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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar a qualificagao dos auditores que participam 
do processo de auditoria interna do Sistema lntegrado de Gestae - SIG, propondo 
uma sistematica de desenvolvimento continuo de qualificagao dos auditores 
internes, que abrange os seus aspectos pessoais e tecnicos. Foi aplicada em duas 
empresas no segmento de tubas e conex5es e no segmento de linha branca, como 
exemplo, refrigeradores, uma pesquisa por amostragem em auditores e auditados, 
com objetivo de subsidiar a metodologia de formagao de auditores internes quanta 
ao desempenho dos mesmos e as ag5es a serem planejadas pela organizagao para 
que o profissional atinja o nfvel de qualificagao requerido na aplicagao do SIG. 
Dessa forma, sera possfvel demonstrar que o treinamento para a formagao de 
auditores do Sistema lntegrado de Gestao, devera ser periodicamente revisado, a 
fim de assegurar a permanente qualificagao e requalificagao do profissional frente as 
exigencias do mercado, em relagao a qualidade dos produtos e servigos, a fim de 
que nao haja agressao ao meio ambiente, bem com a saude e seguranga dos 
colaboradores. Como resultado da metodologia proposta, o processo de auditoria 
deve contribuir para a melhoria do desempenho da organizagao, identificando as 
oportunidades de integragao entre a cadeia dos processos, assim como, nos casas 
de serem verificadas anormalidades, permitir que se fagam as devidas adequag5es, 
alem de assegurar a qualificagao dos auditores, contribuindo para o resultado da 
organizagao. 

Palavras-chave: Auditoria. Sistema lntegrado de Gestao. 



ABSTRACT 

This work has for objective to analyze the qualifications of auditors involved in the 
process of internal auditors of the Integrated Management System SIG, proposing a 
systematic of continuous development of skills of internal auditors, covering their 
personal and technical aspects. It was applied in two companies in the segment of 
pipe and fittings and white goods segment, for example, refrigerators, a search for 
sampling in auditors and audited with the objective of subsidizing the training 
methodology and internal auditors about the performance of same and actions to be 
planned by the organization to reach the professional level of qualification in the 
application of SIG. So, it will be possible to demonstrate that training for the training 
of auditors of the Integrated Management should be periodically reviewed, to ensure 
the continuous training and retraining of the professional market demands in relation 
to quality of products and services, so that there is no aggression to the environment 
and the health and safety of employees. As a result of the proposed methodology, 
the audit process should contribute to the improvement of organizational 
performance, identifying opportunities for integration between the chain of processes, 
as well as in cases of abnormalities are found, allow it to make the necessary 
adjustments, beyond to ensure the qualification of auditors, contributing for the result 
of the organization. 

Keywords: Auditing. Integrated Management System. 
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1 INTRODUCAO 

A crescents demanda por certificagao de Sistemas lntegrados de Gestae -

SIG requer que as organizagoes adotem o processo de auditoria interna, podendo 

ser realizado com a mao-de-obra da propria companhia ou por meio da contratagao 

de servigos especializados. Seja qual for o modele a ser adotado, a organizagao 

deve dispor de recursos para a capacitagao da sua equipe ou dos profissionais que 

venham a fazer a intermediagao com o servigo terceirizado. 

A metodologia de formagao dos auditores internes de Sistema lntegrado de 

Gestae - SIG, baseado nas normas: NBR ISO 9001 Sistema de Gestae da 

Qualidade, NBR ISO 14001 Sistema de Gestae Ambiental e OHSAS 18001 Sistema 

de Gestae de Saude e Seguranga no Trabalho, carecem de uma estrutura de 

preparagao e acompanhamento aptos a qualifica-los profissionalmente. Como 

conseqOencias poderao ser credenciadas para a atuagao profissional, auditores 

internes que nao estejam devidamente preparados, comprometendo a credibilidade 

do processo de gestae da auditoria como urn todo. 

Para a formagao dos auditores do SIG e necessaria, alem do treinamento e 

retreinamento nas normas de gestae (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 

18001 ), a observagao das qualificagoes pessoais e do aspecto humane do 

profissional. Desta forma, nao basta ser indicado pela gestae para o processo de 

auditoria, mas sim o profissional ha de ter o perfil necessaria, conforme NBR ISO 

19011 (Diretrizes para auditoria de sistema de gestae da qualidade e/ou ambiental) 

e querer participar desse processo. 

A formagao educacional do auditor e requisite fundamental para o 

entendimento dos mecanismos de gestae de uma organizagao, apesar da norma 

NBR ISO 19011, nao ser especffica a esse respeito. 0 conhecimento dos sistemas 

da organizagao como urn todo, incluindo: estrategias, ferramentas estatfsticas, 

ferramentas dos sistemas de gestae, ferramentas de analise e solugao de 

problemas, entre outros, e de grande relevancia para que os auditores do SIG 

tenham uma visao sistemica da organizagao. Sendo assim, os profissionais estarao 

preparados para contribuir para o fortalecimento do Sistema lntegrado de Gestae -

SIG e do processo de melhoria contfnua da organizagao. 
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A pesquisa realizada neste trabalho toma como base a qualificagao de 

auditores de Sistema de Gestao lntegrada, em empresa certificada nas normas de 

gestao (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001) ha mais de tres anos. 

0 metoda proposto, visando 0 treinamento de qualificagao e requalificagao 

dos auditores, esta focado no entendimento das normas de gestao (NBR ISO 9001, 

NBR ISO 14001 e OHSAS 18001) e da norma NBR ISO 19011, que por sua vez, 

sao normas interpretativas, possibilitando entendimentos divergentes quanta aos 

criterios da auditoria a serem aplicados. 

0 estudo desenvolvido abordara desde o hist6rico das normas de gestao ate 

as necessidades de qualificagoes e requalificagoes dos auditores internes, 

assegurando a capacitagao permanente dos profissionais no processo de auditoria. 

0 objetivo geral deste estudo e propor um conjunto de habilidades pessoais e 

profissionais necessarias para que um colaborador possa agregar valor atuando 

como auditor do SIG nas empresas do segmento de tubas e conexoes e no 

segmento de linha branca, como exemplo, refrigeradores. 

Para que se possa alcangar o objetivo geral do trabalho, sao necessaries que 

os seguintes objetivos especfficos sejam atendidos, a fim de que o ciclo de 

qualificagao dos auditores internes possa ser o mais complete possfvel: 

a) Analisar o processo de auditoria interna do SIG como aplicagao nas 

empresas no segmento de tubas e conexoes e no segmento de linha branca; 

b) ldentificar as normas e processes abrangidos nas auditorias internas do SIG 

das empresas no segmento de tubas e conexoes e no segmento de linha 

branca; 

c) ldentificar quais sao as habilidades requeridas para que um auditor agregue 

valor ao SIG nas empresas do segmento de tubas e conexoes e no 

segmento de linha branca; 

d) Descrever as habilidades pessoais e profissionais identificadas como 

necessarias aos auditores nas empresas do segmento de tubas e conexoes 

e no segmento de linha branca; 

e) Descrever como o colaborador pode atingir a qualificagao para se tornar um 

auditor de SIG nas empresas do segmento de tubas e conexoes e no 

segmento de linha branca; 

0 trabalho foi estruturado em capftulos que abordarao os conhecimentos 

necessaries aos auditores do Sistema lntegrado de Gestao, proporcionando uma 
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qualificagao que atenda a demanda da organizagao, conforme discorrido nessa 

pesquisa. 

No capftulo 2, sera comentado sobre a caracterizagao do ambiente de estudo,. 

demonstrado um breve relata das empresas objeto de estudo do trabalho. 

0 capftulo 3 abordara sobre o hist6rico das normas de gestae NBR ISO 9001, 

NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 e suas evolugoes ate as versoes atuais. 

No capftulo 4, serao abordadas as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e 

OHSAS 18001, nas versoes atuais, observando suas particularidades e os requisites 

comuns entre as mesmas. 

Na sequencia, o capftulo 5 versara sobre a integragao das normas de gestae 

eo papel do auditor nesse novo contexte. 

0 capftulo 6 esta centrado nas qualificagoes, habilidades e nas competencias 

dos auditores, bem como na importfmcia das tecnicas de entrevistas para a 

obtengao das evidencias objetivas durante as abordagens realizadas nas auditorias 

do SIG. 

0 capftulo 7 trata dos elementos que compoem as tecnicas de auditoria, 

quanta a forma de abordagem utilizada para que se possam obter as informagoes de 

forma clara, evidenciando que o Sistema de Gestae lntegrado - SIG esta 

implementado e que as equipes estao comprometidas com o processo de melhoria 

contfnua. 

0 capftulo 8 aborda as contribuigoes do auditor do SIG para o processo de 

auditoria interna. 

E por fim, no capftulo 9, e apresentada uma metodologia de avaliagao dos 

auditores internes do SIG objetivando a permanents qualificagao dos profissionais, 

tomando como base questionarios de auto-avaliagao aplicados aos auditores e aos 

auditados. Alem disso, foram utilizadas outras fontes de entrada obtidas na empresa 

certificada no SIG com relagao ao processo de auditoria. 

Recomenda-se, atraves do tema proposto, que os profissionais de auditoria 

integrada mantenham-se atualizados para auxiliar a organizagao a enfrentar os 

desafios apresentados pelo mercado. 
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2 CARACTERIZACAO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

As empresas foco do estudo deste projeto sao do segmento de tubos e 

conex6es e de linha branca como exemplo, refrigeradores. Ambas sao lfderes nos 

seus respectivos mercados. 

A empresa estudada que e uma das lfderes mundiais na fabricagao e 

comercializagao de tubos e conex6es, esta em expansao no Brasil, busca fortalecer 

a sua marca com base em uma filosofia clara e transparente. Com sede em Sao 

Paulo, a empresa conta com 1.600 colaboradores e disp6e de quatro fabricas nas 

cidades de Joinville - SC, Sumare - SP e Suape - PE. Trazendo tecnologia de ponta, 

a empresa vem conquistando a preferencia do consumidor e de profissionais da 

construgao civil, do setor de infraestrutura e da agropecuaria. 

A outra empresa e lfder no mercado de eletrodomesticos, com produtos da 

linha branca - refrigeradores, freezeres horizontais e verticais, fog6es, lavadoras de 

roupa, secadoras, lava-lougas, microondas, fornos eletricos, condicionadores e 

depuradores de ar, coifas e climatizador. Alem de eletrodomesticos, a marca 

KitchenAid oferece tambem uma linha de eletro portateis - batedeiras, 

liquidificadores, cafeteiras e moedores de cafe. 0 Centro Administrative e da 

logfstica da Organizagao esta localizado na cidade de Sao Paulo, principal p61o de 

neg6cios do Pafs e da America Latina. A Unidade reune todas as atividades 

administrativas da Empresa, com unidades em Jaboatao dos Guararapes - PE, 

Joinville- SC, Manaus- AM, Rio Claro- SP. 

As empresas objeto de estudo sao certificadas pelo Sistema de Gestao 

lntegrada (SGI), baseadas nas normas NBR ISO 9001 Sistema de gestao da 

qualidade, NBR ISO 14001 Sistema de gestao ambiental e OHSAS 18001 Sistema 

de gestao de saude ocupacional e seguranga. 

0 compromisso das empresas em atender o mercado com produtos de alta 

tecnologia que possam satisfazer as expectativas dos clientes, utilizando recursos 

que nao comprometa o meio ambiente e acima de tudo que nao comprometa a 

seguranga da sua equipe nas suas operag6es, motivou o estudo da formagao de 

auditores integrados, em fungao do grau de complexidade para a qualificagao e 

manutengao das respectivas competencias. 
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3 HISTORICO DAS NORMAS DE GEST AO 

E. recomendado que em todos os campos de conhecimento sejam estudadas 

as normas de gestao no que diz respeito a sua evolugao hist6rica e a contribuigao 

proporcionada pelo seu aprimoramento. As normas do sistema de gestao (NBR ISO 

9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001) passaram por alteragoes tendo em vista a 

necessidade de sofrerem adequagoes a cada perfodo. Neste capftulo, sera 

apresentado o hist6rico de cada uma delas e sua contribuigao para a evolugao dos 

sistemas. 

0 constante aprimoramento das normas de gestao objetiva assegurar aos 

clientes (NBR ISO 9001 ), a sociedade (NBR ISO 14001) e ao colaborador (OHSAS 

18001 ), urn conjunto de medidas que atenda a expectativa de todas as partes. 

A NBR ISO 9001, orientada para o cliente, assegura que as sua expectativas 

sejam atendidas em urn conjunto de negociagao previamente estabelecido. 

A NBR ISO 14001, orientada para a sociedade, assegura que a organizagao 

esta comprometida em utilizar os recursos naturais de forma a minimizar ao maximo 

os aspectos e impactos ambientais. 

A OHSAS 18001, orientada ao colaborador, para eliminar ou minimizar riscos 

aos funcionarios e outras partes interessadas que possam estar expostas aos riscos 

de SST associados as suas atividades. 

3.1 HISTORICO DAS NORMAS DE GESTA.O DA QUALIDADE 

A respeito do hist6rico das normas de gestao da qualidade e suas etapas de 

evolugao, foi tornado como base a obra de Mauriti Maranhao: ISO serie 9001, 

Manual de lmplementagao, versao 2002 (2001, pp. 29/ 30), conforme sera 

apresentado ao Iongo deste capftulo. 

As normas que compoem o Sistema de Gestao da Qualidade sao resultantes 

da evolugao das normas institufdas em duas frentes: "( ... )1 Q seguranga (e a 

consequente qualidade) das instalagoes nucleares e 2Q confiabilidade (e a 

consequente qualidade) de artefatos militares e aeroespaciais". 

Com base em experiencias pioneiras na atividade nuclear, em abril de 1959, o 

Departamento de Defesa do EUA passou a exigir que os fornecedores das forgas 
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armadas americanas possufssem programas de qualidade. Tais experiencias 

ocorreram "( ... ) por meio da adogao da MIL STD Q-9858 - Quality Program 

Requirements (Requisites de Programas de Garantia da Qualidade). A MIL STD Q-

9858 foi o ponto de partida e primeiro guia das agoes subsequentes". 

Em 1979, a lnglaterra, por intermedio do British Standard Institute (BSI), 

publicou: 

( .... ) a serie de normas BS 5750, que eram uma evoluc;;ao dos AQAP (Allied 
Quality Assurance Procedures- Procedimento de Garantia da Qualidade da 
OTAN - Organizac;;ao do Tratado do Atlantica Norte), para aplicac;;ao 
limitada ao Reino Unido, mas estendidas as atividades nao-militares. 

No ano de 1987, "A ISO oficializou a serie 9000, a partir de pequenas 

mudangas na BS 5750. 0 Reino Unido prontamente adotou a ISO serie 9000, 

designando-a como BS 5750- 1987". 

Em 1994, as norm as da serie ISO 9000 foram revisadas: 

( ... ) entretanto, nao apresentaram a mudanc;;a estrutural que o mercado 
requeria. Esta deficiencia motivou o Comite Tecnico 176 da ISO, 
responsavel pelo assunto gestao da qualidade, a desencadear um intenso e 
profundo trabalho de revisao da serie 9000. 

Em 2000 houve nova revisao, denominada NBR ISO 9001 (2000), apresenta 

uma visao sistemica da gestao por processes, melhoria contfnua e foco no cliente. 

A ultima revisao da norma NBR ISO 9001, ocorreu em 2008, vista a 

necessidade de melhorar o entendimento dos requisites. 

3.2 HISTORICO DAS NORMAS DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE 

As normas de gestao ambiental tiveram sua evolugao hist6rica devidamente 

representada na obra de Gyro Eyer do Valle: Como se preparar para as normas ISO 

14000 qualidade Ambiental (1996, pp. 2/), utilizada como referencia. 

0 princfpio da evolugao das norm as de gestao do meio ambiente ocorreu: 

Na decada de 60, quando um grupo de cientistas, denominado Clube de 
Roma, utilizando modelo matematico, preveniram os riscos de um 
crescimento economico contfnuo, baseado nos recursos naturais 
esgotaveis. 

Na decada de 70, foi iniciada: 
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A regulamentac;:ao e do controle ambiental, ap6s a conferencia de 
Estocolmo sabre o Meio Ambiente. Em 1972, as nac;:6es comec;:aram a 
estruturar seus 6rgaos ambientais e estabelecer suas legislac;:oes. 

Na sequencia, a decada de 80 foi encerrada da seguinte forma: 

Com a globalizac;:ao das preocupac;:6es com a conservac;:ao do meio 
ambiente. Dois claros exemplos dessa preocupac;:ao sao o protocolo de 
Montreal, firmado em 1987, que bane toda uma famflia de produtos 
qufmicos (os cloro-fluor-carbonos ou CFC's) ( ... ) e o relat6rio da comissao 
Mundial sabre o meio ambiente e desenvolvimento institufdo pela 
Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas. 

Na decada de 90, ocorreu, alem da preocupagao com o uso das materias

primas escassas e nao renovaveis, a racionalizagao do uso da energia, sendo 

crescente o entusiasmo pela reciclagem eo combate ao desperdfcio. 

Em 1992, ocorreu a Cupula da Terra ou Rio 92 cuja pauta apresentava cinco 

temas ambientais globais, que constituem as preocupagoes de cientistas e 

pesquisadores em todo o mundo, sao eles: 

f) Preservagao da biodiversidade; 

g) Controle do aquecimento global; 

h) Protegao da camada de ozonio; 

i) Protegao das florestas; 

j) Promogao do desenvolvimento sustentavel. 

Em 1992, entraram em vigor as normas britanicas BS7750 - Epecification 
for Environmental Management Systems (Especificac;:ao para Sistema de 
Gestao Ambiental), sendo base para elaborac;:ao de urn sistema de normas 
ambientais de alcance mundial. A entrada em vigor dessas normas 
internacionais de gestao ambiental, denominadas de serie ISO 14000, e sua 
ja anunciada integrac;:ao futura com as normas de gestao da qualidade ISO 
9000. 

