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"MAIS DO QUE DE MAQUINA, 

PRECISAMOS DE HUMANIDADE. 

MAIS DO QUE INTELIGENCIA, 

PRECISAMOS DE AFEI^AO E DOgURA" 
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1. AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ADEUS 

"Quern me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu 

nome esta em tudo, e mesmo assim ninguem LHE diz ao menos obrigado." 

t Renato Russo) 

AOS PAIS 

"Na reedi9ao e constru9ao de nossas vidas, coube o subsidio de seres 

especiais: VOCES!" 

AOS MESTRES 

"Voce, que e professor, procure modelar seus alunos com o seu proprio 

exemplo. O exemplo vale mais do que as palavras. Tenha paciencia, responda de 

boa mente a todas as perguntas, porque os alunos sab muito receptivos e 

ansiosos em aprender. 

De tudo o que pode, entregue-se a sua profissao como um sacerdocio dos 

mais sublimes, e tenha alegria de ver uma pleiade de jovens que trabalharao em 

beneficio de todos, e foram formados por voce." 

(C. TORRES PASTORINO) 



2. APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio se refere ao estagio supervisionado onde apresenta 

uma exposi9ao das atividades acompanhadas e fiscalizadas porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Roberto Torreao 

Ifiana de Melo, matriculado no curso de Gradua9ao em Engenharia Civil da 

Universidade Federal da Paraiba - CAMPUS II, sob o numero de matricula 

S9ZH64rl. 

O estagio foi realizado na constni9ao de um Edificio Residential, 

"AQUARIUS", em um terreno com area de 858 m? localizado no cruzamento 

das Ruas Montevideu e Cel. Joao Costa e Silva, no Bairro da Prata, nesta cidade. 

O mesmo sera composto de 01 Pavimento do Subsolo. 01 Pavimento Terreo o 

qua! sera destinado a Garagem e Salao de Festa e 07 (sete) Pavimento Tipo, 

sendo 02 (dois) Apartamentos por andar. 

As atividades transcorreram sob regime semanal de 40 horas, perfazendo 

um total de 160 horas, tendo como supervisor o Engenheiro e Professor Verylto 

JLamos Barbae e como coordenador o Engenheiro e Professor fcfeardo 

Correia Oma. 

As atividades realizadas durante o estagio, compreenderam o periodo de 

20 dejunho a 20 de agosto de 1995. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBJETTVOS 

Este estagio tem como principal finalidade colocar em pratica muito da 

teoria que vemos na Faculdade, manusear equipamentos que nas aulas nem se 

chega a tocar e, principalmente, ter muita experiencia com recursos humanos, ou 

seja, associar o processo didatico com o pratico. 

4. INTRODUCAO 

O referido estagio teve inicio com a locacab da obra, a qua! consistia em 

transpor para o terreno as dimensoes descritas em projeto, ate a concretagem da 

laje do 1° pavimento. Durante este intervalo, foram observados: 

- A escavacSes das fundacoes; 

- A armacao e concretagem dos pilares do pavimento terreo; 

- Concretagem da laje deste pavimento. 

Como tambem: 

- A forma; 

- A cura; 

- A desforma das pecas de concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes de dar principio a uma obra, um trabalho de construcao civil, deve-

se organizar o local onde irao se desenvolver os servicos de modo a evitar perda 

de tempo, desperdicio de material e. em certos casos, quase impossibilidade de 

executar a constru9ao. 

