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Terra, Nosso Lar 

':4 humanidade e parte de um vasto universo em 
evolugao. 

A Terra, nosso far, esta viva com uma 
comunidade de vida {mica. 

As forgas da natureza fazem da exist€mcia uma 
aventura exigente e incerta, mas a Terra 
providenciou as condigoes essenciais para a 
evolugao da vida. 

A capacidade de recuperagao da comunidade da 
vida e o bem-estar da humanidade dependem da 
preservagao de uma biosfera saudavel com todos 
seus sistemas eco/6gicos, uma rica variedade de 
plantas e animais, solos ferteis, aguas puras e ar 
limpo. 

0 meio ambiente global com seus recursos finitos 
e uma preocupagao comum de todas as pessoas. 

A protegao da vitalidade, diversidade e beleza da 
Terrae um dever sagrado." 

Carta da Terra (MMA) 
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RESUMO 

0 trabalho visa conhecer os requisitos da certifica<;ao de laborat6rios 

realizados pelo instituto nacional de metrologia, normaliza<;ao e qualidade industrial 

- INMETRO. 0 alto custo de terceirizar servi<;os pelas industrias obriga aos 

laborat6rios prestadores de servi<;os a investir na qualidade dos resultados 

fornecidos. 0 PDA I UFPR foi criado com o objetivo de atender a demanda atual de 

presta<;ao de servi<;os em analises ambientais para industrias que buscam atender 

aos requisitos da Norma NBR ABNT 14001 :2004, com tomada de decisao baseada 

nos resultados dos ensaios terceirizados. 

A qualifica<;ao do laborat6rio estabelece os criterios para demonstrar sua 

competencia tecnica em possuir urn sistema da qualidade efetivo e que sao capazes 

de produzir resultados tecnicamente validos. 0 objetivo desse trabalho e apresentar 

a implanta<;ao NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005 no Laborat6rio de Pesquisas e 

Desenvolvimento Industrial, Ambiental e em Qualidade da Universidade Federal do 

Parana (PDA/UFPR). 

Foi proporcionado aos colaboradores o treinamento sobre os requisitos da 

para atendimento da norma ISO 17025. A meta e obter a certifica<;ao, mostrando 

que e urn laborat6rio que possui competencia para atuar no mercado, hoje exigente 

e preocupado com o meio ambiente. 

lniciou-se pelo diagnostico do escopo de interesse, reda<;ao dos documentos 

pertinentes ao Sistema de Gestao. Os procedimentos tecnicos estao sendo escritos 

a medida que estao sendo desenvolvidas as rotinas de analises, conforme a 

necessidade estabelecida pelos possfveis clientes. 

A norma pede que haja urn Manual da Qualidade, Procedimentos Tecnicos e 

Procedimentos Administrativos, alem de Registros. Ap6s passar por uma auditoria 

interna para verificar o Sistema de Gestao, a etapa final do projeto, com previsao 

para ocorrer no segundo semestre de 2009, envolvera o pedido para a certifica<;ao, 

que sera encaminhado ao INMETRO, 6rgao que avalia o laborat6rio e fornecem a 

certifica<;ao ISO 17025, no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVES: Acredita<;ao, Qualidade, NBR ISO/IEC 17025:2005 
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I - INTRODUCAO 

Com o forte crescimento economico, a sobrevivencia das empresas 

independentemente de suas dimens6es e estao limitadas por conta do compromisso 

com o meio ambiente. As legislag6es e a crescente cobranc;a da sociedade se 

observam que as industrias tem tido uma participagao mais ativa no cumprimento de 

sua responsabilidade com as quest6es ambientais. 

Mediante esta realidade, novas metas estao sendo desenvolvido na 

prevenc;ao de problemas ambientais 0 que e hoje um dos principais problemas 

vivenciados pelas empresas. A priorizac;ao destas metas e definida em cada 

empresa, atraves de seus profissionais e baseada em sua polftica gerencial e de 

forma pr6-ativa, e tambem, em cumprimento a legislagao vigente. 

A Universidade Federal do Parana, pro ativa tem como compromisso e 

missao de fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a 

formac;ao do cidadao e desenvolvimento humano sustentavel. Ela tem comprovado a 

95 anos a importancia de se investir na educac;ao com qualidade e sempre voltada 

as necessidades da sociedade para qual desenvolve suas atividades. A UFPR se 

preocupa em efetivar suas ag6es no ensino, na pesquisa e a inclusao social, como 

exemplo atendimento aos academicos e aperfeigoamento dos servidores. Consta 

tambem parceria com entidades e empresas que visam o beneficia da sociedade. 

A partir desse incentivo o PDA/UFPR segue esses valores de 

comprometimento como: 

• Ambiente pluralista, onde o debate publico e instrumento da convivencia 

democratica; 

• Preservac;ao e disseminac;ao da cultura brasileira; 

• Proposic;ao de polfticas publicas; 

• Comprometimento da comunidade universitaria com a lnstituigao; 

• Gest6es participativas, dinamicas e transparentes comprometidas com melhores 

condig6es de trabalho e qualidade de vida; 

• Eficiencia, eficacia e efetividade no desenvolvimento das atividades institucionais; 

• lsonomia no tratamento dispensado as Unidades da lnstituigao; 

• Respeito aos criterios institucionais usados na alocac;ao interna de recursos. 
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No caso de laborat6rios de universidades, que atuam na prestagao de 

servigos de calibragao e ensaios, deve ocorrer urn compromisso com clientes 

internos (alunos, outros laborat6rios) e externos (empresas) para o atendimento de 

objetivos do ensino, pesquisa e extensao. 

A implantagao de urn Sistema de Gestao da Qualidade e importante tanto 

pelo ponto de vista da prestagao de servigos, quanta da pesquisa, pois vai permear 

os conceitos de Qualidade nos alunos em formagao que estiverem vinculados ao 

laborat6rio. 

0 PDA/UFPR tern como objetivo principal a satisfagao de seus clientes de 

acordo com as exigencias da legislagao ambiental aplicavel aos varios segmento do 

mercado. 

A coleta de dados necessaries para a estruturagao do SGQ foi feita atraves 

de vivencia no local de trabalho, com reunioes com os gerentes e tecnicos que ali 

trabalham e acompanhamento da equipe de implantagao do sistema. 

0 sucesso academico e os resultados tecnicos alcangados pelo LACAUT ets 

inspiraram a criagao do PDA/UFPR com foco na area ambiental. Assim, a 

necessidade de urn SGQ vern do fato de que o laborat6rio esta calcado em ensaios 

tecnicos de laborat6rio e esta norma e a mais adequada e a exigida pelos 

contratantes de servigos e requisito principal para competir com a concorrencia na 

questao de prestagao de servigos a escolha pela ISO/IEC 17025:2005 fornece os 

requisites gerais para a competencia de laborat6rios de ensaio e calibragao e e 

utilizada pelo INMETRO como norma base para a certificagao dos ensaios 

laboratoriais. 

Pretende-se, com este projeto de implantagao, formar profissionais que 

constituam nucleos de competencia em sistemas de gestao da qualidade, 

viabilizando a massa critica necessaria a sua irradiagao e implementagao nos 

laborat6rios de ensaio das diversas areas, garantindo a competencia e a qualidade 

dos resultados neles obtidos. 

A certificagao dos ensaios laboratoriais, com o reconhecimento da 

competencia tecnica, e urn instrumento essencial para a remogao de barreiras 

tecnicas, uma vez que assenta na comparabilidade da qualidade de resultados. 

0 Laborat6rio garante, de forma organizada e sistematica, o funcionamento 

adequado dos servigos prestados. Para alcangar este objetivo, compromete-se a: 
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• Satisfazer as necessidades e exigencias dos clientes de forma a garantir 

o reconhecimento da qualidade dos servic;os prestados; 

• Executar os ensaios de acordo com os procedimentos e os metodos 

estabelecidos e a fornecer urn servic;o que esteja em conformidade com 

os requisites previamente acordados com os clientes; 

• Assegurar a atualizac;ao e melhoria dos metodos e processes utilizados; 

• Zelar pela continua aplicac;ao das boas praticas profissionais, bern como 

pela qualidade dos ensaios fornecidos aos seus clientes; 

• Melhorar o nlvel de formac;ao da equipa tecnica, de forma a assegurar 

que todos os tecnicos do Laborat6rio estao familiarizados com os 

documentos aplicaveis a sua func;ao e com o Sistema de Gestao 

Laborat6rio; 

• Manter o Laborat6rio devidamente organizado, de modo a funcionar 

sistematicamente, cumprindo, desta forma, com os requisites da norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. 

0 plano estrategico define para o laborat6rio, entre outras, a seguinte diretriz: 

"que a adequac;ao dos meios aos fins contribua na concretizac;ao das pollticas e 

diretrizes dos recursos materiais e principalmente humanos necessaries". 

CHENG eta/ (1995, p. 64) alerta para a necessidade de que a definic;ao do 

mercado esteja em consonancia com o Plano Estrategico, pois esta atividade visa 

definir o mercado como forma de buscar novas e melhores maneiras de satisfaze-lo. 

0 plano estrategico do laborat6rio para o perlodo de 1996-2005 (FIDENE, 1996) 

define como polltica de extensao: "que a atividade de extensao universitaria seja urn 

espac;o de interac;ao com a sociedade na perspectiva de melhor entender e inserir-se 

na dinamica do desenvolvimento regional." 

A infra-estrutura para criac;ao deste laborat6rio baseia-se normalmente em 

metodologias. 0 metodo usado na gestao do PDA/UFPR que devem ser 

interligadas para comunicar urn pequeno numero de temas estrategicos amplos, 

como o crescimento do laborat6rio, a busca de recursos o fomento das pesquisas, a 

reduc;ao de riscos o aumento de produtividade estao sendo atraves de passos 

dessas metodologias que incluem: definic;ao da estrategia empresarial do 

laborat6rio como gerencia de servic;os e gestao da qualidade passos estes 

implementados atraves de indicadores de desempenho. 
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Dentre a ferramenta utilizada para materializar a visao e o crescimento o foi 

escolhido no PDA/UFPR o BSC Balanced Scorecard que reflete o equilfbrio entre 

objetivos de curta e Iongo prazo, entre medidas financeiras e nao-financeiras, entre 

indicadores de tendencias e ocorrencias e, ainda, entre as perspectivas interna e 

externa de desempenho. 

Foram estabelecidos as mapas estrategicos que descreve a estrategia do 

laborat6rio, atraves de objetivos relacionados entre si, que devem ser alcangados 

que e o ponto critico para o sucesso do Laborat6rio, sera medido e acompanhado o 

alcance dos objetivos com indicadores atraves do nfvel de desempenho e au a taxa 

de melhorias necessarias divulgado para colaboradores atraves do plano de agao. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral desta proposta e estruturar as etapas de implantagao da 

ISO/IEC 17025, utilizando as conceitos e tecnicas desenvolvidas no Curso de 

Especializagaoem Gestao da Qualidade na UFPR, area de ciencias sociais, dentro 

do possfvel, executar algumas destas etapas dentro do cronograma a ser 

estabelecido. 

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Como objetivos especfficos, a execugao da proposta depende das 

seguintes etapas: 

• Diagn6stico das operag6es atuais do laborat6rio e de suas necessidades em 

termos de sistema da qualidade; 

• Projetar a implantagao da norma ISO/IEC 17025:2005 no PDA/UFPR; 

• Definigao da Polftica de Qualidade; 

• Visao; 

• Missao do laborat6rio; 

• Estruturagao da parte documental necessaria a implantagao do SGQ; 

• Planejar as etapas e ag6es para implantagao do SGQ/PDA/UFPR. 

Recomendar ag6es para evitar riscos na implantagao do Sistema. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO CENARIO 

No caso de laborat6rios de universidades, que atuam na prestac;ao de 

servic;os de calibrac;ao e ensaios, deve ocorrer urn compromisso com clientes 

internos (alunos, outros laborat6rios) e externos (empresas) para o atendimento de 

objetivos do ensino, pesquisa e extensao. 

A implantac;ao de urn Sistema de Gestao da Qualidade e importante tanto 

pelo ponto de vista da prestac;ao de servic;os, quanta da pesquisa, pais vai permear 

os conceitos de Qualidade nos alunos em formac;ao que estiverem vinculados ao 

laborat6rio. 

0 PDA/UFPR tern como objetivo principal a satisfac;ao de seus clientes de 

acordo com as exigencias da legislac;ao ambiental aplicavel aos varios segmento do 

mercado. 

A coleta de dados necessarios para a estruturac;ao do SGQ foi feita atraves 

de vivencia no local de trabalho, com reunioes com os gerentes e tecnicos que ali 

trabalham e acompanhamento da equipe de implantac;ao do sistema. 

0 sucesso academico e os resultados tecnicos alcanc;ados pelo LACAUT ets 

inspiraram a criac;ao do PDA/UFPR com foco na area ambiental. Assim, a 

necessidade de urn SGQ vern do fato de que o laborat6rio esta calcado em ensaios 

tecnicos de laborat6rio e esta norma e a mais adequada e a exigida pelos 

contratantes de servic;os e requisito principal para competir com a concorrencia na 

questao de prestac;ao de servic;os a escolha pela ISO/IEC 17025:2005 fornece os 

requisitos gerais para a competencia de laborat6rios de ensaio e calibrac;ao e e 

utilizada pelo INMETRO como norma base para a certificac;ao dos ensaios 

laboratoriais. 

Pretende-se, com este projeto de implantac;ao, formar profissionais que 

constituam nucleos de competencia em sistemas de gestao da qualidade, 

viabilizando a massa critica necessaria a sua irradiac;ao e implementac;ao nos 

laborat6rios de ensaio das diversas areas, garantindo a competencia e a qualidade 

dos resultados neles obtidos. 

A certificac;ao dos ensaios laboratoriais, com o reconhecimento da competencia 

tecnica, e urn instrumento essencial para a remoc;ao de barreiras tecnicas, uma vez 

que assenta na comparabilidade da qualidade de resultados. 
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0 Laborat6rio garante, de forma organizada e sistematica, o funcionamento 

adequado dos servigos prestados. Para alcangar este objetivo, compromete-se a: 

• Satisfazer as necessidades e exigencias dos clientes de forma a garantir 

o reconhecimento da qualidade dos servigos prestados; 

• Executar os ensaios de acordo com os procedimentos e os metodos 

estabelecidos e a fornecer urn servigo que esteja em conformidade com 

os requisites previamente acordados com os clientes; 

• Assegurar a atualizagao e melhoria dos metodos e processes utilizados; 

• Zelar pela continua aplicagao das boas praticas profissionais, bern como 

pela qualidade dos ensaios fornecidos aos seus clientes; 

• Melhorar o nfvel de formagao da equipa tecnica, de forma a assegurar 

que todos os tecnicos do Laborat6rio estao familiarizados com os 

documentos aplicaveis a sua fungao e com o Sistema de Gestao 

Laborat6rio; 

• Manter o Laborat6rio devidamente organizado, de modo a funcionar 

sistematicamente, cumprindo, desta forma, com os requisites da norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. 

