resposta as pressoes da sociedade consumidora e ambiental, 

ou seja, do proprio mercado. Em uma pesquisa realizada pela ONU (Cajazeiras, 2000), os 

maiores beneficios vistos pelos paises em desenvolvirnentos em relayao a 14000 foi a 

possibilidade de demonstrar conformidade legal e demonstrar eficiencia ambiental a clientes 

internacionais, em contra partida com uma pequena parcela que diz ser a melhoria do proprio 

desempenho. Ou seja, o foco ainda eo rnercado consumidor, seja em rela9lio a qualidade, seja em 

relayao ao meio ambiente. 

Para a qualidade, varias tambem sao as motivayoes para a busca do certificado, mas com o 

irnperativo da globalizas:ao comercial e econornica dos mercados, padronizar e fundamental para 

viabilizar a entrada e permanencia no comercio internacional. A grande op9lio para 

sistematizayao da Gestao da Qualidade e a norma ISO 9000, que sera comentada a seguir. 

2.4.1 - Norma NBR ISO 9001:2000 

As normas serie ISO 9000 nao sao normas para deterrninar a qualidade de um produto ou 

servi9o, para tal, bii normas especificas em que exigencias ou criterios sao estipulados, sendo 

algumas compuls6rias (seguranya eletrica, toxicidade de tinta em brinquedos infantis). A NBR 

ISO 9001:2000 Sistemas de Gestao da Qualidade - Requisitos e a norma que serve de 

instrumento para implantayao de um SGQ. Nao e uma norma especifica para deterrninada 

empress em particular, podendo ser utilizada para industrias ou servis:os mas, sirn, norma de 

sistema de gerenciamento da qualidade, sendo mais abrangente do que as normas de produtos. 

Constitui sistema geral que visa garantir que todo 0 processo produtivo e controlado. E 0 

gerenciamento da qualidade, que envolve a definiyao da politica, dos objetivos, descri9ao dos 

procedimentos, sistema de medi9ao e controle e avalia9lio constante em busca de uma melhoria 

permanente no sistema que se reflete no produto. 

Em 1987, a ISO publicou a prirneira verslio da ISO serie 9000, aprovada por 80 paises. A 

prirneira revisao foi em 1994 e em 2000 a ABNT publicou a segunda revisao dessa norma que 

passou a ter uma visao de processo e incluiu a melhoria continua. Foi reduzido o nlimero de 
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nonnas relativas a qualidade: ISO 9000- Conceitos e Terminologia; ISO 9001 -Sistemas de 

Gestlio da Qualidade; ISO 9004 - Guia para Gerenciamento da Qualidade em Organiza'(oes; e 

ISO 10011- Auditorias. Foramcanceladas as normas ISO 9002 e ISO 9003. 

Contrariamente as anteriores, a nova verslio da ISO 9001 adota a abordagem de processo 

para desenvolver, implementar e melhorar a eficiencia do sistema de gestlio da qualidade visando 

aumentar a satisfa'(lio do cliente atendendo aos seus requisitos. E importante que a empresa que 

esta implementando a norma, identifique e gerencie as diversas atividades inter-relacionadas, 

enfatizando a importancia em atender aos requisitos e busque a melhoria continua baseando-se 

em analises de dados objetivos. 

Em resumo, a norma ISO 9001, foi dividida em 8 seyoes, a 4• ate a s• definem como 

implementar urn SGQ. 

A seylio 4 - Sistema de Gestlio da Qualidade fomece os requisitos gerais do SGQ, define a 

forma do sistema atraves do delineamento da estrutura documental, incluindo o manual da 

qualidade; implementa e controla a documenta'(lio, tanto a requerida pela norma, quanto a 

definida pela propria empresa, alem de defmir os registros da qualidade que devem ser mantidos 

para demonstrar conformidade com os requisitos especificados. 0 requisito documentaylio esta 

menos rigoroso do que na verslio anterior da norma (1994). Nessa verslio, apenas seis 

documentos slio requeridos, sendo eles: controle de documentos, controle de registros, auditoria 

interna, controle de produto nlio conforme, aylio corretiva e a9lio preventiva Isso pode significar 

que a norma est<i se tomando menos burocnitica, pois a exigencia de urn procedimento 

documentado para cada requisito implica em excesso nlio necessano, porem pouca documentaylio 

nlio significa que o sistema e mais evoluido, ou melhor.A qualidade do sistema nlio e e nlio deve 

ser medida por esse nfunero. A documentaylio deve ser planejada para que esteja apenas onde sua 

ausencia possa provocar desvios na qualidade, considerando tambem que havendo procedimentos 

e mais fiicil transferir o conhecimento e demonstrar a padrolliza9lio. 

A se'(lio 5- Responsabilidade da Direylio possui, nessa verslio, urn papel mais ativo. A 

alta direylio devera fomecer evidencias do seu comprometimento com o desenvolvimento, a 

implementa((liO e a melhoria continua do SGQ, assegurando que os requisitos do cliente sejam 

atendidos, estabelecendo a politica da qualidade, onde esta expresso o comprometimento da 

empresa com a Qualidade e objetivos, garantindo recursos e conduzindo as aruilises criticas, alem 

de assegurar que o planejamento da qualidade seja realizado, definir responsabilidades e 

26 



urn OS 

tern sua imnnrtanr.i• u~;;v 1uu ao 

A gram:!e nrm·;tloliP eo 5.2-

os e at<,na'idc>s texto 

com 

aeb 

aumentar a satis;li:!~'iio 1, 

OS nao 

confle:cido) " e 

sistema de gestiio 

l 

cliente, incluimio os 

se a org'am'za!?iio atendi.?u aos requis;ftos 

estar e atenta 

cliente, e em conrlllvoes de evi;:lenciar essa atenvilo. 

6 -

manter e mel!mrar o 

executar 

estrutura e em.bie:nte 

a 

aumentar a satisti>vli.o 

afet~~m a qualidade 

sp!)!libilize recursos 

ter 

recurscs e nece!;saria HOUHUV il 

aumentar a satisfilviio 

caso se apltque) r<XJwer 

o plarteja:merrto produto, '"""''"' c1riti1:arrten1te os contratos 

como v~e,·if1rm:e a cor!fo1rmidalie pmdutos adqr1irid<JS, ccmtrc:le o pro!:!Uto 

flTP<PMJP e 0 j:lfC•dUJtO 

podiem ser os met:od<Js 

regi;;tros necessarios il realiizaviio 

seu 

a a 

27 

UU!lyi:IU, COm OS j:lf!)Ctld!ITieUtClS e 

prc,cec!im,ent!)S e instru~;,5es, ou 

qua:110a1le e resr•ectJvos resultact~os 



mo:nitore e seus pn)Ct~SSt)S e 

a ehc:ac~a 

UtlllL,aU\J> Si'!O a onmrltt> 

estas 

e 

ft>>HJil, com o atemdimenlto a 

em 

OS 

como 

e se 

a 

OS 

0 

ser 

e a 

A 

em se 

urn sistema, 

ou bas<:ada em processos, e ide:atificm1do-os, cor;he<:eni:lo a N''J'"'"'"'" e 

entre 

e 

recursos e 

e 

def<Jfffii!JaUi:IO {'CCJ!PO'f'J< e ffiett)d0§ ""''!S"''"m seu cor:trole a em;ore!;a ccmse:guira estab•~lecer 

seu manter e a eti•3acia 

uma Pnmr""'"~ 

em sua 

a e imr1lenilenta,:il:o norma 

e a um sistema 

pnJCessc>s e,mpTe!;aclos e o tan1ar,:ho e estn;tura 

unifo,rmickrde na estrutura sistemas 

e 

qu<rlidade ou 

ru!H.nt cortfur,me a ,~vvv ,, a norma 

espec!Jt!Ca reqmSJ.tOS refi~rerlteS a gestao amltJie!ltaJ, Sl.I!RII:J, Sf:!Jllll"ROi\2 e omms 

normaliza;:la ui:i!izada como 

como uma reE;posta oom n;!Jx~ti'io pres,soes e 0 

vu,au:,av nas sauJas 



reciclagem, entre outros, niio estavam sendo suficientes, dessa fonna a 3a geral(iio ou 3a etapa da 

evolul(iio ambiental foi a busca pelo gerenciamento ambiental eficaz. Assim, em julho/1996 a 

nonna NBR ISO 14.001- Sistema de gestiio ambiental, foi aprovada pela ISO, tornando-se urn 

importante instrumento para as empresas gerenciarem e demonstrarem o comprometimento com 

as questoes ambientais. 

A NBR ISO 14001:1996, tambem chamada nesse trabalho de ISO 14001 e uma nonna de 

processo e niio de desempenho e sua certifical(iio e voluntaria. Considera, ABNT (1996), uma 

abordagem internacional comum ao gerenciamento ambiental, o aumento da credibilidade do 

comprometimento de uma organizal(ao com a questiio ambiental, sua capacidade de obter e medir 

melhorias ambientais e o compromisso com a politica ambiental e a legislal(iio. Essa nonna n1io 

fixa padriio de emissao de efluentes e residuos, ou seja, niio imp()e requisitos especificos de 

desempenho ambiental, cabendo a cada organizal(ao a tarefa de desenvolver e adaptar seus 

neg6cios ao desejado desempenho ambiental. Como a propria nonna traz em sua introdul(iio, sua 

fmalidade e equilibrar a protel(iio ambiental e a prevenl(iio da po luil(iio com as necessidades 

s6cio-economicas. A nonna 14001 especifica os requisitos necessarios para implantal(iio do 

sistema de gestiio ambiental e sao: politica ambiental, planejamento, implantal(1io e operayiio, 

verificayao, al(iio corretiva e analise critica dentro de conceitos de melhoria continua Cada t6pico 

esta comentado abaixo. 

2.4.2.1 - Planejamento 

A estrutura da ISO 14001 parte da Politica Ambiental que e a declaral(iio das intenl(oes da 

empresa ao seu desempenho ambiental. E a norteadora das ay()es do gerenciamento e que servem 

de base para o planejamento das ay()es incluindo o estabelecimento dos objetivos e metas 

ambientais. Norrnalmente, e definida pela alta direl(ao da empresa cujo comprometimento e 

fundamental e se refletira na implantal(iio e manutenl(iio do sistema. 

Ap6s a definil(iio da politica, a nonna direciona para a fase de planejamento (requisito 4.3 

da ISO 14001) que se subdivide em: aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, 

objetivos, metas e programas de gestao ambiental. Toda essa fase e voltada para a implantayiio da 

politica, sao identificados os aspectos ambientais, avaliando-se cada atividade ou tarefa dos 

processos que possam impactar o meio ambiente, sendo posteriormente verificada a criticidade 

do impacto, priorizando medidas de controle para os aspectos mais significativos ate que todos 
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sejam controlados. Para estabelecer a significancia devem ser utilizadas metodologias, que a 

norma ISO 14001 nao define, em que se considere a escala, a intensidade, a durac;ao e a 

probabilidade de ocorrencia dos irnpactos, podem tambem ser considerados grau de dificuldade 

para mitigar o irnpacto, o custo envolvido e os possiveis danos causados sobre a irnagem da 

empresa. Essa metodologia e extremamente subjetiva, cada empresa define como classificar seus 

irnpactos, sendo urn dos pontos vulneriiveis do sistema, pois o resultados da avaliac;ao de 

significancia dos irnpactos irii direcionar o sistema a ser estruturado. 

Ap6s a identificac;ao dos aspectos e irnpactos ambientais a norma solicita que sejam 

identificados todos os requisitos legais ou outros requisitos subscritos pela organizac;ao. E uma 

tarefa complexa e viirias empresas recorrem a consultores especializados para realizar esse 

trabalho. 0 resultado final nem sempre e positivo pois a consultoria conhece as leis e muitas 

vezes desconhece o irnpacto na pnitica, atribuindo viirias legislas:oes que nlio se fundamentam. 

Completando a fase de planejamento, hli a definiyao de objetivos "resultado ambiental 

global, fundamentado na polftica de meio ambiente, da empresa e nos aspectos significativos 

estabelecidos pela organizar;iio para que ela propria o alcance e que deve ser passive! de 

realizar;iio e quantificar;iio" - ABNT (1996), metas ambientais "requisitos detalhados de 

desempenho ambiental passive! de ser quantijicado e praticado, aplicavel a organizar;iio ou 

parte dela, decorrente dos objetivos ambientais" - ABNT (1996) e prograrnas. Este deve ser 

elaborado para que ·a empresa viabilize os seus objetivos e metas conseqiientemente cumprindo 

sua politica. Essa fase mostra-se irnportante, pois o plano de as:ao pode estar vinculado ao plano 

estrategico da empresa o que demonstra o claro e profundo envo1vimento, mas pode tambem ser 

urn docurnento a parte, formal, com ayoes menores apenas para cumprir o requisito da NBR ISO 

14001. 

2.4.2.2 - Implementac;lio e Operayao 

Para irnplementar o SGA tres elementos sao fundamentais: os recursos humanos, os 

recursos fisicos (instalac;oes, equipamentos, materiais, financeiros) e os procedirnentos (normas, 

regras, instruyi'ies). A forma mais didiitica e a elaboraylio de urn cronograrna e formaylio da 

estrutura para coordenac;ao da irnplantas:ao do prograrna. Jii existindo urn sistema de gestlio na 

empresa, devem ser integrados, conseguindo assim, a maxirnizas:ao de resultados e minimizas:ao 
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de custos de implant~o. Assim, revisando o sistema ja existente, insere-se a variavel arnbiental 

nos controle de docurnentos, manual, treinarnentos, comunicayao. 

Normalmente e designado urn profissional senior da empresa para coordenar o processo, a 

denornina9iio pode ser de coordenador, gerente, assessor, diretor de meio arnbiente. E 

imprescindivel para o sucesso do prograrna que essa pessoa tenha autoridade e competencia para 

assumir o trabalho. Quando a area responsavel pelo projeto niio possui o apoio total da alta 

adrnin~, o SGA fica comprometido. 

A documenta9iio suporta o SGA pois facilita a avalia9iio e revisao, demonstrando a 

melhoria continua e refor9a, em cada empregado, a conscientiza91io da necessidade de 

cumprimento do que foi delineado, alem de estarem clararnente definidas as suas atribui9oes e 

responsabilidades. 

0 constante treinarnento e comuni~ao interna servem como retroalimenta9iio e 

motivayiio para os empregados se comprometem com a transrnissiio dos valores agregados ao 

desempenho arnbiental e internalizayiio dos mesmos, assurnindo ate posturas comportarnentais 

diferenciadas alem do arnbiente de trabalho. 

A comunica9iio externa tarnbem faz parte dessa etapa. Para tanto, as empresas terao que 

demonstrar vontade de debater questoes arnbientais, divulgar sua politica, falar sobre seu 

desempenho arnbiental. Nessa fase, a maturidade do SGA ditara como sera feita a comunicayiio, 

ate onde a empresa vai se expor para os outros. Aqui urna empresa pode ganhar ou perder o apoio 

e a confianya da comunidade e de outras partes interessadas. E urn fator critico de sucesso na 

implantayao do SGA. 

0 controle operacional sera resultado da implantayiio dos procedimentos operacionais em 

que busca-se prevenir a poluiyao, conservar recursos, assegurar a conforrnidade com os requisitos 

legais e com criterios de desempenho (metas e objetivos). A melhor forma de fazer com que os 

procedimentos sejarn seguidos e envolver o empregado na elaborayiio dos mesmos. 

Os procedimentos precisarn incluir o atendirnento a emergencia, respondendo 

prontamente ao inesperado. Qualquer potencial de acidente ou emergencia deve ter sido previsto, 

incluindo ernissoes acidentais para a atmosfera, lanyarnento acidental de poluentes em corpos 

d · 8.gua, disposiyiio acidental de poluentes no solo, entre outros. 
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2.4.2.3 - V erifica~o, a~iio corretiva e analise critica 

Para que o sistema, que esta sendo implementado ou que ja foi implementado, seja 

avaliado para verificar a melhoria continua do desempenho ambiental sera necessario monitorar e 

medir de forma sistematica esse desempenho, inclnindo a verificli9iio de conformidade legal. E 

importante o estabelecimento de indicadores de desempenho que devem ser objetivos, 

verificaveis e reproduziveis. Sua relevancia e consistencia diio indicios do nivel de maturidade do 

SGA. As:oes preventivas tambem devem ser tomadas, sempre tendo em vista o atendimento da 

politica ambiental, reduzindo a quantidade de ay()es corretivas e aprimorando o sistema 

Todo o aparato que comp5e o SGA e evidenciado atraves de registros, que sao as 

evidencias objetivas da implemen~iio do sistema Assim, devem ser tratados de forma que 

possam ser recuperados fucilmente, devem ser rastreaveis, e estar disponiveis para as partes 

interessadas. Sao exemplos de registros: licens:as, aspectos e impactos ambientais, listas de 

presens:a, resuhados de analises de emissoes, dados de manutens:ao, inspes:ao e calibras:ao de 

instrumentos, resultados de auditoria etc. 