3.3 HISTORICO DA ESPECIFICAyAO OHSAS 18001 

A OHSAS 18001, cuja sigla significa Occupational Health and Safety 

Assessment Series (Sistema de Gestao de Saude e Seguranga no Trabalho) foi 

desenvolvida pela BSI - British Standards Institution (Institute Britanico para a 

Normalizagao), e entrou em vigor em 1999, com os seguintes parceiros e fonte de 

informagoes: 
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BS 8800:1996- Guia para sistemas de gestao da Saude e Seguranga no 
Trabalho; Relat6rio Tecnico NPR 5001:1997- Guia para um sistema de 
gestao da Saude e Seguranga no Trabalho; SGS & ISMOL ISA 2000:1997-
Requisitos para Sistemas de Gestao da Saude e Seguranga no Trabalho; 
BVQI SafetyCert - Norma de Gestao da Saude e Seguranga no Trabalho; 
DNV - Norma para Certificagao de Sistemas de Gestao da Saude e 
Seguranga no Trabalho (OHSMS):1997; Projeto NSAI SR 320 -
Recomendagao para um Sistema de Gestao da Saude e Seguranga no 
Trabalho (SOS); Projeto AS/NZ 4801 - Sistemas de gestao da Saude e 
Seguranga no Trabalho- especificagao com diretrizes para uso; Projeto BSI 
PAS 088 - Sistema de gestao da seguranga no trabalho; UNE 81900 -
Serie de pre-normas sobre prevengao de riscos ocupacionais; Projeto LRQA 
SMS 8800 - Criterio de avaliagao de sistema de gestao da seguranga e 
saude, Cicco (1999, p. 11 ). 

3.4 HISTORICO DAS NORMAS DE AUDITORIA DE SGQ, SGA E OHSAS 

Juntamente com a implementac;ao das normas de Sistema de Gestao da 

Qualidade - SGQ, Sistema de Gestao Ambiental - SGA e Sistema de Gestao de 

Saude e Seguranc;a no Trabalho - SST, foram introduzidas as normas de auditoria, 

com o objetivo de fornecer suporte as respectivas normas e assegurar que os 

sistemas estavam implementados. Alem disso, buscava-se a consistencia do 

sistema, por meio dos controles, registros e tambem das oportunidades de melhorias 

que poderiam ser acrescentadas as normas de gestao atraves das constatac;oes 

apuradas. 

Cada modelo de gestao NBR ISO 9000 e NBR ISO 14000 apresentavam 

normas especfficas de auditorias, todas essas normas foram revisadas e canceladas 

em 2002, entrando em vigor a NBR ISO 19011 (Diretrizes para auditorias de sistema 

de gestao da qualidade e/ou ambiental), com o objetivo de fornecer orientac;oes 

sabre: princfpios de auditoria; gestao de programas de auditoria; realizac;ao de 

auditorias de sistema de gestao da qualidade; realizac;ao de auditorias de sistema de 

gestao ambiental e orientac;6es sabre a competencia dos auditores de sistemas de 

gestao da qualidade e ambiental. 

A OHSAS 18001 -SST, foi elaborada em 1999, para instituir requisites de 

saude e seguranc;a do trabalho a empresa, utilizando como base os modelos de 

auditorias das normas SGQ e/ou SGA, particularizando as necessidades de 

conhecimento relacionadas a SST. 

Na sequencia, serao analisadas cada uma das normas quanta aos seus 

criterios de auditoria, tendo em vista que no sistema de normalizac;ao oficial do pafs, 
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regido pelo INMETRO, nao existe uma integragao das normas. No entanto, as 

organizag6es, orientadas pelas certificadoras e objetivando otimizar seus recursos, 

passaram a adotar o Sistema lntegrado de Gestae. 
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4 CRITERIOS DE AUDITORIA DE CADA NORMA DE GESTAO 

As normas de gestao possuem criterios especfficos para a aplicagao da 

auditoria. Assim, faz-se necessaria apresentar informag6es sobre cada uma delas, 

para que se possam identificar os criterios de auditoria considerados coincidentes ou 

especfficos. 

4.1 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - REQUISITOS NBR ISO 9001 
(2008) 

Esta norma especifica requisites para o sistema da qualidade quando uma 

organizagao necessita: 

Demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que 
atendam aos requisites do cliente e requisites regulamentares aplicaveis; 
Pretende aumentar a satisfagao do cliente por meio da efetiva aplicagao do 
sistema, incluindo processes para melhoria continua do sistema e a garantia 
da conformidade com requisites do cliente e requisites regulamentares 
aplicaveis, NBR ISO 9001 (2008, p.3). 

A excelencia da qualidade gerencial, atraves da NBR ISO 9001 (2008), se 

alicerga em oito princfpios, que devem ser utilizados para urn melhor direcionamento 

da empresa. 

a) Foco no cliente; 

b) Lideranga; 

c) Envolvimento de pessoas; 

d) Abordagem de processo; 

e) Abordagem sistemica para a gestao; 

f) Melhoria contfnua; 

g) Abordagem factual para a tomada de decisao; 

h) Beneffcios mutuos nas relag6es com os fornecedores. 

A certificagao e o resultado da implantagao da norma NBR ISO 9001, 

formalizada atraves de urn documento comprobat6rio (certificado), atestando que a 

empresa possui sistemas de gestao da qualidade capazes de atender a rfgidos 

padr6es internacionais. 
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Atualmente, as empresas que possuem visao de processo e de melhoria 

contfnua, tem buscado a certificagao com o objetivo de agregar valor a sua gestae 

empresarial, cujos resultados serao, entre outros: fomentar as vendas; controlar a 

qualidade de seus produtos e servigos; melhorar sua imagem e, principalmente, 

satisfazer seus clientes, aumentando suas reais chances de sucesso no mercado. 

4.2 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 
PARA 0 USO NBR ISO 14001 (2004) 

ESPECIFICA<;AO E DIRETRIZES 

Esta norma, NBR ISO 14001 - SGA especifica diretrizes para a aplicagao do 

sistema de gestae ambiental, au seja, a empresa deve gerenciar seu processo 

produtivo de forma a nao causar danos a natureza. E a norma que possibilita as 

organizagoes obterem a certificagao do sistema de gestae ambiental. 

0 Sistema de Gestae Ambiental (SGA) corresponde a um conjunto inter

relacionado de polfticas, praticas e procedimentos organizacionais, tecnicos e 

administrativos de uma empresa que objetiva obter melhor desempenho ambiental, 

bem como centrale e redugao dos seus impactos ambientais. 

Segundo Revere (2001, p.7), "( ... ) desempenho ambiental consiste em 

resultados mensuraveis da gestae de aspectos ambientais das atividades, produtos 

e servigos de uma Organizagao". 

A implementagao de um Sistema de Gestae Ambiental constitui a estrategia 

para que o empresario, em um processo de melhoria contfnua, identifique 

oportunidades de melhorias que reduzam as impactos das atividades da empresa 

sabre o meio ambiente, melhorando, simultaneamente, sua situagao no mercado e 

suas possibilidades de sucesso, Revere (2001, p.7). 

A gestae ambiental esta fundamentada nos 5 Princfpios basicos definidos 

pela doutrina a seguir: 

1 Q - Conhecer o que deve ser feito; assegurar comprometimento com o SGA 
e definir a Polftica Ambiental. 2Q - Elaborar urn Plano de Agao para atender 
aos requisites da Polftica Ambiental. 3Q - Assegurar condigoes para o 
cumprimento dos Objetivos e Metas Ambientais e implementar as 
ferramentas de sustentagao necessarias. 4Q - Realizar avaliagoes -
qualitativas e quantitativas peri6dicas da conformidade ambiental da 
empresa. 5Q - Revisar e aperfeigoar a Polftica Ambiental, os objetivos e 
metas e as agoes implementadas para assegurar a melhoria continua do 
desempenho ambiental da empresa, Rovere (2001, p.8). 
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4.3 SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE E SEGURANI:;A NO TRABALHO OHSAS 
18001 (2007) 

A Saude e Seguranc;a no Trabalho dos colaboradores vem preocupando 

empresas em todo o mundo, pais os consumidores tem pressionado por atividades 

mais humanitarias, que levem em considerac;ao layout apropriado, ergonomia 

adequada, dentre outros fatores que atentem para as necessidades profissionais do 

ser humane. De acordo com Colenghi (2003, p. 80) "( ... ) daf a importancia de 

encontrar soluc;oes homogeneas para a gestao da prevenc;ao de acidentes e 

doenc;as ocupacionais". 

Segundo Colenghi (2003, p. 80): 

Diversos pafses tern manifestado junto a ISO- Organizac;;ao lnternacional 
para Normalizac;;ao, a necessidade de desenvolver normas sobre os 
Sistemas de Gestao de Saude e Seguran<_;:a no Trabalho, inclusive 
sugerindo a ISO 18000, que se destinaria a proporcionar uma base e uma 
linguagem comum sobre a questao. Enquanto nao houve uma decisao da 
ISO em desenvolver uma norma de padrao internacional, o 6rgao 
normalizador britanico BSI, criou a BS 8800, cuja norma e a base da 
OHSAS 18001, que e uma norma-guia de diretrizes reconhecida 
mundialmente, para implanta<_;:ao de urn sistema eficaz de gerenciamento 
das quest6es relacionadas a preven<_;:ao de doen<_;:as ocupacionais. 

A OHSAS possui como objetivos basicos os seguintes: 

a) Minimizar e controlar os riscos ocupacionais; 

b) lmplementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestae da 

Saude e Seguranc;a no Trabalho- SST; 

Estabelecer um sistema de gestae da SST, para eliminar ou minimizar riscos 

aos trabalhadores; 

c) Assegurar conformidade com a polftica de SST; 

d) Demonstrar tal conformidade aos clientes e ao publico, em geral; 

e) Requerer a certificac;ao voluntaria; 

f) Realizar auto-avaliac;ao e emitir autodeclarac;ao de conformidade, Colenghi 

(2003, p. 81 ). 

No entendimento de Colenghi (2003, p. 82), de maneira geral, a certificac;ao 

da OHSAS 18001 oferece as seguintes vantagens para as empresas: 

a) lnternamente: reduc;ao dos custos relacionados com os acidentes de 

trabalho atraves da prevenc;ao, lealdade dos colaboradores, diminuic;ao da 

taxa de absentefsmo, diminuic;ao do numero e gravidade dos acidentes, 
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melhoria da eficacia dos processes de produgao e controle dos perigos e 

riscos, menor turnover etc; 

b) Externamente: melhoria da imagem da empresa junto a sociedade, maior 

facilidade de negociagao com as entidades representativas dos 

trabalhadores, maior e melhor aceitagao no mercado da exportagao, grupo 

maior e tiel de clientes, aberturas a novos e mais exigentes mercados etc. 

A especificagao OHSAS 18001, adotou em sua estrutura similaridade com as 

normas de gestao NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001, o que facilita a sua integragao 

a essas normas. 

A grande facilitadora para elaborac;:ao e implantac;:ao destas normas e que 
elas possuem uma concepc;:ao estrutural semelhante, ou seja, se a empresa 
estiver familiarizada com um modelo, normalmente a ISO 9001, os demais 
serao, ISO 14001 e OHSAS 18001 sera de facil aceitac;:ao e assimilac;:ao, 
podendo, inclusive, haver integrac;:ao entre as normas de gestao, Colenghi 
(2003, p. 82). 

4.4 PARES COERENTES DAS NORMAS DE GESTAO 

Sao normas que fornecem elementos para melhor compreensao e 

interpretagao dos termos e aplicagao dos requisites das normas de gestao. Sao elas: 

NBR ISO 9000 Sistema de Gestao da Qualidade - Fundamentos e 

Vocabulario. Define os termos relacionados ao SGQ, assegurando entendimento 

comum relacionados ao SGQ entre os fornecedores -7 organizagao-7 clientes. 

NBR ISO 9004 Sistema de Gestao da Qualidade- Diretrizes para melhoria de 

desempenho. 

A NBR ISO 9004 fornece orientagoes para urn sistema de gestao da 

qualidade com objetivos mais amplos do que a NBR ISO 9001, especificamente no 

que tange a melhoria continua do desempenho global da organizagao, sua eficiencia 

e eficacia. 

NBR ISO 14004 Sistema de Gestao Ambiental - Diretrizes gera[s sobre 

princfpios, sistemas e tecnicas de apoio. Descreve os elementos de um sistema de 

gestao ambiental e fornece as organizagoes diretrizes sobre como estabelecer, 

implementar, manter ou aprimorar um sistema de gestao ambiental. 
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NBR ISO 14050 Gestae Ambiental - Vocabulario. Contem conceitos e 

definig5es que sao empregados na serie de Normas ISO 14000 relativas a gestae 

ambiental. 

OHSAS 18002 Diretrizes para a implementagao da OHSAS 18001. Fornece 

orientag5es quanta a interpretagao dos requisites da norma a serem atendidos, 

objetivando a implementagao da OHSAS 18001. 

4.5 NORMA PARA AUDITORIA DO SIG- NBR 19011 

A norma NBR ISO 19011 foi editada no ano de 2002, em substituigao as 

normas NBR IS010011, partes 1 a3 e NBR IS014010, 14011 e 14012. 

0 objetivo da norma NBR ISO 19011 consiste em fornecer orientag5es sabre 

o sistema de gestae da qualidade e/ou ambiental, contendo diretrizes relevantes 

para a atuagao do auditor, tais como: princfpios de auditoria, gestae de programas 

de auditoria, realizagao de auditorias e competencias dos auditores de Sistemas de 

Gestae da Qualidade e Ambiental. 

A norma acima referenciada traz em seu conteudo informag5es para a 

aplicagao do programa de auditoria integrada nas organizag5es, podendo ser 

utilizada em outros modelos de gestae de acordo com as suas necessidades, como 

por exemplo, Sistema de gestao de Saude e Seguranga no Trabalho - SG SST. 

Segundo a norma NBR ISO 19011 (2002, p.2) "A aplicagao desta norma para outros 

tipos de auditorias e possfvel, em princfpio, contanto que, em tais casos, seja dada 

consideragao especial a identificagao da competencia necessaria aos membros da 

equipe da auditoria". 

Com relagao a finalidade da norma NBR ISO 19011 (2002, p. 2), consta do 

item 1 - objetivo e campo de aplicagao, o seguinte escopo: "E aplicavel a todas as 

organizag5es que necessitem realizar auditorias internas ou externas de sistema de 

gestao da qualidade e/ou ambiental ou gerenciar um programa de auditoria". 

Com a implementagao, pela Associagao Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT, da norma NBR ISO 19011, houve a integragao das normas NBR ISO 9001, 

NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 com relagao a aplicagao da auditoria, objetivando 

facilitar a operacionalizagao do programa de auditoria. Entretanto, cada uma das 
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normas de gestae possui itens especfficos de auditoria que necessariamente 

deverao ser atendidos. 

Verifica-se, portanto, que a NBR ISO 19011 estabelece criterios pr6prios para 

a realizagao da auditoria, os quais deverao atender aos requisites das normas de 

gestae do SIG (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001). 

0 capitulo seguinte tratara do programa de auditoria interna integrada e os 

elementos necessaries para que se cumpra o planejamento realizado para a 

auditoria. 
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5 AUDITORIA INTERNA DO SIG 

A auditoria interna do SIG consiste num processo de apoio a gestao da 

organizac;ao cujas constatac;oes evidenciam se o sistema esta em conformidade 

com as disposigoes planejadas, ou se necessita de ac;ao corretiva e/ou preventiva 

para normalizac;ao dos processes. De acordo com Prazeres (1996, p. 44): 

A auditoria e Atividade sistemica, independents e documentada, realizada 
como o objetivo de verificar e avaliar, atraves de evidencia objetiva, a 
implementagao efetiva dos elementos do sistema de gestae integrada, em 
conformidade com os requisites especificados. Pode incluir oportunidade 
para redugao de custos decorrentes da ma qualidade, riscos ao meio 
ambiente ou a saude ocupacional, alem de avaliag5es das percepg5es da 
alta administragao e dos funcionarios. 

A auditoria do SIG resulta em beneffcios a organizac;ao, dentre os quais 

destacam-se as constantes revisoes dos processes, dos indicadores, dos pianos de 

ac;ao e da melhoria do desempenho dos funcionarios, atraves do comprometimento 

em relagao a qualidade dos produtos e servigos, preservac;ao do meio ambiente e da 

saude e seguranc;a no trabalho. As pr6prias normas de gestao nos seus requisites 

especfficos fazem referencias a melhoria continua, NBR ISO 9001 -item 8, NBR ISO 

14001 e OHSAS 18001 -item 4.5. 

A necessidade de se manter e melhorar o processo de auditoria interna 

decorre das exigencias da sociedade em relagao a qualidade dos produtos e 

servigos, que nao poderao ser agressivos ao meio ambiente e a saude dos 

trabalhadores. 

Os objetivos da auditoria poderao ser evidenciados aplicando-se as seguintes 

orientac;oes: 

Determinar se o sistema de gestae esta em conformidade como os 
requisites de uma norma, regulamentagao, lei ou contrato. Determinar se o 
sistema de gestae atende aos objetivos da Organizagao e esta 
implementado. Verificar se um processo esta sendo executado de acordo 
com o procedimento documentado e determinar a sua eficacia. Promover a 
abordagem sistematica de processo para o neg6cio. ldentificar areas ou 
indivfduos que tenham bom desempenho para que sejam recompensados e 
seu desempenho divulgado. Monitorar mudangas organizacionais. Verificar 
a correta implementagao de processes novos ou modificados. ldentificar 
areas da Organizagao que apresentam riscos e que podem ser melhorados. 
Melhorar a comunicagao entre os departamentos. Atender aos requisites de 
normas para sistemas gestae (da qualidade, ambiental, seguranga e saude, 
responsabilidade social etc.). A maioria das normas tem a auditoria como 
requisite obrigat6rio. Manter o credenciamento ou a certificagao em relagao 
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a uma norma, regulamento, lei ou contrato. Atender a urn requisite do 
cliente. Risk Tecnologia (2003, p.6). 