1.4 METODOLOGIA 

Atraves de urn diagn6stico das operagoes atuais do laborat6rio e de suas 

necessidades em termos de sistema da qualidade, foram feitos levantamentos de 

dados, o qual foi elaborado a proposta para projetar a implantagao da norma 

ISO/IEC 17025:2005 no PDA/UFPR. 

A realizagao de entrevista com os colaboradores no local de trabalho e com a 

coordenagao serviu para uma avaliagao da analise da documentagao e para os 

procedimentos do Laborat6rio PDA/UFPR. 

Na revisao bibliogratica buscou subsidiar a proposta de implantagao da norma 

ISO/IEC 17025:2005. 

0 projeto descreve o laborat6rio e futuramente a sua prestagao de servigo e 

o compromisso com o meio ambiente. Fomentado nestes dados e apresentado a 
proposta de implantagao para a coordenagao e consequente a busca pela sua 

implantagao. 
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1.5 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

A ISO 17025:2005, tern carc~ter voluntario e e a norma de escolha para o 

desenvolvimento de metodos, verificac;ao do cumprimento de especificac;6es, 

pesquisa basica e qualquer outro tipo de ensaio, a norma estrutura as func;6es 

gerenciais da organizac;ao, desde a identificac;ao inicial das necessidades exigidas 

pelo mercado, ate o atendimento final dos requisitos da norma. 

Os princfpios de um Sistema de Gestao da Qualidade implantado atraves da 

NBR 17025 sao aplicaveis a quaisquer laborat6rios publicos, privados de economia 

mista que atuem na area de ensaios analfticos ou de calibrac;ao, desde que as 

mudanc;as necessarias nao consistam em adequac;ao de equipamentos ou aquisic;ao 

de novas bens, pois e importante a mudanc;a de comportamento de todo o quadro 

de colaboradores. 

Estes devem ter a consciencia de que a competencia final do processo de 

medic;ao sera alcanc;ada se em todas as etapas possufrem responsabilidades e 

objetivos bern definidos que, consequentemente, levarao a qualidade. 

A lnstituic;ao que atraves de seus laborat6rios de prestac;ao de servic;os 

apresenta como objetivo principal trabalhar com a qualidade necessita de 

reconhecimento das necessidades dos clientes, para desenvolver o sistema de 

Qualidade que promova os padr6es que atendam as necessidades, estruturar as 

atividades visando manter os padr6es estabelecidos, aplicar a melhoria continua a 

partir de uma visao estrategica e com a abordagem humanista (Barry, 

1974;Campos,2004;Miguel 2001 ). 

A lmplementac;ao do sistema de qualidade promove a as empresas maior 

organizac;ao das atividades e introduz metodos de trabalho mais eficientes, atraves 

da sistematizac;ao das atividades.(Malfors et al., 2004). 

ALBRECHT & BRADFORD (1992, p. 36) alertam para a necessidade de se 

compreender a prestac;ao de servic;os como um fluxo unico de experiencias 

interligadas, situac;ao em que uma atividade antecedente influi na atividade 

precedente. Nas colocac;6es dos autores, a identificac;ao precisa das necessidades 

dos clientes e questao chave para o correto encaminhamento na organizac;ao 

prestadora de servic;os. 

0 sistema de qualidade em servic;os, quando implementado em laborat6rios, 

possibilita obter dados corretos, permitir a confiabilidade dos laudos emitidos, 



Especialista em Gestao da Qualidade/UFPR. ____________________ 17 

aumentar a credibilidade e o respeito da comunidade, evitar erros e retrabalhos, 

facilitar a rastreabilidade, atraves da adogao de sistema padronizado (Campos, 

2004; nascimento, 1999).Baseados nos padr6es da ISO ou outros de 

reconhecimento internacional, sao descritos de forma generica, devido a sua ampla 

abrangencia das areas de aplicagao, tomando necessaria a obtengao de 

informag6es complementares e especificas para determinadas areas. 

Conforme evidenciado por MAGALHAES (2006) A analise quanta a qualidade 

de um laborat6rio de metrologia pode ser feita sabre dois aspectos: o externo e o 

interne a instituigao, alguns elementos alem do acreditagao sao determinantes para 

que um laborat6rio possa se manter com determinado nfvel de competitividade em 

relagao os demais: 

• . Prazo, ou seja, rapidez na entrega; 

• . Prego, valor compatfvel com o desejado pelos clientes; 

• Qualidade no atendimento, cuidado na recepgao e no envio de sistema de 

medigoes. 
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II - REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 INMETRO 

0 Laborat6rio PDA/UFPR procede conforme a Norma ABNT NBR ISO/ IEC 

17025 segue legislativo recomendado. Dentre 6rgao esta o INMETRO. lnstituto 

Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial - INMETRO - e uma 

autarquia federal, vinculadas ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e 

Comercio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial (CONMETRO), colegiado 

interministerial, que e o 6rgao normativo do Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalizagao e Qualidade Industrial (SINMETRO). Objetivando integrar uma 

estrutura sistemica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o lnmetro foram criados 

pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este ultimo substituir o entao 

lnstituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente o seu raio 

de atuagao a servigo da sociedade brasileira. No ambito de sua ampla missao 

institucional, o lnmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua 

produtividade por meio da adogao de mecanismos destinados a melhoria da 

qualidade de produtos e servigos. 

Sua missao e prover confianga a sociedade brasileira nas medigoes e nos 

produtos, atraves da metrologia e da avaliagao da conformidade, promovendo a 

harmonizagao das relagoes de consumo, a inovagao e a competitividade do Pals. 

(fonte Portaria INMETRO). 

Dentre as competencias e atribuigoes do lnmetro destacam-se: 

• Executar as polfticas nacionais de metrologia e da qualidade; 

• Verificar a observancia das normas tecnicas e legais, no que se refere as 

unidades de medida, metodos de medigao, medidas materializadas, 

instrumentos de medigao e produtos pre-medidos; 

• Manter e conservar os padroes das unidades de medida, assim como 

implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padroes das unidades 

de medida no Pals, de forma a torna-las harmonica internamente e 

compatfveis no plano internacional, visando, em nlvel primario, a sua 
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aceitagao universal e, em nlvel secundario, a sua utilizagao como suporte 

ao setor produtivo, com vistas a qualidade de bens e servigos; 

• Fortalecer a participagao do Pals nas atividades internacionais 

relacionadas com metrologia e qualidade, alem de promover o intercambio 

com entidades e organismos estrangeiros e internacionais; 

• Prestar suporte tecnico e administrative ao Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial - Conmetro, bern assim 

aos seus comites de assessoramento, atuando como sua Secretaria

Executiva; 

• Fomentar a utilizagao da tecnica de gestao da qualidade nas empresas 

brasileiras; 

• Planejar e executar as atividades de acreditagao de laboratories de 

calibragao e de ensaios, de provedores de ensaios de proficiencia, de 

organismos de certificagao, de inspegao, de treinamento e de outros, 

necessaries ao desenvolvimento da infra-estrutura de servigos 

tecnol6gicos no Pals; e 

• Coordenar, no ambito do Sinmetro, a certificagao compuls6ria e voluntaria 

de produtos, de processes, de servigos e a certificagao voluntaria de 

pessoal. 

2.2 ABNT NBR ISO 9001 

A ABNT NBR ISO 9001 e a versao brasileira da norma internacional ISO 

9001 que estabelece requisites para o Sistema de Gestao da aualidade 

<SGO> de uma organizac;ao, nao significando, necessariamente, 

conformidade de produto as suas respectivas especificac;oes. E um 

conjunto de requisites que tern como objetivo orientar as empresas no sistema de 

gestao da qualidade, com o objetivo de satisfazer os clientes, buscar a melhoria 

continua e assegurar a Competitividade da empresa. Esta norma pede ser aplicada 

a qualquer tipo e porte de organizagao 0 objetivo da ABNT NBR ISO 9001 e I he 
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prover confian<;a de que o seu fornecedor podera fornecer, de forma 

consistente e repetitiva, bens e servi<;os de acordo com o que voce 

especificou. 

2.3 ABNT NBR ISO/IEC 17025 

Conforme hist6rico, lnternacionalmente, o processo de padronizagao das 

atividades dos laborat6rios de ensaio e calibragao teve infcio com a publicagao da 

ISO/IEC Guia 25 em 1978, revisado posteriormente em 1993. Na Europa, em razao 

da nao aceitagao da ISO Guia 25, vigorava a EN 45001 como norma para 

reconhecer a competencia dos ensaios e calibragoes realizadas pelos laborat6rios. 

(Anvisa, artigo Metrologia). 

Mas os dois processos continham nfveis de detalhamento insuficientes para 

interpretagao/ aplicagao, e faltavam conteudos para a polftica da qualidade dos 

laborat6rios, rastreabilidade de medigoes, processos de amostragem e uso de dos 

meios eletronicos. Para atender essas deficiencias, a ISO iniciou em 1995 os 

trabalhos de revisao da ISO Guia 25 atraves do Working Group 10 (WG 1 0) da 

ISO/CASCO (Committee on Conformity Assessment). 

A norma ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competencia de 

laborat6rios de ensaio e calibragao - foi resultada oficialmente em dezembro de 1999 

e publicada internacionalmente no infcio do ano 2000. Pela ABNT, no Brasil, a 

NBRIISO/IEC 17025 foi publicada em janeiro de 2001. 

2.31 Hist6rico da formagao da ISO IEC 17025: 2005 

A norma ISO/IEC 17025 e considerada a referencia mundial para 

laborat6rios de ensaio e de calibragao que desejam demonstrar que tern 

implementado urn sistema de qualidade, que apresenta requisitos de gestao e 

tecnicos necessaries a demonstragao da implementagao de urn sistema de gestao, 

da competencia tecnica, e da capacidade de produzir a emissao de resultados 

tecnicamente validos demonstrado na Figura 1: 
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ISO 
0001M:M4·· 

ISO lEG 
11025:199.;1 

PNQ 

Figura 1 - Hist6rico da formagao da ISO IEC 17025: 2005 

ISO mr: 
11025::))05 

Fonte ASSOCIA!;AO BRASLEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT). NBR ISO/IEC 17025 

Em refen3ncias pesquisadas foi possfvel avaliar semelhangas entre as NBR 

ISO 9000 e NBR ISO 17025 em alguns requisites, entretanto cada atividade e 

necessaria ser levado em conta a finalidade no mercado conforme Quadro abaixo: 
NBR ISO 9001:2000 x ABNT NBR ISO 9001 ISO 17025 

ISO/IEC 17025:2005 

TITULO 
Sistemas de Gestao da Requisitos Gerais para 
Qualidade - Requisitos Competencia de Laborat6rios de 

Ensaio e Calibracao 
APLICA!;AO Fabricas; Hospitais; Bancos; Laborat6rios de Ensaios e 

Teatros; etc ... Calibracao 

REQUISITOS 
Sistema de Gestao da Sistema de Gestao da Qualidade + 

Qualidade 
Competencia Tecnica 

AVALIADORES Avaliador Uder (SGQ) Avaliador Uder (SGQ) + 
Avaliadores Tecnicos 

RECONHECIMENTO 
CERTIFICA!;AO Acreditagao RBC/RBLE- INMETRO 

O.C.S. Habilitagao REBLAS- ANVISA 

Figura 2: 

A Norma se destina a laborat6rios de calibragao e de ensaios visando ao 

desenvolvimento e implementagao dos seus sistemas da qualidade. Pode, tambem, 

ser usado par organismos de acreditagao e de certificagao e par outros envolvidos 

na capacitagao de laborat6rios. 

A certificagao par meio das normas de serie NBR ISO 9000 e insuficiente 

para garantir que as laborat6rios realizem as servigos com resultados tecnicamente 

validos, par isso a necessidade que as laborat6rios utilizem simultaneamente a 

norma NBR ISO 17025, que tern como objetivos: 

• Especificar as requisites para a realizagao de ensaio, analises au calibragoes; 
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• Pode ser aplicavel a todas as organizagoes que realizam analises ensaios 

e/ou calibragoes; 

• Atende os laborat6rios que utilizam estes servigos e (laborat6rios de 1.a, 2.a 

ou 3.a parte) 

• Atende o laborat6rio independente dos numeros de pessoas ou de extensao 

do escopo das atividades de ensaio ou calibragao; 

• E aplicavel a calibragao ou ensaios que utilizam metodos normalizados e nao 

normalizados, bern como os desenvolvidos pelo laborat6rio; 

• Pode ser usada pelos laborat6rios para desenvolver seu Sistema da 

Qualidade administrativo e tecnico, e pode ser usados pelos clientes, 

autoridades regulamentadoras e organismos de credenciamento no 

reconhecimento das competencias dos laborat6rios. 

2.4 TERMOS E DEFINI<;OES: 

Para facilitar e unificar o entendimento desta norma alguns termos sao utilizados 

conforme a seguir : 

./ CALIBRA<;AO 

Conjunto de operagoes que estabelece sob condigoes especificadas, a 

relagao entre os valores indicados por urn instrumento de medigao ou sistema de 

medigao ou valores representados por uma medida materializada ou urn material de 

referencia, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padroes. 

(VIM- Portaria 029 de 10/03/1995 do INMETRO). 

Observagoes: 

• 0 resultado de uma calibragao permite tanto o estabelecimento dos 

valores do mensurando para as indicagoes, como a determinagao das 

corregoes a serem aplicadas. 

• Uma calibragao pode tambem determinar outras propriedades 

metrol6gicas como o efeito das grandezas de influencia. 
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• 0 resultado de uma calibragao pode ser registrado em um documento, 

algumas vezes denominado certificado de calibragao ou relat6rio de 

calibragao . 

./ RASTREABILIDADE 

Propriedade do resultado de uma medigao ou do valor de um padrao estar 

relacionado a referencias estabelecidas, geralmente padroes nacionais ou 

internacionais, atraves de uma cadeia contfnua de comparagoes, todas tendo 

incertezas estabelecidas. (VIM- Portaria 029 de 10/03/1995 do INMETRO). 

Observac;oes: 

• 0 conceito e geralmente expresso pelo adjetivo rastreavel; 

• Uma cadeia contfnua de comparagoes e denominada de cadeia de 

rastreabilidade . 

./ ENSAIO 

Operagao tecnica que consiste n~ determinagao de uma ou mais 

caracteristicas ou desempenho de um dado produto, material, equipamento, 

organismo, fenomeno fisico, processo ou servigo, de acordo com um procedimento 

especificado . 