Auditorias internas tambem fazem parte da verificas:ao e sao fontes de melhoria para o 

sistema. Grosso modo, servem para verificar a conformidade das li95es praticadas com as li95es 

previstas, e o cumprimento da politica ambiental. Ainda para manter a melhoria continua, 

verificar adeq~iio e eficacia do SGA sao realizadas analises criticas pela alta admin~o. A 

politica e reavaliada e revisada se necessario, dando inicio a urn ciclo de novo planejamento I 

implemen~o I avalili9iio (PDCA). E assim, o sistema e retroalimentado constantemente. 

Como visto, e como a propria ISO 14001 comenta em sua introdus;ao, ha urn 

compartilharnento de principios comuns de sistema de gestlio com a norma ISO 9001 para 

sistemas da qualidade, sendo realizada uma comparaylio entre as duas norrnas considerando suas 

estruturas e inter-relas:oes. 

2.4.3 A intera~o entre as normas ISO 9001 e ISO 14001 

A inter-relayiio existente na forma~iio das normas ISO 9001 e ISO 14001 propicia a 

integras:ao desses dois sistemas de gestlio. Com a nova demanda por parte da sociedade em 

relayao ao meio ambiente, local de trabalho, direitos humanos, as empresas passam a ter uma 
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postura etica e socialmente rnais responsavel, uma vez que sua permanencia no mercado nlio esta 

mais assegurada apenas pelas qualidades intrinsecas de seus produtos. 

Buscando encantar o cliente e ser vista de forma positiva na sociedade, as empresas tern 

buscado estruturar seus sistemas de gestao baseando-se em normas orientativas. Quanto mais 

pr6ximas forem as estruturas das normas, quanto mais elas se inter-relacionarem mais as 

empresas podem integrar seus sistemas de gestao. Tal integra9ao consegue reduzir custos por 

simplificar a documentayao. 

Ha entre as duas normas algumas diferenyas basicas que foram descritas por De Cicco 

(1982) apud Donatti (1998) reproduzidas no quadro 2.1. 

Quadro 2.1- Diferen~as basicas entre ISO 9001 e ISO 14001 

IS09001 JSOUOOI 

Foco Dar credibilidade e confianya it Gerenciar as consequencias 

qualidade dos processos e produtos da ambientais das atividades, 
empresa I produtos e servi9os da empresa 

Demanda Contrato do cliente Exigencia da sociedade 

Resultado Demonstral'iiO de conformidade de Cumprimento de politicas e 

• produtos objetivos definidos 

Processos Somente para aqueles relevantes para a Todas as atividades que podem ter 
qualidade de urn determinado produto efeito no meio ambiente 

Escopo E possivel para 0 sistema de urn A organiza9iio inteira (conforme 
produto ou parte de uma organiza9iio foi definida) 

Fonte: CICCO (1982) apud Donati (1998) 

Entretanto as sirnilaridades entre as duas normas superam em muito as diferen9as. De 

forma geral, as duas normas sao de carater voluntario, podendo ser aplicadas a qualquer 

tipo/tamanbo de empresa, ambas sao reconbecidas internacionalmente, sendo consideradas como 

fator diferencial de competitividade. 

Os dois sistemas de gestao partem da Politica, que contem as diretrizes, ou pilares em que 

se fundamentam os sistemas a serem implantados. A ISO 14001 e mais clara ao definir o minimo 

necessario que deve estar contido na politica, no entanto, ap6s definidas, as duas sao mandat6rias 

dentro do processo de SGA ou SGQ, ver quadro 2.2: 

33 



Quadro 2.2 - Politica 

Politica 

Qualidade (ISO 9001) Ambiental (ISO 14001) 

" Compromisso com 0 atendimento aos " Compromisso com a melhoria continua e 

requisitos e com a melhoria continua da preven~ao da polui~o 
eficacia dos sistemas de gestiio da qualidade " Compromisso com 0 cumprimento da 

Requisito: 5.3 b ISO 9001:2000 
legisla~ao e outros requisitos subscritos pela 
organiza~ao 

" Compromisso com revisao dos objetivos e 

" Deve incluir OS objetivos e seu metas 
comprometimento com a qualidade 

" 
Requisito: 4.2b.cedda!SO 14001:1996 

Deve ser coerente com as metas 
organizacionais e expectativas e 
necessidades dos clientes 

Reouisito: (4.1.1) ISO 9001:1994 

Ap6s a defmivao da Politica, as normas solicitam o estabelecimento de objetivos e metas 

para melhoria de desempenho, seja da qualidade ou ambientaL Considerando a dimensao da 

qualidade, cujo foco e 0 cliente, e importante e natural que satisfayao/insatisfayao, e outros dados 

oriundos do processo, porem relacionados ao cliente, estejam ali estabelecidos. Ja na dimensao 

ambiental, cuja base e 0 Jevantamento de aspectos e impactos relacionados a produyliO, OS mais 

significativos devem ser contemplados. 

Quadro 2.3 - Objetivos, Metas e Programas 

Objetivos, Metas e Programas 

Qualidade Meio Ambieute 

" Coenoncia com a Politica " Documentados para niveis pertinentes 

" Inclui os requisitos do produto " Considera requisites legais, aspectos 

" Comprometimento com melhoria ambientais significativos, op~ao tecnol6gica, 
continua requisitos financeiros operacionais e 

comerciais e visao de partes interessadas. 
Requisito: (5.4.1, 8.5.1) IS09001:2000. " Coerencia com a Politica 

" Comprometirnento com a preven~ao da 

" Definir e documentar objetivos a partir polui9ao 
da politica " Para OS program as: atribui~ao de 

responsabilidades, meios e prazos. 
Requisito: (4.1.1) ISO 9001:1994 " Contempla os novos projetos 

Requisito: (4.3.3, 4.3.4) da ISO 14001:1996 
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Figura 2.1 - 0 ciclo Shewhart 

Agir ou adotar a mudan~a, 
abandona-la 

Percorrer o ciclo, novamente 
possivelmente sob ~ndi<;oes 

ambientais. ~ 

¥". 

Estudar os 
resultados 

Fonte: Camilo (2002) 

4 

3 

1 

2 

Plane jar - uma 

mudan<;a ou teste, 
visando melhoria. 

/ 

~ 
Executa-lo 

(de preferencia em 
pequena escala) 

Esse importante conceito de PDCA introduzido por Shewhart - melhoria continua - tern 

uma abordagem sistematizada para solucionar qualquer problema na organiza9ao. 0 PDCA 

baseia-se na execu9ao ciclica e sistematica de quatro etapas: 

P -plan (planejar): planejamento da abordagem a ser dada, estabelecimento de metas 

sobre os itens de controle, estabelecimento 4o metodo para atingir as metas propostas e 

treinamento dos executores. 

D- do (executar): etapa de execu9ao das atividades planejamento, coleta de medidas e 

dados para posterior verifica9ao do processo. Nessa fase, pode ser necessario continuar o 

treinamento dos profissionais envolvidos no problema. 

C - check (verificar): etapa de verifica9ao dos dados coletados na execu9ao para 

compara9ao com as metas planejadas. 

A- act (agir corretivamente): etapa para ajustar, agir sobre os desvios detectados. Caso 

tudo esteja correto e a meta atingida, manter os procedimentos para que os resultados possam 

continuar ou buscar a melhoria com uma nova meta, girando o ciclo. 
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Figura 2.2 -Cicio PDCA para melhorias (QC Story) 

8 - Conclusao 

7 - Padroniza~ao 

A=A(:AO 
CORRETIVA 

r = Vli'Drnir A» 

6 - V erifica~ao 

Fonte: Campos, 1992 

1 - Identifica~ao do Problema 

2- Observa~ao 

3 - Analise do Processo 

4 - Plano de Acao 

P=PLANEJAR 
D=EXECUTAR 

5 - A~ao 

Analisando as duas normas ISO 9001 e ISO 14001, pode-se perceber que a formata'(ao 

das mesmas termina por apresentar-se muito semelhante, considerando que o PDCA pode ser 

aplicado a todos os processos. A propria norma ISO 9001:2000 na nota do item 0.2- Abordagem 

de Processo faz essa afrrmagao resumindo o PDCA conforme descrito no quadro 2.5. As figuras 

2.3 e 2.4 ilustram os dois modelos de sistema de gestao utilizados pela ISO 9001 e ISO 14001 

respectivamente. 

Quadro 2.5 - PDCA - Processo 

p Estabelecimento dos objetivos e processos necessarios a obtenyao de resultados com a 

po litica da organizagao. 

D Implementa'(ao doprocesso. 

c Monitoramento e medi9ao dos processos e produtos em rela'(ao a politica, objetivos e 

requisitos bem como a comunica9ao dos resultados. 

A Tomada de a9oes a fim de melhorar continuamente o desempenho dos processos. 

Fonte: ISO 9001:2000 (adaptada) 
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Figura 2.3- Modelo de sistema de Gestio da Qualidade para ISO 9001:2000 

Entrada 

' MELHORIA CONTINUA DO SGQ ' 

RE!\'PONSABILIDADE 
DADIRE<;Ao 

\ 5.1, 5.2, 5..3, 5.4, 5.51 5.6 ; 
~-~--~-~---~-~ 

---l·lii>'Atividades que agregam valor 

Fonte: ISO 9001:2000 (adaptada) 

Fluxo de informa9ao 
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Figura 2.4- Modelo de sistema de Gestio Ambiental para ISO 14001:1996 

Etapa 5 
Revisao do Sistema de 

Gestao Ambiental 

Etapa 4 
Verifica~ao E A~ao Corretiva 
Monitoramento 

A~es corretivas e preventiYas 
··Registros 

Auditorias do SGA 

Etapa 3 

Etapa 1 
Comprometimento e 

Defini~o da POLiTICA I 
AMBIENTAL + 

Etapa 2 
Elabora~ao do plano 
Aspectos ambientais e impactos ambientais 

associados 
~Reqnisitos-fegais e corporativos 

Objetivos e metas 

Plano de a~ao e programa de gestao ambiental 

Implementa~ao e Operacionaliza~ao 
Aloca~ao de recursos .J Estmtura e Responsabilidade 

Conscientiza~ao e treinamento 

Comunica~oes 

Documenta~ao do sistema de gestao 
------ Controle operacional - programas de gestao 

ambiental especificos 

Respostas as emergencias 

Fonte: ISO 14001:1996 (adaptada) 

Assim, os metodos de gerenciamento que utilizam as normas ISO estao intrinsecamente 

ligados a metodologia PDCA, que compreende em sua essencia uma sequencia de a9oes e 

execuyoes planejadas, no sentido de atingir resultados esperados. Dessa forma, tanto na 

implantayao do sistema de gestao, como em cada processo ou requisite o PDCA se aplica., 

estando plantado na estrutura das normas ISO 9001 e ISO 14001. 
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CAPITUL03 

UM ESTUDO DE CASO- ULTRAFERTIL 

3.1. - 0 Fosfato 

0 f6sforo, na sua forma de sal, o fosfato, e urn. mineral nao-renovavel e sem-sucedaneo, 

de extrema importancia para a vida humana. Como lembra Albuquerque (1996), o f6sforo e urn 

elemento essencial pois na sua falta nao ha crescimento e nem reprodus:ao: o ciclo da planta ou 

do animal nao se completa, e, ate o momento, nao pode ser substituido por nenhum outro 

elemento da tabela peri6dica. Albuquerque (1986), cita: "a humanidade poderri crescer enquanto 

houver no solo f6sforo para ser aproveitado, e enquanto o homem puder transferir esse elemento 

da litosfera para a biosfera e servindo como comida insubstituivel para a planta e para os 

animais, pois o f6sforo e vida e sem ele teriamos um planeta silencioso." 

0 f6sforo nao e urn. elemento encontrado livre na natureza. Ele se apresenta distribuido 

atraves de seus compostos, principalmente na forma de sais denominados genericamente como 

fosfatos. Segundo Abreu (1973), os fosfatos constituem urn recurso mineral de grande 

importancia porque sao empregados como materias-primas no preparo dos fertilizantes, alem de 

ser utilizado em sabao, detergente, alimentas:ao animal e produtos quimicos em geraL Em todos 

os paises desenvolvidos procura-se aumentar o rendimento da produs:ao agricola por meio de uma 

adubas:ao adequada. Como emprego de fertilizantes, e possivel obter-se, em certa area, produs:ao 

muito superior a de areas equivalentes cultivadas sem adubas:ao, alem de propiciar uma. melhor 

qualidade do produto agricola. 

Os fosfatos minerais mais importantes para a produs:ao nacional sao a apatita e o fosforito. 

Os fosfatos de origem ignea, caso da apatita- representam 95% das reservas explotaveis do pais, 

segundo Amaral (1997), sendo sua mineralogia extremamente complexa, com impurezas de 

influencia marcante nos rendimentos/recuperas:oes de f6sforo nas usinas de beneficiamento 

destes minerios, resultando em altos custos de produs:ao e onerosos investimentos industriais. 

Albuquerque (1996) tece comparas:oes entre os diferentes tipos de depositos que podem 

ser resurnidas no quadro 3.1: 
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Quadro 3.1: Diferen~a entre depositos 

Fosfato de origem lgnea Fosfato de origem sedimentar 

(Apatita) (Fosforita) 

Principais depositos: RUssia (Kola), Uganda, Principais depositos: Norte da Africa e 

Brasil e Africa do Sui. Estados Unidos 

- Menor teor de PzOs recupenivel - Alto teor de PzOs 

- Lamas primarias abundantes - In natura sao mais uniformes 

-Multiples minerais de ganga, tornando mais - Quartzo e argila como minerais de ganga 

complexa a flotayao - Custo industrial baixo 

- Custo industrial mais alto em relayao ao 

fosforito 

Fonte: Abreu (1973)- adaptada 

3.2 - 0 Cenario Nacional da Produ~io de Fosfato 

Sendo o Brasil urn pais de caracteristica essencialmente agricola (39,5% do PIB e 

proveniente do Agroneg6cio ), e importante posicionar a industria do fosfato, materia-prima para 

fertilizantes, no ceruirio brasileiro e mundial. 

Como o Brasil possui menos de 3% das reservas mundiais de fosfato, houve e h.a muitos 

desafios a veneer para sair da dependencia de importar produtos fosfatados dos grandes 

detentores de reservas como Estados Unidos, Marrocos, Rii.ssia e China. Atualmente o Brasil 

produz quase 70% para sua demanda interna dos produtos fosfatados figurando-se como o setimo 

produtor e o sexto consumidor de concentrado fosfatico no ranking mundial, segundo Felippe 

(2001). 

Neste cenario nacional, o grupo Fertif6s, do qual fazem parte a Fosfertil Ultrafertil, 

detem 66% da produ~ao nacional de concentrado fosfatico e 30% da produ~ao de fertilizantes. 

A produ~ao de rocha fosfiitica em Araxa, Catalao e Tapira, iniciou-se na decada de 70, 

apresentando caracteristicas diferentes da rocha importada sob o ponto de vista quimico, aspectos 

industriais e de solubiliza~ao. Atualmente existem cinco grupos produtores de rocha fosfiitica no 

Brasil: Bunge, Fertif6s, Anglo American, Trevo-Galvani e Bafertil, com uma capacidade de 

5. 720.000 t/ano. 
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3.3 -A produ~io de fosfato e sua interface com a qualidade e o meio ambiente 

A caracteristica do neg6cio define a prioridade administrativa a ser adotada e o tipo de 

gestao. Porem gestao e eminentemente estrategia, seguindo principios de fmalidade economica e 

orientando onde devem ser concentrados os esfor~os. Com a pressao da sociedade e dos 

consumidores, a questao ambiental e da qualidade, em todas as suas dimensoes, esta se tornando 

obrigat6ria para as empresas. Portanto, incorporar as variaveis ambientais e de qualidade a 
prospec~ao de seus cenarios e na tomada de decisoes e uma realidade irreversivel pois sua 

ausencia implicara em perda de oportunidade de mercado, com aurnento do risco da 

responsabilidade por danos ambientais. 

Com caracteristicas peculiares, a minera~ao de fosfato deve ter urn cuidado extra, tanto no 

que se refere a qualidade do produto final, quanto a questao ambiental visto seus impactos serem 

considerados significativos. Dessa forma, as miner~oes que exploram o fosfato possuem uma 

especi:fica~ao de seu produto em que o teor de P20s e de contaminantes, alem da granulometria 

da rocha devem ser rigorosamente controlados, o que inclui planejamento de lavra, controles 

operacionais rigorosos e alto nfu:nero de monitoramentos. A norma ISO 9001 pode contribuir 

para esse gerenciamento da qualidade do processo objetivando a qualidade final do produto 

produzido, assim como a ISO 14001 contribuira para o estabelecimento e a manuten~ao de 

controles rigorosos dos efluentes liquidos das barragens, das emiss5es atmosfericas e da ger~ao 

de residuos s6lidos, de forma a sistematizar o gerenciamento ambiental. 