A auditoria interna do SIG contribui para os resultados da organizagao, em 

face da manutengao permanente dos sistemas de gestao frente as necessidades 

dos clientes, da sociedade e de serem atendidas as obrigag5es legais. 

5.1 AUDITORIA COMO FERRAMENTA DE GESTAO 

A auditoria interna do SIG, quando utilizada como ferramenta de gestao, 

fornece informag5es a respeito do desempenho da organizagao para que sejam 

analisadas de maneira crftica pela alta administragao, em intervalos de tempo 

planejados. 

Durante as abordagens realizadas ao Iongo da auditoria interna, sera 

observado se os procedimentos, leis e regulamentos estao sendo atendidos. Caso 

ocorram nao-conformidades, elas deverao estar fundamentadas em evidenciadas 

objetivas. 

Segundo Risk Tecnologia (2003, p. 5): 

A auditoria e uma ferramenta eficaz de gestae utilizada para examinar 
processes e atividades, e para determinar se estao em conformidade com 
normas e procedimentos e se existem oportunidade de melhoria. 

Seguramente a auditoria contribui para a manutengao e melhoria do SIG, 

visto que e a extensao da administragao em relagao aos controles e ao cumprimento 

dos objetos e metas estabelecidos. 

5.2 APLICAQAO DAS AUDITORIAS INTERNAS 

A aplicabilidade da auditoria interna e extensiva a todos os processes, pois o 

que se espera dos gestores e a sua contribuigao em relagao aos objetivos e metas 

da organizagao, assegurando a qualidade dos produtos e servigos, preservando o 

meio ambiente e a seguranga e saude ocupacional de todos os trabalhadores 

(efetivos ou terceirizados). 
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Na empresa moderna, a auditoria e utilizada em toda a cadeia de processes, 

incluindo: cliente, sociedade, fornecedores, vendas, fabricagao, desenvolvimento, 

compras, tesouraria, controle de resfduos, seguranga do trabalho, etc .. 0 controle 

sabre cada uma dessas areas assume fundamental importancia para que se atinjam 

os resultados planejados, mediante uso racional dos recursos naturais, menores 

desperdfcios e condig5es seguras de operagao para os colaboradores. 

De acordo com Risk Tecnologia (2003, p. 4): 

Auditar e analisar criticamente sistemas de gestao e processes de neg6cio 
e verificar sua conformidade em rela9ao a diversos criterios, tais como 
legisla9ao, procedimentos documentados e normas. Em alguns casos, a 
conformidade e obrigat6ria, particularmente se os criterios forem legisla96es 
governamentais. Seu resultado e a confirma9ao de que o sistema esta em 
conformidade com os criterios da auditoria ou que requer melhoria. 

A objetividade e a priorizagao dos temas relevantes de cada processo pelos 

auditores internos sao fundamentais para que se atinjam os resultados esperados 

pela organizagao e para que se atendam as expectativas do auditado. As rotinas 

operacionais devem ser igualmente auditadas, porem, em uma amostragem menor. 

5.3 A ESSENCIA DA AUDITORIA INTERNA 

A essencia da auditoria continua sendo, com frequencia, a depuragao das 

informag5es, procedimentos e dos registros. E. nesse sentido que os auditores fazem 

as constatag5es quanta ao atendimento e melhoria dos sistemas integrados de 

gestao. Para que a essencia da auditoria seja alcangada e necessaria ter a visao 

das abordagens realizadas pela auditoria de cada modelo que comp5e o SIG -

Sistema lntegrado de Gestao. 

Conforme Risk Tecnologia (2003, p.S) "A finalidade especffica da realizagao 

de auditorias geralmente baseia-se em prioridades administrativas, inteng5es 

comerciais, avaliag5es de risco e requisites obrigat6rios". 

A essencia da auditoria interna gira em torno das constatag5es de que os 

sistemas integrados estao ajustados entre si, sem perder o foco de cada modelo 

utilizado (qualidade, meio ambiente e saude e seguranga do trabalho). 
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5.4 AUDITORIA INTEGRADA DE GESTAO- SIG 

A auditoria interna integrada faz com que o auditor exercite todo o seu 

conhecimento relacionado ao SGQ, SGA e SGSST, preparando o escopo 

apropriado a cada processo auditado, ou seja, a finalidade deve ser ajustada a cada 

auditoria peri6dica, para que durante as amostragens todos os elementos das 

normas de gestao possam ser abordados em todo o ciclo de auditoria. 

Conforme estabelecido nos pr6prios requisites das normas de gestao: NBR 

ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, ha a necessidade de procedimento 

documentado. A norma que trata das diretrizes sabre a auditoria do sistema de 

gestao NBR ISO 19011 (2002, p.2) estabelece os seguintes requisites para a 

auditoria de sistemas de gestao: "( ... ) processo sistematico, documentado e 

independente para obter evidencias de auditoria e avalia-las objetivamente para 

determinar a extensao na qual os criterios da auditoria sao atendidos". 

Seguindo as orientagoes das normas de gestao, esta sendo proposto o 

procedimento documentado para a realizagao do processo de auditoria interna no 

SIG, conforme anexo 01, abrangendo todas as necessidade e extensoes requeridas 

pelas respectivas normas. 

A tabela 1 aponta palavras chaves para facilitar a compreensao do que consiste 

a auditoria. Sao elas: 



Tabela 1 - Termos e definig5es auditoria 

Termos 

Sistematico 

Documentado 

lndependente 

Evidencias de Auditoria 

Avalia-las Objetivamente 

Criterios da Auditoria 

Atendidos 

Fonte: Risk Tecnologia (2003, p. 5) 
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Definig5es 

Nao aleat6rio. Uma auditoria e geralmente uma 

atividade planejada e programada. 

0 processo de auditoria tern sido divulgado 

como um procedimento escrito. 

Os auditores devem ser independentes da area 

auditada. 

Evidencias objetivas. 

Comparar as evidencias com os criterios da 

auditoria, utilizando fatos em vez de percepg5es, 

opini5es ou impress5es subjetivas. 

Requisitos da auditoria, de acordo com o tipo de 

auditoria. 

Acontecem de fato. 

0 conhecimento dos termos e defini96es que compoem cada norma de 

gestao integrada e fundamental para embasar a abordagem dos auditores internes, 

dos elementos que deverao ser atendidos obrigatoriamente pelas normas e os 

estabelecidos pela propria organiza9ao, ou clientes especfficos. 

5.4.1 Programa de auditoria 

Para o planejamento do programa de auditoria pode ser utilizada como base a 

cadeia de processes da organiza9ao, possibilitando ao auditor avaliar a extensao 

das informa96es e da natureza dos controles efetuados. 0 programa possibilita ao 

auditor interne uma visao da complexidade das opera96es, relacionadas aos 

indicadores, pianos de a9ao e informa96es apresentadas, que poderao ser internas 

- referentes aos controles e registros - e externas - relacionadas aos clientes e a 
legisla9ao. 
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0 programa de auditoria e a base para que o auditor possa otimizar o seu 

tempo e obter o maximo de rendimento durante a realizagao da auditoria interna. 

Um programa de auditoria pode incluir uma au mais auditorias, segundo a 

NBR ISO 19011 (2002, p. 4), "( ... ) dependendo do tamanho, natureza e 

complexidade da organizagao a ser auditada. Esta auditoria pode ter uma variedade 

de objetivos e tambem podem incluir auditorias combinadas au auditorias em 

conjunto". 

0 cronograma de auditoria interna, conforme anexo 02, possibilita aos 

auditores e auditados a alocagao de recursos, para que o programa possa ser 

cumprido pelos auditores desde a fase do planejamento, logfstica de movimentagao, 

cantatas e formagao das equipes apropriadas aos processes a serem auditados. 

Quanta aos auditados, e necessaria que as mesmos tambem possam se planejar 

com relagao a disponibilidade da equipe sem que haja comprometimento das 

operag6es do seu processo, assegurando a aplicabilidade da auditoria. Conforme 

Risk Tecnologia (2003, p.12), o cronograma deve garantir que as recursos sejam 

fornecidos e que as resultados sejam coerentes e confiaveis, o que inclui: 

Estabelecer os objetivos e a abrangencia das auditorias. Estabelecer 
responsabilidades, recursos e procedimentos da auditoria. Elaborar e 
atualizar a programac;:ao de auditorias. Tomar providencias para que os 
auditores internos sejam treinados e analisar/manter sua competencia. 
Organizar auditorias internas e externas e divulgar as datas das auditorias. 
Providenciar especialistas e interpretes, quando necessaria. Monitorar o 
progresso das ac;:6es corretivas. Monitorar e revisar o programa, a fim de 
melhorar sua eficacia. Manter e fazer backup dos registros das auditorias. 
Atualizar os certificados recebidos de organizac;:6es externas de auditoria. 
Relatar os resultados das auditorias para a direc;:ao, Risk Tecnologia (2003, 
p.12). 

Ademais, devem ser examinados as resultados das auditorias anteriores, para 

que as processes que apresentem maiores numeros de ocorrencias possam ser 

auditados com maior frequencia e amostragem, contribuindo para que esses 

processes se enquadrem dentro dos patamares requeridos pela organizagao. 

0 programa de auditoria da organizagao, incluindo qualquer cronograma, 

deve se basear nos resultados das avaliag6es de riscos das atividades da 

organizagao, e nos resultados de auditorias anteriores. Consoante Cicco (1999 , p. 

26): 



30 

Os procedimentos de auditorias devem considerar o escopo da auditoria, a 
freqOencia, as metodologias e as competencias, bern como as 
responsabilidades e requisites a conduyao de auditorias e a apresenta9ao 
dos resultados. 

Para que se obtenha um planejamento com o maximo de assertividade e 
recomendado que seja definida a abrangencia e o escopo da auditoria. Prazeres cita 

que "planejamento e a preparagao para atender as necessidades futuras, com base 

em evidencias obtidas por experiencia passadas, observagao, coleta, analise e 

interpretagao de dados" (1996, p. 304). 

0 planejamento da auditoria, de acordo com Pacheco (2000, p.133): 

( ... ) deve, ter foco de prediyao e prevenyao, ser baseado em tecnicas que 
contribuam para o desenvolvimento dos processes da Organizagao, nunca 
se limitando aos elementos pertinentes e aos quesitos legais da area. 

Ainda segundo Pacheco (2000, p.133): 

As auditorias do SST devem ser entendidas como revis6es internas de 
praticas e procedimentos de seguran9a e saude ocupacional no ambito 
interne da Organizavao, em toda a sua extensao; por isso devem ser 
planejadas e ter carater pericial, desse modo, os auditores devem estar 
qualificados para desempenhar tais fun96es e, assim, os profissionais do 
SESMT, se devidamente orientado, podem perfeitamente exercer tais 
fun96es. 

0 cronograma de auditoria interna assegura o processo de comunicagao 

interna, onde cada components sabe previamente o perfodo em que a sua area sera 

auditada, possibilitando o devido planejamento para que a auditoria transcorra 

dentro da normalidade. 

5.4.2 Principia da auditoria de Sistema lntegrado de Gestao 

A auditoria e caracterizada pela confianga em alguns princfpios. Eles fazem 

da auditoria uma ferramenta eficaz e confiavel no apoio as polfticas de gestae e 

controls, fornecendo informag5es para a organizagao melhorar seu desempenho. De 

acordo com a NBR ISO 19011 (2002, p. 4): 

A aderencia a estes princfpios e urn pre-requisito para se fornecer 
conclus6es de auditoria que sao relevantes e suficientes, e para permitir 
que auditores que trabalhem independente entre si cheguem a conclus6es 
semelhantes em circunstancias semelhantes. Tais princfpios estao 
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baseados em: conduta etica; apresenta((ao justa; devido cuidado 
profissional; independencia; abordagem baseada em evidencias. 

Baseado nos princfpios supracitados, as equipes de auditores internes 

apresentarao comportamentos semelhantes ao Iongo dos ciclos das auditorias. 

Alem de conhecer os princfpios, os auditores devem ter nogao dos criterios 

especfficos das normas de gestae (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 

18001) para nao perder o foco das suas particularidades. 

Conforme Risk Tecnologia (2003, p. 11 ), "Audita res internes realizando 

auditoria de Sistema lntegrado de Gestae, tambem devem ter conhecimento e 

experiencia nos requisites dos criterios especfficos da audita ria". 

0 capftulo seguinte tratara sabre o envolvimento das pessoas no processo de 

auditoria, especialmente no tocante a qualificagao a ser apresentada pelos auditores 

internes do SIG. 
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6 AUDITOR INTERNO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO- SIG 

Nas organizagoes, todas as pessoas interagem no cumprimento das suas 

fungoes e/ou cargo. Normalmente, os auditores internos exercem atribuigoes 

adicionadas a urn cargo. Os profissionais indicados pelos gerentes ou superior 

imediato para assumirem estas atribuigoes devem possuir determinado perfil e 

habilidades. 

0 auditor interno do SIG deve apresentar qualificagoes nas normas de gestao 

(NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001) e conhecimentos especfficos nas 

areas da qualidade, gestao ambiental e de saude e seguranga. Segundo dispoe a 

NBR ISO 19011 (2002, p.3 ): "Auditor, pessoa com competencia para realizar uma 

auditoria". 

6.1 ANALISE DO ASPECTO HUMANO NA ESCOLHA DO AUDITOR 

Para a indicagao dos profissionais que farao parte do quadro de auditores 

internos do sistema integrado, recomenda-se que sejam observadas algumas 

qualidades pessoais, tais como: habilidade de comunicagao escrita e verbal, 

entendimento dos procedimentos internos, lideranga na condugao de reunioes, 

trabalho em equipe, raciocfnio 16gico, entre outras. Moller (2002, p. 20) tern uma 

visao interessante de como julgar a qualidade pessoal: 

Pode haver uma grande diferenc;:a entre aquila que uma pessoa e capaz de 
fazer e aquila que ela realmente faz. 0 desempenho de uma pessoa pode 
oscilar muito, em diferentes situac;:oes. Pessoas diferentes tern 
desempenhos diferentes, quando estao fazendo o melhor possfvel. 

Uma das caracterfsticas fundamentais para a formagao dos auditores internos 

do SIG, esta relacionada as suas qualidades pessoais, correspondentes as 

habilidades tecnicas e humanas. Como exemplos de habilidade humana tem-se o 

uso da empatia pelo auditor e a sua capacidade de julgamento das situagoes 

observadas. 

lndependentemente da fungao realizada, segundo Gomes (1995, p. 14), deve

se "Buscar a riqueza interna de uma pessoa e incentiva-la atraves do 

reconhecimento de seu potencial e dar-lhe oportunidade de atuar no que lhe 
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proporciona auto-realizagao. Assim, as pessoas participam, atuam e aprendem cada 

vez mais". 

Nas organizag6es, a motivagao e importante para a realizagao das 

necessidades individuais e para o crescimento do trabalho. 

Como forma de motivar o profissional, encontra-se alguns requisites de ordem 

pessoal, como a auto-estima, representada pelo orgulho sentido no exercfcio de 

determinada atribuigao. A esse respeito, Moller (2002, p. 54) menciona: 

0 auditor sentira orgulho do seu desempenho quando a distancia entre seu 
nfvel da atual performance e da ideal performance for pequena, bem como 
a sua auto-estima e determinado pelo profissional de quanta ele esta 
satisfeito com o seu proprio comportamento. 

Contudo, apesar de motivado, o profissional deve apresentar as 

caracterfsticas necessarias, conforme comentado acima, para participar do processo 

de auditoria interna do SIG. 

As pessoas que participam da auditoria devem apresentar as seguintes 

caracterfsticas no entendimento de Gomes (1995, p. 31): 

Satisfac;;ao com o trabalho; baixa tensao; elevada motivac;;ao; certeza de sua 
responsabilidade e comprometimento; clareza de seu papel e da relac;;ao 
dele com os demais; alta produtividade: presenc;;a constante e 6timo 
desempenho; relacionamento interpessoal efetivo. 

Segundo Gilbert apud Gomes, (1995, p. 7) "Aquele que se faz parte de urn 

grupo, sem se integrar a ele, nao e s6 urn desintegrado, mas tambem desintegra o 

grupo". 

A tabela 2, proposta por Gomes (1995, p. 30), apresenta as seguintes formas 

de participagao do ser humano como integrante de urn grupo: 



Tabela 2- Formas de participac;:ao de urn grupo 

Fazer parte 

Tomar parte 

Terparte 

Fonte: Gomes (1995, p. 30) 

Sentimento que as pessoas tern de pertencer a 

urn grupo, organizac;:ao, causas. 

34 

Ac;:ao de construir algo, decidir caminhos, estar 

presente nos mementos importantes da vida do 

grupo, da organizac;:ao ... 

Sentimento de realizac;:ao pessoal decorrente do 

aproveitamento de contribuic;:ao individual em 

beneffcio do grupo. Nao se traduz 

necessariamente em melhoria de bern material 

(salario), mas preenche a necessidade de 

reconhecimento (propria da psicologia humana). 

0 aspecto humane e uma das quest6es mais delicadas para a indicagao dos 

auditores internes. Alem das caracterfsticas pessoais do profissional, deve ser 

levada em consideragao a intengao da pessoa em querer participar do processo. 

Dessa conjugagao de necessidades, empresa x adesao das pessoas no processo 

de auditoria interna, resultara uma equipe de auditores qualificados, capazes de 

corresponder as expectativas da organizagao e aos requisites das normas de 

gestae. 

6.2 HABILIDADES, COMPETENCIAS E ATRIBUTOS PESSOAIS DE AUDITORES 
DOSIG 

A atuagao do auditor interne do sistema integrado de gestae requer do 

profissional a capacidade para lidar com as mais diversas situag6es, tais como: 

contra-auditoria, falta de planejamento por parte do auditado, estresse do auditado, 

questionamentos em relagao a auditoria, entre outras situag6es. 