./ ENSAIO DE PROFICIENCIA 

Determinagao do desempenho da calibragao ou de ensaio de um laborat6rio 

por meio de comparagoes interlaboratoriais . 

./ INCERTEZA DE MEDI<;AO 

Parametro associado ao resultado de uma medigao, que caracteriza a 

dispersao dos valores que podem ser fundamentadamente atribuidos a um 

mensurando (VIM- Portaria 029 de 10/03/1995 do INMETRO). 

Observac;oes: 
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• Entende-se que o resultado da medic;ao e a melhor estimativa do valor do 

mensurando, e que todos os componentes da incerteza, incluindo aqueles 

resultantes dos efeitos sistematicos, como os componentes associados 

com correc;oes e padroes de referencia, contribuem para dispersao; 

• A incerteza de medic;ao compreende, em geral, muitos componentes. 

Alguns destes componentes podem ser estimados com base na 

distribuic;ao estatfstica dos resultados das series de medic;oes e podem 

ser caracterizados por desvios padrao experimentais. Os outros 

componentes que tambem podem ser caracterizados por desvio padrao, 

sao avaliados por meio de distribuic;ao de probabilidade assumida, 

baseada na experiencia ou em outras informac;oes; 

• 0 parametro pode ser por exemplo, urn desvio padrao (ou urn multiplo 

dele), ou a metade de urn intervalo correspondente a urn nfvel de 

confianc;a estabelecida . 

./ MELHOR CAI?ACIDADE DE MEDIQAO 

Menor incerteza de medic;ao que urn laborat6rio de calibrac;ao pode atingir no 

escopo do seu acreditac;ao, quando efetua calibrac;oes mais ou menos rotineiras de 

padroes de medic;ao pr6ximos do ideal, destinados a definir, realizar, conservar ou 

reproduzir uma unidade daquela grandeza ou urn ou mais de seus valores, ou 

quando realizam calibrac;oes mais ou menos rotineiras de instrumentos de medic;ao 

pr6ximos do ideal projetados para medic;ao daquela grandeza (VIM- Portaria 029 de 

10/03/1995 do INMETRO ). 
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2.5 ESTRUTURA<;AO DE UM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL 

Segundo a norma a estruturagao do sistema de gestao laboratorial esta 

representada no fluxograma abaixo: 

NBR ISO!IEC 17025 

~ 
Documentos 

complementares a NBR 
ISOIIEC 17025 
Emitidos pelo 

INMETROque 
estabelecem requisitos 

para uma ou mais 
especialidades 

~ 
Manual da qualidade 

I 
• 

~ • ~ 
Procedimentos de Procedimentos Tecnicos Registros da Qualidade e 

Sistema Tecnicos 

Figura 3 

2.5 REQUISITOS IMPORTANTES 

A norma NBR ISO 17025:2005 e recomendada como base para organismos 

de credenciamento e e dividida em duas segoes principais. A segao 4 especifica os 

Requisites da direr;ao para urn gerenciamento consistente do sistema da qualidade: 

Organizagao, Sistema de Gestao, Controle de Documentos, Analise Crftica de 

Pedidos, Propostas e Contratos, Subcontratagao de Ensaios/Calibragoes,Aquisigao 

de Servigos e Suprimentos,Atendimento ao Cliente, Reclamagoes,Controle de 

Trabalhos de Ensaio e/ou Calibragao nao-conforme, Melhoria continua, Agao 

Corretiva, Agoes Preventiva,Controle dos Registros,Auditorias lnternas. 

A segao 5 especifica os requisites tecnicos necessaries para os servigos 

realizados pelos laboratories que sao divididos em nas seguintes partes: 

Generalidades,Pessoai,Acomodagoes e Condigoes Ambientais,Metodos de Ensaio e 

Calibragao e Validagao de Metodos,Equipamentos,Rastreabilidade da Medigao, 
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Amostragem,Manuseio de ltens de Ensaio e Calibragao,Garantia da Qualidade de 

Resultados de Ensaio e Calibragao, Apresentagao de Resultados 

2.6 REQUISITOS DA DIREQAO 

2.6.1 Organizagao: 

0 laborat6rio e entidade de ldentidade legal e juridica, tern como 

responsabilidade realizar suas atividades de ensaio e calibragao de modo a tender 

aos requisitos desta Norma e satisfazer as necessidades dos .clientes das 

autoridades regulamentadoras ou das organizagoes que fornecem reconhecimento 

o Sistema de gestao deve cobrir os trabalhos realizados com instalagoes 

permanentes do laborat6rio em locais fora de suas instalagoes permanentes ou me 

instalagoes associadas ao laborat6rio temporarias ou moveis. lsso incluiu coleta de 

amostras de ar, agua e solo. 

o laborat6rio deve: 

a) ter pessoal gerencial e tecnico, com a autoridade e os recursos necessarios para 

desempenhar suas tarefas incluindo a implementagao manutengao e melhoria do 

sistema de gestao e para identificar a ocorrencia de desvios do sistema de gestao ou 

todos os procedimentos para a realizagao de ensaios e ou calibragao e para iniciar 

agoes para prevenir ou minimizar tais desvios 

b) ter meios para assegurar que sua diregao e seu pessoal estejam livres de 

quaisquer pressoes e influencias indevidas comerciais financeiras e outras internas e 

externas que possam afetar adversamente a qualidade eletronica dos resultados. 

c) ter polfticas e procedimentos para assegurar a protegao das informagoes 

confidencial e direita de propriedade dos seus clientes incluindo os procedimentos 

para a protegao ao armazenamento e a transmissao eletronica dos resultados. 

d) ter polftica e procedimentos para evitar envolvimentos em quaisquer atividades 

que poderiam diminuir a confianga na sua competencia imparciabilidade julgamento 

ou integridade operacional 

e) definir a estrutura organizacional e gerencial do laborat6rio seu Iugar na 

organizagao principal e as relagoes entre a gestao da qualidade operagoes tecnicas 

e servigos de apoio. 
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f) o laborat6rio especifica a responsabilidade a autoridade e o inter-relacionamento 

de todo pessoal que gerencia realiza ou verifica trabalhos que afetem a qualidade 

dos ensaios e a calibrac;ao. 

g) o laborat6rio deve de prover de supervisao adequada do pessoal de ensaio e 

calibrac;ao inclusive daqueles em treinamentos por pessoas familiarizadas com os 

metodos e procedimentos com a finalidade de cada ensaio e ou calibrac;ao e com a 

avaliac;ao dos resultados de ensaios e calibrac;oes. 

h) o laborat6rio tern gerencia tecnica com responsabilidade total pelas operac;oes 

tecnicas e pela provisao dos recursos necessarios para assegurar a qualidade das 

operac;oes do laborat6rio. 

i) o laborat6rio conta com urn membra em seu quadro de pessoal, com autoridade 

definidas para assegurar que o sistema de gestao relacionado a qualidade seja 

implementando e seguido permanentemente. Este membra tern acesso direto ao 

mais alto nfvel gerencial onde sao tomadas as decisoes sabre as polfticas do 

laborat6rio. 

j) o laborat6rio assegura que seu pessoal esta consciente da pertinencia e 

importancia de suas atividades e de como eles contribuem para alcanc;ar os 

objetivos do sistema de gestao. 

2.6.2 Sistema De Gestao 

0 laborat6rio deve estabelecer, implementar e manter urn sistema de gestao 

apropriado ao escopo das suas atividades. Ele deve documentar suas polfticas, 

sistemas, programas, procedimentos, e instruc;oes na extensao necessarias para 

assegurar a qualidade dos resultados de ensaios e ou calibrac;oes. A documentac;ao 

do sistema deve ser comunicada compreendida estar disponfvel e ser implementada 

pelo pessoal apropriado. 

As polfticas do sistema de gestao do laborat6rio relativas a qualidade 

incluindo uma declarac;ao sabre a polftica da qualidade estao definidas no manual da 

qualidade. A declarac;ao da polftica da qualidade foi emitida sob a autoridade da alta 

direc;ao e incluiu: 

a) Comprometimento da direc;ao do laborat6rio com as boas pratica profissionais e 

com a qualidade dos seus ensaios e calibrac;oes no atendimento aos seus clientes. 
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b) A declarac;ao da direc;ao sobre o nfvel de servic;o do laborat6rio 

c) o prop6sito do sistema de gestao com respeito a qualidade 

d) urn requisito q todo o pessoal envolvido nas atividades de ensaios e calibrac;ao 

abrangidas pelo laborat6rio esta familiarizado com a documentac;ao da qualidade e 

implemente as polfticas e os procedimentos nos seus trabalhos. 

e) o comprometimento da direc;ao do laborat6rio com a conformidade a esta normae 

com a melhoria continua e eficacia do sistema de gestao. 

0 Manual da qualidade e o documento que declara a polftica da qualidade, 

descreve o sistema de gestao: 

• Define as responsabilidades e atribuic;oes do pessoal envolvido no 

sistema de gestao de uma organizac;ao ou fazer refen3ncia a outros 

documentos que contenham estas atribuic;oes. 

• Descrever a estrutura da documentac;ao e de pessoal envolvido no 

sistema de gestao. 

• Organizac;ao dos itens do manual de acordo com a numerac;ao dos itens 

da Norma ISO 17025. Recomendavel. 

• Aprovado pela alta direc;ao da organizac;ao em que o laborat6rio 

pertence e pelo gerente da qualidade do laborat6rio (no mfnimo). 

• 0 Gerente da Qualidade e o responsavel pela emissao e revisoes do 

Manual da Qualidade. 

• 0 organismo acreditador I habilitador recebe c6pia controlada do 

Manual da Qualidade. 

• Deve referenciar os procedimentos que complementam e detalham os 

requisitos descritos. 

A alta direc;ao fornece e evidencia do seu comprometimento com o 

desenvolvimento e implementac;ao do sistema de gestao e tambem com a melhoria 

continua de sua eficacia. A Polftica da qualidade- PQ do Laborat6rio esta 

documentada no manual da qualidade e divulgada e compreendida entre o pessoal 

do laborat6rio. Ele inclui: 

• 0 comprometimento da direc;ao do laborat6rio com as boas praticas 

profissionais e com a qualidade dos seus ensaios e calibrac;oes no 

atendimento a seus clientes; 

• A declarac;ao da direc;ao sobre o nfvel do servic;o do laborat6rio; 
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• Os objetivos do sistema de gestao com respeito a qualidade; 

• Urn requisite de que todo pessoal envolvido nas atividades de ensaio e 

calibrac;ao abrangidas pelo laborat6rio esta familiarizado com a 

documentac;ao da qualidade e implemente as pollticas e os procedimentos 

nos seus trabalhos; 

• 0 comprometimento da direc;ao do laborat6rio com a conformidade a esta 

Norma (ABNT NBR ISO/IEC 17025) e com a me/haria continua da eficacia do 

sistema de gestao. 

A alta direc;ao do Laborat6rio comunica a organizac;ao a importancia de 

atender aos requisites do cliente e os requisites estatutarios e regulamentares.O 

manual da qualidade inclui e faz referencia aos procedimentos complementares 

incluindo procedimentos tecnicos. 

No manual inclui as atribuic;oes e responsabilidades da gerencia tecnica e do 

gerente da qualidade, como tambem suas responsabilidades por assegurar as 

conformidades com a norma. 

A alta direc;ao assegura que a integridade do sistema de gestao seja mantida 

quando sao planejadas e implementadas mudanc;as no sistema de gestao 

2.6.3 Controle de Documentos 

2.6.3.1 Documentos: 

0 Laborat6rio considera a documentac;ao tecnica: 

• Declarac;ao da polftica; procedimentos; especificac;oes; tabelas de 

calibrac;ao, graficos, livros; avisos; posteres; memorandos; 

softwares; desenhos; 

• Outros documentos que estao sujeitos a revisoes. 

Toda documentac;ao do sistema de gestao recebe uma identificac;ao (mica e esta 

sujeita a urn controle de revisoes e distribuic;ao. 

Os procedimentos de sistema de gestao e operacionais sao emitidos para 

complementar o sistema de gestao apresentado no laborat6rio. 

As documentac;oes tecnicas necessarias para realizac;ao das atividades no 

laborat6rio estao disponfveis no local do trabalho. 
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0 laborat6rio designa urn responsavel pelo controle e manuten9ao da documenta9ao 

do sistema de gestao 

2.6.3.2. - Aprova9ao e emissao dos documentos 

Os documentos emitidos para o pessoal do laborat6rio sao periodicamente 

analisados criticamente por pessoal autorizado. 

• Documentos obsoletos sao claramente identificados para evitar seu uso 

nao intencional, quando nao destrufdos por qualquer razao. 

• As altera96es nos documentos sao analisadas criticamente e aprovadas 

pela mesma fun9ao que realiza a analise crftica original, salvo prescri96es 

em contrario. 

• Onde praticavel, o texto alterado ou o novo texto e identificado no 

documento ou em anexos apropriados. 

• Sao Elaborados procedimentos para o arquivamento e controle de 

altera96es em documentos mantidos em formato eletronico. 

Alguns Procedimentos I Controle de Documentos 

• Recebimento, controle e expedi9ao de itens para calibra9ao ou ensaio 

• Controle de documentos 

• Controle de nao conformidade e reclama<f6es de cliente 

• Sistema de auditoria interna 

• Controle de calibra9ao de equipamentos de medi9ao 

• Or<famento e Analise Crftica de Contrato 

• Analise crftica do sistema de gestao 

• Emissao de certificados I relat6rios 

• Compras 

• Expressao da incerteza da medi9ao 

• Treinamento 

• Amostragem 

DOCUMENTOS 

• ldentifica<fao (mica 

• Controle de Revisoes 

• Analise crftica - Doc novo 
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• Analise crftica - Doc revisado 

• Analise crftica .,... peri6dica 

• Controle de distribuic;ao 

• ldentificac;ao do obsoleto 

• Procedimento de controle 

• ldentificac;ao de obsoletos 

REGISTROS 

• Tempo de retenc;ao definido 

• Arquivo indexado para acesso 

• Seguranc;a e confidencialidade 

• Procedimento para identificar, acessar, arquivar, armazenar 

• Dados originais 

• Correc;6es em registros manuscritos (riscar e datar) 

2.6.4. Analise critica de pedidos, propostas e contratos 

0 Laborat6rio estabelece e mantem procedimentos de analise critica dos 

pedidos, propostas, Orc;amentos, contratos e cantatas com o cliente. As polfticas e 

procedimentos garantem que ensaios e calibrac;6es sejam: 

• Documentados e mantidos arquivados. 