Para empresas de minera~ao, a gestao da qualidade e muito importante, assim como a 

gestao ambiental, a primeira diz respeito aos clientes, a segunda refere-se a urn processo de 

medi~ao de interesses e conflitos entre agentes sociais que atuam no mesmo ambiente - a 

empresa e a comunidade. Porem a gestao ambiental evidencia-se, face as pressoes da sociedade, 

tendo em vista as caracteristicas potencialmente degradadoras do ambiente, alem da minera~ao 

extrair urn recurso natural nao-renovavel, que necessariamente provoca impactos, criando vazios, 

por mais que a atividade se desenvolva dentro dos melhores padroes de controle ambiental. 
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Figura 3.2 - Fluxograma de processo com impactos ambientais associados 

- Mina a Usina-

LAVRA 
(Desmonte, 

detona~ao, transporte 
e estocagem) 

BRITAGENS, 
EMPILHAMENTO 

.· .~BETOMAGEM 

USINADE 
BENEFICIAMENTO 
(moagem, separa~ao 

i11ll21Jteti.ca, classifica~ao, 
m e flota~ao) e 

ODUTO 

Fonte: Ultrafertil (adaptada) 

•Consumo de recurso natural 

• Poeira fugitiva 

• Emissao de gases 

• Arraste de particulas para cole9oes hidricas 

• Retirada de solo 

•Erosoes 

• Alterayao da paisagem natural 

fauna 

• Poeira fugitiva 

• Arraste de narticulas nara colecoes 

-Lan9amento de r~jeitos em corpos d 'agua (com 

ou sem irtsumos quimicos) 

• Altera9ao da paisagem natural 
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Figura 3.3 - Fluxograma de processo com impactos ambientais associados 

- Filtragem a expedi~ao de rocha -

Rocha Ultrafina ~-~~··········:Rocllaulllida 

. SECAGEM 

Rocha Seca 

Legenda: 

· ..... PROCESSO 

PRODUTO 

Fonte: Ultrafertil (adaptada) 
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3.4.1.1 - Lavra 

Antes de comeyar a retirada do minerio e necessario planejar. Siio feitos os planejamentos 

de curto, medio e longos prazos, sendo necessario a realiza~j:iio de sondagens. 0 material e 

analisado e os dados enviados ao computador para serem processados. Na Ultrafertil, o software 

utilizado e o Datamine. A partir dai siio realizados estudos de beneficiamento em escala continua 

(planta piloto ), os resultados tambem alimentam o software de gerenciamento da mina. 

Com todos esse dados, a area de geologia, conhecendo a mina, esta apta a realizar os 

planejamentos de lavra, definindo os pontos (avanyos) de onde seriio retirados o minerio e o 

esteril. Os trabalhos de lavra executados, em linhas gerais, siio: escava9iio e carga de minerio e 

esteril, transporte do material desmontado das frentes de desmonte ate o britador ou dep6sito de 

esteril e espalhamento de esteril nos depositos 

A mina opera com uma escala anual de 6.500.000 t run of mine. A produyiio consiste, 

basicamente, em se extrair a rocha fosfiitica e transporta-la ate o britador. Este material e 

denominado minerio e a distin9iio entre este eo esteril e apenas quanto ao teor quimico em 

P20 5, niio havendo diferen9as fisicas significativas. Na lavra de minerio e necessa:rio, tambem, se 

extrair simultaneamente esteril e transporta-lo para o ponto de descarga de estern, em locais 

predeterminados. 0 processo de extrayiio e feito por escavadeiras em mina a ceu aberto, atraves 

de desmonte de banco de 5 a I 0 metros de altura e patamares de 20 metros. 0 minerio e 

transportado por caminhoes-fora-de-estrada e descarregado na unidade de britagem prima:ria 

localizada dentro da mina 0 esteril vai para os dep6sitos de esteril, sendo uma parte utilizada 

para alteamento de barragens, aterros, etc. E realizada drenagem na area da mina, a fim de mante

la em boas condi~j:5es operacionais, manter a estabilidade e seguran9a dos taludes das bancadas da 

mina e evitar eros5es. 

0 controle de qualidade na fase de planejamento esta intimamente associado a qualidade 

ambiental, destacando a importancia de uma lavra sustentavel a fim de preservar a jazida. 0 

planejamento e tarefu complexa o que envolve o trabalbo da equipe de geologia e engenharia A 

operayiio requer com criteriosa fiscalizayiio, visto que a operayiio de lavra, conforrne planejado, 

mantem o produto dentro da especificayiio pretendida Para que haja resposta positiva, o 

planejamento necessita do suporte do laborat6rio quimico, atraves de analises dos furos de sonda 

e canaletas. Todo esse trabalbo segue rigorosa metodologia atraves de procedimentos e 

lnstru~j:oes. 
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Os controle ambientais, nessa fase, restringem-se a umecta\)lio das vias de acesso, 

controles de vazamentos de oleos e graxas nos veiculos, controle de emissao de fumas:a preta, 

controle de :lguas pluviais (diques de contenvlio de s6lidos), controle de eroooes (revegetaylio e 

estabilidade dos taludes). Os maiores impactos ambientais, alem, evidente, do proprio consumo 

de recurso natural, sao a formavlio de pilhas de esteril (residuo solido - 5.000.000 t/ano ), o 

rebaixamento do lens:ol freatico devido a abertura de valas de drenagem na parte inferior da mina 

e a alteraylio da paisagem natural, seja pela formas:ao de pilhas de esteril, seja pela propria cava 

de onde o minerio e extraido. Outro impacto ambiental que tambem ocorre e a geras:ao de ruidos 

pelos maquinarios ou por detonayao, essa causa, tambem, vibravoes que podem incomodar a 

vizinhanva e fuga da fauna. No entanto, a ocorrencia de detonas:oes (fogos) e baixa, devido a 

baixa compactaylio do material (material friavel), estando hoje na :faixa de 20% de material 

afrou:xado e detonado. 

3.4.1.2 - Britagens, estocagem e homogeneizayiio 

Para a concentras:ao da apatita contida no minerio e necessario brita-lo e moe-lo ate a 

completa liberas:ao desse mineral. Para se atingir o grau de cominuis:ao desejado, a partir dos 

blocos desmontados na mina e tendo-se em conta as caracteristicas mecanicas da rocha, imp5e-se 

uma britagem em dois estagios, seguida de dois estagios de moagem. 

0 produto passante na grelba vibratoria, juntamente com o produto do britador, e 

recolhido num transportador de correia que por sua vez alimenta outro transportador, que leva o 

material (produto da britagem primaria) para a britagem secundaria que e composta por uma 

peneira vibratoria, urn britador de impacto e transportadores de correia. 0 material proveniente da 

britagem primaria alimenta a peneira vibratoria. A fraylio retida nessa malha e dirigida ao britador 

de impacto. 0 produto deste, juntamente com o passante na peneira, constitui o produto da 

britagem secundaria e e encaminhado ao patio de estocagem atraves de transportadores de 

corre1a. 

Faz-se necessario a existencia de grande estoque de mineno homogeneizado, devido aos 

cuidados com a qualidade , pois foi veri:ficado que a regularidade das caracteristicas de produs:ao, 

bern como a eficiencia das varias etapas de concentrayao, depende de que, por periodos tao 

longos quanto possivel, o minerio alimentado tenha caracteristicas bastante uniformes quanto a 

granulometria e teor, e o minerio bruto proveniente da mina apresenta varias:oes diarias, e talvez 
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mesmo horlirias, de teor e granulometria. Alem de que qualquer outro metodo alternativo de 

estocagem de minerio britado antes da moagem, sejam em grandes silos, sejam em pilhas 

conicas, causam normalmente segregayiio por tamanho, com grandes variayoes na composiyao 

granulometrica, por ocasiiio da retirada do material, o que influi decisivamente no rendimento das 

operay()es. Cada pilha armazena cerca de 11 O.OOOt de minerio britado, quantidade esta depositada 

pela empilhadeira durante seis dias e retomada em sete dias de operayiio. 

0 objetivo do sistema de britagens e reduzir a granulometria do minerio, de modo a 

deixa-lo em condiyoes satisfat6rias para a proxima etapa do circuito. 0 controle da qualidade do 

produto britado e obtido pelo controle do processo atraves da mediyao da abertura das 

mandibulas e das barras do britador de impacto. Nao e reali7i!da analise granulometrica ou 

quimica Os impactos ambientais associados a essa etapa niio sao considerados significativos. 

Destacam-se a gera9iio de material particulado e principalmente carreamento de s6lidos em 

suspenslio para corpos d'ligua, em caso de nlio haver controles. 

3.4.1.3 - Usina de concentrafYiiO 

Dentro da usina siio visuali711dos, grosso modo, cinco processos: moagem, separafYiio 

magnetica, classificayiio, deslamagem e flotayao. 

0 material retomado da pilha de homogeneimyao e levado por transportadores de correia 

a urn silo que alimenta urn moinho de barras (750 tlh). 0 consurno de agua e da ordem de 2.600 

m3/h provenientes da harragem de rejeito, sendo 100% recirculada 

0 produto da moagem de barras e enviado aos separadores magneticos. A :frayao nao

magnetica dos separadores, e enviada a classifica~, juntamente com 0 produto de moagem de 

bolas, fechando o circuito de moagem secundaria 0 moinho de bolas opera em circuito fechado 

com a classificayao. A classificayao separa por faixa granulometrica sob a ayao da forya 

centrifuga Ao deixar o circuito de moagem e classificayiio, o minerio contido na polpa esta 

totalmente reduzido a granulometria adequada a flotayiio. Daf o produto passa por uma 

deslarnagem por meio de hidrociclones. 0 produto da deslarnagem e encaminhado aos 

condicionadores e posteriormente a flotayiio. Nesta fase e gerado outro rejeito: as lamas, que siio 

encaminhadas, via gravidade por tubulayiio, ao canal da barragem de lamas. A polpa resultante e 

submetida a a~ do depressor (amido e fuba) em equipamento condicionador. 0 pH ideal da 

polpa e obtido pela adiyao de soluyiio de soda, nessa etapa - condicionamento - tambem sao 
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adicionados os coletores (acidos gra~ws) preparando o produto para a flotayao. Esta e monitorada 

atraves de urn sistema de automayao industrial. 

0 concentrado final resultante da flotayiio escoa por gravidade ao espessador respectivo, 

onde ocorre a decantayao do concentrado e eliminayao das aguas do processo, que retornam a 

usina Ap6s o desaguamento no espessador, os concentrados sao enviados por bombeamento para 

os tanques de estocagem para a conveniente preparayao da polpa Desses tanques o material e 

enviado pelo sistema de transferencia (Mineroduto) ao T errninal, onde sao efetuadas a filtragem, 

estocagem e secagem do concentrado fosfatico. 

Por ser urn processo de fluxo continuo, o controle de qualidade deve ser extremamente 

rigoroso, sendo monitoradas varias variaveis do processo e do produto. Controla-se a taxa de 

alimentayiio, percentagem de s6lidos, dosagens dos reagentes, pH e densidade da polpa, teores de 

PzOs, Fez03, SiOz, e granulometria, exigindo instrumentos calibrados na Usina e no Laborat6rio 

Quimico. Para buscar a melhoria continua, os dados sao analisados e sao definidos indicadores de 

desempenho. A manutenyiio dos equipamentos tambem requer controle rigoroso, pois 

capabilidade do processo, inclui produzir na tonelagem planejada 

Os impactos ambientais da Usina sao grandes, visto a quantidade de rejeitos gerados (130 

tlh de lamas, 160 tlh de magnetita e 290 tlh de rejeito) que sao direcionados a barragem de 

magnetita e a barragem de rejeitos. Essas sao ao mesmo tempo, causadoras e mitigadoras de 

impactos ambientais, devendo ser controladas a fim de que os riscos associados sejam 

minimizados. Assim como a realizayao de monitoramentos de seus efluentes, buscando atender a 
legislayiio. Mesmo com os cuidados devidos, pode ocorrer o assoreamento das cabeceiras das 

barragens, prejuizos a flora e fauna e destruiyaO de matas ciliares. Os produtos quimicos 

utilizados na Usina (soda, acidos graxos, e outros) podem interferir na qualidade das aguas, pois 

estiio contidos nos rejeitos, sendo porem de quantidade reduzida e diluidos nas aguas das 

barragens. 0 consumo do recurso hidrico e atenuado atraves da recirculayiio da agua, niio sendo 

captada agua nova no Rio Sao Marcos. 

3.4.1.4- Terminal Rodoferroviario 

0 Terminal rodoferroviario fuz parte do Complexo Minero Quimico de Cataliio. Esta 

situado a aproximadamente 12K.m do Chapadiio. Nele sao realizados a filtragem, secagem, 

estocagem, carregamento e expediyiio do produto. Ap6s o recebimento nos tanques, dos 
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planejada pode ocasionar um aumento nos custos de energia e problemas com outros usuarios 

(vizinbos, comunidades a jusante). Alem do risco de transgredir normas e leis. A Ultrafertil 

recircula 100% de sua agua industrial, oriundas da barragem de rejeito. 

Do ponto de vista da qualidade das aguas superficiais OS danos ambientais passiveis de 

ocorrerem podem ser de dois tipos: fisicos e quimicos. Os danos fisicos dizem respeito 

primeiramente aos efluentes das bacias de rejeito, areas drenadas das frentes de lavra e das pilhas 

de esteril e efluentes de !iguas da usina, assirn como a poluiyiio por s6lidos em suspensao e 

sedirnentaveis carreados pelas !iguas pluviais drenadas das !iguas do empreendirnento minerario e 

!iguas fluviais das bacias de rejeito. Os danos quimicos dizem respeito aos efluentes com 

compostos orgarncos nos cursos d'agua receptores de !iguas usadas na planta industrial. 

Outras fontes de contaminayao sao diversos focos de lixiviayiio de poluentes que podem 

existir a partir da estocagem e manuseio inadequado dos produtos quimicos e residuos. A 

presenva de oleos e graxas sao um risco potencial nas unidades de lavagem e manutenyao de 

veiculos e maquinas. As alterayoes fisicas provocadas nas !iguas subterri!neas sao loc!llizadas. As 

principais alterayoes prendem-se a interceptayoes de aqiiiferos pelas paredes das cavas, 

interrompendo o fluxo natural d';igua, provocando desperdicio, rebaixamento do lenyol freatico e 

contaminayao por metais pesados. 

A proteyao aos recursos hidricos passa por medidas preservacionistas como irnplantayiio 

de projeto de reflorestamento que contemple prioritariamente as margens dos lagos superficiais, 

as drenagens secundarias contribuindo para o equilibrio hidrico. 

Conduzir melhor, de forma planejada, as !iguas pluviais e de lavagem, direcionando-as a 

tanques ou pequenas bacias de decantayao antes do lanyamento na rede de drenagem e outro tipo 

de ayiio que pode ser tomada. 

3.4.2.3- lmpactos ou danos ambientais sobre a qualidade do solo e biota 

0 solo visto como elemento fisico e biol6gico sustentador da vida esta em perfeito 

equilibrio com o meio ambiente. Ha um interciimbio entre um e outro em que qilalquer 

modificayao em urn, altera as caracteristicas do outro. 

A minerayiio por movirnentar grandes quantidades de solo em curto espayo de tempo traz 

efeitos negativos para o meio ambiente. Em todas as fuses do empreendirnento, desde a pesquisa, 
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passando pela operavao ate o abandono ba impactos sobre o solo e o rneio bi6tico. Partindo da 

remo'<iio da vegeta'<ao, os impactos mais comuns sao a retirada parcial e ate total do solo para 

abertura das cavas, sem condi..ao de reposi¢o das caracteristicas originais, o aumento de 

processos erosivos, assoreando partes baixas, os prejufzos para a micro-fauna, macro-fauna e 

macro-flora, a perda de solos ferteis por deposi'<iio de material (pilhas de esteril), o assoreamento 

da camada superficial fertil do solo pelos rejeitos das bacias de conten'<iio de rejeitos, a abertura 

de estradas, mineroduto, aterros, remo..Oes, adi'<oes de terras, constru'<iio de pai6is, galp(ies e 

obras em geral, canais de drenagem e rejeitos, ponds, provocando altera'<oes no perfil do solo, 

destruindo sua estrutura e porosidade, aurnentando o escoamento superficial, os efeitos erosivos e 

o assoreamento. 

Varias sao as medidas de controle que sao tornadas para proteger o solo, a faunae a flora 

Entre elas cita-se a remo9ao seletiva do solo para reutilfza'<ao na recupera'<iio de areas, o controle 

de erosao , a vege~ de areas expostas, o controle de remo'<iio de vegeta..ao nativa e a 

implan~ao de viveiro de mudas de especie nativa e coleta de sementes. 

3.4.2.4 - lmpactos ambientais sobre o patrimonio paisagistico 

As frentes de lavras de urna minera¢o alteram consideravelmente a paisagem natural 

com a forrna'<ao de pilhas de esteril, minerio, bacias de rejeito, desmatamento, abertura de 

acessos e constru'<iio de edifica'<iio e instalayiio industriais, reflorestamento. Todas essas ayoes 

empobrecem a paisagem natural da regiiio com a diminui'<iio de especies de plantas e animais. 

Segundo o PRAD, Goiasfertil (1993), deve-se promover o desenvolvimento de cursos e 

palestras voltadas para educa'<iio ambiental visando desenvolver urna mentalidade 

preservacionistas nos membros da comunidade, alem disso, a empresa deve buscar uma 

progressiva melhora paisagista implantando areas verdes nos trechos que forem sendo 

desativadas. 0 IBRAM (1992) sugere o plantio de cortinas vegetais e o estudo atraves do 

Zoneamento Ambiental. 

