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"O homem que decide parar ate que as coisas 

melhorem, verificara mais tarde, que aquele 

que nao parou e colaborou com o tempo esta 

tao adiante que jamais podera ser alcancado" 

(Jonas Luis) 

' O Rio atinge seus objetivos porque 

aprendeu a contornar os obstaculos" 

(Andre Luiz). 

"Para todas as grandes coisas erguem-se lutas 

penosas e um preco muito alto. A unica derrota 

da vida e a fuga diante das dificuldades" 

(Adriana) 
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A P R E S E N T A Q A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho refere-se ao estagio supervisionado realizado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jonas Luis 

Cicero do Carmo, matriculado no Curso de Graduacao de Engenharia Civil na 

Universidade Federal da Paraiba - Campus II, sob o numero de matricula 9711241-X, 

realizado no Condominio Residencial Armindo Porto, situado na rua Av. Pedro Jordao 

s/n°. Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. 

As atividades realizadas transcorreram sob o regime semanal de 44 horas 

semanais, totalizando 528 horas no periodo de 3 meses, tendo como supervisor o 

Engenheiro Jose Jandoval Bezerra da Silva. O estagio realizou-se entre 24 de Maio a 23 

de Agosto de 1999. 

O edificio e composto de 01 (um) Pilotis - com guarita, estacionamento p/ 02 

carros por apartamento, central de gas, reservatorio inferior. Um Mezanino com 

recepcao, salao de festa, play-ground, sala de ginastica, sauna, deck, piscina. Um 

Pavimento tipo com 02 (dois) apartamento por andar, tendo cada apartamento uma area 

de 196 m distribuida na seguinte forma: 04 (quatro) quartos, sendo 02 suites, sala para 

03 ambientes, ampla varanda, W.C. social, copa-cozinha, area de servico, dependencia 

de empregada. Dispondo o edificio de 2 elevadores, sistema para antena coletiva, 

previsao para instalacao de um gerador, porteiro eletronico, interfones na portaria. 
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1.0 - OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo do estagio supervisionado e proporcionar ao graduando de 

Engenharia Civil um contato com seu futuro ambiente de trabalho, embora o mesmo nao 

esteja restrito apenas a obra. A necessidade deste contato e para que se possa relacionar os 

conhecimentos teoricos adquiridos no transcorrer do curso, com os conhecimentos praticos 

adquirido no ambiente de estagio, alem de adicionar conhecimentos que sao especificos da 

obra. Alem disso o estagio contribui para permitir o primeiro contato do aluno com as 

diferentes categorias de trabalhadores que ali se encontram, melhorando a relacao humana 

entre as diversas categorias de trabalhadores existentes na obra. 

O estagio realizou-se no Condominio Residencial Armindo Porto, situado na 

Av. Pedro Jordao s/n°. Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. 

A obra esta sendo executada pelo construtora Bezzera Engenharia Comercio 

Ltda., tendo como engenheiro responsavel Jose Jandoval Bezerra da silva, arquiteto 

responsavel Janduy Bezerra da Silva, e como mestre-de-obra Aloisio. O projeto e de um 

condominio residencial de doze pavimentos. 

A construcao possui as seguintes areas: 

- Area do terreno: 1.505,00 m2. 

- Area do pavimento terreo: 1317,25 m2. 

* 2 

- Area do pavimento pilotis: 414,35 m . 

' • 2 

- Area do pavimento tipo. 413,60 m . 

- Area da Caixa d'agua e maquinas: 62,00 m2 

- Area total construida : 6.832,80 m2. 
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2.0 - INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relacao ao encaminhamento do estagio, foi possivel acompanhar todas as 

etapas da construcao, como locacao, fundacao e a infra estrutura, em virtude da obra ter-se 

iniciado no comeco do estagio. No entanto, nao mais como estagiario, e sim como 

Engenheiro Responsavel sera feito o acompanhamento dos detalhes referentes execucao da 

etapa e superestrutura da edificacao, bem como a sua parte de acabamento ate o fim da 

obra prevista para um prazo de tres anos. 

No inicio de uma obra, faz-se necessario organizar o local onde serao 

executados os servicos tecnicos e administrativos, dessa forma serao evitadas contratempos 

como: desorganizacao, perda de tempo, perda de material. Com isso, a construcao torna-se 

onerosa e pode no futuro, comprometer o andamento da mesma. 

A construtora implantou no local da obra, um barracao, com compartimentos 

para ferragem, carpintaria, maquinario, e os demais materials utilizados na obra (cimento, 

impermiabilizantes, madeira, etc.) 