A obra desenvolveu-se num terreno que tern uma area de 858zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m^9 existe 

limitando o terreno, uma parede para impedir ou dificultar a entrada de pessoas 

estranhas e bem assim a saida indevidas de materials e equipamentos necessarios 

a obra; um almoxarifado para abrigar alguns materiais e equipamentos, servindo 

tambem para controle e distribui9ao destes; um escritorio destinado aos trabalhos 

administrativos e controle tecnico com plantas, diario da obra, controle de ponto 

de pessoal, telefone e sanitario. No canteiro existia tambem, sanitario para 

necessidades fisiologicas e banho do pessoal que trabalhavam no canteiro. Os 

depositos de areia e brita eram num local ao tempo e eram proximos da central 

de preparo de concreto ou argamassa. A central de preparo de concreto era uma 

betoneira destinada a mistura dos ingredientes do concreto; os ferros de 

construcao destinados a armacao do concreto, eram armazenados ao tempo, 

proximo do local de dobragem dos ferros. 

Existia uma carpintaria onde tinha serra para madeira Iocalizada na lateral 

do canteiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R u a C e l J 0 8 0  C o s t * s  S i h r a 

R 

M 

o  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t i .  

t B 

C 

® E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

A - Escritorio 

B - Caipintaiia 

C - Almoxaiifado 

D - Betoneira 

E - Construcao 

F - Terreno 



6. LOCACAO DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Iocacao da obra foi necessario a utilizacao de um teodolito, banqueta 

(tabeira) com pregos batidos em sua parte superior para definir os eixos de 

Parede e Fundacao, face da parede, face da fundacao. Esses pregos colocados de 

forma centrada serviam tambem para definir um eixo de pilar, atraves de fios de 

aco perpendiculares entre si e usando um prumo de centro. Com isso a obra foi 

locada de modo preciso sem violar nem uma Lei ou Norma que pudesse vir a 

atrapalhar o andamento da obra. 

6.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Equipamentos 

Nesta obra para facilitar o manuseio e transporte de materials, preparo dos 

mesmos, foram usados equipamentos como: betoneira, destinada a dosagem e 

boa mistura dos ingredientes de um traco de concreto ou de uma argamassa; 

Serra de madeira, e uma serra circular destinada ao desdobramento da madeira, 

cortando-a nas dimensoes necessarias a confeccao de formas para concretos; 

Vibrador, destinado a melhorar o adensamento do concreto no interior das 

formas e nas sapatas, de modo a preencher todos os vazios tomando a estrutura 

mais compacta, mais uniforme e sem falhas, o que e ideal. 

6.2. Ferramentas 

Foram utilizadas as seguintes ferramentas nas diversas partes da obra: 

picaretas, pas, carros de mao, colher de pedreiro, mangueira de nivel, prumos, 

escalas, ponteiros, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. MATERIAIS 

7.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Areia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para as argamassas e concreto usado na execucao da obra, esta deve ser 

pura. isenta de substantias orgamcas e sais minerais, devera apresentar graos 

irregulares e angulares. A areia usada na obra estava dentro destes padroes. 

7.2. Agua 

A agua usada na obra destinada ao amassamento do concreto era limpa e 

isenta de teores prejudiciais de sais, oleos, acidos, alcalis e materias organicos, ou 

seja, era potavel fornecida pela concessionaria estadual CAGEPA. 

7.3. Agregados Graudos 

Os agregados graudos empregados na obra para a formacao do concreto 

foram: Brita 19, Brita 25 e Brita 38 conforme aNBR 7711/83. 

7.4. Das Armaduras 

Para as armaduras utilizadas nas pecas estruturais de concreto armado, nas 

sapatas e pilares foi usado A £ 0 CA-50B e CA-60B. Estas eram dispostas 

seguindo suas dimensoes de linearidade dispostas nas plantas das armaduras. 

7.5. Cimento 

O cimento usado na obra foi do tipo Portland (POTY CPII-F-32) de 

producao recente comprovada Este devera satisfazer as exigencias daNBR-573. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8. FUNDACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a fundacao, as escavacoes das sapatas e pilares foram feitas de forma 

manual pelos pedes, usando picaretas e pas. Pela boa qualidade do solo a 

profundidade das escavacoes era pequena 

9. CONCRETO MACRO 

No momento em que as escavacoes da fundacao atingiu uma camada de 

solo que apresentava as caracteristicas necessarias para receber as sapatas era 

colocada uma camada de concreto magro no traco (1 : 2,5 : 3,5) (cimento «=> 

saco de 50 kg, areia, brita 38) e 1
1 / 2 lata d'agua; para a areia, a brita e agua a lata 

utilizada era de 18 litros. Este concreto magro tinha a fiincao de regularizar a 

superficie de assentamento das sapatas, bem como, proteger as ferragens do 

contato direto com o solo. 