3.4.2.5- Impactos sobre os aspectos socio-economicos e culturais 

Qualquer unidade produtiva de maior porte implantada em urna determinada regiao trara 

impactos s6cio-economicos-culturais sobre a populayao que ali reside. Esses impactos podem ser 
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positivos ou negativos dependendo da forma como sao tratados. Entre e1es cita-se: os impactos 

sobre transporte, habitayao, saneamento basico, educayao, a oferta de empregos, diretos e 

indiretos, a melhoria do nive1 tecnico da mao-de-obra, a alterayao no quadro de desenvo1vimento 

econornico da regiao pela oferta I demanda de hens e serviyos e a interferencia nas formas de 

1azer, trazendo mudanyas comportamentais. 

Com a instalayao da U1trafertil, houve uma oferta de oitocentos empregos diretos em uma 

cidade de 68.000 habitantes aproximadamente, alem dos impostos e contribuiyoes que o 

municipio e o Estado arrecadam. Nao ha estudos comprovando as mudanyas comportamentais e 

s6cio-econornicas advindas das mineray()es no municipio de Catalao, nem a respeito de como a 

sociedade as ve. 

Com tantos impactos causados ao meio ambiente seria natural que onde se instale uma 

mineradora, a comunidade passasse a pressionar e questionar os efeitos. No entanto, as 

comunidades pouco exigem das empresas. Somente com uma conscientizayiio da populayao, com 

formayao de organismos niio-governarnentais, com grupos participativos e organizados, a 

comunidade ambienta1 podeni pressionar as empresas que possuem postura reativa a agir 

conscientemente em relayiio ao meio ambiente. 

As empresas que tern uma preocupayao ambiental, que imp1ementarn sistemas de gestao, 

certi:ficado ou niio pela ISO 14001, que tern uma visao pr6-ativa, necessariamente se envo1veriio 

com a comunidade, informando sobre suas ay()es, mantendo contato aberto com os 6rgaos 

ambientais. Esse relacionamento em que as portas da empresa sao abertas para publico mostrando 

transparencia s6 e possive1 em empresas com urn certo grau de conscientizayao, em que a 

comunicayiio niio e entendida como componente de marketing, restringindo-se a pub1icidade do 

produto ou institucional. Buscar uma certi:ficayiio em gestao ambiental baseada em sistemas 

:lhigeis ocorre muitas vezes. Porem, situayoes como essa com o tempo acabam sendo 

desmanteladas. Ter urn Sistema de Gestiio Ambiental exige uma dose de trabalho extra na 

imp1antayiio e na manutenyao, no entanto contnbui para tornar a minerayiio ambienta1 e 

socialmente sustentlivel, adquirindo vantagens de imagem em relayiio aos consurnidores, 

comunidade e 6rgaos ambientais. 
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CAPITUL04 

0 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE NA ULTRAFERTIL 

A ISO define Qualidade como "grau no qual um conjunto de caracteristicas inerentes 

satisfaz a requisitos" ("necessidade ou expectativa que e expressa, geralmente, de forma 

explicita ou obrigat6ria ") ABNT (2000). 

Para as empresas materializar, ou melhor, operacionalizar o abstrato conceito acima e a 

certeza da conquista do mercado. A chave e encontrar a ferrarnenta que melhor se adapte a 

empresa. Urn dos caminhos buscados pelas empresas e atraves da implantas;lio de Sistemas de 

Gestlio da Qualidade (SGQ). 

SGQ eficientes devem fazer interagir todas as areas da empresa, por mais habituadas que 

elas estejam as trabalharem isoladas. Assim, produylio e manutens;lio, juridico, expedis;ao, 

administrativo, devem ser tratados pelo Sistema com a mesma importancia e co-relacionados. 

Buscar o inter-relacionamento de uma forma sistematica fica mais facil utilizando-se de uma 

ferramenta que envolva toda as areas tornando a tarefu menos penosa. As norrnas da serie ISO 

sao uma dessas ferramentas, mais especificamente as ISO da serie 9000 que, pela grande 

aceitas;ao, estiio se tornando uma parte importante do panorama global das empresas. 

A Ultrafertil buscou a certificayao atraves da norma NBR ISO 9002:1994. Essa normae 

generica e aplicavel em empresas de multiplos setores industriais, em funs;ao disso pode haver, e 

M, dificuldades de se encaixar deterrninado processo ou sistema especifico. Esse fato pode 

acarretar em crias;ao de burocracias desnecessarias ou deixar falhas no Sistema de Gestao. A 

soluyiio fica por conta do esforyo e da inventividade dos responsaveis pela implantas;iio. 

A implantayiio de sistema de gestiio da qualidade pode partir de uma necessidade de 

mercado, por pressiio dos clientes ou por fatores intemos. No caso da Ultrafertil, que e o foco 

desse trabalho, a motivayiio foi de origem interna. Foi deterrninada pela Diretoria, visto que 

outras empresas do grupo ja possuiam o certificado, fultavam apenas a Ultrafertil-Cataliio e a 

F osfertil-Tap ira. 

A implantas;ao pode acontecer de varias forrnas: as empresas podem contratar uma 

consuhoria externa para a implantas;iio total, podem ser criados grupos de implantas;ao, podem ser 

definidas gerencias ou setores responsaveis. A Ultrafertil optou por implantar intemamente, com 
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apoio parcial de uma consultoria especializada. Foi seguida a metodologia PDCA para 

implan~o, partindo do planejamento, implantayiio, aruilises e a9oes corretivas. A propria 

estrutura da norma ISO 9001:2000 induz a utilizayiio do ciclo referido, conforme comentado no 

capitulo 2. 

4.1 - Implanta~iio do SGQ 

4.1.1 - Estrutura e Responsabilidades 

0 primeiro passo para implementar um SGQ e a defini9iio da estrutura diretamente 

responsavel pelo gerenciamento da qualidade. A for9a desse 6rgiio na empresa determina o grau 

de envolvimento da alta dire~ e sinaliza para os setores qual devera ser o envolvimento de cada 

urn. Inicialmente foi criada a Coordenayiio da ISO, area informaL fora do organograma que seria 

a responsavel pela implan~o do sistema ligada diretamente a Gerencia IndustriaL com as 

seguintes funyoes: orientar as ayoes para a certificayiio, planejar e gerenciar a execuyiio do 

treinamento das pessoas envolvidas, acompanhar o cumprimento do cronograma, buscar a 

consistencia dos procedimentos no forrnato padriio definido, identificar anomalias e atuar junto 

aos gerentes para que sejam removidas, ser suporte metodol6gico para o Gerente Industrial e sua 

equipe, divulgar inforrna9oes sobre o tema e informar ao Conselho ISO o andamento das 

atividades. 

Alem da Coordenayiio da ISO, foi formado o Conselho ISO integrado pelo Diretor 

IndustriaL Gerente IndustriaL Gerente do Departamento de Operay()es, Gerente do Departamento 

de Manutenyiio, Chefes do Setor Administrativo, Gerente do Departamento de Materiais, 

responsavel pelo Nucleo da Qualidade e Coordenador da ISO. 

As atribuiyoes do Conselho siio: estabelecer as diretrizes a serem seguidas na preparayiio 

para a certificayiio e posteriormente na manutenyiio dentro do plano de implantayiio do PMCQ 

(Processo de Melhoria Continua da Qualidade ), definir processos a serem certificados, 

estabelecer prazo para a certificayiio e verificar o cumprimento das etapas interrnediarias, 

analisar, aprovar e fazer cumprir as medidas corretivas para a implantayiio e manutenyiio do 

certificado, promover reunioes peri6dicas para avaliayiio do Sistema, nomear o representante da 

direyiio (RD), definir e aprovar a politica e os objetivos da Qualidade. 
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Esse Conselho foi de fundamental importancia para o sucesso da implanta~iio do SGQ, 

visto que e constituido pela alta administr~iio e e de onde emanam a energia da Qualidade e a 

real inten~o de ver o sistema de gestiio da qualidade eficientemente implementado. 

Alem dessas duas entidades, a Coordena~ao da ISO e o Conselho ISO, cada area designou 

pessoas para implementar e dar continuidade ao processo de certifica~o. Eram chamados grupos 

de implanta~iio. 

0 proprio pessoal tern competencia para desenvolver os procedimentos que refletem o seu 

dia-a-dia, ao contrario de alguem estranho a empresa. A dificuldade esta em conciliar a rotina 

com o desenvolvimento dos documentos. Dessa forma, a estrutura de implanta~iio ficou assim 

definida: 

Figura 4.1 - Estrutura de lmplementa\!iiO da ISO 

-
-
-
-
-
-
-
-

Conselho 
ISO 

Coordenac;:ao 
da 
ISO 

, 
Grupos de lmplantac;:ao : 

Produc;:iio 
Manutenc;:ao 
Vendas 
Compras 
Contratos 
Almoxarifado 
Laborat6rio 
Treinamento 

Fonte: Uhrafertil 

Esses grupos, juntamente com os chefes de setor ou departamento, orientados pela 

Coordena~iio da Qualidade eram os responsaveis por definir, elaborar e implementar os 

procedimentos do sistema da qualidade (PSQ) e as instru~oes tecnicas de trabalho (ITT), 
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qualidade, foram substituidos por PSI - procedimentos do sistema integrado, e o Manual da 

Qualidade da Ultrafertil foi substituido pelo MSIG- Manual do Sistema Integrado de Gestao. 

Figura 4.2 - Estrutura da Documenta~ao - SIG 

Tipo Nivel 

Fonte: Ultrafertil 

Documentos 

Procedimentos 
doSIG 

(PSiePSQ) 

lnstru~s Tecnicas de Trabalho 
e Espedfica~io 

Registros do SIG 

Finalidade 

"0 que" a Empresa Faz 

"Como" a Empresa 
faz 

"Detalhes" de como 

a Empresa faz 

Como a empresa demons
tra a efetividade do SIG 

0 Manual do SIG e urn documento de nivel estrategico que descreve todo o sistema 

integrado de gestao da Ultrafertil conforme as Politicas e objetivos da Qualidade e Ambientais 

adotados pela empresa. Trata das diretrizes do SGQ e SGA que a empresa se prop5e a cumprir. 

A Ultrafertil preparou procedimentos (PSI) consistentes com os requisitos das normas e 

com a politica da Qualidade para implementayao efetiva do SGQ. Os PSI's sao documentos de 

nivel tatico, que descrevem as rotinas utilizadas para especificar as atividades e seus 

responsaveis, quando sao executadas, e quais as etapas a serem seguidas para atingir o que foi 

estabelecido no MSIG. Ja as ITT's , instruyao tecnica de trabalho, sao documentos de nivel 

operacional. Sao utilizados para descrever como tarefas especificas devem ser executadas, e urn 

detalhamento de atividades especificas do PSQ/PSI. As especificayoes ou ESP sao urn 

documento cuja finalidade e descrever as caracteristicas de urn produto/insumo como objetivo de 

bern determina-lo. 
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Os documentos que comprovam que determinada tarefa foi realizada sao os registros. 

Estes representam um hist6rico daquilo que efetivamente se executou. Sao essas inform~oes: 

fichas, planilhas, boletins, que demonstram por evidencias objetivas a qualidade que e praticada 

na empresa. A norma solicita o controle de registros atraves da pronta recupera9ao dos mesmos. 

Para tanto, foram criadas planilhas por setorhll-ea contendo todos os registros do SGQ, com dados 

sobre: identifica9ao, coleta (quem), indexa9ao, acesso (quem), arquivamento (como), 

armazenamento (onde), manuten9ao (como) e disposiyao final dos registros. A evidencia objetiva 

e de extrema importancia para demonstrar conformidade do Sistema com os requisitos 

especificados e a efetiva operayiio do SGQ e para aruilise de dados e hist6rico. A forma requerida 

pela norma, torna esse requisito mais burocratico que o necessario. 

Com esse perfil de documentayiio, as empresas procuram garantir com eficacia a 

implementa9ao e manuten9ao do sistema de gestao. E nesse momento de planejamento de quais 

documentos devem ser escritos, quais tarefas devem ser sistematizadas que se corre o risco de 

burocratizar e engessar o sistema. 

A Ultrafertil possui 65 PSI ja incorporados os procedimentos referentes ao SGA. Nao 

importa o nUm.ero de documentos e sima cobertura que tern o sistema, se todos os requisitos 

estao contemplados e se pela ausencia de um documento a qualidade possa ser afetada 

adversamente. Entao, a questao e: para quais atividades/tarefas deve-se criar um documento? 

A versao 2000 da ISO 9001 exige apenas seis procedimentos documentados, porem 

optou-se por manter todos os procedimentos ja existentes. A norma nao define qual o nivel de 

detalhamento exigido, e subjetivo, portanto cada empresa ira determinar o seu. A importancia 

desse requisito e evidente, ele estrutura o sistema de gestao, porem e importante que somente 

sejam elaborados documentos estritamente necessarios e aplicaveis. Uma forma interessante e 

atraves da analise dos processos principais e de apoio (figura 4.3), desdobrados em processos, 

que sao mapeados (quadro 4.1), com suas atividades, entradas, saidas e seus monitoramentos, 

mostrando a inter~ao entre os processos. A partir do mapeamento pode-se determinar os 

criterios, metodos e instruy5es necessarios para assegurar que a oper~ao e o controle dos 

processos sao eficazes. 0 sistema avaliado apresenta uma documentayao consistente e nao 

complexa. 
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4.1.4- Gestio de Recursos 

No requisito que trata da provisao de recursos estao inclufdos os recursos fisicos, 

:financeiros e humanos. Para o atendimento a esses requisitos, a Ultrafertil destina em seu 

or9amento anual recursos para cada area distinta, contemplando o SIG. Realiza tambem, o 

levantamento das necessidades de treinamento e providencia o necessario. E importante que esse 

levantamento seja realizado de forma apropriada ate para nao gerar expectativa nas pessoas sobre 

futuros treinamentos. Na Ultrafertil, considera-se treinamento: cursos, reunioes de 5 minutos, 

visitas de benchmarking. As horas-treinamento fazem parte dos objetivos e metas da Politica da 

Qualidade. A norma exige ainda que o pessoal seja quali:ficado com base em instru9ao, 

treinamento, experiencia e habilidades conforme o apropriado. 0 controle dos treinamentos e 
feito via software desenvolvido internamente permitindo amplo gerenciamento das atividades. 

A in:fra-estrutura e mantida pelo Setor de Manuten9aO, atraves de controles de todos OS 

equipamentos, com inspe9oes peri6dicas, manuten9oes corretivas e preventivas, analise de falhas, 

engenharia de manuten~ e com a implan~o do programa GEPI - Gestao para Excelencia 

Produtiva Industrial. 0 objetivo e garantir a in:fra-estrutura necessaria para alcan9ar a 

conformidade com os requisitos do produto. 

Na versao 2000 da norma ISO, foi inclufdo urn novo requisito que trata do ambiente de 

trabalho. A Ultrafertil estendeu esse requisito incluindo o Programa 58, o PCMSO - Programa 

de Controle Medico e de Saude Ocupacional, PPRA - Programa de Preven9ao de Riscos 

Ambientais, PGA- Plano de Gestao Ambiental, englobando toda a parte referente ao ambiente, e 

nao apenas aqueles que se referem diretamente ao produto. 

4.1.5- Realiza~io do Produto 

A estrutura9ao desse requisito segue a estrutura do PDCA, em si. Primeiramente e 

planejada a realiza9ao do produto, onde todo o sistema e visualizado, com entradas (requisitos, 

insumos), safdas (produtos ou servi90s), inter-relacionamentos, monitoramentos. Com esse 

objetivo, foram delineados os processos principais e de apoio e descritos seus inter

relacionamentos. 
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Figura 4.3- Defini~io de processos principais e de apoio 
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Fonte: UltrafertiVCMC 

Partindo da visao macro, mostrada na figura 4.3, com os inter-relacionamentos, os 

processos foram mapeados e detalhados para, a partir de cada etapa, ser analisados onde seriam 

requeridos os procedimentos de opera~ao, monitoramentos e medi~oes. 
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diferentes trabalhando de forma similar. Atraves de documenta~o, criterios de execuviio foram 

definidos, o que garante inclusive a manutenvlio dos equiparnentos criticos ao processo produtivo 

de Rocha Fos:fatica Para atender ao requisito produ~o e fomecimento de servivo foram criados 

os procedimentos/instruvoes para a area de mina, usina, mineroduto, terminal e manuten~o. 0 

que houve de positivo na empresa avaliada, em relaviio a esse requisito, foi o envolvimento da 

area de produviio na redavlio dos procedimentos ao definir os metodos. Houve envolvimento do 

nivel de supervisao, que poderia e deveria ter incluido os operadores, assim um maior 

envolvimento tomaria o requisito ainda rnais facil de ser implantado. A identificaviio e 

rastreabilidade de produto sao importantes para o SGQ. Para identificavao e importante saber o 

nfunero da pilha que esta em formavlio, a que sera retomada pela Usina, identificavoes da rocha 

fosfatica nos filtros estaticos, no galpiio de produto secos e no patio de ultrafinos, alem de serem 

identificados os itens do almoxarifado. Para a rastreabilidade do produto, a contra-prova das 

aruilises dos produtos expedidos e de suma irnportancia, pois a partir de !a pode-se realizar estudos 

tecnicos e dar uma posiviio adequada aos clientes em caso de reclarnaviio. A preserva~o do 

produto, outro item requerido pela norma, inclui na nova versiio, o manuseio, armazenamento, 

embalagem, protevao e entrega e busca garantir a preservaviio prevenindo danos ou deterioraviio 

do produto. Foram estabelecidos procedimentos para as areas de almoxarifado, mineroduto e 

terminal. Nesses procedimentos esta prevista tambem a avalia~o peri6dica dos estoques e 

metodo expediviio dos produtos. 