Quanto as instalacoes dos funcionarios, notou-se que as mesmas nao oferecem 

o minimo de conforto para estes; pois foi construido um armario de madeira com porta-

cadeados, com divisorias em que so dava para abrigar os pertences dos mesmos. Em 

sintese, nao achou-se adequado as instalacoes do canteiro no que diz respeito ao conforto 

oferecido aos funcionarios. 
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3.0 - LOCACAO DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A locacao da obra, foi realizada atraves de banquetas que circulava todo o 

perimetro da construcao, onde se marcou com pregos pintados de cores diferentes , os 

eixos e as faces das sapatas, cintas, pilares, vigas etc. Sendo estes marcados com numeros e 

letras de acordo com o projeto 

O gabarito da obra foi montado em pontaletes, sarrafos de pinho linha de 

naylon e gesso, observando-se os limites e recuos da edificacao estabelecidos em projeto 

,mantendo-se uma folga de aproximadamente l(um) metro das paredes externas do caixao. 

A locacao foi feita de maneira tal a aproveitar o maximo possivel de terreno 

disponivel. 

4.0 - SONDAGEM MISTA 

Na sondagem, foram executados 03 (tres) furos num total de 6,00 m cada, 

sendo 3,00 m de sondagem a percussao, 2,40 m de sondagem rotativa com coroa de widia 

e 0,60 m de sondagem rotativa com coroa de diamante. Inicialmente no trecho de 

sedimento, (camada superficial ate 2,00 m), foi procedida a cravacao do tubo de 

revestimento com diametro de 3"(76,2 mm), sendo que o avanco do furo neste trecho foi 

efetuado com o processo lavagem por circulacao da agua. Ao se atingir o manto rochoso, 

procedeu-se entao a perfuracao com equipamento rotativo, utilizando- se para a 

recuperacao dos testemunhos dos materiais, um barrilete do tipo duplo movel; 

Sendo que durante a sondagem rotativa, nos trechos inconsistentes, procedeu-se atraves 

do processo SPT. 

Os dados obtidos na coleta do material era escrito por um tecnico, o qual 

enviou os dados obtidos para a empresa (Engensolo), com sede no Recife, esta por sua 

vez, estabeleceu, que o manto rochoso se encontrava numa profundidade em torno de 04 

(quatro metros), sendo esta a profundidade media utilizada na escavacao das sapatas. 
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5.0 - MOVEMENTO DE TERRA 

5.7 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LIMPESA, CORTE E ESCA VAQAO DO TERRENO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os trabalhos de limpeza, corte do terreno e escavacao de valas se deram-se 

mecanicamente utilizando uma retro-escavadeiras e manualmente com o uso de pas e 

picaretas, sendo o transporte feito em cacambas e carros de mao. O material proveniente 

do corte e escavacoes foram reaproveitados parcialmente para o aterro externo e tambem 

do caixao da construcao, sendo que parte do material foi remanejado para aterro em outras 

obras, pois o material era de boa qualidade, sendo o material totalmente reaproveitado. Os 

servicos de aterro resumiam-se ao simples despejo do material granular ( muitas vezes 

contendo restos de materia organica ) sem que fossem observados os requisitos de umidade 

otima e grau de compactacao maxima, sendo este um fator negativo. Ja a compactacao foi 

realizada com uma altura maxima de 20 a 30 cm por camada, desta forma, realizou-se um 

procedimento correto. 

Durante as escavacoes das sapatas, foi escavada uma area maior 

(aproximadamente 50cm em cada direcao) da sapata, a fim de facilitar os trabalhos de 

carpintaria, ferragem e concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.0 - FUNDACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O terreno apresenta uma taxa de trabalho considerada boa, com presenca de 

pedregulho, cascalho e rocha decomposta, o que proporcionou uma profundidades razoavel 

para as fundacoes ( altura maxima de aproximadamente 4,0 metros para os pilares ). Desta 

forma as fundacoes foram do tipo diretas (sapatas), e assentes logo apos o lancamento de 

uma camada de regularizacao (concreto magro), por se tratar de um concreto simples, foi 

aplicado tambem em lastro de piso e sob sapatas, tendo a fiincao de impermeabilizante . 

O traco utilizado foi 1:5:10 (cimento: areia: brita), com uma espessura de 5cm, tendo como 

principal fiincao, proteger as ferragens do contato direto com o solo. 

7.0 - EQUIPAMENTOS MECANICO UTELIZADOS : 

7.1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIBRADOR DEIMERSAO 

Quanto a utilizacao do vibrador; notou-se a falta de preparo 

(capacitacao) dos funcionarios quando foram realizar o adensamento das 

pecas; pois estavam apos a desforma das mesmas, notamos a presenca de 

bicheiras, decorrentes de um mal adensamento, posteriormente corrigido, 

quando o operario passou a vibrar o concreto, de forma que o mangote, 

forma-se um angulo de 45 graus com a horizontal, ou seja ate que o 

concreto ficasse com a superficie espelhada. 
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7.2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SERRA ELETRICA 

Usada para fabricacao das formas de madeira; quando a serra 

chegou a obra estava sem a protecao do disco, o chefe da carpintaria cobrou-

a, sendo imediatamente providenciada por parte da construtora, sendo este 

um fato positivo, pois revela a maior conscientizacao por parte de nossos 

operarios quanto a utilizacao de equipamentos de seguranca. 