Para a resolugao dos problemas apresentados, o auditor deve mudar o foco 

das abordagens, buscando uma interagao entre os participantes do processo de 

auditoria. Para que haja tal interagao, e necessaria que os profissionais apresentem 
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competencia e habilidades na obtengao das informagoes que possam demonstrar a 

aplicagao efetiva do SIG. 

As habilidades necessarias para que o auditor seja considerado competente, 

consoante Risk Tecnologia (2003, p. 11) sao as seguintes: 

Treinamento no processo de auditoria. Conhecimento e experiencia em 
relac;:ao aos metodos e tecnicas de auditoria. Habilidade para gerenciar o 
processo de auditoria. Habilidade para liderar a equipe de auditores. 
Habilidade para fazer entrevistas. Habilidade para redigir relat6rios. 
Habilidade para fazer apresentac;:oes. 

Ap6s a realizagao do treinamento do auditor com relagao as normas de 

gestao, o profissional devera por em pratica seu aprendizado, planejando o ciclo de 

auditoria, a sua realizagao, o registro das constatagoes e a apresentagao do relat6rio 

final de auditoria, demonstrando, assim, a sua competencia. 

De acordo com a norma NBR ISO 9000 (2005, p. 20) competencia e a: "( ... ) 

capacidade demonstrada para aplicar conhecimento e habilidades". 

Com relagao a competencia, Fleury (1999, p. 18) conceitua "Competencia e 

uma palavra do sensa comum, utilizada para designar pessoa qualificada para 

realizar algo". 

Conforme Risk Tecnologia (2003, p.11 ), alem da habilidade e competencia, o 

auditor interne do SIG deve apresentar os seguintes atributos pessoais: "( ... ) ser 

etico, ser born observador, ter boa percepgao, saber dar apoio, ser comunicativo, ser 

diplomatico, ter a mente aberta, ser justa, ser flexfvel". 

0 comportamento do auditor no processo de auditoria interna com relagao as 

informagoes que lhe sao repassadas, exigira do profissional urn comportamento 

moral e etico, ou seja, tudo o que for observado ficara restrito as partes e a alta 

administragao. 

De acordo com a NBR ISO 19011, "Convem que auditores possuam atributos 

pessoais, de forma a permiti-los atuar de acordo com os princfpios de auditoria". 

Alem disso, e necessaria que urn auditor seja: 

Etico, isto e, justa, verdadeiro, sincere, honesto e discrete; Mente aberta, 
isto e, disposto a considerar ideias ou pontos de vista alternatives; 
Diplomatico, isto e, com tato para lidar com pessoas; Observador, isto e, 
ativamente atento a circunvizinhanc;:a e as atividades ffsicas; Perceptive, isto 
e, instintivamente atento e capaz de entender situac;:oes; Versatil, isto e, se 
ajuste prontamente e diferentes situac;:oes; Tenaz, isto e, persistente, focado 
em alcanc;:ar objetivos: Decisive, isto e, chegue a conclusoes oportunas 
baseado em razoes 16gicas e analise, e: Autoconfiante, isto e, atue e 
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funcione independentemente, enquanto interage de forma eficaz com 
outros, NBR ISO 19011 (2002, p. 18). 

Os atributos necessaries ao profissional da area de auditoria estao 

especificados na tabela 3, a seguir: 

Tabela 3- Princfpios relacionados aos auditores 

Os princfpios seguintes estao relacionados a 

auditores 

Conduta Etica 

Apresentac;ao justa 

Devido cuidado profissional 

lndependencia 

0 fundamento do profissionalismo 

Confianc;a, integridade, confidencialidade e 

descric;ao sao essenciais para auditar. 

A obrigac;ao de reportar com veracidade e 

exatidao. 

Constatac;oes de auditoria, conclusoes de 

auditoria e relat6rios de auditoria refletem 

verdadeiramente e com precisao as atividades 

da auditoria. Obstaculos significantes 

encontrados durante a auditoria e opinioes 

divergentes nao resolvidas entre a equipe de 

auditoria e o auditado sao relatados. 

A aplicac;ao de diligencia e julgamento na 

auditoria. 

Auditores pratiquem o cuidado necessaria 

considerando a importancia da tarefa que eles 

executam e a confianc;a colocada neles pelos 

clientes de auditoria e outras partes 

interessadas. Ter a competencia necessaria e 
urn fator importante. 

Outros princfpios se relacionam a auditoria, que 

e por definic;ao dependente e sistematica. 

A base para a imparcialidade da auditoria e 

objetividade das conclus6es da auditoria. 

Auditores sao independentes da atividade a ser 

auditada e sao livres de tendencia e conflito de 

interesse. Auditores mantem urn estado de 

mente aberto ao Iongo do processo de auditoria 



Abordagem baseada em evidencia 

Fonte: NBR ISO 19011 (2002, p. 4). 
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para assegurar que as constatac;:oes e 

conclusoes de auditoria serao baseadas 

somente nas evidencias de auditoria. 

0 metoda racional para alcanc;:ar conclusoes de 

auditoria confiaveis e reproduzfveis em um 

processo sistematico de auditoria. 

Evidencia de auditoria e variavel. E baseada em 

amostras das informac;:oes disponfveis, uma vez 

que uma auditoria e realizada durante urn 

perfodo finito de tempo e com recursos finitos. 0 

uso apropriado de amostragem esta intimamente 

relacionado com a confianc;:a que pode ser 

colocada nas conclus6es de auditoria. 

Desta forma, verifica-se que a experiencia profissional, aliada a formagao 

educacional apropriada, a competencia, as habilidades e aos atributos pessoais sao 

elementos que influenciarao na adequada formagao dos auditores internes do SIG. 

6.2.1 Conhecimentos e habilidades genericos dos auditores do SIG quanta as 
normas de gestao 

Convem que os auditores tenham conhecimentos e habilidades com relagao 

aos princfpios, procedimentos e tecnicas de auditoria capazes de lhe permitir, 

segundo a NBR ISO 19011 (2002, p.19): 

a) ( ... ) aplicar o que for apropriado a diferentes auditorias e assegurar que 
elas sejam realizadas de uma maneira consistente e sistematica. Convem 
que um auditor seja capaz de: i. aplicar princfpios, procedimentos e tecnicas 
de auditoria; ii. planejar e organizar o trabalho com eficacia; iii. realizar a 
auditoria dentro da programac;:ao acordada; iv. priorizar e enfocar assuntos 
de importancia; v. coletar informac;:oes atraves de entrevistas eficazes, 
escutar e analisar criticamente documentos; vi. entender a conveniencia e 
consequencia de usar tecnicas de amostragem para auditoria; vii. verificar a 
precisao das informac;:oes coletadas; viii. confirmar a suficiencia e 
conveniencia de auditoria para apoiar as constatac;:oes e conclus6es da 
auditoria; ix. avaliar os fatores que possam afetar a confiabilidade das 
constatac;:oes e conclusoes da auditoria; x. usar documentos de trabalho 
para registrar atividades de auditoria; xi. preparar relat6rios de auditoria; xii. 
manter a confidencialidade e a seguranc;:a das informac;:oes; xiii. se 
comunicar com eficacia atraves de habilidades lingOfsticas pessoais ou 
atraves de um interprete. 
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Ainda conforme a NBR ISO 19011 (2002, p.19), o sistema de gestae e 

documentos de referencias possibilita ao auditor: 

b) compreender os escopo da auditoria e aplicar o criteria de auditoria. 
Convem que conhecimento e habilidades nesta area incluam: i. aplicac;;ao 
de sistemas de gestae para diferentes organizac;;5es; ii. interac;;ao entre os 
componentes do sistema de gestao; iii. normas de sistemas de gestao da 
qualidade ou ambiental, procedimentos aplicaveis ou outros documentos de 
sistema de gestae usados como criteria de auditoria; iv. reconhecer 
diferenc;;as e prioridade entre os documentos de referencia; v. aplicac;;ao de 
documentos de referencia a diferentes situac;;oes de auditoria; vi. sistemas 
de informac;;ao e tecnologia para autorizac;;ao, seguranc;;a, distribuic;;ao e 
controle de documentos, dados e registros. 

Com rela9ao as situa96es organizacionais, a NBR ISO 19011 (2002, p.19) 

permite ao auditor compreender o contexte operacional da organiza9ao, sendo 

necessaria que o conhecimento e as habilidades nesta area incluam: "i. tamanho 

organizacional, estrutura, fun96es e rela96es; ii. processes gerais de neg6cio e 

terminologia relacionada; iii. costumes culturais e sociais do auditado". 

A norma acima referenciada indica que leis, regulamentos e outros requisites 

pertinentes as disciplinas aplicaveis permitem: 

( ... ) ao auditor trabalhar e estar atento aos requisites que se aplicam a 
Organizac;;ao a ser auditada. Convem que conhecimento e habilidades nesta 
area incluam: i. c6digos locais, regionais e nacionais, leis e regulamentos; ii. 
contratos e acordos; iii. tratados e convenc;;oes internacionais; iv. outros 
requisites para os quais a Organizac;;ao e submetida. 

A NBR ISO 19011, com rela9ao a competencia dos auditores, estabelece 

conhecimentos e habilidades de uso comum quanta a aplica9ao das normas de 

gestae. Contudo, ressalta-se que a qualifica9ao requer conhecimentos e habilidades 

especfficas em qualidade e meio ambiente. No tocante a saude e seguran9a do 

trabalho, a norma 19011 permite a sua aplica9ao, desde que seja evidenciada a 

qualifica9ao do profissional. 
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7 TECNICAS DE AUDITORIA 

Neste capitulo serao apresentadas algumas informag6es e sugest6es 

relacionadas as tecnicas de abordagem normalmente aplicadas durante o processo 

de auditorias. Tais tecnicas deverao ser observadas pelo auditor durante a coleta de 

informag6es, a fim de que os auditados colaborem naturalmente, demonstrando o 

seu envolvimento e o cumprimento do Sistema lntegrado de Gestao. 

7.1 TECNICAS DE ENTREVISTA 

0 uso das tecnicas de entrevistas facilita a obtengao das informag6es durante 

o processo de auditoria, possibilitando ao auditor constatar se os procedimentos 

documentados ou nao, estao em conformidade com os requisitos do SIG. 

Segundo Risk Tecnologia (2003, p. 25): 

Os auditores podem ter diversas atitudes durante uma entrevista. Essas 
atitudes irao influenciar nao somente o tipo de perguntas utilizadas para 
coletar informa96es, mas tambem a maneira como as perguntas serao 
feitas. 

0 auditor deve saber fazer uso dos elementos da comunicagao (tom de voz, 

gestos, expressoes, movimentos e audigao) durante as entrevistas, fazendo com 

que o entrevistado responda aos questionamentos naturalmente. 

Conforme opiniao de Risk Tecnologia (2003, p. 25): 

E importante lembrar que a entrevista de uma auditoria e um exercfcio de 
comunica9ao e que a comunica9ao e um processo de duas vias. Fazer o 
tipo certo de perguntas e uma das chaves para facilitar a entrevista, de 
modo a atingir seu objetivo. 

0 auditor interno deve adequar a sua comunicagao e a abordagem durante a 

entrevista de acordo com as fungoes exercidas pelos entrevistados. Gada grupo de 

participantes requer o uso dos meios apropriados para a realizagao da entrevista. 

Nesse sentido a norma NBR ISO 19011 (2002, p.15) salienta o seguinte: 

"Entrevistas sao um dos meios importantes para coletar informag6es e convem que 

sejam conduzidas de mane ira adaptada a situagao e a pessoa entrevistada". 

De acordo com a NBR ISO (19011, p. 15): 
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Convem que as entrevistas sejam realizadas com pessoas de nfveis e 
fungoes apropriados e que executem atividades ou tarefas dentro do escopo 
da auditoria. Convem que as entrevistas sejam conduzidas durante o 
horario normal de trabalho e, onde possfvel, no local normal de trabalho da 
pessoa sendo entrevistada. Convem que todo o possfvel seja feito para 
colocar a pessoa sendo entrevistada a vontade, antes e durante a 
entrevista. Convem que as raz6es da entrevista e de qualquer anotagao 
feita sejam explicadas. Entrevistas podem ser iniciadas pedindo para as 
pessoas que descrevam seu trabalho. Convem que perguntas que 
influenciam as respostas (isto e, perguntas direcionadas) sejam evitadas. 
Convem que os resultados da entrevista sejam resumidos e analisados 
criticamente com a pessoa entrevista. Convem que se agradega as pessoas 
entrevistadas pela sua participagao e cooperagao. 

0 domfnio das tecnicas de entrevista, combinado com os elementos de 

comunicagao e as observag6es feitas pelo auditor quanta o comportamento do 

auditado, possibilita o ajuste da comunicagao ao perfil de cada grupo de 

entrevistado, ou seja, trata-se de um processo dinamico. 

7.2 ESTILO DE QUESTIONAMENTO 

A forma do questionamento determinara o humor do processo de auditoria, 

pais o auditado, normalmente se sente pressionado. A abordagem deve ser 

realizada de forma cuidadosa, descontrafda e sem perder de foco a objetividade da 

entrevista, de tal forma que o auditado passe a ficar menos tenso, conforme 

recomendag6es apresentadas par Risk Tecnologia (2003, p. 25): "Os auditores que 

tem uma abordagem participativa utilizam perguntas que envolvem o auditado, mas 

tambem adotam um estilo ou tom que e adequado a finalidade da pergunta". 

Um auditor com abordagem participativa faz as perguntas de modo a: 

Fazer com que o auditado perceba que o auditor esta realmente interessado 
na resposta. Ser simpatico e nao assumir uma postura arrogante ou que 
menospreze o auditado. Ser profissional sem ser frio nem indiferente. Dar 
tempo para que o auditado formule sua resposta e nao fazer perguntas 
ininterrupta e rapidamente, o que poderia soar como um interrogat6rio ou 
sabatina. Mostrar-se natural e agir de acordo com as respostas do auditado, 
em vez de esforgar-se inflexivelmente e seguir uma lista de perguntas 
definidas previamente, que tenham que ser feitas independentemente de 
sua relevancia. Ser firme e persistente com um auditado diffcil ou evasive, 
sem facilitar sua vida, Risk Tecnologia (2003, p. 25). 

Aliados ao questionamento adotado pelo auditor devem ser observados 

outros aspectos relacionados as pessoas e ao processo a ser auditado, dentre eles: 

o ambiente de trabalho; o humor das pessoas; o estilo de lideranga; a forma de 
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comunicagao; os resultados da area; o nfvel de formagao escolar; a interagao com 

os demais processes; enfim, quaisquer aspectos considerados necessaries para 

auxiliar o profissional a obter resultados positives nas entrevistas. 

7.2.1 Criterios de questionamento durante a entrevista 

Depois de observados alguns aspectos quanto a forma do questionamento, 

ainda poderao ser necessaries alguns ajustes durante a entrevista, tendo em vista 

as variagoes que podem ocorrer de um auditado para o outro. Devera o auditor 

contornar essas variagoes com a sua versatilidade, conhecimento e experiencia, a 

fim de coletar as informagoes necessarias. De acordo com o entendimento de Risk 

Tecnologia (2003, p. 26). "As 3 perguntas mais apropriadas para que isso seja 

conseguido sao: perguntas abertas, perguntas elucidativas, perguntas fechadas". 

Da mesma forma, o auditor interne deve ficar atento as armadilhas da 

comunicagao que poderao surgir durante as abordagens, capazes de causar 

reagoes negativas nos auditados. Para contornar tais situagoes, Risk T ecnologia 

(2003, p. 26) faz a seguinte recomendagao: "Os tipos de perguntas que devem ser 

evitadas sao: perguntas indutivas, perguntas provocativas, perguntas multiplas". 

A comunicagao e uma ferramenta poderosa no exercfcio de qualquer fungao. 

Os auditores internes devem dominar as formas de abordagem e adequar o estilo a 

ser adotado de acordo com as necessidades observadas durante as entrevistas. 

7.2.2 Perguntas abertas durante a auditoria 

Os melhores resultados nas entrevistas sao obtidos atraves do uso das 

abordagens abertas. Nestas, de acordo com o andamento da auditoria, o auditor 

podera combinar uma serie de questionamentos, permitindo ao entrevistado 

apresentar a operacionalizagao das suas atividades e dos respectivos sistemas de 

controles. 

As perguntas abertas devem ser formuladas de modo que seu objetivo fique 

claro, sem ambigOidade ou confusao, possibilitando ao entrevistado falar com 

naturalidade. Conforme Risk Tecnologia (2003, p. 26): 
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Perguntas abertas eficazes deixam o auditado a vontade e o estimulam a 
falar abertamente sobre suas opini6es e sobre como as atividades sao 
realizadas. Esse tipo de pergunta permite que o auditado fale mais e diminui 
o numero de perguntas que o auditor precisa fazer. 

Geralmente tais perguntas comegam com: Como, 0 que, Quando, Onde, Por 

que, Diga-me, Mostre-me, Descreva ... 

Resumidamente, as perguntas abertas sao utilizadas com a seguinte 

finalidade: 

Extraem informa<;6es sem criar um comportamento defensivo por parte do 
auditado. Possibilitam que a conversa tome novos rumos e que, por essa 
razao, sejam coletadas informa<;6es adicionais, sem que seja necessario 
fazer muitas perguntas. Estimulam o auditado a expressar seu ponto de 
vista ou a dar sugest6es, Risk Tecnologia (2003, p. 26). 

E. recomendado que o auditor seja versatil ao elaborar seus questionamentos, 

utilizando as perguntas abertas quando necessaria e servindo-se de outros criterios 

para reforgar a sua compreensao das respostas. 

7.2.3 Perguntas elucidativas 

As perguntas elucidativas ou esclarecedoras sao perguntas abertas que 

visam extrair informag6es especfficas e mais detalhadas sabre determinado assunto. 