0 requisito referente ao controle de dispositivo de mediviio e monitoramento requer um 

absoluto controle sobre os instrumentos de monitoramento e medivoes. Foram estabelecidos 

procedimentos para a Area de Eletrica e Instrumen~o e a Area de Laborat6rio. Os 

procedimentos/instruvoes que tratam de calibravao/ajuste dos instrumentos sao necessarios e 

forarn bern defmidos. Os controles exigidos pela norma, por ser generica, ficarn alem do 

necesslirio para uma mineradora. Esse requisito trouxe mais burocracia do que beneficios para os 

laborat6rios. 

4.1.6- Medi~o, Analise e Melhoria 

0 requisito rnedivao, aruilise e melhoria determina que a organizavao deve planejar e 

implementar os processos necesslirios para monitorar, medir e analisar com o objetivo de 
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demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do sistema de gestlio e 

comprovar a melhoria continua. Nesse requisito sao definidos os metodos para monitorar a 

satisfll91io do cliente, as medis:oes e monitorarnentos dos produtos e processos, e controle do 

produto nao-conforme, a analise de dados e 0 tratarnento de nao-conformidades reais e 

potenciais. 

Para monitoramento do processo e do produto descrevem-se as atividades necessarias 

para monitorar com o objetivo de verificar se os requisitos especificados para o produto/insumos 

sao atingidos. Sao analisados os produtos recebidos no almoxarifado antes de sua utilizll91io. Para 

completar a evidencia de conformidade do produto acabado com os requisitos das especificll9oes 

sao realizados balans:os de massa e teores dos produtos armazenados nos galpoes e nos filtros 

estaticos e na pilhas. Alem desse monitorarnento, ao expedir, sao coletadas arnostras nos 

vagoes/caminhoes para aruilises fisicas de umidade e granulometria. Ap6s todas as inspes:oes 

realizadas, o resultado e claramente identificado, informando se o produto/insumo esta aprovado 

ou reprovado. 0 objetivo e evitar que produtos nao-conformes sejarn expedidos aos clientes. 0 

controle de produto nao-conforme e muito irnportante na norma e na empresa. A norma exige 

procedimento para assegurar que produto nao-conforme com os requisitos tenha prevenida sua 

utilizas:ao nao-intencional. Esse controle nao se aplica aos produtos intermediarios porque algum 

resultado fora da fuixa desejavel n1io altera a qualidade do produto final, mas sim orienta quando 

ba necessidade de atuayao nas variaveis de processo para se obter o produto final com a 

qualidade exigida. Forarn defmidos procedimentos para os produtos do almoxarifado e para o 

produto (Rocha Fosfiitica) da empresa. Neles estao definidas as identificll9oes, forma de 

documentas;ao, como ocorre a avalias:ao, segregay()es e a disposis:ao do produto nao-conforme. 

Produtos nao-conformes podem, e sao, expedidos desde que haja aceite pelo cliente. 

Dentro de mediyao, aruilise e melhoria, estao tarnbem o tratarnento das nao

conformidades reais ou potenciais atraves de tomada de ll90es corretivas e preventivas 

respectivarnente. As;oes corretivas devem ser tomadas para nao-conformidades de auditorias 

internas/externas, rec~o procedente de cliente, problemas de sistema e produto nao

conforme. Foi criado o relat6rio SAC - Solicitll91io de Ayao Corretiva que e aberto por quem 

detecta a nao-conformidade. Urn auditor intemo e designado para acompanhar as as:oes, 

verificando a implementayiio e eficacia, quando entao, o relat6rio e fechado. Para ll9iio preventiva 
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foi criado o RAP - Relatorio de A<;!io Preventiva, que tambem e fechado ap6s a visita do auditor 

verificar a eficacia. 

Hli dificuldade para abertura de a<;Oes sao realizadas nas e poucas 

sao registradas. 0 RAP e uma ferramenta que se bern utilizada pode contribuir em muito para a 

melhoria continua, o 

sistema. 

nao ocorre na empresa mesmo 

Para atendimento ao especificado em Analise 

todos os anos de implanta<;ao do 

Dados, estabelecido urn 

procedimento que determina quais tecnicas serao utilizadas para verificayao da capabilidade do 

processo/produto. As tecnicas uti!izadas sao de uso corrente na empresa atraves do programa 

"Gerenciamento da Rotina", em que se utilizam grilficos seqiienciais. Sao utilizadas tecnicas 

estatisticas verifica<;ao da capabilidade do processo, assim como as caracteristicas 

produto e monitoramento da politica da qualidade. Esse requisito evoluiu na versao 2000 da 

norma. Hil, no entanto, o risco de levantar os dados minimos exigidos, a de cumprir a norma 

e nao realizar uma analise efetiva da necessidade real da iirea, e assim, nao ter os ganhos da 

ferramenta que analisar todos os atraves de desempenho bern 

definidos. 

Uma de alimenta<;ao do SGQ sao as Internas. mais 

conscientizayao que hll, o sistema acaba tendo melhoria na implanta<;ao desse item. Auditores 

internos competentes e bern qualificados sao pe<;as fundamentais para o Sistema. Ultrafertil 

conta com 42 auditores aptos a atuarem. Conforme Rovere (2001), no que tange a 
ser formada a ter carlacita~;ao verificar, 

""'"'""' e a observancia aos criterios indicados para a auditoria. Essa e uma uw"'"'""'""' 

pois os auditores nao podem a area na propria norma, onde 

estabelece que os auditores devem ser independentes da auditada), assim podem nao ser 

capazes acrescentar melhorias, de ter uma visao mais mesmo conhecendo o neJsb<ao, 

podem conhecer com pouco aprofundamento o processo a ser auditado. Para essa 

auditoria e nas normas auditadas. 

Sao realizados dois completos de au(iitc<ria intema, em que sao divididas sete equipes, 

noJrrmlln:tente de dois pelos itens norma ou por setor. e 

ve!·ifi<~ar se as atividades da qualidade e resultados estao em conformidade com as 

disJoosi<;oes planejadas ah)m 
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rigorosas e profundas do as externas, pelo proprio oor1hecirrlento ne:go;;IO que os auditores 

taze-H)S enxergar uma po:;swem. No entanto, a grande vivencia dos auditore~s externos 

oportunidade de melhoria 

amlitc>res internos nao 

empress em estudo. 

o Sistema, mesmo que seja apontando nao-conformidade, OS 

e 

0 conceito de quatl!O:aae ad(Jtarlo Ultrafertil, e o abordagem bas:earla na prc!ducao 

em que qualidade e sinonimo de conformidade com as especificavoes. girou em tomo dos 

adc>tar a abcm:ll>gem baseada no processes, SeJam 

usmirio, em cliente, o 

dire;;;ao na 

Di:ret<>ri~ nas reunioes, ac;)mpa:nh<lmenl:o de ~ercmnor~mB e 

0 envolvimento da de 

analise nao-conformidades. Essa po:;tw·a refletiu-se nos niveis gerenciais, reproduziu-se nos 

departamentos e setores, chegando ao '"cll!arJ-de-fab:nc;a" como uma mensagem clara. Pon\m, a 

imphmt;a;;;iilo do SGQ estava centrada no certificado. 0 foco na certifica;;;ao traz uma carga ao 

mesmo tempo positiva e n"''~"t"'" para o sistema. Positiva tendo em vista tendo urn obJ;etlvo. 

estabelece-se uma meta, pianos de a£;1iO, cronogramas pela resu!tado desejado, sendo 

palpaveL outro dire·c!onar o Sist·ema 

det>VIlii o de urn sistema 

gestao. 

dec<Jrre da nec•~ssiclade 

em full(;ionamento, gar;mtindo 

que a paclrOlliza;;;ao 

pel a 

conseguid•os qc1anclo se a aborda1gem 

gerenciamento. Nesse 

pro(;esscls, m•edin(iO e rea\!lllla;ndo ~Pmr.r~> 

76 



las. Ou seja, utilizar e SGQ para gerenciar, buscande nele, dades e inferma<;oes que acrescidas, 

retemam re-alimentande e sistema. 

0 SGQ da Ultrafertil padrenizeu os processes, esse e o grande ganhe do sistema, 

garantindo, assirn urn produto conferme a espedfic~iie. Ha urn inexpressive numero de 

reclama<;oes de clientes e produtes niio-conformes. Desde 1997, quando se inicieu a imp!anta;;;iie 

do processo de certific~iie do sistema de gestae da qualidade, houve apenas quatro reclam~oes 

de clientes e quatro niio-conformidades referentes ao produto (rocha fosfatica). No total, ja 

foram abertos lOS relatorios de a<;oes corretivas, sendo a grande rnaioria oriundos de auditorias 

intemas, e 57 RAP's (relatorios de a<;oes preventivas), numero muito aquem das a<;oes de 

melhorias tomadas, demonstrande que a empresa executa 

relatadas atraves do documento oficia! do sistema. 

mais a<;Oes de melhoria do que as 

Sob o ponto de vista de agregar econ6mico, niio foi fazer a p01s 

nao sao computados nos on;amentos de custeio e investimentos os ganhos e/ou perdas oriundas 

de revisoes efetuadas. Sendo a niio-contabiliza<;iio dos custos da qualidade ou da niio-qualidade 

uma falha no sistema traz prejulzos por nao comprovar para a Dire.;;ao que o de 

Gestao Qualidade pode agregar ao negocio. 

Passando a abordagem das pessoas, foi exercida uma forte lideran"a durante a 

implanta<;iio do sistema por parte da Coordena<;;iio da Qualidade e pelos responsaveis pelas 

As pessoas tiveram responsabilidade e autoridade para agir. Todos conheciam o objetivo e a 

comunica<;iio fluiu com naturalidade. 0 reflexo e urn sistema conhecido todos, em que as 

pessoas se reconhecem nos procedimentos. Foram elaborados por eles e isso faz muita diferen<;a. 

envolvimento pessoas e extremamente no da 

Qualidade, refletindo na performance individual. 

foi a disseminaviio da qualidade 

resultados das auditorias intemas ( foram realizadas 16 o memento) quando se verifica a 

da Politica da e a conformidade dos procedimentos a 

afirma<;iio. Outro fator positive na implanta<;iio SGQ da e o alto numero de 

treinamentos que foram e 

(homem/hora) de treinamento medio 

atingindo uma media 45 h/h 

porem, poucos tecnicos. sua 

mai,oria os trei11ament<)S em pnlce,dinlentos e de trabalho area. 
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Com todos os procedimentos/instrw;oes e registros criados, o SGQ fica estabelecido, e 

implementado. Riscos de se burocratizar excessivamente, principalmente em 

inexperiencia ao lidar com Sistemas de Gestao. Outra possibi!idade de erro e buscar atender aos 

muitas vezes sugestoes, outras vezes solicitam pn)C<~diJmentc)S vistos em outras 

empresas. Nesse ponto e importante que os auditados estejam seguros sobre a sua atua<;;ao e a 

coJnfcorrrtid:'!de com a norma. 

ferramentas para a rnelhoria continua. 0 SGQ da U!trafertil e urn sistema enxuto, com poucos 

procedirnentos, n1io e helrm•eti<;o e inflexivel. Esta apto a mudant;as, sejam do processo, de 

prioridades ou de situat;oes. Ha consistencia nas descrit;oes das atividades. As pessoas sao bern 

treinetdas, tr·ab;'tlham com procedimentos docurnentados, conhecem seus limites de competencia, 

0 transmite segur2m<;a. A rnaior parte dos problemas resolvidos nos niveis em que 

OC<)IT<lm, sao levados aos supervisores apenas quando exigern recursos. 

0 SGQ apresenta como ponto fraco a resistencia em ir incorporando novas atividades ao 

Sist•ema con·endo-se o urn sist;;ma par.a!elo. Alem 

g2mhos economicos obtidos com a certificat;ao. 

E considerar que a certifica<;iio ISO nao torna uma organizat;ao uma empresa 

qualidade. A cultura da qualidade deve ser estirnulada utilizat;ao constante de ferramentas 

e busca pela prevent;ao da nao-conformidade ou de me:lhcoria continua. Nao pode haver 

entre a documenta<;;ao e a pratica com risco de desenvo!ver atividades sem seuttido, incoerentes. 

sistema l.jU,U!IJ<tliC ilnp]lenJentaCIO e Uffia em 

melhorias - e em 

processo derttro Gestiao. 0 

sistema esta implementado com efi<:ilcia se do planejamento estrategico da 

empresa, se os objetivos e metas estabelecrt!os sao fin1d<tm•entad•os a org2mizayao, se as 

pessoas-chave se sentern motivadas a trabalhal ocorra, a 

empresa gastando energia e sutJ-utlll:zarldo uma fenrarr1errta poderosa. 

Apesar de tudo o que foi demonstrado, de cada "'l'",''v ser atendido com procedirnentos 

'"1-'""mc.v>, dos serern e se nr<K!nzir cortforme as es~Jecific:a<;•oes 

defini!ias, a gestae pela qualidade pode estar me:lhc1r alinhada ao planeJam.en!:o e:;trateg;ico 
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A empresa deve, para obter o maximo de ganho de sua certifica((1io, identificar as 

oportunidades reais e potenciais de melhorias, e isso requer husca continua para aperfei9oar cada 

processo, seja industrial ou administrativo. Ha urn pequeno espayo para ser preenchido e 

ferramentas para serem utilizadas. Os controles implementados podem ser melhor definidos. Os 

empregados devem enxergar a qualidade como parte de seu trabalho cotidiano, propondo 

sugestoes de melhorias em procedimentos, em metodos controles. As av5es voltadas para 

melhoria dos processos podem ser mais agressivas. 

Como o sistema esta sendo revisto em funvao da migraviio para a versao 2000 da noiTOa, a 

empresa pode utilizar melhor, de forma mais eficiente todo sen sistema. A mesma dispoe de 

recursos para crescimento, o que implicani de urn !ado em uma maior va!orizavao do setor com 

forte atuaviio em todas as areas da empresa, de outro em ganhos tangiveis como reduvao de 

custos e otimizavao dos processos. Para tanto basta apenas utilizar melhor as proprias 

ferramentas do sistema de gestao. 
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5 

0 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL NA ULTRAFERTIL 

Como a atividade mineradora possui grande intera<;ao com o ambiente, ha uma 

crescente preocupa<;ao de sociedade organizada que exige urn rigor 

nos controles ambientais das empresas de minera<;ao. Mesmo que a pressao nao cbegue a 

determinada empresa especificamente, tern buscado confirmar ou mudar pam me!hor sua 

imagem junto aos clientes, a comunidade, aos 6rgaos ambientais. Tendo em vista essa 

necessidade conserva~tao da imagem, as exigencias crescentes da sociedade, a geravlio de 

impactos ambientais significativos, e a consciencia da necessidade de rigidos controles 

efeitos indesejados se ter urn gei·em:iaJneJato 

ambiental eficaz. Preocupa'(i'iO ambiental nao e oportunismo, nao e modismo, e questao de 

sobrevivencia os padroes arrtbi,entais estao cada vez 

e justamente no sentido de assegurar a sobrevivencia empresa que se define a estrategJta 

int'""'a do as estratt\gias e am:bi<mtais. 

esse efeito, a estrategia de planejamento organizacional deve contemplar a questao da gestao dos 

assuntos ambientais com a cria9ao de 6rgil:os pr6prios ou programas envolvam todas as 

areas funcionais da organiza<;ao. 

Tomar a.;;oes isoladas como gastar com e auditorias arr1bi,entais 

nao garantem a empresa que sua performance a a !egislaviio. 

ga:rar:tir a as ser , va.u.e,,au,,, fl:entlT\ urn contexto reJ:aCH)na:ao a urn 

sistema gestao estruturado, integrando P<tt"'"'< com as de ger·enClamento 

(2002), com a rmr;lanta<;iio urn sistt~ma gestao ambiental ba:sea.clo nas 

premissas das normas ISO !4000, 

ambientais, as empresas garar;tetn a seus que ate:ndem e reE;pe!tam a leg:rsl.a<;ato amtlier1tal 

e, assim, estao em ultrapassar uma comerciais im]pm:tas por 

diversos patses. 

Segundo Ro1rere (2001 ), a urn 0 

empresario, em urn processo melhoria continua, identiJtiqtre opo:rtuJllidadl's de melho1rias 

OS da o 

smml:tanearneilte, sua ""'""\'"u no mercado e suas po:>sriJIIldades de sucesso. 