Apos isso, era fixado sobre o concreto magro o caixao da base do pilar, 

dentro do caixao era aplicada uma camada de 6 cm de concreto estrutural no 

traco (1 : 4 : 5) (cimento <=> saco de 50 kg, areia, brita 25) com uma 1
1 / 2

 lata 

d'agua, sobre isto era colocada uma grelha nas dimensoes da sapata, na qua! seria 

ponteado o esquelo do pilar, fixando-o com o prumo. 

10. CONCRETO ARMADO 

10.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fdrmas 

As formas eram executadas na propria obra utilizando chapa de madeira 

resinada 

As pecas de madeira que compoe as formas foram pregadas entre si com 

pregos de 17x21 e 18x27, entre a madeira e o prego colocavam "mosquitos" para 

n 



facilitar a desforma, garantindo maior durabilidade e melhor aproveitamento das 

formas. 

Nos escoramentos foram usados estroncas de madeira, contraventadas 

com sarrafos. 

As dimensoes obedeceram rigidamente aos detalhes da planta de forma e 

foram muito bem confeccionadas, travadas e escoradas para que a estrutura de 

concreto tivesse boa qualidade e que nao ocorresse deformacoes. Elas tambem 

eram estanques para evitar o vasamento da argamassa do concreto e eram 

molhadas antes do lancamento do concreto para evitar que absorvessem a agua 

do mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pilares 

Os pilares eram confeccionados sendo a descri9ao das plantas de forma, os 

quais eram armados e enformados, e recebiam entre os espacamentos da forma e 

da armadura "cocadas", para garantir o cobrimento das armaduras. 

Quantidade e dimensoes de pilares na obra: 

-15 pilares <=> 30x20 cm 

-14 pilares 50x20 cm 

- 2 pilares «=> 30x30 cm 

- 4 pilares <=> 60x25 cm 

- 4 pilares 60x60x12 cm (em "L") 

10.3. Vigas 

As vigas eram confeccionadas segundo o que descrevia as plantas de 

forma e armacao, tinham dimensoes variaveis (10x50, 10x40, 12x50, 10x30 e 

20x50 cm) com recobrimento minimo, igual a 1,5 cm de cada lado. 

Ja as vigas chatas, cuja se9ao era de 12x12 cm, tinham como finalidade 

aumentar a rigidez das lajes pre-moldadas e dar um melhor contraventamento. 

10.4. Armag&o 

A execu9§o das armaduras foi feita na obra, compreendendo as seguintes 

operacoes: corte, dobramento, amarra9ao, posicionamento e conferencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com o objetivo de garantir uma maior perfeicao na exeeucao e, 

conseqiientemente, maior estabilidade e seguransa, foi feita a devida fiscalizacao 

em cada aplicacao de armadura, que const!tui-se das seguintes etapas. 

- Conferencia das bitolas; 

- Conferencia do posicionamento e direcionamento dos ferros; 

- Conferencia do comprimento dos ferros; 

- Conferencia da quantidade de ferros; 

- Verifica9ao dos espa9amentos entre os ferros; 

- Conferencia da amarracao. 

Esta checagem obedeceu minuciosamente o projeto estruturaJ. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10,5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lajes 

As lajes utilizadas na obra, no primeiro pavimento, foram metade pre-

moldada e metade maci9a por causa da metade deste pavimento ser 

estacionamento. 