Esse tipo de pergunta estimula o auditado a explicar uma afirmagao que nao tenha 

ficado clara para o auditor. Geralmente comegam com: Fale mais sabre isso, 0 que 

voce quer dizer com ... , Voce pode me dar urn exemplo de, etc. Conforme Risk 

Tecnologia (2003, p. 26) "As perguntas elucidativas, servem para: esclarecem as 

explicag6es do auditado; confirmam a compreensao do que foi exposto; ajudam a 

evitar mal-entendidos proporcionam informag6es mais detalhadas". 

7 .2.4 Perguntas fechadas 

As perguntas fechadas tern a finalidade de extrair do auditado respostas 

sucintas. Elas poderao ser muito uteis quando o auditor quiser resumir o que foi 

explicado pelo auditado, ou confirmar se houve a compreensao correta da resposta. 
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As perguntas fechadas nao devem ser utilizadas com frequemcia e nem no infcio da 

entrevista. Tais perguntas possibilitam ao auditor: 

( ... ) verificar se entendeu o que o auditado quis dizer; Confirmar se o 
resumo que ele fez dos pontos apresentados esta correto; Eliminar mal
entendidos, solicitando informac;oes bern especfficas; Sao muito uteis com 
auditados mais comunicativos, e com os menos comunicativos tambem, 
Risk Tecnologia (2003, p. 27). 

7.2.5 Perguntas indutivas 

Perguntas indutivas ou perguntas respondidas sugerem ao auditado a 

resposta correta a ser dada por ele. Esse tipo de pergunta deve ser evitada, pais 

pode distorcer muito o tipo de informagao obtida. Consoante entendimento de Risk 

Tecnologia (2003, p. 27): 

0 auditado e influenciado e projetar uma imagem o mais favoravel possfvel 
de si mesmo, ainda que essa imagem nao seja verdadeira. Levam o 
auditado a responder de forma a criar uma imagem o mais favoravel 
possfvel; Distorcem ou influenciam muito a informac;ao obtida. 

7 .2.6 Perguntas Provocativas 

Perguntas provocativas poderao deixar o auditado 'desconfortavel', irritado, 

fazer com que minta ou que se recuse a cooperar ou a continuar a auditoria. 

Segundo Risk Tecnologia (2003, p. 28): 

Perguntas provocativas geralmente utilizam palavras carregadas de emoc;:ao 
ou com sentido negativo. Deixar o auditado na defensiva; Ter uma 
abordagem punitiva por parte do auditor, em vez de ajudar na soluc;:ao do 
problema. 

7.2.7 Perguntas multiplas 

Perguntas multiplas podem confundir o auditado e faze-lo esquecer parte da 

pergunta ou colocar o enfoque de sua resposta no problema menos serio. Conforme · 

Risk Tecnologia (2003, p. 28) "Caso todas as perguntas sejam pertinentes, elas 

devem ser feitas uma a uma e nao simultaneamente. Podem confundir o auditado· 
' 

Pod em fazer com que o auditado se desvie do tema". 
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7.2.8 Registro durante o processo de auditoria 

Os registros sao os elementos mais importantes de uma organizagao e 

colhem informagoes nos varies nfveis operacionais. Os registros evidenciam quais 

controles estao sendo efetuados e se os parametres estao de acordo com o 

planejado, podendo ser gerados em varias formas de mfdia. 

Como forma de auxiliar a abordagem e o registro, o auditor interne 

normalmente utiliza uma lista de verificagao, conforme anexo 03, que serve de guia 

para a condugao das entrevistas e da estruturagao dos registros. Contudo, o 

profissional nao deve utilizar exclusivamente a lista, de modo a limitar o exercfcio de 

suas atividades. 

As normas de gestae destacam a importancia dos registros nos seus 

respectivos requisites NBR ISO 9001- item 4.2.4, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 -

item 4.5.3, visando assegurar que os controles estao de acordo com as disposigoes 

planejadas. 

Baseadas nos registros sao tomadas inumeras agoes e decisoes, mantendo a 

organizagao no curse das exigencias do mercado. 0 processo de auditoria segue o 

mesmo princfpio, buscando as evidencias objetivas atraves das entrevistas e de 

perguntas. Segundo Hanlon (2005, p.94), tais questionamentos podem ser: 

( ... ) o que, quando, onde, quem, por que, e como? Nao se pode esquecer, 
tambem, do elemento mais importante, mostre-me. Essa solicitagao nao e 
uma forma de descredito, mas o papel do auditor para tomar decis6es com 
base mais em evidencias do que no testemunho verbal. 

Fazer anotagoes durante o processo de auditoria nao significa a ausencia de 

problemas. Os registros sao utilizados para caracterizar que o sistema esta em 

operagao, podendo estar ou nao em conformidade com os requisites planejados. Em 

fungao das evidencias dos registros sao tomadas varias agoes, podendo ser: de 

oportunidade de melhorias, observagoes ou corretivas. A respeito do assunto, 

Hanlon (2005, p. 94) menciona o seguinte: 

Registrar datas, nomes, produtos, locais, numeros de lotes e outros 
detalhes sao vitais se urn relat6rio complete deve ser apresentado a 
administragao do auditado. Se na reuniao de encerramento o indicar que 
urn plano de projeto nao apresentou nenhuma evidencia de estar sendo 
atualizado, a administragao estara perfeitamente certa ao perguntar: que 
plano? 
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0 auditor devera tamar o devido cuidado ao realizar os registros que serao 

utilizados para a geragao do relat6rio de auditoria (anexo 05), considerando o tempo, 

a forma como o auditado esta se apresentando e o modo como o procedimento esta 

sendo atendido. 

Fazer anotag5es e uma disciplina, e alga em que, nos primeiros 30 minutes 

de uma auditoria, todos os auditores sao bans. Conforme Hanlon (2005, p.96): 

A medida que a auditoria progride e se torna interessante, talvez ate mesmo 
educativa, as anota<;:6es tornam-se mais e mais abreviadas, sao feitas em 
peda<;:os de papel, no verso da lista de verifica<;:ao ou na palma da mao; seis 
horas mais tarde, quando o auditor compila o relat6rio, as notas ja estao urn 
tanto desconexas. 

Com relagao a evidencia objetiva os auditores seguem uma regra, afirma 

Hanlon (2005, p.96) que "A evidencia objetiva e a prova de que alga esta conforme 

ou nao; que alga e eficaz ou nao". Com base nas constatagoes sao tomadas as 

medidas necessarias, seja de contengao, corregao, prevengao ou de revisao, a fim 

de estimular que os processes se mantenham dinamicos frente as necessidades do 

mercado. 

A evidencia objetiva pode ser verificada nas seguintes formas segundo 

Hanlon (2005, p. 96): 

Documento (data, titulo, numero de serie, nivel de revisao); Equipamento 
(descri<;:ao, numero de serie, data da calibra<;:ao ou manuten<;:ao; 
localiza<;:ao); Registro (produto, resultados, datas, nomes de pessoas); 
Pessoas (cargo, nome departamento); Produtos (descri<;:ao, numero de 
serie, situa<;:ao, numero do lote); Locais ( nome do departamento, referencia 
da area, numero da baia). 

Nao e recomendado que os registros das constatag5es sejam baseados 

apenas em poucas evidencias. Apesar da audita ria ser uma amostragem, entre 

outros fatores, o auditor deve considerar a relevancia do registro e classifica-la de 

acordo com o impacto que podera provocar no sistema. 

Seguindo a orientagao de Hanlon (2005, p. 1 02): 

Antes de obter o consenso da equipe auditora com uma nao-conformidade, 
o auditor lider deve considerar as seguintes questoes: Este e urn fato 
isolado? Acontece freqOentemente? Essas observa<;:6es sao consistentes 
com o escopo e os objetivos? Ha evidencias objetivas? Temos a 
concordancia do auditado? Essa e uma quebra de sistema ou urn lapso 
menor? 
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Nas tabelas a seguir (04 e 05), estao representados alguns dos criterios de 

categorizagao das nao-conformidades, normalmente utilizadas pelos autores dos 

livros pesquisados e pelas certificadoras. A norma NBR ISO 19011 (2002, p.15) 

contem a seguinte orientagao: "( .... ) nao-conformidade podem ser graduadas". Para 

facilitar o entendimento e a criticidade das evidencias, passou-se a utilizar alguns 

criterios de categorizagao, conforme exemplos a seguir; entretanto, esta 

categorizagao e facultativa para cada certificadora, autor e a organizagao. 

Tabela 4- Categorias das nao-conformidades 

Categoria 

Maior 

Menor 

Fonte: Hanlon (2005, p. 1 02). 

lnterpreta<;ao 

A organiza<;ao nao atende aos requisites: 

a) Da forma; 

b) Do produto. 

A organiza<;ao nao faz o que diz fazer. 

Ha uma lacuna significativa no sistema. 

Lapsos insignificantes e ocasionais sao 

verificados. 

A organiza<;ao esta fazendo mais do que e 

requerido fazer. 

(lsso acontece sempre?) 

A nao-conformidade nao tern impacto no 

produto. 

Existem outros pontos de vista com relagao a categorizagao das nao

conformidades, consoante descrito na tabela 5: 

Tabela 5- Categorias mais comuns de nao-conformidades 

Grave 

Maior 

Menor 

Fonte: Risk Tecnologia (2003, p.16) 

Geralmente relacionada a seguran<;a, causando 

a interrup<;ao temporaria da auditoria. 

Desvio serio dos criterios da auditoria; alto risco 

para a Organiza<;ao; requer tempo para 

corre<;ao. 

Nao tao seria; baixo risco para a Organiza<;ao; 

pode ser corrigida em pouco tempo. 
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Se uma nao-conformidade grave for detectada, ou seja, se for verificada a 

ausencia de atendimento de algum dos requisites das normas de gestae (NBR ISO 

9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 ), a auditoria deve ser interrompida e a 

diregao deve ser comunicada imediatamente. Via de regra, a auditoria somente 

continuara depois que tiver sido garantida a seguranga do local de trabalho ou do 

produto. lsso deve ser discutido pelo lfder da equipe de auditoria e pela diregao do auditado, 

conforme sugere Risk Tecnologia (2003, p.16) 

0 grupo de auditores deve analisar e avaliar, atraves da relevancia das 

constatag5es, a categorizagao da nao-conformidade em relagao ao 

comprometimento do desempenho SIG. Decidir se uma nao-conformidade e maior 

ou menor e geralmente diffcil. 

Segundo Risk Tecnologia (2003, p.16): 

Os itens abaixa trazem algumas das raz5es pelas quais uma nao-conformidade 
e considerada maior: a) diversas nao-conformidades menares detectadas 
em relac;:ao a urn aspecta especffico; b) urn elemento do criteria da auditoria 
naa esta implementada; c) a nao-conformidade representa urn serio risco 
para a Organizac;:ao; d) determinada polftica existe, mas nao ha evidencias de 
que tenha sido implementada. 

Revere tambem enfatiza a necessidade de serem tornados, no local onde as 

operag5es sao realizadas, os depoimentos das pessoas envolvidas no processo a 

respeito do cumprimento do SIG. 

Conforme Revere (2001, p. 35): 

Aplicac;:ao da auditoria no local, tern como objetivo a obtenc;:ao, analise e 
avaliac;:aa de evidencias de atendimento aas criterias estabelecidos para a 
auditoria utilizando da verificac;:ao in loco dos procedimentas, atribuic;:oes de 
responsabilidade, gestaa empresarial interna, processo produtivo da 
empresa, monitoramenta, registras, controles, etc. 

Prossegue o autor acima citado mencionando que (2001, p.36): 

E necessaria para que se identifiquem as evidencias de confarmidade e 
nao-canformidade: os patenciais de riscos; as atribuic;:oes de cada 
indivfdua dentra da unidade, entendendo nao s6 o que e realizado mas, 
tambem como e com que freqOencia e o local da ocorrencia. Urn evento 
pade ter magnitude de dana distinto de acordo com o local, com a maneira 
como esta senda realizado e com sua freqOencia. Assim esta e uma etapa 
essencial na realizac;:ao de qualquer auditoria. 

Ao observar uma nao-conformidade, o auditor deve apurar maiores 

informag5es para embasar a ocorrencia ou verificar se foi uma situagao isolada. No 
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registro e importante mencionar a extensao da analise, para deixar ao conhecimento 

de todos o que foi constatado. E necessaria que o auditor esteja ciente de que a 

constatagao de uma nao-conformidade nao deve ser registrada a partir uma 

observagao isolada. Salienta Rovere (2001, p.37) que: "Ha necessidade de 

apresenta-la aos auditados, acrescida da coleta de evidencia da descoberta". 

Com relagao a avaliagao das evidencias, o autor acima (2001, p.40) comenta 

o seguinte: 

Os auditores devem avaliar criteriosamente as evidencias obtidas a partir da 
atividade no local. Sua analise, aliada aos elementos que conduziram os 
auditores a identifica-las. Confirma se sao factfveis de serem inclufdas no 
relat6rio da auditoria, isto e, se ha provas suficientes para caracteriza-las 
como evidencias. A avaliagao deve prosseguir ate que as evidencias sejam 
conMveis, ou nao. 

Na sequencia, sera efetuada uma abordagem de como os auditores podem 

contribuir para a melhoria do sistema de gestao integrado, mantendo a 

imparcialidade e todas as recomendag5es vistas ate o momenta, de forma a agregar 

valor aos resultados da organizagao. 
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8 CONTRIBUIQOES DO AUDITOR NO SIG 

Atraves da qualificagao e competencia do auditor, o profissional contribuira 

para a auditoria integrada, agregando valor no processo de melhoria contfnua da 

organizagao. 

Desta forma, a credibilidade e a seguranga dos resultados obtidos serao 

reconhecidos pelos auditados como contribuigao no modele de gestae da 

organizagao. 

8.1 CREDIBILIDADE DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS 

0 processo de auditoria integrada e um grande exercfcio de conhecimento 

para os auditores do sistema integrado de gestae. 0 auditor devera conhecer as 

operagoes dos varies processes realizados, suas interagoes e dificuldades, 

reconhecendo os gargalos, onde as informagoes fluem com maior agilidade e onde o 

planejamento e mais depurado e controlado. Enfim, o auditor tera acesso a uma 

gama de informagoes e devera saber interpreta-las de acordo com as regras do SIG 

e da propria organizagao. 

A credibilidade da auditoria e resultante direta das suas constatagoes, 

segundo a NBR ISO 19011 (2002, p.15) "As fontes de informagoes escolhidas 

pod em variar de acordo com o escopo e a complexidade da auditoria". 

Os resultados da auditoria sao entradas para o processo de analise crftica da 

administragao. Gada norma do SIG faz referenda a analise dos resultados da 

auditoria, conforme a NBR ISO 9001 - requisite 5.6, NBR ISO 14001 e OHSAS 

18001 -requisite 4.6, com informagoes de resuprimentos e de melhoria do sistema 

que poderao ser requisitadas pela administragao. 

As normas que compoem o SIG sao enfaticas quanto a importancia dos 

resultados da auditoria, os quais deverao center elementos suficientes e relevantes 

para fornecer a alta administragao informagoes acerca do comprometimento da 

equipe em relagao ao sistema integrado. 
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8.2 SEGURANQA NO PROCESSO DE AUDITORIA 

A seguranga do processo de auditoria esta diretamente ligada a capacidade 

do auditor obter informagoes, com base nas evidencias que possam demonstrar o 

cumprimento do sistema. Oeste modo, como ja abordado anteriormente (Item 6.1 ), 

as fontes de informagoes podem ser obtidas aplicando os seguintes criterios da 

norma NBR ISO 19011 (2002, p.15): 

Entrevistas com os empregados e outras pessoas; Observac;:oes de 
atividades e do ambiente e condic;:oes de trabalho circunvizinho; 
Documentos, como polftica, objetivos, pianos, procedimentos, normas, 
instruc;:oes, licenc;:as e permiss6es, especificac;:oes, desenhos, contratos e 
ordens; Registros, como registros de inspec;:ao, notas de reunioes, relat6rios 
de auditoria, registros de monitoramento de programas e o resultados de 
medic;:oes; Resumos de dados, analises e indicadores de desempenho; 
lnformac;:oes sabre os programas de amostragem do auditado e sabre 
procedimentos para o controle de amostragem e processos de medic;:ao; 
Relat6rios de outras fontes, como, por exemplo, realimentac;:ao de cliente, 
outras informac;:oes pertinentes de partes externas e classificac;:oes de 
fornecedor; Bancos de dados computadorizados e web sites. 

Conforme Risk Tecnologia (2003, p. 9), um dos grandes dilemas para os 

audita res de gestao e em relagao ao paradoxa de percepgao do processo - PPP. 

Sao eles: 1) da maneira como ele realmente opera; 2) da maneira como deveria 

operar. 

8.3 USO DOS ELEMENTOS DE COMUNICAQAO 

0 auditor precisa estar ciente de que esses elementos da comunicagao 

podem trazer informagoes importantes. Pondera Risk Tecnologia (2003, p.35) que: 

como voce e os demais membros da equipe estao se sentindo em relagao a 
situagao da entrevista; b) como o auditado esta se sentindo em relagao a situagao 

da entrevista. 

Como grande parte das informagoes e transmitida atraves da comunicagao 

nao-verbal, e importante observar as reagoes dos auditados. De acordo Risk 

Tecnologia (2003, p. 35) tais informagaes sao transmitidas atraves de: "a) cantata visual; b) 

maos; c) pes; d) expressoes faciais e, e) tom de voz". 



51 

Alem de todo o planejamento que envolve o processo de auditoria, o auditor 

deve observar, durante as entrevistas, as expressoes do auditado, estabelecendo 

uma abordagem que possa tranquiliza-lo, a fim de obter o maximo de colaboragao. 

Na tabela 6 sao apresentados os elementos do processo de ouvir ativamente. 