• Os servic;os de calibrac;ao/ensaio sao realizados apenas quando nao 

restar duvidas sabre norm as ou quaisquer outros requisitos do cliente. 

• Para ensaios, os orc;amentos sao declarados que Norma, procedimento 

e/ou especificac;ao e utilizada, incluindo as respectivas revis6es dos 

documentos. 

• Procedimentos especiais para preparac;ao de amostras e materiais para 

ensaio sao acordados previamente com o cliente. 

• Para calibrac;ao, ajustes sao previamente discutidos com o cliente. 
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0 Laborat6rio mantem registros das Analises Crfticas, incluindo quaisquer 

modifica<;6es significativas. Sao mantidas registros dos clientes, relacionados aos 

seus requisitos e aos resultados do trabalho durante o perfodo de execu<;ao do 

contrato. A analise crftica dos pedidos, propostas e contratos garante que: 

• 0 laborat6rio tenha capacidade e recursos para atender aos requisitos; 

• Seja selecionado o metoda de ensaio e/ou calibra<;ao apropriado e capaz 

de atender aos requisitos dos clientes. 

• Os Requisitos, inclusive os metodos a serem utilizados, sejam 

adequadamente definidos, documentados e entendidos; 

• Urn contrato pode ser qualquer acordo verbal ou escrito para a presta<;ao 

do servi<;o de ensaio/calibra<;ao a urn cliente. 

• A analise crftica deve ser registrada. 

2.6.5 Subcontrata<;ao de ensaios e calibra<;6es 

0 Laborat6rio segue conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025, excepcionalmente ou 

de forma contfnua que pode subcontratar servi<;os de calibra<;ao/ensaio de 

laborat6rios que atendam a ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou pertencer a REBLAS, 

desde que comunicado e aprovado previamente pelo cliente. 

As subcontrata<;6es consideradas aqui podem ser feitas somente no escopo do 

acredita<;ao do laborat6rio, para que o logo do organismo acreditador seja utilizado 

no certificado ou relat6rio. (p/ acredita<;ao) 

0 Laborat6rio fica responsavel e pelo cadastro de todos os subcontratados que ele 

utiliza para ensaios e calibra<;6es, assim como registros da evidencia da 

conformidade com esta Norma para o trabalho realizado. 

2.6.6 Aquisi<;6es de servi<;os e suprimentos 

Este requisito compreende a compra de materiais de consumo, equipamentos, 

padroes, materiais de referemcia e/ou contrata<;ao de servi<;os de apoio pelo 

laborat6rio. 
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0 laborat6rio garante que os suprimentos, reagentes e materiais de consumo 

adquiridos que afetem a qualidade dos ensaios e calibragoes nao sejam utilizados 

ate que tenham sido inspecionados ou verificados de alguma forma, quanta ao 

atendimento a especificagoes de norma. 

E elaborado procedimentos e o laborat6rio mantem os registros de compra para 

posterior consulta e/ou auditoria. A lnspegao e verificagao no recebimento de 

materiais de consumo, reagentes, materiais de referencia e no retorno de 

equipamentos enviados para calibragao, e realizado pelo responsavel tecnico. 

Os documentos de compra dos itens que afetam os resultados dos servigos de 

calibragao/ensaio prestados pelo laborat6rio contem dados que descrevem e 

especificam os servigos e suprimentos solicitados. Este documento e analisado 

criticamente e aprovado. 

Exemplo dos servigos testados: 

• Servi<;os de Calibragao 

• RBC, LNM ou rede estrangeira que fa<;a parte do acordo INMETRO/ILAC 

• Materiais de Referencia 

• Certificados: NIST, NAMAS, IPT 

• Avaliagao de fornecedores; lista de fornecedores aprovados que atendam 

a qualidade dos servigos. 

2.6.7 - Atendimento ao Cliente 

As reclamagoes de clientes devem ser registradas para a obtengao de investigagoes 

e agoes corretivas. 

0 laborat6rio oferece cooperagao aos seus clientes ou a seus representantes. Deixa 

claro o pedido do cliente e monitora o desempenho do laborat6rio em relagao ao 

trabalho realizado, esclarecendo todas as etapas da prestagao do servi<;o 

Ele deve assegurar a confiabilidade de seus servi<;os e obter realimentagao positiva 

ou negativa e usa-las para aprimorar o SG. 

• 0 /aborat6rio deve procurar obter realimentagao, tanto positiva quanta 

negativa, dos seus clientes. A rea/imentagao deve ser usada e analisada 
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para aprimorar o sistema de gestao, as atividades de ensaio e a calibragao 

e o atendimento ao cliente. 

2.6.8. Reclamac;oes 

0 laborat6rio emitiu urn procedimento para tratamento de reclamac;oes de clientes e 

de terceiros. A utilizac;ao do SAC. 

Toda e qualquer reclamac;ao de cliente e registrada incluindo as ac;oes corretivas 

decorrentes, feito atraves de pesquisa e do SAC. 

Quando uma reclamac;ao colocar em duvida a confiabilidade de resultados 

anteriores, o requisite do sistema de gestao envolvido e auditado 

extraordinariamente. 

2.6.9 - Controles de Trabalhos de Ensaio e/ou Calibrac;ao Nao Conforme 

Atraves da polftica e dos procedimentos sao implementadas informagoes dos 

requisites acordados com cliente que nao estao em conformidade com pr6prios 

procedimentos ofertados. 

0 laborat6rio garante que sejam designadas responsabilidades e autoridades pelo 

gerenciamento do trabalho nao - conforme e sejam tomadas ac;oes quando for 

identificado o trabalho nao - conforme. E feita avaliagao da importancia do trabalho 

nao-conforme, onde e efetuada imediatamente a corregao. Dependendo 0 cliente e 

notificado eo trabalho pode ser cancelado. 

2.6.1 0 - Melhoria 

0 Laborat6rio aprimora continuamente a eficacia do seu sistema de gestao por meio 

do uso da polftica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, 

analise de dados, ac;oes corretivas e preventivas e analise crftica pela direc;ao. Sao 

utilizadas ferramentas estatfsticas onde e possfvel ter indicadores e poder mensurar 

as ac;oes a serem realizadas. 
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Custos da Conformidade sao os de Prevengao que necessita a capacitagao 

continuada e de Avaliagao que sao as auditorias internas. 

Os Custos da nao-conformidade sao OS de falha interna, 0 retrabalho, que 

proporciona ag6es sem agregagao de valor e os de falha externa repercute a 

imagem do laborat6rio, com isso perda de valor. 

0 laborat6rio deve seguir o procedimento para tratar as nao-conformidades de modo 

assegurar a analise da gravidade da mesma e para que sejam feitas correg6es 

imediatamente junto com a decisao de aceitagao do trabalho nao - conforme. Nos 

casas da nao-conformidade deve ser comunicado ao cliente podendo ser cancelado 

se necessaria, resultados ja entregues. Deve se assegurar a definigao de 

responsabilidade pela autorizagao da retomada de trabalho e pelo gerenciamento 

das nao-conformidades. 0 laborat6rio deve ter definig6es imediatas para a 

interrupgao do servigo e retengao dos Certificados. 

2.6.11 Agao Corretiva 

Para a agao corretiva o laborat6rio deve designar responsavel pela implementagao 

da agao Corretiva. 

Estabelece polftica e procedimento com estudo de causa para a implementagao das 

ag6es corretivas onde foram identificados os trabalhos nao-conformes. As analises 

de causas e o procedimento iniciado pelo Laborat6rio apos investigagao para 

determinar a causa raiz do problema. Sao utilizadas como fonte reclamagao de 

clientes e atraves de analise critica. Todas as ag6es sao de grau necessaria para a 

eliminagao do problema e de prevengao ao seu retorno. 

Quando necessaria, as nao-conformidades gerarem duvidas, o Laborat6rio garante 

que todas as areas de atividades sejam auditadas o mais rapido possivel. 

A agao corretiva pode ser identificada pela: 

• Observagao do pessoal; 

• Feedback dos clientes; 

• Analises criticas; 

• Auditorias (internas e externas). 
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Para analise de causas: 

• Deve se considerar que nem sempre sao obvias; 

• Elas devem ser investigadas e inclusas nos procedimentos de ac;ao 

corretivas 

• Devem ser analisadas as potenciais causas (atraves de metodos e 

procedimentos, equipamentos e sua calibrac;ao, requisitos de cliente e 

amostra) 

2.6.12 Ac;ao Preventiva 

0 Laborat6rio identifica os procedimentos para ac;oes preventivas e inclui as ac;oes e 

aplicac;ao de controles para garantir que se tornem eficazes. A ac;ao preventiva e 

analisada pelo laborat6rio como uma oportunidade de melhoria. Os procedimentos 

da ac;ao preventiva ajudam a monitorar e medir a sua eficacia. 

E necessaria a identificac;ao da fonte potencial de nao-conformidades e estabelecer 

os pianos de ac;ao. As analises das fontes podem ser avaliadas atraves: 

• Observac;oes de auditorias; 

• Reuni6es de analise crftica do SQ; 

• Analises crfticas de documentos; 

• Reuni6es gerenciais e sugest6es. 

• Revisao de procedimentos; 

• Analise de dados; 

• Supervisao tecnica; 

• Revisao de certificados 

• Analise de proficiencias 

2.6.13 Controle de Registros 

Todos os Registros do Laborat6rio mantem e ajudam a identificar coletar, indexar, 

acessar, arquivar, armazenar os registros tecnicos da qualidade. Eles devem ser 
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legfveis, mantidos seguros e com confidencialidade. As corregoes devem ser feitas 

de modo a deixar legfvel o valor incorreto assinadas ou rubricadas. 

Sao eles: 

• Orgamentos, contratos e correspondencias entre cliente; 

• Documentos ou cadernos de entrada e safda de itens para servigo 

(protocolo, ordem de servigo ); 

• Relat6rios de auditorias (internas e externas); 

• Registros de calibragao/ensaio; 

• Registros de pessoal; 

• Dados de controle de calibragao e manutengao de equipamentos de 

medigao e ensaio; 

• Certificados calibragao I relat6rios de ensaio; 

• Relat6rios de nao-conformidade, agao corretiva e preventiva; 

• Planilhas de calculo; formularies; 

• Outros 

Os Registros manuscritos sao escritos a tinta e as alteragoes sao rubricadas ap6s 

riscar o texto anterior, deixando-o legfvel. 

Os registros das medig6es contem os dados originais anotados (leituras), antes dos 

calculos. 

Os registros de calibrag6es/ensaios contem informag6es e dados suficientes que 

permitem que o resultado do servigo seja entendido, repetido, recalculado e 

conferido: 

• ldentificagao do laborat6rio; 

• ldentificagao da amostra; 

• ldentificagao da norma ou procedimento utilizado, incluindo revisao, 

versao, etc; 

• ldentificagao dos padr6es e equipamentos utilizados; 

• Dados originais; 

• Condig6es ambientais relevantes; 

• Resultado da medigao e sua incerteza; 

• Data e identificagao do pessoal que realizou o trabalho; 

• 0 sistema de registro e referenciado de forma coordenada, de maneira 

que permita referencias cruzadas entre os diversos registros. 
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• 0 tempo de retengao dos registros e estabelecido pelo PDA/UFPR. 

• Todos as registros sao mantidos seguros e com confidencialidade e sao 

datados e rubricados 

0 laborat6rio utiliza seus procedimentos e para protege-los, faz c6pias de seguranga 

de registros armazenados eletronicamente e para prevenir o acesso ou emendas 

nao autorizadas nesses registros. 

2.6.14 Auditorias lnternas 

A auditoria interna e de responsabilidade do proprio laborat6rio e dele parte a 

iniciativa de programar e organizar. 0 local sera o laborat6rio e areas correlatas. 

0 laborat6rio deve canter urn cronograma e seguir a Programagao anual elaborada 

pelo gerente da qualidade e aprovada pela diregao. 0 planejamento da auditoria 

interna contempla todos os requisites e normas de acreditagao do laborat6rio, 

incluindo a realizagao de servigos de calibragao ou ensaio. 

0 gerente tecnico sera utilizado para o acompanhamento dos servigos escolhidos. 

Registros dos servigos serao anexados ou referenciados no relat6rio de auditoria. 

As auditorias serao conduzidas par auditores de qualidade treinados na norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 e sempre que posslvel, par pessoal independente da 

atividade auditada. 

Pretende-se que pelo menos uma vez par ana, todos os requisites do sistema de 

gestao sejam auditados. A area auditada, as evidencias objetivas e as agoes 

corretivas serao registradas, assim como, os acompanhamentos da implementagao 

e da eficacia das agoes corretivas. Urn signatario autorizado ou o gerente tecnico 

podera ser utilizado para acompanhar a execugao dos servigos de ensaio. 

2.6.15 -Analise Critica Pela Diregao 

De acordo com cronograma e procedimento predeterminados, a Alta Diregao do 

laborat6rio realizara anualmente (perlodo trpico) periodicamente analise critica de 

gestao do laborat6rio e das atividades de ensaio e ou calibragao, para assegurar a 

continua adequagao e eficacia, e para assegurar que o Sistema de Gestao continue 
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atender os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025, bern como os requisitos de 

qualidade estabelecidos internamente, para introduzir mudanc;as ou melhorias 

necessarias. 

A analise critica sera documentada em ata de reuniao com as assinaturas dos 

participantes. Esta ata sera divulgada e lid a por todo o pessoal do laborat6rio. 

Serao considerados na ata de reuniao alguns itens: 

• Adequac;ao das politicas e procedimentos; 

• Ac;oes corretivas e preventivas; 

• Resultados de auditorias internas e externas recentes; 

• Resultados de comparac;oes interlaboratoriais ou outra tecnica de controle 

da qualidade; 

• Treinamento e atualizac;ao do pessoal; 

• Mudanc;as no Manual de Qualidade; mudanc;as no volume e tipo de 

servic;os prestados; 

• Realimentac;ao de clientes; 

• Reclamac;oes; 

• Recomendac;oes para melhorias; 

• Pianos futuros e previsao para novas trabalhos, pessoal, equipamentos. 

2.7. REQUISITOS TECNICOS 

2.7.1 - Pessoal 

A direc;ao do Laborat6rio assegura a competencia de todo o pessoal que 

operam os equipamentos especfficos, que realizam ensaios e/ou calibrac;oes, 

avaliam resultados e assinam relat6rios de ensaios e certificados de calibrac;ao. 