A ferramenta utilizada para implantayiio do SGA na Ultrafertil foi a NBR ISO 14001, cuja 

certificayiio busca equilibrar a prote~ii.o ambiental e a preven~ii.o da poluiyao com as necessidades 

s6cio-economicas da organizayiio, contribuindo, porem nii.o garantindo, para a obten~ii.o de 

resultados ambientais 6timos. 0 que tern sido questionado, Ashley (2002), e se o processo de 

certificas;ii.o representa realmente uma transformas:ii.o das politicas organizacionais para 

preservas;ii.o do meio ambiente ou se seria apenas mais urn processo burocratico a ser seguido 

passo-a-passo. A resposta a esses questionamentos e dada por cada uma das org~oes de 

forma individualizada, visto ser possivel com a certificas;ii.o, tanto apenas burocratizar, quanto 

desenvolver uma forma eficaz de gerenciamento ambiental. 

Como ja existia urn sistema de gestii.o implantado (SGQ), optou-se por integrar os dois 

sistemas SGQ e SGA em urn Sistema Integrado de Gestii.o - Qualidade e Meio Ambiente - SIG. 

Com isso economizam-se esfor~os tendo em vista a inter-rela~ii.o das duas normas ja comentada 

em capitulo anterior. 

5.1 - Implanta~o do SGA 

5.1.1- Estrutura e Responsabilidades 

Com a decisii.o da implantayiio integrada dos sistemas de Gestii.o a responsabilidade ficou 

a cargo do Coordenador da Qualidade, mantendo-se a mesma estrutura da implantas;ii.o da ISO 

9000. 0 Conselho ISO e Unico, tendo sido atualizado, sendo composto pela Diretoria e Gerencia 

Industrial, todos os chefes de setores, Coordena~ii.o da Qualidade e as Assessorias de Qualidade e 

Meio Ambiente. As responsabilidades sii.o as mesmas ja definidas no capitulo anterior. 

Foi estabelecido urn grupo de implantas:ii.o (GI 14000) para apoio aos trabalhos, em que 

foram escolhidas pessoas com perfil de lideran~ :fiicil comunicas;ii.o e born nivel de 

conhecimento tecnico do sistema, incluindo tecnicas de dissemina~ii.o e implementas;ii.o de 

melhorias, enfim pessoas oriundas da Qualidade. Coube a eles desenvolver as a~oes necesslirias 

dentro de suas areas de atuas:ao. Esse grupo passou por urn treinamento sobre a norma ISO 14001 

e posteriormente sobre auditoria interna da ISO 14001. 

Na verdade, os itens Estrutura e Responsabilidade, Treinamento, Conscientiza~ii.o e 

Competencia, Docurnentas:ii.o do Sistema de Gestii.o Ambiental e Controle de Docurnentos nii.o 

foram novidades dentro do sistema. Com pequenas adapta~oes a docurnenta~ii.o, procedimentos e 
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instru~oes passaram a atender as duas normas. A integra~o e gradativa, OS procedimentos e 

instru~oes que jii existiam foram aos poucos sendo migrados para o novo o sistema. Ao Manual 

da Qualidade foram acrescidos os requisitos faltantes, transformando-se no MSIG - Manual do 

Sistema Integrado de Gestao. 0 requisito comunica;;:ao nao era especi:ficado pela 9002:1994, 

sendo sua implan~ iniciada pela ISO 14000. Como a empresa sempre manteve uma politica 

de distanciamento da comunidade loca~ esse requisito estii sendo urn dos rnais dificeis de serem 

implantados. 0 comportamento ambiental da Ultrafertil sempre foi o de atender a legisla~o e 

aos 6rgaos fiscalizadores mantendo uma postura reativa. Em 2001, como inicio da implanta;;:ao 

do SGA e em 2002, com a criayao do Setor de Meio Ambiente, Saude, Seguran~a e Qualidade, a 

empresa come;;:ou a dar sinais que pretende mudar seu comportamento. 

5.1.2 - Politica Ambiental 

A Politica Ambiental foi incorporada ada Qualidade, sendo denominada Politica do SIG, 

jii comentada no capitulo anterior. Os principios expressos na politica ambiental baseiam-se no 

requisito Politica Ambiental da NBR ISO 14001 e e a seguinte: 

"Somas uma das maiores empresas da America Latina atuando nos segmentos de 

fertilizantes, insumos quimicos e servit;os de logistica. 

Estamos comprometidos com a me/haria continua da eficacia de um Sistema Integrado de 

Gestiio que atenda aos requisitos especificados e legislat;oes vigentes de Qualidade, Saude, 

Segurant;a e Meio Ambiente, assim como quaisquer outros compromissos assumidos, buscando 

satisfazer nossos clientes internos e externos em suas expectativas e necessidades. 

Atraves do aprimoramento de nossos meios produtivos e otimizando o usa dos recursos 

naturais, buscamos a prevent;iio da poluit;iio e conservat;iio do meio ambiente, assim como a 

manutent;iio da qualidade de nossos processos, produtos, servit;os e atividades proporcionando o 

bem-estar de todos que interagem direta au indiretamente conosco, respeitando a sociedade e o 

individuo. "- Ultrafertil (2003) 

Partindo dessa politica a empresa consolida seu compromisso em: 
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• atender a legislayiio e outros requisitos, como o PRAD, Plano de Radioprotevao e PGA 

(Plano de Gestao Ambiental), antecipando-se aos organismos fiscalizados; 

• garantir a melhoria continua, pois derivados da politica estao estabelecidos objetivos e 

metas ambientais; 

• ser pr6-ativa na comunicayiio com as comunidades com as quais se relaciona; 

Segundo Rovere (2001), a gestiio ambiental estli fundamentada em cinco principios 

basicos, cuja base e a Politica Ambiental, e sao: 

• Principio 1: Conhecer o que deve ser feito, assegurar comprometirnento com o SGA e definir 

a Politica Ambiental. 

• Principio 2: Elaborar urn plano de ayiio para atender aos requisitos da politica ambiental. 

• Principio 3: Assegurar condiQ5es para o curnprirnento dos objetivos e metas ambientais e 

irnplementar as ferramentas de sustentayiio necessarias. 

• Principio 4: Realizar avaliaQ5es quali-quantitativas peri6dicas da conformidade ambiental da 

empresa 

• Principio 5: Revisar e aperfei9oar a politica ambiental, os objetivos e metas e as aQ5es 

irnplementadas para assegurar a melhoria continua do desempenho ambiental da empresa 

Os principios foram seguidos e a politica foi a base para todo o trabalho que veio a 

seguir. 

5.1.3 - Planejamento 

5.1.3.1 -Aspectos Ambientais 

Para atender ao especificado no requisito Aspectos Ambientais, foi estabelecido urn 

procedirnento que preve a identificaQlio dos aspectos e irnpactos associados as atividades da 

empresa E necessario considerar, na identificayao dos aspectos e irnpactos ambientais (AlA), as 

emiss5es atmosfericas, os efluentes liquidos, o gerenciamento de residuos, a contaminaQlio do 

solo, o uso de materias-primas e recursos naturais e questoes ambientais locais. 0 GI 14000 

definiu os macro-flu:xos das areas que contemplam entradas, atividades e saidas conforme 

exemplo da figura 5.1- Macro-flu:xo Beneficiamento: 
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Figura 5.1 - Macro-fluxo Beneficiamento 
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Fonte: Ultrafertii/CMC 

0 objetivo do macro-fluxo e listar todas as atividades, os insumos e residuos de cada setor para 

servir como base para a realiza~o do levantarnento de aspecto e impacto ambiental (AlA), que 

foi o passo seguinte. 

Foram levantados 268 Impactos Ambientais, sendo: 

15 no Setor de Meio Ambiente, Saude, Seguranya e Qualidade 

37 no Setor de Administrao;:ao e de Servio;:os 

38 no Setor de Fertilizantes 

56 no Setor de Manuten~o 

36 no Setor de Operao;:lio e Beneficiamento 

61 no Setor de Processo e Controle 

25 no Setor do Terminal 

Essa fase de levantamento dos AlA's e fundamental para o SGA pois deJa decorre toda a 

avaliao;:lio de significiincia, estabelecimento de gerenciamentos e assoc~ao da legislao;:iio 

ambiental aplicavel. A avaliao;:iio dos impactos ambientais deve ser feita por meio de 

metodologias especificas que considerem a severidade (escala) e a freqiiencia ou probabilidade 

84 



de ocorrencia. A avaliac;ao da significancia e o primeiro filtro para posterior classificac;iio como 

impacto significativo, ou niio. Os outros sao: residuo classe I, parte interessada e legislac;iio. Caso 

o impacto tenha urn desses itens o mesmo e classificado como significativo devendo ter 

obrigatoriamente algum tipo de gerenciamento ou equipamento de controle para minimizar ou 

eliminar os danos ao meio ambiente. 

As avaliac;oes de significilncia apresentam urn carater subjetivo e passive! de criticas nas 

auditorias externas por considera-las flexiveis, e de criticas internas, quando da defmic;ao, pois 

pelos criterios definidos vanos impactos ficam tidos como significativos. E urn ponto critico do 

sistema, que pode torna-lo vulnecivel, por ser desacreditado e ao mesmo tempo burocratizar o 

SGA, visto que todas as ac;oes partem desse levantamento. 

5.1.3.2 - Legisla~o 

0 passo seguinte ao levantamento dos AlA's foi a associac;ao da legislac;iio ambiental 

aplicavel a cada impacto. A empresa em estudo sempre trabalhou em consonilncia com o 6rgiio 

ambiental, no caso a Agencia Goiana de Meio Ambiente. No entanto, para o sistema de gestiio 

ambiental, foi necessario realizar urn minucioso estudo da legislac;iio em todos os niveis: federal, 

estadual e municipal, e realizar urn monitoramento com comprovac;ao de cumprimento de cada 

lei, decreto ou resoluc;iio aplicaveis as atividades da empresa. Essa fase encontra-se em 

implan~. 

A Ultrafertil utiliza-se de urn software que tern como foco a identificac;iio de partes ou 

paragrafos das leis, decretos, portarias, resoluc;Oes aplicaveis no nivel municipal, estadual e 

federal. Esse banco e atualizado mensalmente. 0 acompanhamento do cumprimento da legislac;ao 

fica a cargo da Coordenac;iio da Qualidade e a evidencia da-se atraves de monitoramentos e 

medic;Oes estabelecidos para avaliac;ao da qualidade ambiental. E urn item extremamente dificil 

de ser controlado fuce a quantidade de textos legais (quadro 5.1) e a distilncia entre o 

ordenamento juridico e a realidade ambiental do Brasil. Almeida (2002) comenta: "A explicm;iio 

para esse Jato e aparentemente simples, mas 0 problema e bastante complexo e de dificil solur;iio. 

Como o meio ambiente e uma area de abrangencia muito generalizada, que engloba toda e 

qualquer atividade humana, e como a ar;iio antropica, por mais simples que seja, niio deixa de 

produzir impacto ambiental, a sua abordagem adequada envolve aspectos juridicos (obrigar;oes 
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x direitos) e tecnicos (de engenlulria ambiental). Essas duas vertentes da questiio exigem 

conhecimentos multidisciplinares e muitas definir;oes claras, mesmo para as coisas mais simples. 

E constituem urn imenso desafio para quem legisla e para quem interpreta os textos legais. Por 

isso, o problema da normalizar;iio ambiental, sob os enfoques administrativos e juridico, pas sa a 

ser, antes de tudo, uma questiio de clareza de objetivos e definir;oes, o que nem sempre ocorre. " 

Quadro 5.1 - ArcabOU\!O juridico-administrativo de meio ambiente no Brasil 

Nivel Dispositivos legais vigentes ( estimativa) 

Federal Constitui~ Federativa do Brasil de 1988 

Medida ProvisO ria ( 1) 

Leis F ederais ( 48) 

Decretos-leis (17) 

Resoluyoes CONAMA (75) 

Portarias, Instru~oes normativas e similares do IBAMA (141) 

Estadual Constitui~iio Estadual (capitulo de meio ambiente)- 27 estados 

Legis~oes especificas- bastante variadas, conforme o Estado. 

Municipal Lei Orgamca do Municipio - Capitulo de Meio ambiente ( estimarn-se 

cerca de 6000 no Brasil) 

Legisl~oes especificas variaveis por municipio. 

Fonte: Almeida (2002) 

Quanto ao controle de licen~as, a empresa possui urn cuidado especial. Alem da licen~a 

de funcionamento, hli varias outras, dentre elas: licen~a de corpo de bombeiros, averba~ao de 

reserva legal, outorga de agua- barragem, outorga de agua - po~s artesianos, Cadastro Tecnico 

Federal, certificado de registro de moto serra, licen~a para extra~ao de minerio para fabrica~ao de 

adubos, fertilizantes e produtos quimicos, certificado de registro - para consumidor de lenha e 

cavaco, registro de estabelecimento, certificado de registro para extrator de minerais - pessoa 

juridic a 
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5.1.3.3- Objetivos, Metas e Programas 

A nonna pede que objetivos, metas e programa de gestao ambiental sejam estabelecidos. 

Seu estabelecimento ocorreu na fuse de implantayiio e seu cumprimento e monitorado 

trimestralmente atraves de reunioes. Na definis:iio dos objetivos e metas leva-se em conta: 

a) Diretrizes da Politica Ambiental; 

b) Requisitos legais e outros requisitos; 

c) Aspectos e impactos significativos que possam afetar a imagem da empresa, os requisitos 

legais e outros requisitos; 

d) Opyoes tecnol6gicas, requisitos financeiros, comerciais e operacionais; 

e) Visiio e preocupayiio de partes interessadas; 

f) Observas:oeslrecomenday()es pertinentes das aruilises criticas pela alta administrayiio; 

g) Anlilise dos relat6rios de auditorias do 58; 

h) Melhoria continua na redus:ao de residuos gerados pelos processos e atividades visando 

prevenir a poluis:ao. 

Tem-se cinco objetivos estabelecidos: prevenir impacto ambiental significativo associado 

a emiss5es atrnosfericas, prevenir irnpacto ambiental significativo associado a gerayiio de 

residuos I efluentes liquidos, prevenir irnpacto ambiental associado a contaminayao ou 

degradas:ao do solo, reduzir a gerayao de residuos perigosos e promover a conscientiza9iio 

ambiental da comunidade escolar de Cataliio. Esses objetivos foram desdobrados em treze rnetas 

que serao atendidas conforrne prograrnas estabelecidos. 

Esse e urn grande recurso da nonna para melhorias no sistema. As ayoes mais longas 

cujos custos sejam altos podem se transforrnar em prograrnas. 

5.1.4 - Implementa~o 

Ap6s a fase de planejamento, inicia-se a irnplementayiio, chamada na nonna de 

irnplementayao e operayiio, requisito que se subdivide em 7, e seu pleno atendirnento garante a 

eficacia do Sistema. Definem-se os papeis, responsabilidades, autoridade e recursos necessarios, 

o que inclui definis:ao e elaborayiio de documentos aplicaveis, representante gerencial da alta 
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admini~ com autoridade para assegurar o cumprimento da normae relatar a alta direyao. 

Sao verificadas e identificadas as necessidades de treinarnento, incluindo conscientiza9ao dos 

empregados para trabalbarem conforme a Politica Ambiental, identific~o dos irnpactos 

ambientais de suas atividades, conhecimento da consequencia ambiental da nao observiincia de 

procedirnentos operacionais. 

0 controle operacional guarda correspondencia com o requisito realiz~ao do produto da 

ISO 9001:2000, em virtude disso, nos procedirnentos e instru9oes referentes a esse item 

acrescentou-se a parte relativa a controle ambiental para todas as atividades causadoras de 

impactos ambientais. Alem dessas revis5es, foram criados docmnentos para controle de todos os 

residuos, tratamento de fossas septicas, coleta de lixo, controle de tanques de armazenamento 

diesel e gasolina entre outros. 

Alem das revisoes, varias ~oes visando melhoria ambiental foram iniciadas, algumas ja 

concluidas, como: constru91io/adeq~ de varias caixas separadoras de ligua/oleo, 

constru9ao/melhoria de tanques de conten9ao de soda, acido sulffirico e outros reagentes, 

substitui91io dos tanques de oleo diesel subterriineos por tanques aereos, melhoria do sistema de 

desempoeiramento da secagem de rocha, melhoria do sistema de carregamento de rocha, 

substitui91io de oleo BPF por oleo vegetal no empoamento de fertilizante granulado. Essas ~oes 

sao :fruto de analises realizadas atraves do SGA, mostrando que o sistema contribuiu para atitudes 

comportamentais focadas na gestao ambiental. 

5.1.4.1 - Emergencias 

0 planejamento de emergencias tern por objetivo conhecer os potenciais de risco da 

empresa, adotando medidas apropriadas para minimizar o risco, nao ignorando nenhmn quadro 

hipotetico, mesmo que totalmente irnprovavel. 0 risco, segundo Moura (2002), e a incerteza 

associada a mn perigo, com mn evento irnaginario ou com possibilidade de acontecer no futuro 

que cause uma redu9ao de seguran~ sendo que o perigo e uma caracteristica inerente a mna 

substiincia, atividade ou procedirnento que representa mn potencial de causar danos a pessoas ou 

~oes. 