Tabela 6- A comunicagao interpessoal eficaz possui 3 elementos: 

VERBAL:PALAVRAS 

NAO VERBAL: VOZ 

7% das mensagens sao transmitidas atraves das 

palavras utilizadas; 

38% das mensagens sao transmitidas atraves 

da qualidade, tom, inflexao, volume da voz e do 

quanta se tala; 

LINGUAGEM CORPORAL 55% das mensagens sao transmitidas atraves de 

cantata visual, postura, expressao facial e 

movimentagao das maos. 

Fonte: Risk Tecnologia (2003, p. 35) 

8.4 MELHORIA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO 

A melhoria nos resultados da auditoria do SIG esta diretamente relacionada a 
competencia dos auditores internes, os quais deverao estudar continuamente as 

normas de gestae NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001, NBR ISO 19011, 

e as normas de apoio citadas no item 3.4- pares coerentes das normas de gestae-, 

alem de passar par urn processo de avaliagao peri6dica, conforme recomendado no 

anexo 07. 

0 auditor deve realizar uma mudanga de paradigma com relagao a 
abordagem a ser utilizada no processo de auditoria. Aponta Hanlon (2005, p. 146) 

que: 

A enfase da auditoria deve estar na genufna melhoria, alinhada com os 
objetivos de neg6cio, nao em nao-conformidades triviais. Essa mudanga e 
requerida tanto pelos auditores como pelos representantes da diregao das 
organizag6es auditadas. 

Os recursos de treinamento para os auditores internes devem ser alocados de 

forma a suprir as eventuais lacunas nas normas de gestae, ate que todo o grupo 

tenha conhecimento das mesmas e das tecnicas de auditoria. 

No tocante aos recursos, Hanlon (2005, p. 146) enfatiza o seguinte: 



52 

( ... ) nao podem ser alocados separadamente para as auditorias da 
qualidade, meio ambiente e seguranga; eles devem ser integrados, o que 
requer o treinamento extensive dos auditores em novas areas de 
especialidades. 

Os metodos de auditoria nao podem se concentrar somente na conformidade. 

Eles devem enfatizar, sobretudo, a eficacia e a melhoria contfnua. Conforme Hanlon 

(2005, p. 146), "( ... ) os auditores devem gastar menos tempo examinando como as 

coisas sao feitas e mais tempo buscando compreender porque elas sao feitas e 

como elas sao integradas com outros processes do neg6cio". 

Colenghi tern uma abordagem de melhoria contfnua com relagao a qualidade, 

produtividade e eliminagao dos desperdfcios. No escopo desse estudo serao 

complementadas a esta visao, as necessidades de preservagao do meio ambiente e 

da saude e seguranga dos trabalhadores. 

Na visao de Colenghi (2003, p. 27), "A empresa se encontra inserida em urn 

mercado altamente competitive, e precise a conscientizagao, envolvimento e a 

participagao dos recursos humanos em trabalho de simplificagao e racionalizagao 

dos processes". 
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9 METODOLOGIA PROPOSTA DE QUALIFICACAO DE AUDITORES SIG 

A metodologia proposta esta baseada nas normas que compoem o SIG, onde 

cada modelo de gestao - NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 -

estabelece, nos seus requisites, a obrigatoriedade de ser realizado o processo de 

auditoria interna. 

Tambem foi utilizada como base a norma NBR ISO 19011, Diretrizes para 

Auditoria de Sistema de Gestao da Qualidade e/ou Ambiental, e demais fontes de 

pesquisa citadas para fundamentar a presente proposta. 

De acordo com a norma NBR ISO 9001, Sistema de Gestao da Qualidade, 

item 8.2.2 Auditoria interna, a organizagao deve executar auditorias internas em 

intervalos planejados, para determinar se o sistema de gestao da qualidade: 

a) esta conforme com as disposi<;oes planejadas, com os requisites desta 
normae com os requisites do sistema de gestao da qualidade estabelecidos 
pela organizac;:ao; b) esta mantido e implementado eficazmente. As 
responsabilidades e os requisites para planejamento e para execuc;:ao de 
auditorias e para relatar os resultados e manutenc;:ao dos registros devem 
ser definidos em um procedimento documentado, ISO 9001 (2008, p. 12 e 
13). 

Segundo apontado pela norma NBR ISO 14001, Sistema de Gestao 

Ambiental, item 4.5.5 Auditoria interna, a organizagao deve assegurar que as 

auditorias internas do sistema de gestao ambiental sejam conduzidas em intervalos 

planejados para: 

a) determinar se o sistema de gestao ambiental; i) esta em conformidade 
com os arranjos planejados para a gestao ambiental, incluindo os requisites 
dessa norma, e ii) foi adequadamente implementado e e mantido, e b) 
fornecer informa<;oes a administrac;:ao sobre os resultados das auditorias, 
NBR ISO 14001 (2004, p. 7). 

Conforme a especificagao OHSAS 18001, Sistema de Gestao de Saude e 

Seguranga no Trabalho, item 4.5.4 Auditoria, a organizagao deve estabelecer e 

manter programas e procedimentos para auditorias peri6dicas do Sistema de Gestao 

SST de forma a: 

a) determinar se o sistema de gestao do SST: i) esta em conformidade com 
as disposic;:oes planejadas para a gestao de SST, incluindo os requisites 
desta especificac;:ao; ii) tem sido implementado e mantido devidamente, e iii) 
e eficaz no atendimento a polftica e objetivos da organizac;:ao. b) analisar 
criticamente os resultados das auditorias anteriores; c) fornecer a 
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administra<;ao informa<;6es sobre os resultados das auditorias, OHSAS 
18001 (2007, p. 7). 

0 programa de auditoria, incluindo qualquer cronograma, deve se basear na 

importEtncia do SST da atividade em questao e, conforme recomenda a norma 

OHSAS 18001 (2007, p. 8): 

( ... ) nos resultados de auditorias anteriores. Os procedimentos de auditorias 
devem cobrir o escopo, frequencia, metodologia, e competencias, bern 
como as responsabilidades e requisites para a condu<;ao e relato dos 
resultados. 

9.1 PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA NO SGI 

Com fundamento nas normas de Gestao e nas pesquisas realizadas foi 

desenvolvida uma metodologia visando o fornecimento de suporte para o 

treinamento de auditores internos do SIG. Porem, este material nao pode ser 

utilizado como (mica fonte de referencia pelo pesquisador, devendo este considerar 

ainda as normas de Gestao, desenvolver o sistema de auditoria do SIG e as 

competencias dos auditores, de acordo com as necessidades da sua organizac;:ao. 

0 procedimento de Auditoria lntegrado de Gestao indicado (anexo 01 ), 

apresenta a abordagem da auditoria em toda a sua extensao, proporcionando uma 

visao sistemica das etapas da auditoria e enfatizando as tecnicas e os criterios de 

abordagem que devem ser utilizadas pelos auditores. Alem disso, o procedimento 

indica os cuidados a serem tomados com os respectivos registros, para que as 

constatac;:oes possam evidenciar que o sistema esteja atendendo as disposic;:oes 

planejadas. 

De acordo com o cronograma desenvolvido (anexo 02), para que a auditoria 

possa ser realizada, ha necessidade de se elaborar um planejamento de auditoria 

interna. Referido documento estabelece o planejamento anual do programa de 

auditoria, onde cada processo auditado e sua extensao terao conhecimento dos 

itens da norma de forma consolidada pelo SIG. 0 cronograma apresenta ainda os 

auditores internos que realizarao as auditorias, possibilitando-lhes uma preparac;:ao e 

planejamento, conforme as recomendac;:oes das normas de Gestao. 

A lista de verificac;:ao (anexo 3) e uma preparac;:ao previa dos itens a serem 

abordados durante o processo de auditoria, devendo ser preenchida de acordo com 
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o depoimento do auditado e as evidencias do controle do processo. A lista de 

verificagfw e uma recomendagao institufda a partir da pnitica dos profissionais de 

auditoria, nao sendo considerada uma obrigatoriedade. 

Para facilitar a compreensao dos requisites de cada norma de gestae, foi 

elaborada uma matriz de correlagao entre elas (anexo 04), possibilitando aos 

auditores uma abordagem integrada com base nos requisites do SIG e, por 

conseguinte, nos respectivos itens das normas de gestae. 

Os resultados da auditoria devem ser relatados formalmente (anexo 05 -

frente) conforme modele indicado no relat6rio de encerramento da auditoria. Os 

auditores deverao descrever as constatagoes das auditorias, informando os 

requisites verificados e os pontes relevantes observados, alem das oportunidades de 

melhorias e as observagoes. Esta ultima, corresponde a uma sinalizagao de que 

existem eventuais fragilidades no sistema que poderao se tornar anormalidades. Em 

se tratando de nao-conformidades, o registro deve estar evidenciado pelas seguintes 

constatagoes: falhas, requisites da norma nao atendidos, evidencias objetivas e grau 

de importancia da ocorrencia. 

Caso seja necessaria efetuar o estudo e o tratamento da nao-conformidade, o 

relat6rio de encerramento da auditoria (anexo 05 - verso) devera ser utilizado para 

desenvolver o processo de analise da causa e da respectiva agao corretiva. 

No (anexo 06) propoe-se a qualificagao mfnima para a atuagao do profissional 

como auditor interne, auditor lfder e auditor contratado do SIG, incluindo formagao 

escolar, conhecimento das normas de gestae, das legislagoes aplicaveis e perfodo 

de experiencia mfnima no acompanhamento de auditores qualificados no processo 

de auditoria integrada. 

No questionario de auto-avaliagao do auditor (anexo 07), o profissional estara 

se auto-avaliando expondo as suas expectativas com relagao aos seguintes itens: 

necessidade de formagao como auditor do SIG; como ele se sente inserido no 

processo; sua contribuigao e sua sugestao em relagao ao procedimento de auditoria. 

Na sequencia, o questionario de auto-avaliagao dos auditados (anexo 08) 

sera coletado dos profissionais as suas percepgoes, recomendagoes, expectativas, 

sugestoes em relagao ao processo de auditoria e ao desempenho dos auditores, 

para que se possam tamar agoes visando tornar a contribuigao da auditoria cada vez 

mais aderente em relagao as necessidades da organizagao. 



56 

Atraves da avaliagao do treinamento (anexo 9) aplicada ao termino do 

treinamento de auditoria, se objetiva identificar a reagao do participante em relagao 

ao conteudo, carga horaria, atuagao do palestrante, aproveitamento, expectativas e 

demais informagoes que possam contribuir para o desempenho dos auditores do 

SIG. 

Na avaliagao da eficacia de treinamento (anexo 1 0) estarao sendo avaliados 

os efeitos do treinamento nos auditores internes, num perfodo maximo de um ano 

ap6s o treinamento, com relagao ao suprimento das lacunas ou a melhoria da 

performance dos auditores do SIG. 

A avaliagao da competencia do auditor (anexo 11) e o resultado de uma 

consolidagao de informagoes, conforme as entradas estabelecidas no fluxograma 

anexo 07, para que se possa avaliar a competencia e a performance dos auditores 

do SIG. 0 resultado da avaliagao podera gerar agoes de treinamento quando 

identificado rendimento insuficiente. 

9.2 RESULT ADO DA PESQUISA DE QUALIFICAQAO DO AUDITOR DO SIG 

Para testar a metodologia proposta nesse trabalho foram aplicadas duas 

pesquisas, por amostragem em duas empresas localizadas na regiao de 

Joinville/SC, sendo uma no ramo de tubas e conexoes e outra no ramo de linha 

branca, eletrodomesticos, como exemplo, refrigeradores, freezeres, dentre outros 

produtos. 

Facilidades: preparagao de questionario que fosse de facil entendimento dos 

entrevistados, seja os publicos entrevistados auditores ou auditados, possibilitando 

uma amostragem razoavel, que pudesse demonstrar como os entrevistados se 

sentiam diante do processo de auditoria integrada 

Dificuldades: Follow up das respostas, vista que muitos entrevistados 

alegavam falta de tempo, em fungao das suas ocupagoes profissionais. 

A primeira pesquisa (anexo 7), aos auditores internes do SIG e a segunda 

pesquisa (anexo 8), aplicada aos auditados, objetivando apurar informagoes que 

possam contribuir para a melhoria do desempenho do auditor do sistema integrado. 

0 primeiro questionario (anexo 7) foi estruturado em 25 itens, objetivando 

coletar informagoes relacionadas aos aspectos pessoais e profissionais do auditor. 
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Para cad a questionamento foi atribufda uma pontuagao em escala de i a i o, 
resultando numa tabulagao em percentual. 

0 resultado sera validado pelo responsavel do processo de auditoria interna, 

possibilitando ao avaliador formular observag6es, caso entenda necessaria. 

A amostragem utilizada na realizagao da pesquisa encontra-se representada 

atraves do seguinte grafico: 
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Pesquisado Respondido Percentual 

Grafico 01: Amostra pesquisa- Auditores 
Fonte: Empresas certificadas no SIG - Joinville SC. 

Verifica-se que dos 22 auditores consultados, 14 responderam o 

questionamento, correspondendo a urn percentual de retorno de 64°/o. 

Compilando de forma grafica os resultados obtidos com os questionamentos 

aplicados aos auditores, com base na amostragem acima, observa-se menor 

conhecimento dos profissionais nas primeiras quatro das caracterfsticas 

pesquisadas: dedicagao; abordagem quanta as legislag6es· de MA(meio ambiente) e 

SST(saude e seguranga do trabalho) e requisites da norma OHSAS 18001 e norma 

NBR ISO 14001. 

Com rela9ao aos demais conhecimentos requeridos, indicados no grafico a 

seguir, OS auditores apresentam conhecimento tabulado acima de 80°/o, sendo 

suficiente para atender as necessidades da organizagao. 
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Grafico 02: Resultado da aplicac;ao do questiomirio de auto-avaliac;ao do auditor 
Fonte: o autor. 
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Grafico 03: Resultado da aplicac;ao do questiomirio de auto-avaliac;ao do auditor 
Fonte: o aut or. 
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Observa-se que, sob a 6tica do auditor, seu conhecimento na. area de 

auditoria e considerado born, sendo que dos vinte e cinco itens pesquisados, apenas 
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quatro apresentaram pontuac;ao entre 60 e 80°/o, demonstrando conhecimento 

classificado entre born e satisfat6rio com relagao ao processo de auditoria interna do 

S!G. 

A segunda pesquisa, aplicada aos auditados atraves do questionario de auto

avalia9ao (anexo 08), foi desenvolvida em empresas certificadas do SIG com o 

objetivo de coletar o feedback dos auditados, em relac;ao a sua percepgao da 

auditoria; dos auditores; da contribuic;ao da auditoria para o seu processo e para a 

organizac;ao. 

0 grafico abaixo representa a amostragem utilizada na realizagao da 

pesquisa: 
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Grafico 04: Amostra pesquisa- Auditados 
Fonte: Empresas certificadas no SIG- Joinville SC. 

A pesquisa foi destinada a 50 profissionais, de diversos nfveis hierarquicos, 

que participaram do processo de auditoria como auditados, obtendo-se resposta em 

29 questionarios, correspondendo a uma participagao efetiva de 58°/o. 

Seguindo a mesma linha de raciocfnio, foram tabulados os dados da pesquisa 

sob a 6tica dos auditados, conforme questionario con stante no anexo 8, sen do 

demonstrada a sua percepgao com relagao ao processo de auditoria. 



85 82 81 

80 

E 75 
Q) 
C') 70 as -c 
(!,) 

65 u .... 
0 
a.. 60 

55 

50 

~ ·fP' C.>" ~ . .rp- & 00 0 & g;· qy 
§ ~ {/j § /!" ~~ -~ .f a; 

~ -~ & ~ Vj ~ ~ J rff ·S! 0.) 

~ ~ ::s~ 0 ?if tri ~· -~ ·$· 0:. l;f Jf -:!!! $" ·~ ~(/j ~ ?::>Qj ~ [:fry 0 § ~ 
(fj § , .. .sOj & ~ 

..::5 § ~ G 

E 
Q) 
C) 
CIJ -c 
Q) 
u 
"-
0 
a. 

-!!! ·'!-..· 
~ ~ ::::....· 0 ...... ~ ~ :& 0 OG ~ '&((j ~ -!!! ?? § -~ ~ 

.& & 0G 
0" 

~ & ·~ ~ ~· 'Qj r§ tf {!J 0 ~' p ~ ~ 0 00 ~ (j g · , . Q -oo ~ (J(fj ~ Qj ·{!?: § f;f '0 ~ §-" N ~ cc: -....; ~& J! ~ ~ ~ 0 ~ f ~ 

CJo Caracteristicas pesquisadas 

Grafico 05: Resultado da aplicac;ao do questionario de auto-avaliac;ao do auditado 
Fonte: o autor. 
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Grafico 06: Resultado da aplicac;ao do questionario de auto-avaliac;ao do auditado 
Fonte: o autor. 
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A metodologia proposta atraves do fluxograma apresentado na sequencia 

visa orientar o gestor do processo de auditoria a respeito das medidas a serem 

tomadas, de acordo com o resultado da avaliac;ao dos auditores do SIG. Para cada 

percentual de avaliac;ao atingido, correspondera uma ac;ao a ser tomada pelo gestor. 

Avaliac;oes inferiores a 60% indicam a necessidade de o profissional rever sua 

permanencia no quadro de auditores. Case a pontuac;ao situe-se entre 60 e 80%, 

havera a necessidade de serem avaliadas as deficiencias do auditor em relac;ao ao 

processo de auditoria. Se a avaliac;ao for superior a 80%, poderao existir 

necessidades pontuais de treinamento do profissional e/ou retreinamento para a 

manutengao da competencia. 

No fluxograma sao detalhas todas as etapas de avaliac;ao da competencia do 

auditor, propondo ag6es para cada resultado, de modo a obter a qualificac;ao 

continuada do auditor interne do SIG, conforme metodologia a seguir. 
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Fonte: o autor. 