0 laborat6rio possui urn programa de treinamento para todo pessoal do 

laborat6rio.estabelece metas referentes a formac;ao , 0 pessoal sob treinamento 

deve ter supervisao apropriada e a qualificac;ao do pessoal deve ser feita com base 

na formac;ao, treinamento, experiencia e habilidades demonstradas. 0 treinamento e 

habilidades do pessoal, Registros dos treinamentos, capacitac;oes e experiencias do 

pessoal tecnico serao atualizados e guardados no laborat6rio. Estes registros vao 

incluir a data em que foi concedida a autorizac;ao. 
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2.7.2- Acomodagoes E Condigoes Ambientais 

0 Laborat6rio assegura condigoes ambientais adequadas como ventilagao, 

temperatura, umidade relativa, aquecimento, iluminac;ao, nfvel de esterilizac;ao 

biol6gica, poeira, interfen3ncia eletromagnetica e fontes de energia, as atividades 

desenvolvidas no laborat6rio, de forma a nao comprometer a confianc;a metrol6gica 

nos resultados apresentados. 

Todos os ensaios serao interrompidos quando as condigoes ambientais interferirem 

no correto resultado dos ensaios ou ultrapassarem limites estabelecidos. 

4Pessoal tecnico tera a responsabilidade de monitorar a temperatura e a umidade 

relativa com termohigr6grafo, sempre que estes parametres influenciarem nas 

medigoes realizadas no laborat6rio. 

Devera ter separac;ao efetiva entre areas vizinhas quando as atividades forem 

incompatfveis. 

Os requisites de seguranc;a encontram-se fora do escopo da ISO 17025, mas devem 

ser observados: 

• As instalac;oes devem ser mantidas lim pas e arrumadas. 

• As instalagoes devem permitir urn controle de acesso aos servigos em 

processo no laborat6rio. 

2.7.3- Metodos de Ensaio e Calibrac;ao e Validac;ao de Metodos 

2.7.3.1.- Generalidades 

0 laborat6rio usa metodos e procedimentos apropriados para os ensaios e 

atividades relacionadas, incluindo amostragem, manuseio, transports, 

armazenagem, preparac;ao das amostras, onde apropriado, estimativas das 

incertezas. 

A incerteza da medigao sera estimada sempre que solicitada pelo cliente ou quando 

a incerteza afetar adversamente a conformidade a uma especificac;ao. 

Na estimativa da incerteza da medigao serao considerados todos os componentes 

que sejam importantes e relevantes para uma determinada medigao. 
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Procedimentos de calibrac;ao e ensaio, Normas, manuais e dados de referencia 

serao mantidos atualizados e disponfveis no local de execuc;ao das atividades. 

Os procedimentos de uso e operac;ao de equipamentos de medic;ao serao emitidos 

sempre que a sua falta possa prejudicar a eficacia dos servic;os de calibrac;ao ou 

ensaio realizados. 

2.7.3.2 Selec;ao de Metodos 

0 laborat6rio estabelece os metodos de calibrac;ao e ensaio com referencias a 

normas e especificac;oes de renome. Quando tais referencias nao existirem, os 

metodos serao discutidos com os clientes previamente e serem completamente 

documentados, validados e aceitos pelo INMETRO. 

0 laborat6rio confirmara aos seus clientes que tern condic;ao de operar 

adequadamente metodos normalizados, antes de implantar os ensaios ou 

calibrac;6es. 

2.7.3.3 Metodos Desenvolvidos pelo Laborat6rio 

Todos os metodos desenvolvidos pelo laborat6rio deve ser uma atividade planejada 

e deve ser designada a pessoal qualificado e equipado com recursos adequados e 

tudo deve ser documentado. 

2.7.3.4 Metodos nao normalizados 

Os metodos nao normalizados serao previamente acordados com o cliente e devem 

incluir uma especificac;ao clara dos requisitos do cliente e a finalidade do ensaio e/ou 

calibrac;ao. 0 metodo desenvolvido deve ser devidamente validado de forma 

apropriada, antes de ser utilizado. 

2.7.3.5 Validac;ao de Metodos 

Validac;ao e a confirmac;ao por exame e fornecimento de evidencia objetiva de que 

os requisitos especfficos para urn determinado uso pretendido sao atendidos. 
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Os metodos nao-normalizados, metodos criados e desenvolvidos pelo proprio 

laborat6rio, metodos normalizados utilizados fora dos escopos originais, ampliac;oes 

e modificac;oes de metodos normalizados serao validados pelo Laborat6rio. 

2.7.3.6- Estimativa da lncerteza de Medigao 

Para todos os servic;os de calibrac;ao devera ser calculada a incerteza da medigao 

dos resultados. lsso lnclui calibrac;oes internas realizadas por laborat6rios de 

ensaios. 

Para os ensaios ou calibrac;oes, devera existir urn procedimento escrito para 

estimativa da incerteza da medic;ao. 

Podem ocorrer alguns casas que a natureza do metoda de ensaio pode impedir o 

calculo rigoroso, metrologicamente e estatisticamente valido da incerteza da 

medic;ao. Nesses casas, o laborat6rio tentara pelo menos identificar todos os 

componentes de incerteza e fazer uma estimativa razoavel. 

2.7.3.7.- Controle de Dados 

Os calculos e transferencia de dados serao submetidos a verificac;oes por urn 

segundo metrologista ou laboratorista do Laborat6rio, sao validados todos os 

Softwares ou planilhas de calculo que calculam ou apresentam os resultados da 

medic;ao. 0 Laborat6rio devera manter os registros. 

Os Softwares comerciais de prateleira, de cunho geral, tambem serao considerados 

suficientemente validados. Eles deverao ser protegidos e guardados de forma a 

garantir a sua integridade, a confidencialidade. 

Os equipamentos e computadores automatizados utilizados e que armazenam e 

processam os registros da qualidade sao adequadamente selecionados, instalados e 

protegidos para garantir a integridade e a confidencialidade das informac;oes dentro 

do laborat6rio. 
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2.7.4 - Equipamentos 

2.7.4.1 Equipamentos de Medi(fao 

0 Laboratorio PDA/UFPR possui todos os equipamentos de medi(fao e materiais de 

referencia proprios, necessaries a correta realiza(fao das calibra(f6es e dos ensaios e 

adequados aos servi<fOS realizados. (segue fotos abaixo) 

2.7.4.2 ldentifica<fao 

0 Laboratorio tern equipamentos de medi<fao utilizados e sao univocamente 

identificados e de forma permanents. Eles estao visivelmente identificados quanta 

ao estado de calibra(fao, incluindo a data da ultima e da proxima calibra(fao.Segue 

exemplos de situa(fao de calibra(fao: "EM USO'; 'FORA DE USO'; 'NAO REQUER 

CALIBRAQAO PERIODICA'. 

0 Laboratorio se compromete que todos os equipamentos de medi(fao que afetam a 

qualidade ou a confiabilidade dos resultados das calibra(f6es e dos ensaios passem 

por um sistema de controle de calibra(fao periodica, antes do uso, isso inclui 

equipamentos de medi<fao das grandezas de influencia. 

Todos os resultados das calibra(f6es e ensaios anteriores sao revistos caso ocorra 

defeitos e erros significantes e que foram detectados nos equipamentos de medi(fao 

utilizados. 0 laboratorio cuida das verifica<f6es lntermediarias, procedimentos para 

manuseio, transports, armazenamento, uso, manuten(fao e, e tambem e o 

responsavel em definir a data para a proxima calibra(fao dos equipamentos de 

medi(fao, com os seus requisites mfnimos e as frequencias para as calibra(f6es, 

verifica(f6es e manuten<f6es. 

• 0 paragrafo 7.6 da NBR ISO 9001 e a norma NBR ISO 10012 sao 

aplicaveis e complementares a ISO 17025. 
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2.7.5- Rastreabilidade da Medic;ao 

2.7.5.1 Rastreabilidade 

No laborat6rio todos os resultados das medic;oes, sempre que aplicavel, serao 

rastreaveis a padroes nacionais ou internacionais. 

Nos casas em que a Rastreabilidade nao for aplicavel, o laborat6rio devera procurar 

participar em comparac;oes interlaboratoriais e usar metodos ou padroes claramente 

descritos e acordados com o cliente. 

Os padr6es de referencia de medida sao usados apenas para calibrac;ao ou ensaio, 

a menos que possa ser comprovado que os mesmos nao se tornem invalidados. 

Quanta aos certificados dos padr6es de referencia, estes indicarao a rastreabilidade 

a padroes nacionais ou internacionais, e os resultados apresentados terao suas 

incertezas associadas. 

0 Laborat6rio devera calibrar em laborat6rios para seguir pad roes: 

• Laborat6rios integrantes do LNM; RBC-INMETRO, NIST; PTB, NPL e 

OIML; 

• Laborat6rios integrantes de lnstitutos nacionais de outros pafses, com 

restric;oes apontadas na ISO 17025; 

• Laborat6rios integrantes de Redes de Calibrac;ao de outros pafses desde 

que haja urn acordo de reconhecimento mutua ou de cooperac;ao entre 

os organismos acreditadores. 

Todos os padroes e materiais de referencia do Laborat6rio estao sujeitos as 

Verificac;oes intermediarias apropriadas. Quanta aos intervalos de calibrac;ao dos 

padr6es de referencia e de trabalho sao definidos pelo proprio Laborat6rio e este se 

compromete que sejam aceitos pelos. 

0 Laborat6rio tern procedimentos para manuseio, transporte e usa de equipamentos, 

padr6es e materiais de referenda, de modo a garantir o correto funcionamento e 

integridade. 
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2.7.6- Amostragem 

0 Laborat6rio devera ter plano e procedimentos que abrange os fatores a serem 

controlados, de forma a assegurar a validade dos resultados e o manuseio das 

amostras para ensaio e calibrac;ao. 

0 Laborat6rio se for solicitado pelo cliente, desvios do procedimento de amostragem 

dos pianos documentados, devera incluir em todos os documentos que tenham 

resultados de ensaio e calibrac;ao e estes deverao ser comunicados a todos as 

envolvidos.O laborat6rio possui procedimentos para registrar as dados e operac;oes 

de amostragem e todas as operac;oes relevantes. 

2.7.7.- Manuseio de ltens de Ensaio e Calibrac;ao 

0 Laborat6rio tern plano e procedimentos que abrange os fatores a serem 

controlados, de forma a assegurar a validade dos resultados e o manuseio das 

amostras para ensaio e calibrac;ao. 

Todos os itens recebidos sao conferidos quanta a sua integridade, condigoes de 

recebimento, presenc;a de acess6rios e contra os documentos de envio do cliente. A 

conferencia e registrada em urn documento de entrada. 

• 0 laborat6rio certificar-se de que toda preparac;ao necessaria foi realizada 

antes de iniciar o servic;o 

• Cada equipamento, material, amostra, caixa ou acess6rio sao identificado 

com urn numero sequencial, durante todas as atividades no laborat6rio, de 

forma a nao permitir permutas indesejaveis. 

• Os equipamentos de medigao calibrados itens ensaiados (se retornados 

ao usa) sao adequadamente preservados e protegidos para devoluc;ao ao 

cliente. 

• Antes de proteger, preservar e embalar os equipamentos de medigao para 

retorno ao cliente, o metrologista confere os contra os certificados de 

calibrac;ao e o respectivo numero de entrada. 
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2.7.8- Garantia da Qualidade de Resultados de Ensaio e Calibragao 

0 laborat6rio realiza forma de controle para assegurar-se de que os resultados por 

ele apresentados possuem a qualidade e confiabilidade esperadas. Os resultados 

sao registrados de algumas formas: 

• Check lists criados para checar os itens e as documentag6es antes 

de retornarem ao cliente. 

• Participagao em programas de comparag6es lnterlaboratoriais e 

lntralaboratoriais. 

• Reensaios e ou recalibrag6es em itens retidos; 

• Repetigao de ensaios ou calibrag6es; e 

• Correlagao de resultados de caracterfsticas diferentes de urn item. 

2.7.9 .. - Apresentagao de Resultados 

Todos os resultados de cada ensaio, calibragao ou series realizadas no laborat6rio 

sao relatadas com exatidao, clareza e objetividade de acordo com quaisquer 

instrug6es especificam nos metodos de ensaio ou calibragao. Os certificados e 

Relat6rios contem todas as informag6es necessarias para que o cliente possa 

interpretar corretamente os resultados e contem as informag6es solicitadas pelo 

mesmo. Os certificados e relat6rios, quando acordado com o cliente, contem uma 

forma simplificada e o laborat6rio mantem registrada e arquivada todas as 

informag6es exigidas para a forma nao simplificada. 

Os ensaios onde aplicaveis contem declaragao da incerteza da medigao quando: 

a) requerida pelo cliente; 

b) afeta a conformidade a urn limite da especificagao; 

c) for relevante para a validade ou aplicagao dos resultados. 

Os desvios, adig6es ou exclus6es do metoda sao explicitadas no relat6rio de ensaio. 

As calibrag6es onde aplicaveis seguem declarag6es de conformidade com normas e 

especificag6es. 

a) Condig6es ambientais 

b) lncerteza da medi<;ao 

c) Evidencia da rastreabilidade dos resultados 
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d) Declaragao de conformidade com uma especificagao au parte da mesma, mas 

sempre levando em consideragao a incerteza da medigao. 

No Relat6rio de Ensaio registra resultados de amostragem: 

• Data de amostragem; 

• ldentificagao da substancia, material au produto amostrado; 

• Local de amostragem; 

• Referencia ao plano e procedimentos de amostragem utilizados; 

• Condigoes ambientais durante a amostragem que possam influir nos 

resultados; 

• Desvios dos procedimentos de amostragem. 

Sabre as opinioes e lnterpretagoes: 

• Sao claramente destacadas nos Certificados au Relat6rios. 

• Resultados de Ensaio e Calibragao obtidos de Subcontratados 

• Transmissao eletr6nica de resultados 

• Formato de Relat6rios e de Certificados 

• Processos padronizados 

• Sabre as emendas aos relat6rios de ensaio e certificados de calibragao 

• Corregoes e acrescimos nos Certificados/Relat6rios ja emitidos sao feitos 

atraves da emissao de urn novo Certificado com uma nova identificagao e 

com a informagao de que este cancela e substitui o anterior. Nao ha 

necessidade de solicitar o Certificado cancelado ao Cliente. Par Exemplo: 

• Anterior: Certificado N° 017/05 

• Revisado: Certificado N° 017/05-R1 au 017/05-A 

• Ausencia de influencias adversas, de forma a permitir a sua independencia de 

julgamento e integridade. 

0 laborat6rio deve atender aos requisitos da ABNTNBR ISO/IEC 17025 e 

satisfazer as necessidades dos clientes, das autoridades regulamentadoras au 

habi/itadoras e/ou acreditadoras. 
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IV -IMPLANTACAO NO LABORATORIO PDAIUFPR 

4.1~ LOCALIZACAO 

0 PDA/UFPR esta inserido em uma area de aproximadamente 200m2, nas 

Usinas Piloto de Tecnologia Quimica - A, Centro Politecnico da Universidade 

Federal do Parana demonstrado na Figura 3. 