Considerando os produtos/instalay()es perigosas e os riscos associados foram levantados 

13 cenllrios acidentais (vazamento de amonia, vazamento de produtos quimicos e combustiveis, 
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incendio em area de vegeta~o, rompimento de barragem, rompimento de tubulavao, 

deslizamento do dep6sito de esteril, incendio em transformadores eletricos, incendio predial, 

incendio em dep6sito de produtos quimicos e combustiveis, ruptura de blindagem de material 

radioativo, emergencia externa no transporte de produtos perigosos, transbordo ou rompimento 

de reservatorios artificiais e explosao de caldeira e vasos sob pressao ). Os simulados e ava!iay()es 

decorrentes sao urn avanyo, tanto para a questao ambiental, quanto para a seguran9a. Foram 

considerados: plano de evasiio, simulados de emergencia, controle de vazamento de produtos 

quimicos e combustiveis, incendio na area de vegeta9ao, rompimento de barragem, rompimento 

da tub~ do mineroduto, deslizamento do deposito esteril, incendio em transformadores 

eletricos, incendio predial, incendio em deposito de produtos quimicos e combustiveis e 

emergencia externa no transporte de produtos perigosos 

0 que se nota, mesmo no estagio em que ainda se encontra o sistema, em implementaviio, 

e positivo: pessoas estiio sendo conscientizadas, processos modificados, residuos inventariados, 

historico de monitoramentos realizados. Ainda M caminhos a percorrer como buscar o enfoque 

preventivo de forma mais contundente e buscar urn dialogo com a comunidade propiciando 

transparencia, antecipando e respondendo suas preocupa9oes em rela9lio a empresa 

5.1.5- Verifica~o e Ayiio Corretiva 

Para avaliar o sistema, o requisito verific~ e ~ corretiva dispOe dos subitens: 

monitoramento e medi9iio, niio-conforrnidade e a9iio corretiva e preventiva, registros e auditoria 

do sistema de gestlio ambiental. 

A defini9iio e sisternatiza9lio dos gerenciamentos foi feita a partir do levantamento dos 

aspectos e impactos ambientais, considerando o agente causador do impacto, o tipo de residuo e o 

tratamento adequado. Monitoramentos eram realizados sem urna sistematica rigorosa 

Os monitoramentos e medivoes sao extremamente importantes. Sao, na verdade, urn auto

monitoramento. A partir de sens resultados definem-se objetivos, metas e programas, buscam-se 

novos investimentos, alteram-se procedimentos, enfnn fazem o girar o ciclo PDCA dentro do 

sistema de gestlio ambiental. 

E urna atitude pro-ativa muito bern vista pelos orglios fiscalizadores. Esse requisito foi 

sistematizado atraves de procedimentos: avaliavlio periodica do atendimento a legislaylio e 
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regulamen~ ambiental pertinente, controle e monitoramento das barragens, monitoramento de 

efluentes liquidos, monitoramento de emissiies atrnosfericas e controle de fumas:a preta. Esses 

controles visam assegurar e evidenciar o atendimento a legislayao e outros requisitos e melhoria 

do desempenho ambiental. Algum parametro fora dos padroes legais, deve ser tecnicamente 

justificado, solicitada autorizayao do organismo ambiental ou as:oes devem ser tomadas para 

adequas:ao ao padrao legal. 

A partir da implantas:ao do SGA, foram levantados todos os pontos onde ha necessidade 

de monitorar. 

Foram detectados 4 pontos de emissiies gasosas e de materiais particulados para 

atmosfera. As emissoes para a atmosfera ocorrem na mina, no desmonte, carregamento, descarga 

e estocagern, na britagern, na secagern, armazenamento, carregamento e expedis:ao de rocha 

(MP), e no transporte em geral (gases de combustoes). Para minirnizar esses efeitos ja eram 

tomadas medidas como: umidificayao das vias na mina, aspersao de soluyao de arnido nas pilhas 

do produto ultrafino estocado a ceu aberto, aspersao nos vagoes, enlonamento de vagoes, galpoes 

para armazenamento de produto funido e seco. 

0 problema de material particulado no Seter (Setor do Terminal) na area de carregamento 

e expedis:ao foi considerado como urn ponto critico a ser melhorado, entrando em objetivos e 

metas por ser item que requer alto investimento. Ate dezembro/2003 o sistema de 

despoeiramento do secador de rocha devera estar concluido. 

Os residuos foram classificados conforme a NBR ISO 10.004 - Classificas:ao de 

Residuos, que divide os residuos em 3 classes: 

a) residuos classe I- Perigosos; 

b) residuos classe II - Nao inertes 

c) residuos classe III - Inertes 

Os principais efluentes liquidos ocorrem na usina (rejeito magnetico, lama, rejeito ), mina 

(drenagens), lavagem, manutens:ao (oleos e graxas). Como controles dos residuos liquidos tem-se 

as harragens de rejeitos e de magnetita que passaram a ter uma inspes:ao mais rigorosa e 

sistematizada em procedimentos. 

Para contens:ao dos s6lidos e sedimentos carreados da area de lavra esta em estudo a 

construs:ao de urn dique de contenyao. Para os oleos e graxas, foram construidas 09 caixas 
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separadoras e adequadas as ex:istentes. 0 oleo resultante da separayiiO e dispostO no patio de 

residuos industriais para disposi9iio final. 

Para as fossas (ba 13 fossas no complexo) foi contratado um estudo para verificar se erarn 

adequadas. Forarn lirnpas e preve-se um monitorarnento das aguas de saida. 

Todos os residuos s6lidos, classe II - niio inerte e III - inertes sao dispostos na pilha de 

esteril conforme autoriza9iio do 6rgiio arnbiental. Os residuos classe I - Perigosos sao separados 

em cayarnbas e tambores e enviados ao patio de residuos industriais para annazenamento 

temporario ate a disposiyao final que e a contrata9iio de empresa especializada para tratamento de 

residuos. 0 SGA foi importante para as ay<ies relatadas. Todos os empregados da empresa 

conhecem os residuos de suas atividades e qual o destino o mesmo teni, o que aumenta a 

responsabilidade e a consciencia arnbiental. 

Todas as saidas do complexo sao monitoradas. Algum parametro que venha a ficar fora do 

limite estabelecido na legislayao (Conama 20/86 e Decreto 1745/89) e tratado como uma niio

conformidade, e como tal deve ter uma ayiio corretiva. 

0 tratamento das niio-conforrnidades, atraves de a9oes preventivas e corretivas e a 

sistematica de auditoria do SGA utilizam a documenta9iio ja estabelecida pelo SGQ. 

As niio-conforrnidades arnbientais reais ou potenciais tern que ser tratadas com rigor 

dentro do SGA. Considera-se niio-conforrnidade toda a a9iio que potencialize a gera9iio de 

impactos ambientais significativos ou o niio-cumprimento dos procedimentos/instruy()es 

estabelecidos. Tanto quanto no SGQ, nem todas as a9oes preventivas siio registradas atraves de 

RAP, mostrando a ineficiencia da utilizayiio da ferramenta. 

Os registros sao a fotografia do sistema, representarn a evidencia objetiva que perrnite 

demonstrar a existencia do Sistema de Gestiio. Na Ultrafertil os registros contemplarn apenas 

atividades essenciais dos controles e processos arnbientais. E urn item que precisa ser revisto com 

o intuito de ter registrado o que realmente importa, enfocando-se pontos prioritarios. 
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5.1.6 - Analise critica pela administra~io 

Faz parte da norma, a aruilise critica pela administr~o, do SGA. Atraves de reunioes do 

Conselho ISO sao analisadas e avaliadas a Politica Arnbiental, os objetivos, metas e programas, 

os relat6rios de auditorias internas e externas, as ~oes corretivas e preventivas. Ali sao definidos 

pianos de ac;ao para corrigir eventuais desvios que estejam impedindo a melhoria do Sistema de 

Gestiio. A aruilise critica pela administrac;iio deve abordar, e aborda na empresa avaliada, a 

eventual necessidade de alterac;ao na politica, objetivos e outros elementos do sistema de gestao 

ambiental a luz dos resultados de auditorias, de mudanc;as de circunstancia e do 

comprometimento com a melhoria. Cabe ressaltar que o cronograrna de implantac;ao se 

concretizara com a certific~ao prevista para julho/2004, no entanto, ja se pode considerar que 

existe urn SGA na Ultrafertil que esta se estabelecendo conforme cronograrna interno. 

Quadro 5.2- Cronograma de implanta~io da ISO 14001 

99 00 01 2002 2003 2004 

ACAO OUT OUT MAR JAN iJUL ... DEZ iJUN OUT FEV lABR iJUL 
1- Diagn6stico Ambiental com 
vista a certificagao X 
2- Lanc;amento ISO 14000 X 
3- Politica Ambiental X 
4- Levantamento de Aspectos e 
lmpactos Ambientais 

X 
5- Estabelecimento de 
procedimentoslinstru¢es X X X X X X X 
~ Realizagao de a¢es no 
campo X X X X X X X 
- Realizagao de diagn6stico 

intemo X 
8- Realizagao 1° auditoria 
intema X 
9- Realizagao 2" auditoria 
intema X 
10- Realizagao 3° auditoria 
interna X X 
10- Realizagao 4° Auditoria 
lntema X 
11- PrtH:ertificagao X 
12- Certificagao X 

Fonte: Ultrafertil/CMC 
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0 cronograma e passive! de sofrer revisiio em ~ao de diretrizes da alta administra9iio, 

sendo julho/2004 uma data provavel. A exemplo da ISO 9002, o organismo certificador somente 

foi chamado quando o conselho ISO concluiu que havia uma certa maturidade no sistema, o que 

acarretou, na epoca, urn atraso de 4 rneses. 

E importante que o SGA que sera auditado e certificado apresente tarnbem uma 

maturidade relativa, que significa entre outras coisas que os envolvidos falem a mesma 

linguagem, que todos pensem de forma ambientalmente correta, que registros de auto 

monitoramento estejam consistentes, enfun que o sistema esteja realmente fazendo parte da 

cultura dos empregados e da empresa e niio apenas da Coordella9iio da Qualidade e dos Grupo de 

Implantaviio, afinal a meta principal niio e a certificavao, que e apenas conseqiiencia do processo 

de conquista da excelencia ambiental. 

5.2 - A valia~iio 

0 uso de ferramentas ja consagradas da Qualidade Total (ou TQC - Total Quality 

Control) tern sido eficiente para orientar o processo de soluviio de problemas ambientais. Para o 

caso da Ultrafertil ter urn sistema de gestiio da qualidade ja implementado foi urn facilitador para 

a implantaviio do SGA. 

0 Sistema de Gestiio Ambiental e urn conjunto inter-relacionado da politica, estrutura 

fisica, procedimentos e pessoas que objetiva obter o controle do desempenho ambiental, 

considerando todas as interferencias da empresa sobre o meio ambiente. 0 modelo de gestiio 

implantado foi criaviio intema, implementada com base no conhecimento e na experiencia dos 

empregados, tornando o processo participativo e disseminando mais facilmente a cultura 

ambiental. 

A consciencia ambiental que vern sendo disseminada na empresa aparece no 

organograma quando em marvo/2002 foi criado o SEMASQ - Setor de Meio Ambiente, Sallde, 

Seguranva e Qualidade com autoridade e responsabilidade definidas. 0 setor possui tres areas 

distintas: Sallde e Seguranva, Qualidade e Meio Ambiente. A criavao desse 6rgiio representa uma 

evoluvao importante e positiva, que sinaliza a prioridade organizacional envolvendo o 

reconhecimento de que a problernatica ambiental esta entre as prioridades da empresa. 
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Entre as responsabilidades da fun9fto ambiental estao prioritariamente: a gestae da 

conformidade em face a legislac;ao ambiental, a an!tlise dos monitoramentos das ernissoes, dos 

residues industrials e processes nocivos ao meio ambiente, o treinamento e conscientizll\:iio do 

pessoal em assuntos ambientais, o condicionamento positive nas relac;oes com a comunidade 

local, orgaos governamentais, entidades ambientalistas e comunidade em geral e a influencia nas 

decis5es estrategicas da organizll\:iio. Na Ultrafertil, o setor esta sendo furmado, o quadro e 
pequeno, niio suportando todas as atividades que deveriam ser de sua competencia Ha 

necessidade de rever o quadro de pessoal, devendo ser composto por especialistas que atuem 

como consultores internes. 

Na Politica Ambiental, definida pela Ultrafertil, ha urn comprometimento com a melhoria 

continua, com a conformidade legal, com a prevenc;ao da poluic;iio, conforme determina a ISO 

14001 entre outros requisites, sendo a declarac;ao das intenc;oes ambientais da Ultrafurtil A 

politica ambiental ainda niio esta disserninada entre os empregados e terceiros. A empresa optou 

por fazer o treinamento em duas etapas: inicialmente o modulo "Sensibilizac;iio Ambiental" com 

2 a 3h de dura93-o, para posteriormente iniciar o modulo "Politica Ambientai". 

Paralelamente ao treinamento no modulo "Sensibilizac;ao Ambiental" foi sendo realizada 

uma pesquisa com 517 empregados/terceiros (de urn total de 850). As pessoas responderam ao 

questionario (anexo III) antes do treinamento. Posteriormente foi refeito o mesmo questionario. 0 

resultado foi positive, conforme pode ser visto no quadro 5.3: Resultado Pesquisa, em que 98% 

das pessoas tinham conhecimento de regular a fraco sobre as questoes ambientais, ap6s o 

treinamento esse nfunero reduzir para 47%. 

Quadro 5.3 - Resultado Pesquisa 

PESQUISA CONHECIMENTO 

AMBIENTAL 

IPeriodo: 0111112001 a 15/03/2002 

Conhecimento sobre assuntos ambientais Antes Depois 

lFraco 87% 19% 

Regular 11% 28% 

Born 2% 35% 

6timo 0% 18% 

Total de Colaboradores pesquisados: 517 
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0 amadurecimento vini se consolidar com o terno1:>. 

apJ~es€~nt:aac>s os aspectos e relacionados a suas e nos 

procedimentos de gerenciamento que minimizariam aqueles impactos. Atraves desses 

e conscientiza~ao a busca o desempenho responsavel em tarefas 

relacionadas ao Caso nao cobranva de mudanvas de atitudes, o e 

a 

Ha uma evidente evoluvao quanto aos investimentos na area ambiental de 2001 ate o n.-~"'"''"t"' 

momento. Nesse foram gastos R$ 5.900.000, conforme ava•AhV 

Em 2001 foram realizados os seguintes investimentos na area ... u,,..., .... ,u ..... 

.. consumo de recursos 

2002 e 2003: 

" 

.. 

.. Programa de Reduvao de Emissoes Atmosfericas: R$ 2.184.000 

.. Sucatas n.u;-&alA"'"'"' 

- (Programa continuo) 
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CONSIDERA<;::OES FINAlS 

Em funvfu> da pressiio exercida pelo mercado atraves dos consumidores e de grandes 

corporayoes, torna-se imprescindivel as empresas buscarem diferenciais que assegurem sua 

sobrevivencia. A busca por urn modelo de gerenciamento tern absorvido gerentes e diretores, os 

grandes estrategistas das empresas. Assim, passarn por modismos, modelos e metodos ate 

conseguir urn que seja o ideal para a empresa. Alem disso, as empresas comeyaram a perceber a 

necessidade de oferecer uma garantia extra aos consumidores, e assim buscam as certificayoes 

baseadas nas normas ISO 9000. 

Adotar normas ja consagradas e utilizadas por rnais de 400.000 empresas, como eo caso 

das normas da sene ISO 9000 tern tornado menos ardua a tarefa de gerenciamento atraves da 

qualidade. A implantayiio da norma ISO 14001 e tarefa complexa, exige investimento e acima de 

tudo envolvimento total de todos na organizayiio, caso a empresa queira realmente implementar 

urn sistema de gestiio. E importante que os gerentes busquem mais do que atender aos requisitos 

da norma, busquem implantar cada requisito em todos os niveis da organizavfu>. 

Com o lanyamento da serie de normas ISO no final da decada de 80, verificou-se a 

consolidayiio de urn movimento, segundo o qual as atividades de acompanhamento, controle e 

ayoes corretivas e preventivas deveriam ser integradas a urn conjunto de atividades previas de 

planejamento, resultando na criavfu> de sistemas de gestiio. Foram estruturados os sistemas de 

gestiio da qualidade que exerceram e exercem grande influencia sobre os sistemas de gestiio 

ambiental. Assim, com a incorporavfu> da variavel ambiental nas preocupay()es dos 

consumidores, as grandes empresas tern buscado minimizar as exterualidades decorrentes da sua 

produyiio, promovendo niio apenas tratamentos de resfduos, mas gerenciamentos de residuos. 

Outro forte estimulo a adoyiio de praticas gerenciais desse porte foram as leis de proteyiio ao 

consumidor que acabam por obrigar as empresas a manter registros das suas operay()es, em 

virtude de implicayoes legais de eventuais riscos e falhas que venharn a afetar o consumidor ou a 

comunidade. 