63 

Atraves da consolidagao dos resultados das pesquisas realizadas e da 

metodologia proposta no fluxograma, observaram-se lacunas a serem 

complementadas na qualificagao dos auditores internes do SIG, entre elas: 

compreensao dos requisites das normas; entendimento dos requisites legais 

relacionados a gestae ambiental, saude e seguranga no trabalho; relates das 

evidencias da auditoria; comprometimento em relagao ao atendimento do programa 

de auditoria, etc. 

No proximo demonstrative serao consolidados os resultados das pesquisas, 

orientando-se pela metodologia proposta no anexo 07, onde o gestor do processo de 

auditoria interna tera informag6es mais depuradas a respeito da qualificagao dos 

audita res. 
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Grafico 08: Resultado consolidado das avalia<;oes dos auditores 
Fonte: o autor. 
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Baseado nas informag6es da pesquisa, o gestor podera planejar os 

treinamentos apropriados para a sua equipe de auditores internes, acompanhando o 

desempenho dos profissionais, conforme recomenda a metodologia proposta no 

anexo 07. 
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10 CONSIDERACOES FINAlS 

Com base nas referencias bibliograficas pesquisadas, nas normas de gestao 

NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR ISO 19011, observou-se que 

a preparagao dos auditores do Sistema lntegrados de Gestao, demanda o 

comprometimento de todos os envolvidos no processo de auditoria interna. 

A organizagao deve ter o devido cuidado na indicagao dos profissionais que 

tenham o perfil necessaria, uma vez que a empresa estara fazendo investimento em 

treinamento permanente visando a qualifica9a0 do profissional. 

0 auditor deve apresentar as caracterfsticas necessarias para participar do 

processo de auditoria, considerando seus conhecimentos tecnicos, seu aspecto 

humano e atributos pessoais. Alem disso, deve deter conhecimento nas normas de 

gestao capazes de lhe imprimir o perfil necessaria para contribuir com o processo. 

Conclui-se, a partir dos questionarios aplicados aos auditores e auditados em 

empresas certificadas no SIG que, de urn modo geral, os profissionais da area de 

auditoria possuem conhecimento em varios dos requisites necessaries para a 

adequada formagao do profissional. De outro lado, restam ainda aos auditores o 

domfnio de outros aspectos considerados vitais para que nao haja o 

comprometimento do processo de auditoria, como por exemplo, o domfnio da 

iegislagao de meio ambients e saude e seguranga do trabalho. 

0 objetivo geral deste trabalho foi alcan9ado a partir da analise realizada 

quanta a formagao dos auditores do SIG. Para subsidiar a conclusao acima, foi 

utilizada a metodologia proposta no fluxograma, onde sao detalhadas as etapas de 

avaliagao da competencia do auditor e propostas a96es para cada resultado 

apresentado. A abordagem foi realizada de modo a se obter a contfnua qualificagao 

e requalificagao dos profissionais com base nas normas de gestao, evitando-se, 

deste modo, auditores desqualificados para o exercfcio da fungao que lhe foi 

atribufda. 

Salienta-se que os objetivos especfficos foram igualmente atingidos, tendo em 

vista a necessidade de serem estudados diversos aspectos relacionados aos 

conhecimentos a serem transmitidos aos auditores, demonstrando a relevancia de 

cada urn deles. 
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Verificou-se que as contribui96es des auditores para a melhoria do processo 

de auditoria do SIG esta intimamente relacionada a qualifica9ao do profissional, 

tendo em vista que, auditores capacitados agregam valor no processo de melhorla 

contfnua da organiza9ao. 

Com fundamento nas informa96es da pesquisa, o gestor podera planejar as 

treinamentos apropriados para a sua equlpe de auditores internes, acompanhando o 

desempenho des profissionais. 

Conclui-se, deste modo, que o processo de auditoria nas duas empresas 

pesquisadas no segmento de tubes e conex6es e no segmento de linha branca, 

como exemplo refrigeradores, e dinamico e exige a constante qualifica9ao e 

requalificagao des profissionais atuantes na area de auditoria, inclusive os que hoje 

apresentam bom conhecimento, a fim de que permane9am cumprindo com 

competencia as suas fun96es na organiza9ao. 
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ANEXO 01 m PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTEGRADO DE GESTAO 

1- OBJETIVO 

Estabelecer procedimento para verificar se os requisites do Sistema lntegrado 
de Gestae- SIG estao em conformidade com os padr6es estabelecidos, bem como, 
observar as oportunidades de melhorias. 

2- PROCEDIMENTO 

0 procedimento sugerido pode ser adotado em todas as areas da Empresa. 

2.1 - AUDITORIA 

Processo sistematico, documentado e independente, para obter evidencia da 
auditoria e avalia-la objetivamente, determinando o grau de atendimento dos 
criterios de auditoria. 

Deve ser realizada internamente por pessoal habilitado, conforme anexo 06 e 
anexo 07, ou, externamente, por entidades certificadoras. 

As conclus6es da auditoria podem indicar a necessidade de ac;6es corretivas, 
preventivas, observac;6es e oportunidades de melhorias. 

2.1.1 - Auditoria combinada 

Ocorre quando os sistemas do SIG (SGQ, SGA e SGSOS) sao auditados 
conjuntamente, por equipe de auditores multidisciplinar, internes ou externos. 

2.1.2 - Evidencias de auditoria 

Consistem no registro, na apresentac;ao detalhada dos fatos/requisitos, 
especificando o item do documento, lei ou outras informac;6es pertinentes aos 
criterios de auditoria e verificaveis. 

2.1.3 -Criterios de auditoria 

Sao o conjunto de polfticas, procedimentos ou requisites usados como 
referencia. 

Os auditores devem gastar menos tempo examinando como as coisas sao 
feitas e mais tempo buscando compreender porque elas sao feitas e como elas sao 
integradas aos outros processes do neg6cio. 
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2.1.4 - Registro 

E o documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidencias de 
atividades realizadas pelo processo auditado. 

2.2- CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

Documento (anexo 02) que estabelece o planejamento de auditoria anual 
visando orientar auditores e auditados quanta a preparagao e realizagao do 
processo de auditoria. 

0 cronograma e baseado na importancia da atividade do auditor e nos 
resultados das auditorias anteriores. 

0 cronograma de auditoria interna do SIG serve como referencia, podendo 
ser adequado, desde que nao comprometa o planejamento anual. 0 perfodo da 
realizagao da auditoria devera ser estabelecido de comum acordo com a area 
auditada. 

0 cronograma deve ser elaborado I aprovado no infcio do ano vigente. 
No cronograma, e importante constar a relagao des auditores habilitados no 

SGQ, SGA e SGSOS. 

2.3- LISTA DE VERIFICAQAO- LV 

Consiste no formulario (anexo 03) preparado antecipadamente pelo auditor, e 
que serve de orientagao basica para a realizagao da auditoria. 

0 usc da lista de verificagao nao e obrigat6rio. A LV nao sera controlada, 
tendo em vista a dinamica do processo de auditoria interna do SIG. 

2.3.1 - Registro durante a auditoria 

Fazer anotag6es e uma parte importante do processo de auditoria. Registrar 
datas, nomes, produtos, locals, numeros de lotes e outros detalhes sao vitals para 
se obter as constatag6es da auditoria. 

Sao dados que irao compor o relat6rio da auditoria. 
Fazer anotag6es e uma disciplina, e algo em que, nos primeiros 30 minutes 

de uma auditoria, todos os auditores sao bons. Na medida em que a auditoria 
progride podem se tornar mais abreviadas, sao feitas em pedagos de papel, no 
verso da lista de verificagao ou em outros meios; quando o auditor compila o 
relat6rio, os registros ja estao um tanto desconexas podendo dificultar no relat6rio 
final da auditoria. 
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2.4- AUDITOR INTERNO 

0 auditor interne e o profissional que independente das suas fungoes, esta 
treinado a auditar o SIG de acordo com as qualificagoes requeridas para cada 
especialidade, tais como SGA, SGQ e SGSOS au ao SIG de forma combinada. 

2.5- AUDITOR LfDER 

E o profissional treinado no SIG para coordenar e realizar o processo de 
auditoria interna do SGA, SGQ e SGSOS, ou, dependendo da qualificac;:ao do 
auditor, de forma combinada. 

Nota: 0 auditor interne e o auditor-lfder sao atribuig6es que podem estar 
inseridas em qualquer fungao, desde que sejam preenchidos os requisites, conforme 
anexo 06. 

2.6- AUDITOR CONTRATADO 

Profissional qualificado que pede realizar auditorias internas. 0 auditor 
contratado pede assumir as responsabilidades do auditor lfder. 

2.7- AUDITOR DE ENTIDADE CERTIFICADORA 

Profissional com qualificagoes requeridas para realizar auditorias externas 
des sistemas de SGQ, SGA, SGSOS ou ao SIG de forma combinada. 

2.8- PROCESSO AUDITADO 

Processo a ser auditado e que deve disponibilizar para o processo de 
auditoria, documentos e registros das evid€mcias de atendimento ao SIG. 

Deve ser indicado pelo responsavel um representante (guia) para 
acompanhar a auditoria. 

2.9- ABORDAGEM DA AUDITORIA RECOMENDADA 

Processo que visa focar a abordagem da auditoria, as fungoes que competem 
ao auditado e dependendo do nfvel hierarquico, des documentos que estabelecem 
regras gerais do SIG. 

0 objetivo da realizagao de entrevistas e coletar as informag6es necessarias, 
no qual as 3 perguntas mais apropriadas durante a processo de comunicac;:ao sao 
recomendadas da seguinte forma: perguntas abertas, perguntas elucidativas, 
perguntas fechadas. 
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2.9.1 - Perguntas abertas 

Perguntas abertas tern a finalidade de estimular o raciocfnio e fazer com que 
o auditado tale. Elas devem ser formuladas de modo que seu objetivo fique clara e 
nao ambfguo ou confuse. Perguntas abertas eficazes deixam o auditado a vontade e 
o estimulam a falar abertamente sabre suas opini6es e sabre como as atividades 
sao realizadas. Esse tipo de pergunta permite que o auditado tale mais e diminui o 
numero de perguntas que o auditor precisa fazer. 

As perguntas abertas geralmente comegam com: Como, 0 que, Quando, 
Onde, Por que, Diga-me, Mostre-me, Descreva ... 

2.9.2 - Perguntas elucidativas 

Perguntas elucidativas ou esclarecedoras sao perguntas abertas que visam 
extrair informag6es especfficas e mais detalhadas sabre determinado assunto. Esse 
tipo de pergunta estimula o auditado a explicar uma afirmagao que nao tenha ficado 
clara para o auditor. Geralmente comegam com: Fale mais sabre isso, 0 que voce 
quer dizer com ... , Voce pode me dar um exemplo de. As perguntas elucidativas 
servem para: esclarecem as explicag6es do auditado; confirmam a compreensao do 
que foi exposto; ajudam a evitar mal-entendidos proporcionam informag6es mais 
detalhadas. 

2.9.3- Perguntas fechadas 

Perguntas fechadas tern a finalidade de extrair do auditado respostas 
sucintas. Elas podem ser multo uteis quando o auditor quiser resumir o que foi 
explicado pelo auditado, ou se quiser confirmar se houve a compreensao 
corretamente. As perguntas fechadas nao devem ser utilizadas com freqOencia e 
nem no infcio da entrevista. 

2.10- ABORDAGEM NAO RECOMENDADA DURANTE A AUDITORIA 

Os tipos de perguntas que devem ser evitadas durante o processo de 
auditoria sao: perguntas indutivas, perguntas provocativas, perguntas multiplas. 

2.1 0.1 - Perguntas indutivas 

Perguntas indutivas ou perguntas respondidas sugerem ao auditado a 
resposta "certa" ou "politicamente correta" que ele deve dar. Esse tipo de pergunta 
deve ser evitado, pais pode distorcer muito o tipo de informagao obtida. 0 auditado e 
influenciado a projetar uma imagem o mais favoravel possfvel de si mesmo, ainda 
que essa imagem nao seja verdadeira. 
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2.1 0.2 - Perguntas provocativas 

Perguntas provocativas irao com certeza deixar o auditado 'desconfortavel', 
pais podem deixa-lo irritado, fazer com que minta ou que se recuse a cooperar ou a 
continuar a auditoria. Perguntas provocativas geralmente utilizam palavras 
carregadas de emogao ou com sentido negative. 

2.1 0.3 - Perguntas multiplas 

Perguntas multiplas podem confundir o auditado e faze-lo esquecer parte da 
pergunta ou colocar o enfoque de sua resposta no problema menos serio. Caso 
todas as perguntas sejam pertinentes, elas devem ser feitas uma a uma e nao 
simultaneamente. 

- Podem confundir o auditado; 
- Podem fazer com que o auditado de desvie do tema. 

2.11 - GRADUAQAO DA AUDITORIA DO SIG 

Criteria para identificar sea sistematica, baseado no SIG, esta atendendo aos 
objetivos da Organizagao. 

2.11.1 - Conforme 

Requisite em conformidade com os criterios da auditoria. 

2.11.2 - Nao-Conformidade- NC 

Nao atendimento a um requisite ou aos criterios de auditoria. 

2.11.3 - Observagao de auditoria 

Sao situagoes observadas durante a auditoria, que indicam a possibilidade de 
ocorrencia de nao-conformidade. As observag6es podem ser documentadas ou 
relatadas considerando a relevancia da situagao em analise. 

2.11.4 - Oportunidade de melhorias 

Sao situagoes observadas das melhores praticas de centrale na Organizagao 
que podem ser adequadas aos demais processes. Racionalizagao nos 
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procedimentos entre areas propondo adequagao na rotina e ampliagao da 
abrangencia do controle. 

2.12- RELATORIO DE ENCERRAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

Formulario (anexo 05) utilizado para registrar o resultado da auditoria interna 
e validado pelo responsavel do processo. 

2.13 - AUDITORIA DE FOLLOW UP 

Auditoria a ser realizada em fungao de ter ocorrido reincidencia de NC. Nesse 
caso a auditoria sera pontual a NC. Nova programagao de auditoria deve ser 
definida em conjunto com o usuario, sem que ocorra alteragao do planejamento 
anual de auditoria. 

2.14- PROCESSO DE AUDITORIAS DE CERTIFICAQAO 

Sao fases do processo de certificagao para que uma 

2.14.1 - Visita lnicial ou Pre-Auditoria 

Auditoria completa abrangendo todo o escopo de certificagao pelo qual o 
6rgao de certificagao avalia a conformidade com os criterios de certificagao para 
determinar se o sistema desenvolvido pode ser submetido a certificagao. 

2.14.2 - Auditoria de Certificagao 

Auditoria completa abrangendo todo o escopo de certificagao na qual os 
auditores do 6rgao certificador avaliam a conformidade do sistema implementado 
com os criterios de certificagao para verificar se o mesmo deve receber a 
recomendagao para certificagao. 

2.14.3 - Auditoria de Manutengao ou Peri6dica 

Auditoria peri6dica conduzida para determinar se a certificagao do sistema 
implementado pode ser mantida. Uma auditoria de manutengao usualmente cobre 
somente partes selecionadas dos sistemas em questao. 
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2.14.4 - Auditoria de Re-Certificagao 

Auditoria realizada no final do perfodo de certificagao (3 anos) para 
determinar se o certificado pode ser reemitido para um novo perfodo. 

3 - MEIO AMBIENTE 

Na realizagao de auditorias, auditores estarao expostos aos aspectos, 
impactos e riscos ambientais das areas sendo auditadas, devendo observar e 
atender as recomendagoes aplicaveis, quando indicadas por sinalizagao, pelo guia 
ou por pessoal tecnico habilitado. 

4 - SAUDE E SEGURANQA NO TRABALHO 

Quando conduzindo auditorias, auditores devem observar e atender as 
normas de Saude e Seguranga no Trabalho de forma a preservar a sua integridade 
ffsica. 

Devem, tambem, utilizar corretamente equipamentos de protegao individual 
(EPis) recomendados para as areas auditadas, bern como estar sempre 
acompanhados de um guia, indicado pelo responsavel da area auditada, que lhe 
prestara orientagao em casas de emergencia. 

5- DOCUMENTO COMPLEMENTAR 

Anexo 02 - Cronograma de auditoria do SIG 
Anexo 03 - Lista de verificagao - LV 
Anexo 05 - Relat6rio de encerramento de auditoria interna 
Anexo 06 - Qualificagao de auditor interno do SIG 
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ANEXO 02- CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SIG 

CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SIG 
REVISAO VIGENTE 

00 

PROCESSO SUB-PROCESSO 
ITEM MATRIZ CODIGO DOS AUDITORES 

SIG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL AUDITORIA NO 

0 0 0 0 0 0 
MES 

0 0 0 

JAN FEV JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

AUDITORES - SIG Unid SGQ SGA sos Unid SGQ SGA sos 

AL ·Auditor( a) Lider A - Auditor(a) 
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ANEXO 03- LIST A DE VERIFICA<;AO AUDITORIA INTERNA 

LIST A DE VERIFICACAO • AUDITORIA INTERNA SIG 

Processo: 

Auditado~ 

E~ 0 0 - COMENTARIOS 
Q. 