Situado no organograma da UFPR no Setor ·de Tecnologia a partir da 

experiencia vivenciada em outros laboratories que possui objetivos semelhantes o 

PDAIUFPR foi recem criado para a presta~o de servi~s tecnicos especializados 

na area ambiental e para promover pesquisas e formayao de pessoal em nivel de 

gradua~o e p6s-gradua~o na UFPR. 

Os laboratories de Monitoramento e de Cromatografia/Espectrometria 

contam com equipamentos analiticos modernos em atendimento as normas 

ASTM/NBRIEN ISO adequados a execuc;ao des ensaios solicitados na area de 

agua, ar e solo, tanto para o Monitoramento quanto para o desenvolvimento de 

pesquisas. 

Figura 3 



4.2 HISTORICO DO PDA/UFPR 

0 · Laboratorio PDA/UFPR foi criado em Maio de 2007, iniciada a construc;ao 

em 2007 cuja conclusao se deu em Setembro de 2008. 

0 organograma inicial e constituldo e possui a seguinte organizayao 

administrative demonstrada no Figura 4 

4.3 ESTRUTURACAO DO PDA/UFPR 

Esta fundamentado nas metas da Qualidade (ISO 9001 :2000); Meio ambiente 

(ISO 14001 :2004); Saude e Seguran9.a (OHSAS 18001 :2007 e Responsabilidade 

Social NBR 16001: 2004 ). Para tanto se faz necessaria o monitoramento e 

treinamento constantes, a interpretac;ao consistente des dados obtidos, bern como a 

emissao dos laudos tecnicos correspondentes. 

Visa a satisfa9.ao do cliente, na busca da excelencia competitiva, atraves da 

capacita~o continua de nossos colaboradores, do aprimoramento sistematico dos 

processes e do reconhecimento como referencia no segmento. 

Promover o desenvolvimento tecnico e cientrfico oferecer ampla assessoria 

com qualidade reconhecida, atuando em sintonia com as novas tendencias do 

mercado e preservar o meio ambiente para nossas futuras gera9.oes. 
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0 PDAIUFPR - Laborat6rio de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial, 

Ambiental e em QuaHdade/ UFPR tern como objetivo atender com qualidade a 

demanda das industrias que buscam adequa98o aos requisites do Sistema 

fntegrado de Gestae conforme demonstrado na Figura 5-

Figura 5 

4.4 PRESTACAO DE SERVICOS 

0 PDAIUFPR, atraves da produtiva equipe de pesquisadores e tecnicos, 

pretende atender as solicitaQSes da comunidade na realizac;ao de ensaros 

tecnol6gicos e presta98o de assessoria tecnica. Tern dado apoio ao pessoal de 

laborat6rio na implantayao de novas tecnicas analfticas, alem do fornecimento de 

metodos oficiais atualizados. Realiza treinamento, efetivado tanto no Laborat6rio 

quanta na industria, de pessoal tecnico e profissional atuantes na area. Levando em 

considera98o as exigencias normativas. 

Urn des produtos oferecidos PDAIUFPR e o levantamento e atualizayao da 

Legisla~o Ambiental, Saude e Seguran~ Ocupacional, Transporte e Armazenagem 

de· Produtos Perigosos pertinentes as atividades do cliente, vigente nas esferas 

federal, estadual e municipal bern como o fornecimento de todo este material 
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levantado atraves de planilha que facilita o acompanhamento e o desenvolvimento 

de agoes para adequagao a legislagao; 

Entre os servigos, estao: 

• Caracterizagao de efluentes lfquidos industriais e domesticos visando 

subsfdios a elaboragao de projetos de estagoes de tratamento; 

• Acompanhamento do desempenho de sistemas de tratamento ffsico-qufmico 

e biol6gico; 

• Apoio laboratorial a auditorias de diagn6stico ambiental hidrogeol6gico e 

monitoramento de areas contaminadas, atraves de caletas e analises de 

solos e aguas subterraneas e superficiais potencialmente contaminadas por 

compostos organicos e inorganicos; 

• Caletas e analises para a caracterizagao e classificagao de amostras de 

resfduos s61idos industriais, com o intuito de viabilizar estudos de reciclagem 

I regeneragao ou disposigao final adequada; 

• Analises ffsicas e qufmicas em solos agrfcolas; 

• Avaliagoes toxicol6gicas (cronica e aguda) em organismos de agua doce e 

salgada, como: bacterias, fungos, crustaceos, ourigo-do-mar, algas, peixes, 

minhocas, abelhas; 

• Controle eco toxicol6gico de efluentes lfquidos. 

• NBR 9001 :2000: lmplantagao de sistemas de Gestao da Qualidade e controle 

de qualidade de materia prima e de produtos acabados 

• NBR 14001 :2004: Atende a lmplantagao de Sistema de Gestao Ambiental, a 

emissoes atmosfericas e a tecnologias e melhorias. 

• OHSAS 18001:1999: lmplantagao de Sistema de Saude e Seguranga, 

analises qufmicas complementares visando resguardar a saude e seguranga 

do trabalhador e alternativa de melhorias. 

4.5 PARCERIAS: 

0 corpo tecnico do PDA/UFPR agrega diferentes profissionais, da area de 

tecnologia da UFPR, com possibilidade de desenvolver pesquisas integrando alunos 

de graduagao, mestrado e doutorado e ainda contando com as parcerias dos outros 

laborat6rios do campo universitario. 
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4.6 METODOLOGIA 

Atraves de urn diagn6stico das operag5es atuais do laborat6rio e de suas 

necessidades em termos de sistema da qualidade, foram feitos levantamentos de 

dados, o qual foi elaborado a proposta para projetar a implantagao da norma 

ISO/IEC 17025:2005 no PDA/UFPR. 

A realizagao de entrevista com os colaboradores no local de trabalho e com a 

coordenagao serviu para uma avaliagao da analise da documentagao e para os 

procedimentos do Laborat6rio PDA/UFPR. 

Na revisao bibliografica buscou subsidiar a proposta de implantagao da norma 

ISO/IEC 17025:2005. 

0 projeto descreve o laborat6rio e futuramente a sua prestagao de servigo e 

o compromisso com o meio ambiente. Fomentado nestes dados e apresentado a 
proposta de implantagao para a coordenagao e consequente a busca pela sua 

implantagao. 

4.7 POLITICA DA QUALIDADE 

A polftica da qualidade do Laborat6rio PDA/UFPR esta comprometido em 

garantir a qualidade dos servigos prestados buscando sempre a melhoria continua 

atraves: 

• Da busca da gestao baseada em referencias empresariais e das leis 

ambientais; 

• Da busca da excelencia em ciencia e tecnologia; 

• Do incentive a criatividade e a capacidade empreendedora de seus 

colaboradores e do atendimento das normas, criterios, regulamentos, 

requisites da qualidade e do meio ambiente. 

0 Laborat6rio PDA/UFPR respeita as partes interessadas atraves da etica nos 

relacionamentos e respeito a instituig5es aos clientes e aos colaboradores e ao meio 

ambiente. Opera com recursos adequados valorizando o desempenho dos resultados 

com a busca da melhoria continua. 
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A polftica da qualidade e de conhecimento de todos OS nfveis internes do 

laborat6rio PDA/UFPR e analisada pela administragao para assegurar a sua 

continuidade. 

Consideram-se partes interessadas e de responsabilidade do Laborat6rio todos 

os associados, clientes, parceiros, fornecedores e a sociedade em geral. 

Os objetivos da polftica da qualidade sao: 

Garantir a confiabilidade dos resultados das medigoes, atraves da qualificagao 

dos profissionais, adequagao dos equipamentos, validagao dos procedimentos e 

utilizagao das boas praticas laboratoriais; 

Participar com outros laboratories e instituigoes e em particular com o 

INMETRO, o desenvolvimento das boas praticas laboratoriais atraves de estudos e 

programas interlaboratoriais; 

Garantir a exceh3ncia da qualidade dos servigos prestados, atraves da execugao 

de ensaio e calibragao sempre de acordo com especificag6es estabelecidas em 

normas, medigoes e exigencias dos clientes. 

Promover suporte a pesquisa na busca de novas solug6es tecnol6gicas nas 

areas de atuagao. 

Garantir a qualidade das materias, produtos e equipamentos utilizados, e que 

estes estejam capacitados a fornecer a comprovagao dos servigos prestados; 

Garantir a seguranga e confidencialidade dos resultados de ensaio e de 

calibragao e certificados produzidos; 

Promover a comunicagao da documentagao da qualidade a todos do corpo 

funcional e aplicar continuamente a todas as suas polfticas e procedimentos e 

sempre atender aos requisites da Norma ABNT NBR ISO /IEC 17025. 

Para que os objetivos acontegam a administragao do Laborat6rio PDA/UFPR 

compromete-se a apoiar as iniciativas relacionadas ao Sistema da Qualidade e assim 

garantir a disponibilidade dos recursos necessaries a condugao de suas atividades 

institucionais dentro dos programas que venham a ser estabelecidos. 

Todo o desenvolvimento do Sistema da Qualidade do Laborat6rio PDA/UFPR 

esta sob a responsabilidade do Coordenador da Qualidade e dos representantes da 

Qualidade, e cabe a eles planejar, executar, controlar e analisar criticamente as 

agoes de acordo com essa norma, alem da padronizagao e manutengao do 

conhecimento no Sistema devido a utilizagao de procedimentos, registros e 

instrugoes de trabalho. 
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MISSAO: 

Promover Servic;os de analises Laboratoriais com qualidade tecnica e 

cientffica, oferecendo ampla assessoria, num ambiente agradavel e promissor, 

preservando o meio ambiente para as futuras gerac;oes. 

VI SAO: 

Disponibilizar a todos urn excelente atendimento com alta tecnologia, 

profissionalismo e seguranc;a, garantindo resultados confiaveis, com qualidade e de 

acordo com as Normas NBR ISO/IEC17025 

4.8 DIAGNOSTICO 

Foi realizada uma avaliac;ao tecnica e comercial para a estruturac;ao do 

processo de implementac;ao da Norma ISO/IEC 17025 e analisar a situac;ao atual do 

laborat6rio PDA/UFPR e levantar subsfdio para a elaborac;ao do plano de ac;ao. A 

alta direc;ao e corpo tecnico pela auditoria inicial 0 diagn6stico foi elaborado com a 

utilizac;ao de urn Questionario de Avaliac;ao do Cenario sobre o conhecimento da 

ISO/IEC 17025. 

0 questionario foi respondido por 03 (tres) pessoas do laborat6rio, sendo 02 

(dois) funcionarios da area tecnica e 01 o coordenador do laborat6rio. 

4.9 QUESTIONARIO DE AVALIAQAO DO CENARIO 

Foi aplicado o Questionario de Avaliac;ao do Cenario para averiguar o nfvel 

conhecimento e comprometimento com o tema por parte do corpo tecnico e para 

auxiliar na conclusao do diagn6stico da empresa. 

Seguem a respostas das 03 (tres) pessoas do laborat6rio: 
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4.9.1 No 01 Respondido Por Pessoa Tecnica do Laborat6rio: 

1) Voce conhece ou ja ouviu falar sabre ABNT NBR ISO/IEC 17025? Se "SIM", o 
que quer dizer? Do que se trata? 

R: Sim, sao os requisites gerias para a competencia de laborat6rio de ensaio e calibra~ao. 

2) Qual e a situar;ao do Laborat6rio PDA/UFPR em relar;ao ao Processo de 
Acreditarao JUnto ao INMETRQ? 

Ainda nao somos acreditados e nao temos uma~os&ao definida sobre o assunto 
x Ainda nao somos acreditados, mas ja estamos em fase de planejamento 

Ainda nao somos acreditados, mas ja encaminhamos ao IN METRO a solicitagao 
pertinente, junto com os documentos necessaries; 
Ainda nao somos acreditados, mas ja estamos participando de uma comparagao 
interlaboratorial e/ou a equipe do INMETRO esta avaliando a implementagao do 
nosso sistema da qualidade e a competencia do Laborat6rio; 
Ja passamos pelas etapas (2}, (3), (4) descritas acima e agora estamos 
esperando o parecer do IN METRO quanto a concessao ou nao da Acredit~ao 

Ja somos acreditados pelo INMETRO; 

Outros 

3) Quanta tempo (desde o planejamento ate a Acreditar;ao) via levar em media o 
Laborat6rio PDA/UFPR a ser acreditado pela NBR ISO!IEC 17025? 

1 menos de 6 meses 

X 2 entre 6 meses a 1 ano 

3 entre 1 a 2 anos 

4 mais de 2 anos 

Opgoes 

4) Voce acha que as pessoas coordenadoras do Laborat6rio PDA/UFPR 

conhecem o bastante sabre a ISO/IEC 17025 para manter os procedimentos de 

implementar;ao da ISO/IEC 17025? 

Discorda fortemente 

Discord a 

Sem opiniao 

X Concord a 

Concorda Fortemente 
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5) Para poder realizar treinamento sobre Calibrac;ao, Ensaios e Certificac;ao da 

Conformidade, gostarfamos que voce indicasse TRES TEMAS considerados 

relevantes para o aprimoramento das competencias GERENCIAL e TECNICA do 

Laborat6rio PDA/UFPR: 

INDIQUE TRES TEMAS PARA A ALTA/MEDIA GERENCIA DO LABORATORIO 

X Auditoria lnterna da NBR ISO/IEC 17025 

Calculo de lncertezas em Medi96es 

X Gerenciamento de Laborat6rios de Calibracao e Ensaios 

NBR ISO/IEC 17025 eo Processo de Acredita9ao junto ao INMETRO 

X Seguranca em Laborat6rios e Confiabilidade Metrol6gica 

Outros (Caso as op96es acima nao tenham completado os tres temas, cite os 
demais nas linhas abaixo:) 

INDIQUE TRES TEMAS PARA OS TECNICOS E/OU ESPECIALISTAS DO 
LABORATORIO 

X Calculo da Estimativa da lncerteza dos Resultados de Medicao 

Conceitos e Princfpios basicos da NBR ISO/IEC 17025 

Documenta9ao e Avalia9ao da Qualidade em Laboratories 

X Metrologia Dimensional 

Manuten9ao e Calibra9ao de lnstrumentos Convencionais 

X Novos Equipamentos e Metodologias de Calibracao para os Laborat6rios 

Outros (Caso as op96es acima nao tenham completado os tres temas, cite os 
demais nas linhas abaixo:) 

4.9.2 No 02 Respondido Por Pessoa Tecnica do Laborat6rio: 

1) Voce conhece ou ja ouviu falar sobre ABNT NBR ISO/IEC 17025? Se "SIM", o 
que quer dizer? Do que se trata? 