Na verdade, com as infuneras opy()es que siio oferecidas aos consumidores e sociedade em 

geral, as empresas, por questiio de sobrevivencia tern se estrnturado melhor, delegando poder a 

areas que anteriorrnente eram vistas como consumidoras de recursos: qualidade, saude, seguranya 

e meio ambiente. Essas areas hoje devem ser estrategicas, suas ay()es precisarn sair definidas ja 
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no planejamento estrategico das grandes organiza9()es. Mesmo por que se nao houver urna 

motivayiio elevada por parte das pessoas e dirigentes de empresas, qualquer sistema tende ao 

insucesso, ao descredito e ao desperdicio de recursos hurnanos, ou o que tambem representa urn 

desperdicio, fica apenas no pape]. nao e disseminado nas areas, fazendo parte apenas das 

preocupa¢es da area diretamente responsavel pela implan~ao. 

As normas ISO para Sistema de Gestao tern recebido muitas criticas e mesrno urna 

resistencia quando a empresa opta pela implan~ao, dessa forma, varias delas mantem a 

certifica91io pela preocupayao com os possiveis danos que seriam causados sobre sua imagem, 

tendo em vista que a percepyao dos clientes e urn dos impulsionadores do mercado. As normas 

sao burocniticas, acrescentam urn trabalho adicional a rotina pelos controles requeridos e os 

empregados se sentem pressionados. No entanto, no que se refere aos principios norteadores da 

nova versao da serie 9000, niio lui como negar que sao tambem os norteadores de urna gestao 

eficaz com foco no cliente, principios de lideranya, envolvimento das pessoas, abordagem de 

processo, abordagem sistemica para a gestao, melhoria continua, abordagem fuctual para tomada 

de decisOes e beneficios mutuos nas rela¢es com os fomecedores. 

A empresa em estudo foca sua aten91io nos clientes, busca a melhoria continua, o que 

pode ser comprovado pelas aruilises oryamentarias de investimentos, trabalha com abordagem de 

processos e sistemas, en!un com os principios base da ISO 9001:2000 para sistemas de gestao. 

Como foi demonstrado nos capitulos 4 e 5, houve ganhos com o SIG que sao, alem do proprio 

certificado, a padronizayao dos processos, a sistematizayiio de procedimentos operacionais, 

ambientais e emergenciais, o rigor com que e tratada a especificayao do produto, o controle 

rigoroso sobre os produtos niio-conformes e urn aculturamento dos empregados relativos a 

preocupayiio com a qualidade do serviyo ou produto prestado, inclusive ao cliente intemo, e com 

o meio ambiente. Essa Ultima foi urn avan9o significativo, consegnido atraves da sensibilizayao 

ambiental conforme demonstrou a pesquisa realizada para esse trabalho. Alem disso, o SIG, esta 

se mostrando urna boa ferramenta para se iniciar urn processo eficaz de comunica91io com a 

comunidade vizinha 

Porem, mesmo com todos esses beneficios, lui urn gap a ser preenchido. Ha urn vazio que 

faz com que o sistema de gestiio n1io seja utilizado em todas as suas potencialidades. 0 sistema 

oferece mais oportunidades de melhorias e ganhos a Ultrafertil que niio estao sendo percebidos 
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como taL Para que beneflcios advenham do sistema de gestao e necessario fazer urn estudo sobre 

o que distancia a teoria da pnitica, on o sistema de gestao da pnitica gerencial. 

Como continuidade a essa pesquisa, ha hip6teses que poderiam ser verificadas, com urn 

estudo mais aprofundado sobre o porque da sub-utilizaviio dos sistemas de gestiio de urn modo 

geral, sao elas: receio das conseqi.iencias de niio-conformidades nas auditorias extemas, receio de 

burocratizar o sistemas criando-se paralelismo, receio de abrir a gestao para urn auditor externo, 

distanciamento do diente extemo, falta de conflanva no proprio sistema normalizador, 

desconhecimento da essencia das normas, empregados resistentes a mudan!(as, falta de 

confiabilidade nos resultados do programa, apoio superficial da alta direviio, deficiencia da 

coordenal(iio de implantacao do sistema e por fim deficiencia da propria norma ISO 9001 e ISO 

14001. Tendo conhecimento de qual ou quais dessas causas possam estar afetando o sistema, 

pode-se propor me!horias il gestao negocio. 

Para a empresa em estudo, recomenda-se a promo;;;ao de seminaries intemos, onde o 

assunto gestiio qualidade e gestiio ambiental sejam discutidos, buscando analisar como """L'"' 

da forma mais eficiente possivel, todos os recursos do SIG como sistema de gerenciamento: a 

analise critica sistemica, atraves da otimizavao da propria ferramenta de avalia;;;ao das normas, 

em que podem ser avaliados os dados, os indicadores de desempenho e elaboraviio de urn plano 

de a;;;ao para correvao de rotas ou alcance de melhorias, a busca benckmark intemo nos 

indicadores de desempenho definidos, conseguindo, assim, a redu;;;ao de custos. Deve tambem 

buscar urn melhor aproveitamento dos recursos humanos que ja estao habituados il cultura da 

qualidade disseminada. Dessa forma, a empresa conseguira a utilizaviio otimizada do SIG, 

suas as potenc:ialiida1:!es, tnu:enc!o 

titulavao de qualidade e ambiental atraves de certificavoes. 

a 

Outro fato importante a considerar e os sistemas integrados de gestiio no Brasil estiio 

come'(ando a inserir as questoes de saUde, seguranva e responsabilidade social. Essa inserviio e 

decorrente da desnacionalizaviio das grandes empresas passam a experimentar novas formas 

de gestao. responsabilidade social no contexto brasileiro apresenta urn movimento ascendente, 

o que pode ser verificado pelo entidades representativas como Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social, o Gife - Grupo de Institutes, Fundacoes e Empresas, a r.o.Ju.L,., 

Fundacao de e Social entre outros. Mesmo que para 

<mmrl'.e parte das empresas, permaneo;:a a ideia de que ser social mente responsavel e apenas gerar 
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novos empregos, pagar salarios justos alem de contribuir para o bem-estar publico ao pagar 

lmposto,s. ja se ve no empresas conduzindo suas atividades de padroes 

de responsabilidade social corporativa, seja por meio de ayoes sociais junto a comunidades 

seja pe!a preocupayao com o meio ambiente ou mesmo pe!o cuidado em nao negociar 

com fornecedores mao-de-obra infantil. 

outro na questao da saude e segunmva no tralJai!Jo (SST), as organiza<;Oes 

contam com a existencia de urn embasamento legislativo, onde estiio determinadas quais medidas 

oe·ve1n ser tomadas para prevenir que possam ser prejudiciais aos empregados, 

porem a implementa~ao de Sistemas de Gestao de permitira a minimizayao riscos aos 

estao submetidos os funcionilrios e terceiros, visto que obrigatoriamente a sistematizaviio 

programas como PCMSO, PCAentre outros e das av5es referentes a area de SST de 

forma estruturada. Porem como relativos a SST ocorrem apenas no ambito int,erno 

organizaviio, niio havendo grandes pressoes sociais pela inseryao dessa variavel na gestao 

neJ;soc:io, hit urn atraso em relaviio a gestao e ambiental. 

uma tendencia em integrar a qualidade os novos valores 

ser a 

sociedade consumidora a grande mola propulsora para as inovayoes na gestao das empresas. 

Assim, a integraviio dos da qualidade, meio ambiente, saude, seguranva e 

responsabilidade social atraves do alinhamento de todos os processos, metodologias e pniticas 

proplcla empresas urn de gestiio em que todas as "~'·'n'"''< 
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Anexo I- Correspondenda entre NBR ISO 14.01H:1996 e NBR ISO 9001:2000 

NBR ISO 14Jlll1,1'1'16 NBR ISO 9.01H:1000 
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gerais 4.1 4.1 Requisitos gerais 
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7.2.1 

1 
de relacionados ao I I produto 

I i 7.2.2 Analise critica dos relacionados ao 

I produto 

I Requisitos legais e outros requisitos 4.3.2 5.2 Foco no cliente 
7.2.1 Determina<;ao de requisitos re!acionados ao I 
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6.1 Provisi!o de recursos 
6.2 Recursos humanos 
6.2.1 Generalidades 
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6.4 Ambiente de traballio 
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Controle Operacional 4.4.6 7 Realiza~io do Produto 

7.1 Planejamento da realiza\)ao do produto 

7.2 Processos relacionados a clientes 

7.2.1 Determinayiio de requisitos relacionados ao 

produto 

7.2.2 Analise critica dos requisitos relacionados ao 

produto 

7.3 Projeto e desenvolvimento 

7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 

7.3.3 Saidas de projeto e desenvolvimento 

7.3.4 Analise critica de projeto e desenvolvimento 

7.3.5 V erificayiio de projeto e desenvo1vimento 

7.3.6 Validaylio de projeto e desenvolvimento 

7.3.7 Controle de altera\)lies de projeto e 

desenvolvimento 

7.4 Aquisiyiio 

7.4.1 Processo de aquisiyiio 

7.4.2 Infurmaylies de aquisiylio 

7.4.3 V erificayiio do produto adquirido 

7.5 Produyiio e fornecimento de serviyo 

7.5.1 Controle de produyiio e fornecimento de 

serviyo 

7.5.2 Validayiio dos processos de produyiio e 

fornecimento de servi9o 
7.5.3 Identificaylio e rastreabilidade 

7.5.4 Propriedade do cliente 

7.5.5 Preservayiio do produto 

Preparayiio e Atendimento a Emergencias 4.4.7 8.3 Controle de produto niio-conforme 

V erificayiio e ayiio corretiva 4.5 8 Medi~io, analise e melhoria 

Monitoramento e Medi9iio 4.5.1 7.6 Controle de dispositivos de medi9iio e 

monitoramento 

8.1 Generalidade 

8.2 Mediyiio e monitoramento 

8.2.1 Satisfayiio dos clientes 

8.2.3 Medi9iio e monitoramento de processos 

8.2.4 Mediyiio e monitoramento de produto 

8.4 Analise de dados 

Nao-confurmidade e aylies corretivas e 4.5.2 8.3 Controle de Produto nlio-conforme 

preventivas 8.5.2 Ayiio corretiva 

8.5.3 A\)ao preventiva 

Registros 4.5.3 4.2.4 Controle de Registros 

Auditoria do sistema de gestao ambiental 4.5.4 8.2.2 Auditoria interna 

Amilise critica pela administra~io 4.6 5.6 Analise critica pela dire9iio 

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Entradas para a analise crftica 

5.6.3 Saidas da analise critica 
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Anexo II - Rela~o dos Documentos SIG 

PSI-0000-03-01 

PSI-0000-03-03 

PSI -0000-06-0 I 

PSI -0000-06-02 

PSI-0000-06-03 

PSI-0200-09-03 

PSI -0400-09-0 I 

PSI-0400-09-02 

PSI-0400-09-03 

PSI-0400-10-01 

PSI-0300-15-01 

PSI -0400-15-02 

PSI-0000-16-01 

PSI -0000-17-0 I 

PSI -0000-31-0 I 

PSI-0001-32-01 

PSI-0000-42-01 

PSI-000 1-42-0 I 

PSI-0001-42-02 

PSI-0001-42-03 

PSI-0001-42-04 

PSI-0001-46-01 

PSI-0001-46-02 

PSI-0001-46-03 

PSI-000 1-46-04 

PSI -0001-46-05 

PSI -000 1-46-06 

PSI-0001-46-07 

PSI-0001-47-01 

PSI-0001-51-01 

PSI-0300-51-01 

PSI-0001-51-02 

PSI-0001-51-03 

PSI-0001-51-04 

Amilise Critica de Contratos F ertilizantes 

Relacionamento com Cliente 

Qualifica~iio e Avalia~iio de Desempenho de Fornecedor de Produtos e Servi~o: 
Criticos 

Aquisi~iio de Produtos e Servi~os 

Qualifica~o, Contrata~o e A valia~iio de Desempenho de T ransportadoras 

Procedimento de Manuten~iio Itamarati 

Produ~iio de Rocha Fosfatica 

Produ91io de Rocha Fosfatica Ultrafma 

Produ9iio de Rocha F osfatica Seca 

Procedimento para Insp~o e Ensaios Finais 

Procedimento para Manuseio, Acondicionamento, Disposi9iio de Produtos Quimicos 

Manuseio, Armazenamento, Preserva~iio e Expedi9iio de Rocha Fosfatica 

Controle de Registros do SIG 

Auditorias lnternas do SIG 

Identifica9iio e Avalia~iio de Aspectos e Impactos Ambientais 

Requisitos Legais e Outros Requisitos 

Elabora9il.o e Controle de Documentos 

Execu9iio de Backup's dos Relat6rios dos Sistemas Supervis6rios da Britagem 
Usina e Mineroduto 

Execu91io de Backup's dos Servidores de Arquivos 

Controle das Rotinas de Inspeyiio Meciinica e Eletrica para Equipamentos Criticos 

Controle de Revisil.o de Desenhos Tecnicos- Ultrafertil/CMC 

Controle de Residuos 

Tratamento de Fossas Septicas 

Coleta de Lixo 

Tanques de Armazenamento Diesel e Gasolina 

Aplica91io de Inseticidas 

Reabastecimento de GLP- Gas 

Coleta e Armazenagem de Pilhas Comuns e Baterias 

Plano de Atendimento a Emergencia 

Avalia9iio Peri6dica do Atendimento a Legisla9iio e Regulamenta9ii0 Ambienta 
Pertinente 

Controle e Monitoramento das Barragens 

Monitoramento de Efluentes Liquidos 

Monitoramento de Emissoes Atmosfericas 

Fuma9a Preta 
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PSI-0001-54-01 

PSI-000 1-54-02 

PSI-0001-55-01 

PSI-000 1-61-01 

PSI-000 1-62-01 

PSI-000 1-62-02 

PSI-000 1-62-03 

PSI-000 1-62-04 

PSI-0001-63-01 

PSI-000 1-64-01 

PSI-0000-73-0 1 

PSI-0001-73-01 

PSI-0001-74-01 

PS!-0001-75-01 

PSI-0200-75-01 

PSI-0320-75-01 

PSI-0321-75-0 1 

PSI-0330-75-0 1 

PSI-0720-75-01 

PSI-0001-75-02 

PSI-0200-7 5-02 

PSI-0001-75-03 

PSI-0400-75-05 

PSI-0001-76-01 

PSI-0300-76-0 1 

PSI-0300-82-0 1 

PSI-0001-83-01 

PSI-0001-83-02 

PSI-0001-84-01 

PSI -0000-85-01 

PSI-0001-85-01 

Planejamento do Sistema Integrado de Gestiio 

Objetivos, Metas e Programas 

Comunica9ao 

Recursos 

Procedimento para Realiza9ao de Treinamentos 

Qualifica9ao Minima de Cargos 

Controle de Treinamentos - Seads 

Conscientiza9ao Ambiental 

Sistema de Manuten9ao de Equipamentos 

PSSMA 

Gerenciamento de Novos Projetos e Modifica96es 

Avalia9ao de Novos Projetos e Modifica96es 

Inspe9ao no Recebimento de Materiais e Servi9os 

Identifica9ao e Rastreabilidade de Produto 

Planejamento e Opera9ao de Lavra 

Produ9ao de Concentrado Fosfatico Convencional 

Produ9iio de Concentrado Fosfiitico Ultrafino 

Recebimento e Estocagem de Reagentes Qufmicos (Insumos) 

Manuseio, Armazenamento, Preserva9ilo e Expedi91io no Seobe 

Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preserva9ao, Prote9ao e Entrega de 

Materials 

Forma9iio das Pilhas de Homogeneiza9ao 

Situa9ao de Inspe9iio e Ensaios 

Expedi9iio de Produtos 

Controle de Dispositivos de Medi9ao e Monitoramento 

Procedimentos para Controle de Dispositivos de Medi9ao e Monitoramento do 

Sistema de Aniilises Ffsico-Qulmicas 

Procedimento para Medi9ao e Monitoramento de Laborat6rios nos Produtos 

Recebidos, Intermediiirios do Processo, Flnais, Expedidos e Meio Ambiente 

Controle de Produto Nao-Conforme- Materias-Primas, Insumos, Produtos 

Intermediaries e Finais 

Controle de Produto Nao-Conforme- Materiais do Almoxarifado 

Medi9ao, Monitoramento, Analise de Dados e Melhoria 

Processos de Melhoria 

A9ao Corretiva e A9iio Preventiva 
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Anexo III- Questionario 

Ultrafertil 

~GrvSiBiU7A~Ao AHBiG(\JTAL' 

QUGSTiOM~r<.iO 

Nome:------------------- Setor: ________ _ 

Fun9ao: __________ Admissao: ______ Escolaridade: ____ _ 

Responda as questiles abaixo: 

I - 0 que e meio ambiente? 

2- Quais as conseqiHlncias das a96es do homem sobre o meio ambiente que voce conhece? 

3- Quais os principais impactos ambientais que a ULTRAFERTIL causa? 

4- 0 que e desenvolvimento sustentavel? 

5 - 0 que e urn SGA (Sistema de Gerenciamento Ambiental)? 

6- 0 que voce sabe sobre a norma ISO 14.001? 

7 0 que sao aspectos e impactos ambientais? 

8- Quais os impactos ambientais criados pelo seu trabalho na empresa? 

9 ~ 0 que voce sabe sobre a Polftica Ambiental da ULTRAFERTIL? 

10- Como HOMEM, como voce pode contribuir para o desenvolvimento sustentavel? 
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