Cll 1: u · ITENS A VERIFICAR E 
- cu 0 Cll 

-== c 1-

AUDITOR: DATA: 
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ANEXO 04- MATRIZ DE CORRELA<;AO ENTRE AS NORMAS 

51G 5GA 5GQ 505 
Requisites do SIGA 4 Requisites do SGA 4 Requisites do SGQ 4 Requisites do SGSOS 

4.1 Reauisitos Gerais 4.1 Reauisitos Gerais 4.1 Requisites Gerais 

Politica do SIGA 4.2 Polftica Ambiental 5.1 Comprometimento da Diregao 4.2 Polftica Ambiental 
5.3 Politica da Qualidade 
8.5.1 Melhoria Continua 

Plan<li_amento 4.3 Plane·amento 5.4 Plane·amento 4.3 Planejamento 

Requisites do produto 5.2 Foco no Cliente 
7.2.1 Determinayao de requisites 

relacionados ao produto 
7.2.2 Analise crftica dos requisites 

relacionados ao produto 
Aspectos ambientais 4.3.1 Aspectos Ambientais 

Perigos e riscos laborais 4.3.1 Planejamento da identificagao, 
analise e centrale de riscos 

Requisites legais e outros 4.3.2 Requisites Legais e Outros 5.2 Foco no Cliente 4.3.2 Requisites legais e outros 

7.2.1 Determinagao de requisites 
re\acionados ao_produto 

Objetivos estrategicos, programas 4.3.3 Objetivos, metas e programa(s) 5.4.1 Objetivos da Qualidade 4.3.3 Objetivos 
estrat9gicos e ag6es vitais 5.4.2 Planejamento do SGQ 4.3.4 Programas de gestae de SOS 

8.5.1 Mel haria Continua 
lmplementacao e gperacao 4.4 lmplementacao e QP_jlracao 7 Realizacao do Produto 4.4 lmplement<lcao e operacao 
Responsabi\idade e 4.4.1 Recursos, fungOes, 5.1 Comprometimento da Diregao 4.4.1 Estrutura e responsabi\idade 
autoridade responsabilidades e autoridades 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
5.5.2 Representante da diregao 
6.1 Provisao de recursos 
6.3 lnfra-estrutura 
6.4 Ambiente de trabalho 

Treinamento, conscientizagao 4.4.2 Competencia, treinamento e 6.2 Recursos Humanos 4.4.2 Competencia, treinamento e 
e competencia conscientizag8.o conscientizac;ao 

6.2.2 Compet9ncia, conscientizac;ao e 
treinamento 

Comunicagao 4.4.3 Comunicagao 5.5.3 Comunicagao interna 4.4.3 Comunicagao 

7.2.3 Comunicacao com o clients 
Documentagao do SIGA 4.4.4 Documentagao 4.2 Requisites de documentagao 4.4.4 Documentagao 

4.2.1 Generali dades 
4.2.2 Manual da Qualidade 

Centrale de documentos 4.4.5 Centrale de documentos 4.2.3 Centrale de documentos 4.4.5 Centrale de documentos e dados 

Rea\izagiio do produto 7.1 Planejamento da realizagiio do 
prod uta 

7.2.1 Determinagao de requisites 
relacionados ao produto 

7.2.2 Analise crltica dos requisites 
relacionados ao produto 

7.3.1 Planejamento do projeto e 
desenvolvimento 

7.3.2 Entradas de projeto e 
desenvolvimento 

7.3.3 Safdas de projeto e 
desenvolvimento 

7.3.4 Analise crftica dde projeto e 
desenvolvimento 

7.3.5 Verificagao de projeto e 
desenvolvimento 

7.3.6 Validagao de projeto e 
desenvolvimento 

7.3.7 Centrale de alteragoes de projeto 
e desenvolvimento 

7.4.1 Processo de aquisiQS.o 
7.4.2 lnformagoes de aquisigao 
7.4.3 Verificagao do produto adquirido 
7.5.1 Centrale de produgao e 

fornecimento de serviQo 
7.5.2 Validagao dos processes de 

produQS.o e fornecimento de 
serviQo 

7.5.5 Preserva@o do produto 
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MATRIZ DE CORRELACAO ENTRE AS NORMAS- Continua<;ao 

Controle operacional 4.4.6 Controle operacional 
ambiental 

Controls operacional de salide 4.4.6 Controle operacional 
e seguranga 

Preparagao e atendimento a 4.4.7 Prepara<;iio e resposta a 8.3 Controle de produto nao 4.4.7 Prepara<;ao e resposta a 
emergencias emerg9ncia conforms emergencia 

Verificacao e melhorias 4.5 Verificacao 8 Medicao analise e melhoria 4.5 Verificacao e acao corretiva 
Monitoramento, indicadores e 4.5.1 Monitoramento e medi<;iio 7.6 Controle de dispositivos de 4.5.1 Medittcio e monitoramento de 
melhorias medigcio e monitoramento desempenho 

8.1 Generalidades 
8.2.3 Medi<;iio e monitoramento de 

processes 
8.2.4 Medi<;iio e monitoramento de 

produto 
8.4 Analise de dados 
8.5 Melhorias 

4.5.2 Avalia<;iio do atendimento a 8.2.3 Monitoramento e medi<;ao de 
requisites legais e outros processes 

8.2.4 Monitoramento e medigao de 
orodutos 

Nao conformidade, agao 4.5.3 Nao conformidade, agao 8.3 Controle de produto nao 4.5.2 Acidentes, incidentes, nao 
corretiva e preventiva corretiva, agao preventiva conforms conformidades, agao corretiva e 

8.4 Analise de dados 
8.5.2 A<;iio corretiva 
8.5.3 Acao preventiva 

Controle de registros 4.5.4 Controle de registros 4.2.4 Controle de registros 4.5.3 Registros e gestae de registros 

Auditorias do SIGA 4.5.5 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna 4.5.4 Auditoria 

AnAlise critica 4.6 AnAlise critica pela administragao 5.1 Comprometimento da Dire<;ao 4.6 An8.1ise critica pela administragao 

5.6 Analise critica pela diregao 
5.6.1 Generalidades 
5.6.2 Entradas para a analise crftica 
5.6.3 Saidas da analise critica 
8.5.1 Melhoria Continua 
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ANEXO 05- RELATORIO DE ENCERRAMENTO DA AUDITORIA- Frente 

Data emissao relat6rio 

RELATORIO DE ENCERRAMENTO DA AUDITORIA 
I I 

PROCESSO AUDIT ADO AUDIT ADO AUDITOR 

CONSTATAQAO DA AUDITORIA 

Nota: 
havendo nao-conformidade, deve ser emitido 
um relat6rio para cada ocorrencia. 

Sendo observagao ou oportunidade de 
melhoria, ficara a cargo do responsavel do 
processo avalia-las e descidir se convem que 
haja agao a ser desenvolvida ou nao. 

Deverao ser registrado os procedimento 
analisados, bem como os pontes fortes 
observados. 

VISTO AUDITOR VISTO GERENCIA PROCESSO AUDIT ADO 

I I I I 
FnR nn? - Pn nn1 

Frente 
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ANEXO 05- RELATORIO DE ENCERRAMENTO DA AUDITORIA- Verso 

CAUSA DA NAO-CONFORMIDADE 

AyAO CORRETIVA: PRAZO PARA CONCLUSAO I RESPONSAVEL e REGISTRO DAS AyOES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

Ex.: 15/08/2006- Paulo Roberto- Descric;:ao da ac;:ao a ser desenvolvida 

VISTO AUDITOR VISTO RESP.PELA AyAO CORRETIVA VISTO RESP. PELO PROCESSO AUDIT ADO 

I I I I I I 

Verso 
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ANEXO 06- QUALIFICACAO DE AUDITOR DO SIG 

1- OBJETIVO 

Estabelecer procedimento para qualificagao de auditor interne, auditor lfder e 
auditor contratado no SIG- Sistema lntegrado Gestae. 

2- DEFINIC)AO 

Este procedimento tern validade em todos os processes da Organizagao. 

QUALIFICAC)AO DE AUDITOR INTERNO SGQ 

Ter conhecimento: 
NBR ISO 9001:2000- Sistema de gestae da qualidade- Requisites; 
Mapeamento de processo e seus inter-relacionamentos; 
Ter realizado o curso de auditor interne da qualidade; 
NBR ISO 19011 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestae da 

qualidade e/ou ambiental. 

QUALIFICAC)AO DE AUDITOR INTERNO SGA 

Ter conhecimento: 
NBR ISO 14001 :1996 - Sistema de gestae ambiental - Especificagao de 

diretrizes para uso; 
Legislagao ambiental; 
Aspectos ambientais e seus controles; 
Ter realizado o curso de auditor interne ambiental; 
NBR ISO 19011 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestae da 

qualidade e/ou ambiental. 

QUALIFICAC)AO DE AUDITOR INTERNO SGSOS 

Ter conhecimento: 
OHSAS 18001 :1999 - Sistema de gestae de Saude e Seguranga no 

Trabalho; 
Legislagao Saude e Seguranga no Trabalho; 
Aspectos Saude e Seguranga no Trabalho e seus controles; 
Ter realizado o curso de auditor interne Saude e Seguranga no Trabalho; 
NBR ISO 19011 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestae da 

qualidade e/ou ambiental. 
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QUALIFICAQAO DE AUDITOR DO SIG (SGQ + SGA + SGSOS) 

Ter preenchido os requisites para ser auditor do SGQ, SGA e SGSOS; 
NBR ISO 19011 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestae da 

qualidade e/ou ambiental. 

2.5- QUALIFICAQAO COMUM AOS AUDITORES INTERNOS 

Formagao: Mfnimo 2Q grau; 
Experiencia: Ter a capacidade demonstrada seja par formagao academica, 

experiencia, habilidade, ou outros requisites, que credencie o candidate para 
participar do quadro de auditores; 

Ter feito 2 auditorias completas em cada sistema de gestae ou ter sido 
avaliado e aprovado em curse de auditores, par entidade credenciada. 

QUALIFICAQAO DO AUDITOR LfDER DO SGA, SGQ, SGSOS OU SIG 

Ter preenchido os requisites para ser auditor nos sistemas em questao; 
Ter feito 5 auditorias completas do sistema de gestae, ou ter sido avaliado e 

aprovado em curse de auditor lfder, ou ter a capacidade demonstrada, seja par 
formagao academica, experiencia, habilidade, ou outros requisites; 

Apresentar habilidade de lideranga. 

QUALIFICAQAO DO AUDITOR CONTRATADO 

Apresentar certificado do curse de auditor lfder para o sistema a ser auditado. 

CRITERIOS PARA MANUTENQAO DA QUALIFICAQAO DE AUDITOR 

INTER NO 

Manter e atualizar os conhecimentos do sistema de gestae; 
Realizar no mfnimo uma auditoria par ana; 
Participar de treinamento de atualizagao quando o auditor estiver inativo no 

processo de auditoria par urn perfodo de urn ana. 

CRITERIOS DE AVALIAQAO 

Metodologia de avaliagao do desempenho dos auditores, objetivando a 
capacitagao continuada, com base nos resultados das auditorias, dos curses de 
atualizagao e/ou requalificagao, quanta aos conhecimentos e habilidades, relative ao 
SIG e das tecnicas de auditorias. 
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MEIO AMBIENTE 

Devem ser observados os procedimentos de perigos e riscos das areas 
quanta da realizagao das auditorias e dos demais procedimentos relatives ao meio 
ambiente. 

SAUDE E SEGURAN<;A NO TRABALHO 

Devem ser observados nas areas que serao auditadas os procedimentos 
relatives a Saude e Seguranga no Trabalho. 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 

Anexo 01 - Auditoria interna do SIG. 
Anexo 02 - Cronograma de auditoria interna do SIG. 
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ANEXO 07- QUESTIONARIO DE AUTO-AVALIA<;AO DO AUDITOR SIG 

QUESTIONARIO DE AUTO-AVALIACAO DO AUDITOR 
,~, ~ C1; g cw % ' 

' 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Auditor: 

1 Dedicagao 77 

2 Abord.legisl. MA e SST 78 

3 Req. OHSAS 18001 79 

4 Req. NBR ISO 14001 80 

5 Req. NBR ISO 9001 81 

6 Entend. Abord. auditado 82 

7 Planejamento 82 

8 Foco req. crft. processes I 83 

9 Clareza na comunicagao 84 

10 Pont. cumpr. progr. auditoria I 84 

11 Lideranga 84 

12 Organizagao 84 

13 Flexibilidade 84 

14 Orient. seguranga 85 

15 Analise 85 

16 Com.escrita I verbal 85 

17 Decisao 85 

18 Auto-desenvolvimento 85 

19 Cumprimento de horario 85 

20 Ader. proc. auditoria 85 

21 Obtem max. coop.auditado 87 

22 Colaboragao 88 

23 Compr. com prazo i 88 

24 Relac.interpessoal 89 

25 Trabalho em equipe 91 

Media geral 84 
VISTO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DA AUDITOR lA E OBSERVA(:OES ADICIONAIS. 
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ANEXO 08- QUESTIONARIO DE AUTO-AVALIACAO DOS AUDIT ADOS 

QUESTIONARIO DE AUTO-AVALIA9AO DO AUDIT ADO 
·{}. ·~ CD . 0 . @ % 

10 9 al7 6 5 4 3 211 
AUDIT ADO 

1 Trein. MASP 67 

2 Sent. equipe diante da auditoria I 72 

3 Amostr. efet. audit. adeq. expec. 
I 72 

4 Como voce se sente sendo auditado 73 

5 Planeja p/ receber uma auditoria 78 

6 tempo res. ocorr. suficientes 78 

7 Abordagem leg. MA e SOS 79 

8 Reg claros rei. constatac;:oes 79 

9 Cap.analise julg.eq.auditor 81 

10 Audit. foca assuntos relev. area. 82 

11 Contr.audit. Agrega processo 82 

12 Os questionamento sao claros 84 

13 OHSAS 18001 e conh.sua equipe 85 

14 NBR ISO 9001 e conh.sua equipe 85 

15 NBR ISO 14001 e conh.sua equipe 85 

16 Cumprem progr.aud.planejado I 85 
I 

17 Relac. lnterp. auditores 85 

18 Contr. melhoria do seu processo 86 
' 

19 Resp.asp.seg.relac. area 86 

20 Competencia dos auditores 87 
i 

0 

Media geral 
I 

81 

VISTO RESPONSAVEL PELO PROCESSO DA AUDITORIA E OBSERVAQOES ADICIONAIS. 
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ANEXO 09- AVALIACAO DO TREINAMENTO SIG 

NOME DO PARTICIPANTE: OAT A DA AVALIA<;AO: 

(4 pontos) 0 seu grupo foi designado para auditar o processo. lndique qual e 

justifique: 

Quais atividades e caracterfsticas voce consideraria crfticas para a qualidade 

do produto? 

Quais aspectos ambientais e perigos ocupacionais voce consideraria como 

prioritarios na sua auditoria? 

Cite os 2 requisitos legais mais importantes que voce consideraria pertinentes 

a estes aspectos ambientais e perigos ocupacionais? 

Quais os 5 elementos mais importantes das Normas ISO 9001, ISO 14001 e 

OHSAS 18001 que voce selecionaria para verificagao? Faga urn check-list para 

verificagao destes itens. 

(4 pontos) Analise a adequagao de um procedimento ex.: Auditoria, em 

relagao as Normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, mencionando os pontos 

que deveriam estar presentes no mesmo, se estao ou nao, e em que paragrafo do 

padrao, preenchendo a tabela a seguir: 

(2 pontos) Complete a tabela abaixo, indicando: tema abrangido (Qualidade

Q, Saude e Seguranga no Trabalho-SST ou Meio Ambiente-MA) o item do 

referendal normativo correspondents, quando aplicavel; e sea evidencia caracteriza 

uma observacao. nao-conformidade menor ou maior. 
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Item do 
Paragrafo 

Constatagao Tema das Obs. N.C. 
Manual 

Norm as 

Evidenciado que o procedimento de embarque 

de materiais nao foi cumprido no que se refere 

aos criterios de armazenamento no caminhao 

(protegao contra queda e empilhamento 

maximo) 

Tendencia de indicadores de desempenho do 

processo de Produgao indicaram oportunidades 

de melhoria, que nao foram tratadas por ag6es 

preventivas. 

Nao-conformidades advindas de fornecedores 

nao estao tendo analise de causa e definigao 

de ag6es corretivas no SIG. 

Evidenciados novos equipamentos instal ados 

sem a licenga previa e de instalagao. 
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ANEXO 10- AVALIACAO DA EFICACIA DO TREINAMENTO SIG 

AVALIA<;AO DA EFICACIA DO TREINAMENTO 

Auditor Unidade: 

Cargo: Admissao: 

Cadastro: 

--
Treinamento realizado 

·-

Data Treinamento 

Entidade 

Criteria 
Data 

Peso Nota Total Nota Total 

1 Auto desenvolvimento 1,0 
2 Organiza<;ao no trabalho 0,7 
3 Trabalho equipe 1,0 
4 Relacionamento interpessoal 0,8 
5 Percep<;ao a mudan<;as 0,7 
6 Proatividade 0,8 
7 Pontualidade I assiduidade 0,7 
8 Criatividade 1,0 
9 Cumprimento de metas 0,7 

10 Conhecimento tecnico 0,8 
11 Qualidade do trabalho 1,0 
12 Comprometimento 0,8 

100,0 

Comentarios 

Visto colaborador 



92 

ANEXO 11- AVALIACAO DA COMPETENCIA DOS AUDITORES DO SIG 

DATA 

AVALIACAO DA COMPETENCIA DO AUDITOR 

AUDITOR 

CRITERIO DE AVALIACAO 6· g (~) \~ =-.; .........., 02 ~~ % 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Abord. legisl. MA e SOS 70 

2 Foco req. crft. processos 
I 

75 

3 Apresentac;:ao evid. Objetivas 75 

4 Atual. dos criterios auditoria 76 

5 Plan. escopo auditoria 78 

6 Acomp. ac;:oes normal. proc. 78 

7 Entend. abord. auditado 80 

8 Norma OHSAS 18001 80 

9 Desempenho. proc. auditoria 81 

10 Capac.julg. aud. pelo auditado I 82 

11 Analise efic. NC pr6x. auditoria 82 

12 Norma NBR ISO 14001 82 

13 Clareza na comunicac;:ao 83 

14 Capac. julg. analise auditor 83 

15 Oport. possib. melhorias 83 

16 Contr. audit. processos 84 

17 Ader. proc. auditoria 85 

18 Admin. tempo percebido auditado 85 

19 Part. proc. auditoria 87 

20 Cooperac;:ao do auditado 87 

21 Pont. cumpr. progr. auditoria 87 

22 norma NBR ISO 9001 90 

23 Relac. interp. auditor 90 

Media geral 82 
VISTO RESPONSAVEL PELA PROCESSO DA AUDITORIA E OBSERVA(,)OES ADICIONAIS. 