R: Sim, sao as normas para as melhorias nos procedimentos na competencia de 
laborat6rio de ensaio e calibracao. 

2) Qual e a situac;ao do Laborat6rio PDA/UFPR em relac;ao ao Processo de 
Acreditac;ao junto ao IN METRO? 

SITUACAO DO PRINCIPAL LABORATORIO DA EMPRESA 
Ainda nao somas acreditados e nao temos uma posi9ao definida sabre o assunto 
Ainda nao somas acreditados, mas ja estamos em fase de planejamento 
Ainda nao somas acreditados, mas ja encaminhamos ao INMETRO a solicita9ao 
pertinente, junto com os documentos necessaries 

X Ainda nao somos acreditados, mas ja estamos participando de uma comparacao 
interlaboratorial e/ou a equipe do INMETRO esta avaliando a implementacao do 
nosso sistema da qualidade e a competencia do Laborat6rio 
Ja passamos pelas etapas (2), (3), (4) descritas acima e agora estamos esperando o 
parecer do INMETRO quanta 'a concessao ou nao da Acreditacao 
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Ja somos acreditados pelo INMETRO 
Outros 

3) Quanto tempo (desde o planejamento ate a Acreditagao) via levar em media 

o Laborat6rio PDA/UFPR a ser acreditado pela NBR ISO/IEC 17025? 

1 menos de 6 meses 

X 2 entre 6 meses a 1 ano 

3 entre 1 a 2 anos 

4 mais de 2 anos 

Opc;:oes 

4) Voce acha que as pessoas coordenadoras do Laborat6rio PDA/UFPR 
conhecem o bastante sobre a ISO/IEC 17025 para manter os procedimentos de 
. I t - d ISO/IEC 17025? rmp emen aQao a 

Discorda fortemente 

Discord a 

Sem opiniao 

X Concord a 

Concorda Fortemente 

5) Para poder realizar treinamento sobre Calibragao, Ensaios e Certificagao da 
Conformidade, gostarfamos que voce indicasse TRES TEMAS considerados 
relevantes para o aprimoramento das competencias GERENCIAL e TECNICA do 
Laborat6rio PDA/UFPR: 

INDIQUE TRES TEMAS PARA A ALTA/MEDIA GERENCIA DO LABORATQRIO 
X Auditoria lnterna da NBR 150/IEC 17025 
X Calculo de lncertezas em Medi~oes 

Gerenciamento de Laborat6rios de Calibrac;:ao e Ensaios 
NBR ISO/IEC 17025 eo Processo de Acreditac;:ao junto ao INMETRO 

X Seguran~a em Laborat6rios e Confiabilidade Metrol6gica 
Outros (Caso as opg6es acima nao tenham completado os tres temas, cite os demais 
nas linhas abaixo:) 

INDIQUE TRES TEMAS PARA OS TECNICOS E/OU ESPECIALISTAS DO LABORATORIO 

Conceitos e Princfpios basicos da NBR ISO/IEC 17025 
Calculo da Estimativa da lncerteza dos Resultados de Medic;:ao 

X Documenta~ao e Avalia~ao da Qualidade em Laborat6rios 

X Metrologia Dimensional 
Manutenc;:ao e Calibrac;:ao de lnstrumentos Convencionais 

X Novos Equipamentos e Metodologias de Calibra~ao para os Laborat6rios 
Outros (Caso as opc;:oes acima nao tenham completado os tres temas, cite os demais 
nas linhas abaixo:) 
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4.9.3 No 03 Respondido por Coordenador do Laborat6rio: 

1) Voce conhece ou ja ouviu falar sobre ABNT NBR ISO/IEC 17025? Se "SIM", o 
que quer dizer? Do que se trata? 

R: Sim, sao as normas que estabelece requisites gerenciais e tecnicos para a 
implementac;ao de Sistema de Gestao da qualidade em laborat6rios de ensaio e 
calibrac;ao. 

2) Qual e a situac;ao do Laborat6rio PDA/UFPR em relac;ao ao Processo de 
Acreditac;ao junto ao IN METRO? 

SITUACAO DO PRINCIPAL LABORATORIO DA EMPRESA 

X 

X 

X 

Ainda nao somas acreditados e nao temos uma posi<;ao definida sabre o assunto 

Ainda nao somas acreditados, mas ja estamos em fase de planejamento 

Ainda nao somas acreditados, mas ja encaminhamos ao INMETRO a solicita<;ao 
pertinente, junto com os documentos necessaries 
Ainda nao somas acreditados, mas ja estamos participando de uma compara<;ao 
interlaboratorial e/ou a equipe do INMETRO esta avaliando a implementa<;ao do nosso 
sistema da qualidade e a competencia do Laborat6rio 
Ja passamos pelas etapas (2), (3), (4) descritas acima e agora estamos esperando 
o parecer do IN METRO quanto a concessao ou nao da Acreditacao 
Ja somas acreditados pelo INMETRO 

Outros 

3) Quanto tempo (desde o planejamento ate a Acreditac;ao) via levar em media o 
Laborat6rio PDA/UFPR a ser acreditado pela NBR ISO/IEC 17025? 

1 menos de 6 meses 

2 entre 6 meses a 1 ano 

3 entre 1 a 2 anos 

4 mais de 2 anos 

Op<;6es 

3) Voce acha que as pessoas coordenadoras do Laborat6rio PDA/UFPR 
conhecem o bastante sobre a ISO/IEC 17025 para manter os procedimentos 
de implementac;ao da ISO/IEC 17025? 

Discorda fortemente 

Discord a 

Sem opiniao 

Concord a 

Concorda Fortemente 

4) Para poder realizar treinamento sobre Calibrac;ao, Ensaios e Certificac;ao da 
Conformidade, gostarfamos que voce indicasse TRES TEMAS considerados 
relevantes para o aprimoramento das competencias GERENCIAL e TECNICA do 
Laborat6rio PDA/UFPR: 
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INDIQUE TRES TEMAS PARA A ALTA/MEDIA GERENCIA DO LABORATORIO 

X Auditoria lnterna da NBR 150/IEC 17025 

X Calculo de lncertezas em Medi~oes 
Gerenciamento de Laborat6rios de Calibragao e Ensaios 

X NBR 150/IEC 17025 eo Processo de Acredita~ao junto ao IN METRO 
Seguranga em Laborat6rios e Confiabilidade Metrol6gica 

Outros (Caso as opgoes acima nao tenham completado os tres temas, cite os demais nas 
linhas abaixo:) 

INDIQUE TRES TEMAS PARA OS TECNICOS E/OU ESPECIALISTAS DO LABORATORIO 

Calculo da Estimativa da lncerteza dos Resultados de Medigao 

Conceitos e Princfpios basicos da NBR ISO/IEC 17025 

X Documenta~ao e Avalia~ao da Qualidade em Laboratories 

X Metrologia Dimensional 

X Manuten~ao e Calibra~ao de lnstrumentos Convencionais 

Novos Equipamentos e Metodologias de Calibragao para os Laborat6rios 
Outros (Caso as opgoes acima nao tenham completado os tres temas, cite os demais nas 
linhas abaixo:) 

4.9.4 AVALIAf;AO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONARIO 

Analisando as respostas do Questionario de Avaliagao do Cenario conclui-se 

que o pessoal do laborat6rio esta informado da implementagao da ISO/IEC 17025. 

Com base nas evidencias deste diagnostico a inicial e como auxHio das ferramentas 

e ag5es realizadas segue os passos a seguir para a atuagao dos procedimentos de 

melhorias. Os pianos de agao para a implementagao tern como objetivo: 

• Aprimorar e melhorar seus conhecimentos sobre a norma, atraves da 

utilizagao de treinamentos; 

• Organizar palestras de sensibilizagao; 

• Definir os processos e treinamentos para redagao de procedimentos; 

• Elaborar a pre-edigao do Manual da Qualidade; 

• Elaborar os procedimentos; 

• Palestra de informagao; 

• Treinamentos de ag5es corretivas e preventivas; 

• Desenvolvimento de equipes; 

• lmplementagao de procedimentos; 

• Seminario da qualidade; 
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• Manual da qualidade; 

• Treinamento dos auditores internos; 

• Preparac;ao das auditorias; 

• Analise critica do Sistema; 

• Pre auditoria (Certificac;ao ); 

• Auditoria final e avaliac;ao final. 

4.10 SISTEMA PROPOSTO 

Com base no diagn6stico realizado no laborat6rio PDA/UFPR e apresentada 

a proposta de implementac;ao da Norma ISO!IEC 17025. Atraves do plano de ac;ao 

definido a cima os metodos e tecnicas serao utilizados como o cronograma para o 

mapa de implantac;ao de Sistemas da qualidade e os criterios de avaliac;ao para as 

futuras auditorias, para a conclusao da Certificac;ao do Laborat6rio PDA/UFPR. 

Para a implantac;ao, o laborat6rio conta com fatores Criticos de Sucesso: 

• 0 efetivo apoio e envolvimento da Alta Direc;ao; 

• As fungoes e atribuic;oes devem ser claramente definidas; 

• A capacitac;ao tecnica deve ser altamente adequada, garantindo resultados 

de confiabilidade e incerteza; 

• 0 gerente de qualidade deve ter capacitac;ao e perfil adequados para 

responder pelo Sistema de Gestao como urn todo. 

0 Laborat6rio PDA conta com condic;oes ambientais sabre climatizac;ao 

adequadas e instrumentos de controle. Os equipamentos sao metrologicamente 

adequados proporcionando melhor qualidade nos servic;os prestados. 

Para a Rastreabilidade Metrol6gica o Laborat6rio deve optar quando necessaria as 

novas calibrac;oes junto a RBC. As aquisic;oes de materiais devem ser de referencia 

certificado. 
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4.11 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL 

4.11.1 Recursos humanos: 

0 Laborat6rio PDA/UFPR conta com 80% das decisoes do gerente da 

qualidade, 50% da coordena9ao do gerente tecnico e 1 0% da presta9ao de servi9os 

de tecnicos do laborat6rio. Todo o pessoal e altamente desenvolvido exigido 

capacita96es para a NBR ISO/IEC 17025. 0 laborat6rio conta com investimento para 

a forma9ao de Auditores, elabora9ao de Documentos, implanta9ao das sistematicas 

e para calculo de incertezas. 

4.11.2 0 Papel do Gerente Tecnico 

0 gerente tecnico tem a responsabilidade global pelas opera96es tecnicas, 

supervisao do pessoal, garantia da rastreabilidade dos resultados e confiabilidade 

metrol6gica dos ensaios realizados emitidos. Ele deve ter a garantia de que as 

politicas e diretrizes do Sistema da Qualidade estejam efetivamente implementado 

no laborat6rio. 

4.11.3 0 Papel do Gerente da Qualidade 

0 gerente da qualidade deve ter autoridade pelo Sistema de Gestao e para a 

melhoria da implementa9ao. Deve ter acesso direto ao mais alto nivel da dire9ao, 

para garantir que as politicas e objetivos sejam documentados no Manual da Gestao 

e comunicados a todo o pessoal e por estes compreendidos e implementados de 

forma a assegurar a qualidade requerida. 0 gerente da qualidade tem a 

responsabilidade de manter atualizado o MG. e de programar e organizar Auditorias 

lnternas. 
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4.12 PRINCIPAlS PROBLEMAS QUE PODERAO SER ENCONTRADOS DURANTE 

0 PROCESSO 

Durante o processo de implantagao podem ser encontrados alguns problemas 

vistas pelos avaliadores como causa do nao cumprimento do prazo media estipulado 

em 12 a 18 meses: 

• Manual da qualidade incompleto ou com problemas conceituais; 

• Procedimentos inadequados, incluindo o calculam de incertezas de medigao; 

• lncapacidade tecnica do pessoal; 

• Equipamentos inadequados; 

• Analise critica e auditoria interna do Sistema de Qualidade conduzida de 

forma inadequada; 

• Falha no controle de documentos; 

• Despreparo do representante da Qualidade; 

• Falta de comprometimento da alta diregao. 

4.13 PLANO DE IMPLANTAQAO 

0 plano de implantagao da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 tern o objetivo 

de especificar os requisitos gerais para a competencia em realizar ensaios e 

calibragoes, incluindo amostragem. Ela e aplicavel a todas as organizagoes que 

realizam ensaios e calibragoes utilizando- se de metodos normalizados, metodos 

nao normalizados e metodos desenvolvidos pelo laborat6rio PDA/UFPR. 

Foram estimados alguns valores para a implantagao do Sistema dE Gestao: 
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. PLANILHA DO CUSTO ESTIMADO PARA A IMPLANT AyAO DO PROGRAMA 

I tens Custo estimado R$ 

Consultoria externa- R$ 80,00/h x 400 horas 32.000,00 

Sensibiliza<;ao I Treinamentos/ cursos internes 7.200,00 

Visitas externas 3.000,00 

Premia<;6es e concursos para o reconhecimento/ trimestral 10.000,00 

Curso externo para 02 pessoas 3.200,00 

F aixas/Cartazes 3.000,00 

Fotos/filmagens 2.000,00 

Literatura sabre o tema - 5 livros 1.320, 00 

Cafe da manha para o diaD- R$12,00 par pessoa 1.600,00 

Material didatico - apostilas - R$ 10,00 par pessoa 150,00 

TOTAL R$ 62.150,00 

-QUADRO 02- Custo est1mado para 1mplanta<;ao do programa 

0 PDA/UFPR identifica os seus processes para o Sistema ISO/IEC 

17025:2005, os quais tern demonstrado a sua sequencia e interagao, conforme a 

"Cronograma do quadro 5. 



Aquisi~ao de servicos e suprimentos 

Atendimento ao Cliente 

Reclama~ao 

Fi,g_ura 5 

As etapas de trabalho e o cronograma de atividades estao demonstrados e 

serao efetivamente segujdos pela equipe de implantac;ao do SGQ do PDA/UFPR. 
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Com o objetivo de atender com qualidade a demanda das industrias que buscam 

adequagao aos requisitos do Sistema Integrado de Gestao, inicialmente segue: 

• Mapeamento das regioes indicando a sua aptidao para receber novas 

fontes ou a necessidade de redugao das emissoes. 

• Calculo da trajet6ria dos poluentes na atmosfera; 

• Estudo da formagao e degradagao de poluentes na atmosfera; 

• Calculo do fluxo dos componentes; 

• Determinagao da exposigao aos poluentes; 

• Geragao de relat6rios sabre a qualidade do ar; 

• Estudo do impacto de novas fontes de emissao. 

• Licengas renovaveis e restrigoes as emissoes em areas saturadas 

(decretos). 