Laje pre-moldadas: com trilhos fabricados com comprimentos variados, de 

acordo com a dimensao de cada vao. A ferragem utilizada na laje foi aco CA-60 

com bitola de 5,0 mm, com o ferro negativo sendo colocado a cada 10 cm. 

Laje maci9a: foi usado ferro positivo CA-60 com bitola 5,0 mm e 6,3 mm 

a cada 8 cm de espa9amento e ferro negativo CA-60 com bitola 6,3 mm com 

espacamento a cada 8 cm. 

11. CONCRETO ESTRUTURAL 

O concreto utilizado foi todo confeccionado na obra em betoneira O traco 

utilizado foi de (1:4:5) (cimento ^ saco de 50 kg; areia; brita), os ingredientes 

foram colocados na betoneira com latas de 18 litros, para que o mesmo atingisse 

uma resistencia caracteristica, Fck = 12 MPa. 



I L LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Preparo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto foi preparado com uso da betoneira na obra, e era feito da 

seguinte foram: a betoneira estava limpa previamente, era colocada a brita na 

betoneira, depois era adicionado a metade da agua e misturada por um minuto, 

apos isso colocava-se o saco de 50 kg de cimento e por ultimo era colocado a 

areia e o resto da agua, e girava por mais uns tres minutos, isso tudo para uma 

otima mistura entre os componentes do concreto. 

11.2. Transporte 

Logo apos a concretagem era feito o transporte para o local do 

lancamento, como esta distancia era pequena, foi feito por carrinhos de mao para 

as fundacoes e em latas de 18 litres para os pilares, tomando os devidos cuidados 

para o concreto manter sua homogeneidade. 

1L3. Langamento 

Apos o transporte do concreto, iniciava-se o lancamento do mesmo 

diretamente nas pecas, evitando-se intervalos de tempo, que poderiam ocasionar 

danos a qualidade do concreto. 

As formas eram limpas e molhadas antes do lancamento, tomando-se os 

devidos cuidados para que o concreto nao fosse lancado de uma grande altura 

para evitar que os componentes se separem na queda 

11.4. Adensamento 

Logo apos o lancamento do concreto, era feito o adensamento por 

camadas (compostas por tres latas de concreto de 18 litros cada), a medida em 

que iam sendo lancado nas formas. Isso era feito com vibrador, sempre a cada 

tres latas, para que o concreto preenchesse toda a forma sem deixar vazios ou 

bolhas e aumentar sua resistencia e durabilidade. 



11.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cura do Concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram tornados os devidos cuidados para evitar a perda de agua na mistura 

do concreto, com o objetivo de permitir que as reacoes quimicas entre seus 

componentes se processassem completamente, atingindo entao a resistencia 

esperada 

As pecas concretadas foram molhadas a partir do dia seguinte ate o decimo 

dia, principalmente as lajes por apresentarem uma superficie maior sujeita a 

perda d'agua. 

Todos os procedimentos adotados no processo de concretagem, tern como 

objetivo obter a resistencia que o projeto estrutural convenciona. 

12. DESFORMA 

Apos o concreto atingir seu ponto de seguranca, podendo o mesmo resistir 

as reacoes que sobre ele viesse a atuar e nao conduzisse a deformacao aceitavel, 

foram entao, retirados os escoramentos e as formas. 

O tempo necessario para que fosse procedido a desforma ficou, na maioria 

dos casos, na dependencia da resistencia atingida pelo concreto. 

13. CONCLUSAO 

Atraves do atual relatorio, mostramos em resumo as atividades 

desenvolvidas dentro do canteiro de obras que tivemos a oportunidade de 

participar durante o periodo de estagio. 

Foram muitas as informacoes obtidas, as quais contribuirao bastante para a 

vida pratica, que iam desde uma concretagem ate uma conversa informal com os 

executores da obra 

Tendo a certeza de que aliar o rigor didatico ao pratico, sem duvida, e o 

caminho preciso para concretizacao da nossa profissao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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