• Equipamentos necessarios: 

• Planejamento da Amostragem: 

• Conhecimento da fonte 

• Estudo das emissoes 

• Objetivo da amostragem 

• Reconhecimento previa da area 

Representatividade da amostragem 

Em visita tecnica preliminar deve -se ter a verificagao: 

• Do tipo de fonte; 

• As unidades constituintes; 

• As condigoes ffsicas do local; 

• Os pontos de amostragem de efluentes gasosos; 

• Os monitores continuos; 

• A ausencia de vazamento de gases; 

• A verificagao da segao da chamine; 

• 0 material de construgao da chamine; 

• A existencia ou nao de comprimento de duto reto que possibilite 

amostragem; 

• 0 diametro interno maior que 30 em; 

• A velocidade dos gases acima de 3 m/s; 

• A temperatura de safda dos gases; 
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• A facilidade de acesso e condic;oes de seguranc;a; 

• A possibilidade de construc;ao de plataforma. 

Para o acompanhamento das caletas do efluente gasoso: 

• Checar a calibrac;ao do Train de amostragem, solicitando o relat6rio de 

calibrac;ao da CETESB; 

• Verificar o volume maximo utilizado do gasometro seco e o prazo de seis 

meses a partir da ultima data de calibrac;ao. 

• Verificar se o gasometro seco, a placa de orificio, o tuba de Pitot 

coincidem com aqueles descritos no relat6rio de calibrac;ao. 

Obs: os numeros dos equipamentos e do relat6rio deverao ser anotados na folha de 

acompanhamento da amostragem 

• Checar a calibrac;ao do Train de amostragem, solicitando o relat6rio de 

calibrac;ao da CETESB; 

• Verificar o volume maximo utilizado do gasometro seco e o prazo de seis 

meses a partir da ultima data de calibrac;ao. 

Para o acompanhamento do Processo Produtivo: 

A emissao de um poluente e principalmente em func;ao das condic;oes de 

operac;ao da fonte e do sistema de controle do referido poluente. 

Portanto, os resultados obtidos nas amostragens sao validos apenas para as 

condic;oes em que a fonte e o sistema de controle estavam operando durante o 

perfodo em que as mesmas foram executadas. 

Para os dados operacionais e de controle: 

Os parametros a serem observados e registrados durante a realizac;ao da 

amostragem dependem do objetivo da execuc;ao desses servic;os. 

Para a realizac;ao da Amostragem 

As amostragens deverao ser realizadas nas condic;oes maximas previstas na 

licenc;a ou nas condic;oes normais desde que justificavel pela empresa. 
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Para as condigoes Operacionais Recomenda 

• Maior taxa de alimentagao de materia-prima; 

• Produgao igual ou proxima a que foi licenciada; 

• Faixa operacional dos ECPs. 

Para os dados operacionais e de controle 

• Registro de monitores continuos de gases; 

• Registro de parametres operacionais; 

• Registro de parametres dos equipamentos de controle de poluigao e, 

• Outros que se fizerem necessaries 
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V - CONCLUSAO: 

Os desafios da implantagao de um sistema de gestao de qualidade, 

envolvendo varios laborat6rios do PDA/UFPR, com equipe multidisciplinar nao e 

tarefa facil. Requer o apoio de consultorias especializadas, incentivando a questao 

do comprometimento e da motivagao dos indivfduos direta ou indiretamente ligados 

ao processo e deve ser objeto de particular atengao par parte da coordenagao, 

contribui e muito, na eficacia do processo e na diminuigao dos riscos e do tempo de 

implantagao fatores humanos sao sempre suscetfveis diante das mudangas que 

ocorrem. 

A implantagao do Sistema da Qualidade e sem duvida, a melhor maneira de 

aperfeigoar todos os processos laboratoriais e garantir aumentos de produtividade e 

qualidade reduzindo custos. 

Para isso contamos com varios pontos para maximizar o retorno do investimento 

realizado: 

• • os lnvestimentos devem ser alinhados com os objetivos e estrategias da 

empresa; 

• • deve haver envolvimento de todos os interessados no processo de selegao; 

• • o processo de selegao deve ser criterioso e orientado aos objetivos do 

projeto; 

• • a gerencia deve ser adequada ao projeto de implantagao. 

Deve-se realizar a analise do retorno de investimento caso a caso a fim de 

permitir a correta avaliagao da viabilidade do investimento em cada caso. 

Deve ser feita a avaliagao da execugao de um estudo previa dos processos 

laboratoriais a fim de identificar os pontos de melhorias e pre-avaliagao dos 

beneffcios financeiros e nao financeiros que podem ser obtidos atraves da 

automagao e informatizagao do laborat6rio. 

0 laborat6rio pode utilizar da contratagao de consultoria especializada na 

otimizagao de processos laboratoriais. E uma 6tima opgao, pais uma consultoria tern 

metodologia especffica para este tipo de avaliagao, traz referencias de mercado para 

comparagao facilitando a estimativa dos beneffcios e dos investimentos necessarios. 
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As grandes vantagens para a implantac;ao da ABNT NBR ISO/IEC 17025 

para o laborat6rio PDA/UFPR sao: 

• 0 Laborat6rio contara com maior confiabilidade e rastreabilidade dos 

resultados dos processes aos padr6es nacionais de metrologia; 

• Tera Aumento do credenciamento em operar de acordo com os sistemas de 

qualidade que estejam em conformidade com a NBR ISSO 17025; 

• 0 Laborat6rio tera a competencia para produzir dados e resultados 

tecnicamente validos independentes da utilizac;ao de metodos analfticos; 

• 0 Laborat6rio tera qualificac;ao para operar de acordo com a Rede Brasileira 

de Ensaios e Calibrac;ao; 

• Permitira a agregac;ao de metodos nao normalizados, desenvolvidos pelo 

proprio laborat6rio, utilizac;ao e aceitac;ao nacional dos procedimentos; 

• 0 Laborat6rio aumentara a seguranc;a e a operac;ao das atividades 

laboratoriais pela definic;ao de recursos necessaries; 

• Os clientes contarao com melhor atendimento e terao suas grandes 

exigencias sobre os requisites da qualidade elevados; 

• 0 Laborat6rio tera reduc;ao de custos operacionais e perdas de insumos e 

manutenc;ao regular; 

•· Aumentara de forma gradativa a produtividade laboratorial, o controle de 

desperdfcios e a organizac;ao e limpeza de ambientes; 

• 0 Laborat6rio contara com melhor atendimento e gerenciamento das 

necessidades de qualificac;ao e habilidades dos tecnicos de laborat6rio, 

melhorando a satisfac;ao de usuarios internos; 

• Os resultados analfticos serao confiaveis e rastreaveis aos padroes nacionais; 

• A Certificac;ao do Laborat6rio proporcionara atuar de acordo com a Rede 

Brasileira de Calibrac;ao; 

• Esta comprovac;ao por meio de documentac;ao tecnica necessaria, que 

determinara a confianc;a no procedimento analftico; 

• 0 Laborat6rio contara com comparac;oes intra e interlaboratoriais, que 

oferecem parametres de comparac;ao e mecanismos de superac;ao de 

problemas e 

• Reduzira os custos operacionais com a gestao laboratorial. 
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5. GARANTIA DA QUALIDADE DE RESULTADOS DE ENSAIO E CALIBRAQAO 

0 laborat6rio garante a qualidade de seus resultados por ter procedimentos de 

controle da qualidade para monitorar a validade dos resultados. Por estabelecer 

a<;6es a fim de corrigir dados fora de criterios pre-estabelecidos e evitar relata de 

resultados incorretos e quando possfvel aplica tecnicas para analise critica dos 

resultados. 

6. VANTAGENS DAACREDITAQAO 

Para o laborat6rio PDA/UFPR sera vantajoso para a: 

• Conquista de novas mercados; 

• Evidencia da competencia tecnica; 

• Elimina<;ao de auditorias multiplas; 

• Aprimoramento das praticas laboratoriais; 

• Divulga<;ao dos servi<;os (numeros no INMETRO) 

• Uniformidades de interpreta<;6es; 

• Reconhecimento e aceita<;ao internacional das suas atividades. 

De acordo com Cassano (2005), as vantagens de se obter a acredita<;ao para 

urn laborat6rio permitem vantagens para todos os envolvidos: desde o laborat6rio 

ate os consumidores finais do sistema de medi<;ao. 

7- PARA AS ORGANIZAQOES: 

Disponibiliza valioso recurso por meio de urn grupo de avaliadores de 

conformidade,independentes e tecnicamente competentes. 

Fornece urn processo de avalia<;ao unico, transparente e reproduzfvel com o 

qual se evita a utiliza<;ao de recursos pr6prios, elimina-se o custo da avalia<;ao e se 

refor<;a a coerencia. 

Refor<;a a confian<;a do publico nos servi<;os prestados. 
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Fomenta os esquemas confiaveis de auto-regulagao do proprio mercado, 

incrementando-se a competencia e a inovagao. 

8- PARA OS USUARIOS: 

Possibilita a tomada de decisoes acertadas, diminuindo o risco com base em 

avaliagoes incorretas, ou que e pior, ter seu produto rejeitado pelo comprador que 

nao aceita avaliagoes nao-credenciadas. 

Garante a aceitagao internacional dos produtos sem a necessidade de repetigoes 

das avaliagoes realizadas. 

9- PARA OS AVALIADORES OU AUDITORES: 

Em alguns setores, a acreditagao e requisito imprescindfvel para execugao 

das atividades. 

Para determinadas atividades, e urn requisito de fato para poder vender as servigos 

de avaliagao, como calibragao, certificagao, ISO 9001. 

E urn marco diferencial no mercado, sendo garantia de integridade e 

competencia, 

aumentando assim as oportunidades comerciais dos avaliadores. 

Proporciona ao avaliador a possibilidade de prestar urn servigo reconhecido 

internacionalmente. 

Oferece garantias de sua competencia e e urn meio de conscientizagao sabre 

a necessidade de melhoria continua. 

Para os consumidores finais: 

lnspira confianga no provedor ao garantir que o produto tern sido avaliado par 

urn organismo independents e competente. 

Aumenta a liberdade de escolha e tomenta urn mercado livre, porem 

confiavel. 

10- OS DESAFIOS 

A analise quanta a qualidade de urn laborat6rio de metrologia pode ser feita 

sabre dais aspectos: o externo e o interno a instituigao, alguns elementos alem do 
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acreditagao sao determinantes para que urn laborat6rio possa se manter com 

determinado nfvel de competitividade em relagao os demais: 

Prazo, ou seja, rapidez na entrega; 

Prego, valor compatrvel com o desejado pelos clientes; 

Qualidade no atendimento, cuidado na recepgao e no envio de sistema de 

medig6es. 

No caso de laborat6rios de universidades, que atuam na prestagao de 

servigos de calibragao e ensaios, deve ocorrer urn compromisso com clientes 

internos laborat6rios) e externos (empresas) para o atendimento de objetivos do 

ensino, pesquisa e extensao. Pelo estudo realizado, pode-se afirmar que 

desenvolver e implantar urn sistema de qualidade nao e possfvel sem 0 

envolvimento e o comprometimento de todas as pessoas envolvidas no organismo 

em questao. 

Com urn sistema de qualidade implantado e procedimentos bern definidos, o 

funcionamento do laborat6rio pode ser simplificado, de modo que o trabalho de 

medig6es e calibrag6es possa ser efetuado com maior organizagao, nao 

comprometendo prazo estipulado e, em conseqOencia, a credibilidade e a 

confiabilidade do laborat6rio. 
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ANEXOS 

QUESTIONARIO PARA AVALIAQAO DO CENARIO 

1) Voce conhece ou ja ouviu falar sabre ABNT NBR ISO/IEC 17025? Se "SIM", o 
que quer dizer? Do que se trata? 

2) Qual e a situac;ao do Laborat6rio PDA/UFPR em relac;ao ao Processo de 
Ac d't t INMETRO? re Ia ~ao JUno ao 

Ainda nao somos acreditados e nao temos uma posic:ao definida sobre o assunto 
Ainda nao somos acreditados, mas ja estamos em fase de planejamento 
Ainda nao somos acreditados, mas ja encaminhamos ao IN METRO a solicitagao 
pertinente, junto com os documentos necessarios; 
Ainda nao somos acreditados, mas ja estamos participando de uma comparagao 
interlaboratorial e/ou a equipe do INMETRO esta avaliando a implementagao do 
nosso sistema da qualidade e a competencia do Laborat6rio; 
Ja passamos pelas etapas (2), (3), (4) descritas acima e agora estamos 
esperando o parecer do INMETRO quanto a concessao ou nao da Acreditacao 

Ja somos acreditados pelo INMETRO; 

Outros 

3) Quanta tempo (desde o planejamento ate a Acreditac;ao) via levar em media o 
Laborat6rio PDA/UFPR a ser acreditado pela NBR ISO/IEC 17025? 

1 menos de 6 meses 

2 entre 6 meses a 1 ano 

3 entre 1 a 2 anos 

4 mais de 2 anos 

Opg6es 

4) Voce acha que as pessoas coordenadoras do Laborat6rio PDA/UFPR 

conhecem o bastante sabre a ISO/IEC 17025 para manter os procedimentos de 

implementac;ao da ISO/IEC 17025? 

Discorda fortemente 

Discord a 

Sem opiniao 

Concord a 

Concorda Fortemente 
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5) Para poder realizar treinamento sobre Calibrac;ao, Ensaios e Certificac;ao da 

Conformidade, gostarfamos que voce indicasse TRES TEMAS considerados 

relevantes para o aprimoramento das competencias GERENCIAL e TECNICA do 

Laborat6rio PDA/UFPR: 

INDIQUE TRES TEMAS PARA A ALTA/MEDIA GERENCIA DO LABORATORIO 

Auditoria lnterna da NBR ISO/IEC 17025 

Calculo de lncertezas em Medig6es 

Gerenciamento de Laboratories de Calibra~ao e Ensaios 

NBR ISO/IEC 17025 eo Processo de Acreditagao junto ao INMETRO 

Seguran~a em Laboratories e Confiabilidade Metrologica 

Outros (Caso as opg6es acima nao tenham completado os tres temas, cite os 
demais nas linhas abaixo:) 

INDIQUE TRES TEMAS PARA OS TECNICOS E/OU ESPECIALISTAS DO 
LABORATORIO 

Calculo da Estimativa da lncerteza dos Resultados de Medi~ao 

Conceitos e Princfpios basicos da NBR ISO/IEC 17025 

Documentagao e Avaliagao da Qualidade em Laborat6rios 

Metrologia Dimensional 

Manutengao e Calibragao de lnstrumentos Convencionais 

Novos Equipamentos e Metodologias de Calibra~ao para os Laboratories 

Outros (Caso as opg6es acima nao tenham completado os tres temas, cite os 
demais nas linhas abaixo:) 