13-BETONEIRA 

Destinada a dosagem e boa mistura dos componentes do traco 

de concreto ou argamassa; nesta obra se dispunha duas, sendo que para uma 

boa seqiiencia de trabalho, utilize uma lata para dosar a medida dos 

componentes, coloque a pedra na betoneira ligada, adicione metade da agua, 

sendo a mistura feita por um periodo de um minuto aproximadamente, 

coloque o cimento e por ultimo, ponha a areia e o resto da agua, deixe a 

betoneira girar por mais 03 (tres) minutos antes de usar o concreto. 

1A - FERRAMENTAS 

Foram utilizadas nas diversas etapas da obra as seguintes 

ferramentas: pas, picaretas, padiolas, carros de mao, giricas, colher de 

pedreiro, prumos, escalas, ponteiros, nivel, desempenadeiras, etc. 
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8.0 - AGREGADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AGREGADO MUDO 

Para as argamassas e concreto, foi utilizada areia grossa lavada, isenta de 

substantias nocivas, como: turfas e argila organica; sais como: cloretos e sulfatos. 

Satisfazendo assim, as especificacoes Brasileiras (EB-4). O estoque na obra foi feito de 

acordo com a necessidade deste material. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%2-AGVA 

Foi utilizada na obra agua potavel, sendo o seu fornecimento feito pela 

companhia de agua e esgoto de Pernambuco (Compesa) e por carros pipas da construtora. 

Observou-se que na execucao dos tracos de concreto, houve um controle sobre a 

quantidade de agua, ficando este a criterio do funcionario que operava a betoneira. 

8 3 -AGREGADO GRAUDO 

Os agregados graudos utilizados na obra foram: brita 19 e brita 25, de acordo 

com os tracos especificos para cada atividade realizada. A brita 0 foi utilizada para o 

capeamento das lajes. 

8.4 - CIMENTO 

O cimento utilizado foi: 

- Portland (NASSAU CP II - Z - 32 RS ) 

O armazenamento do cimento esta sendo realizada de forma adequada , visto 

que foi construido pela carpintaria um galpao de madeira com dois compartimentos, onde 

estao sendo estocados o cimento, sendo o mesmo classificado em duas categorias: os 

recem chegados na obra, e os que ja se encontrava na obra, ambos sao colocados sobre um 
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lastro de madeira, evitando o contato com piso, devido a sua umidade, evitando assim, 

alteracao nas propriedades do cimento. sendo a reposicao do estoque feita quinsenalmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.5 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TIJOLOS 

Foram usados tijolos ceramicos com (06) seis e (08) oito furos na execucao dos 

servicos de alvenaria (vedacao), para a execucao do encunhamento das paredes foram 

feitos tijolos de argamassa no traco 1:3 (Cimento e areia) 

8.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-MADEIRA 

Utilizou-se na obra, estroncas de 3m, chapas de madeirit resinado de 10 e 12 

mm de espessura para a confeccao dos forros da laje, e dos barracos, bem como tabuas de 

15, 23 e de 30 para as formas das sapatas, pilares, cintas e vigas, sendo este material 

coberto por uma lona, evitando assim que este ficasse exposto, pois a madeira condicoes 

climaticas desfavoraveis, sofreriam empenos, o que mais tarde viriam a deformar as pecas 

de concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.0 - PECAS DE CONCRETO ARMADO 

9.1 -TRAQOS 

Os tracos utilizados na obra, foram estabelecidos de acordo com a necessidade 

de esforcos de cada peca: para a sapata utilizou-se 01 lata de cimento, 2,5 latas de areia, 

3,5 latas de brita e 15 litros d'agua, para os pilares e vigas foram utilizadas 01 lata de 

cimento, 02 latas de areia, 03 latas de brita e 13 litros d'agua, para a laje 01 lata de 

cimento, 03 latas de areia, 03 latas de brita e 15 litros d'agua, ja para a base de concreto 

magro, utilizou-se 01 lata de cimento, 05 latas de areia, 07 latas de 

brita e 21 litros d'agua, correspondendo cada lata a 18 litros. Sendo a quantidade de 

agua no traco, modificado de acordo com a umidade da areia 
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9.2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCRETO ARMADO 

Para a confeccao do concreto, foi verificado constantemente a qualidade dos 

agregados, rejeitando e devolvendo os fornecimentos insatisfatorios, ou seja aqueles que 

nao correspondia a especificacao do pedido. No caso da areia ela deveria ser grossa, 

lavada, e limpa, pois areia fina nao era recomendavel, visto que comprometia a resistencia 

do concreto, ja a brita era verificada a sua proporcao e dimensoes, pois a pedra grande 

dava ao concreto uma maior resistencia e a pedra pequena deixava o concreto melhor e 

mais consistente, pois preenchia os espacos das pedras grandes juntamente com areia, e 

caso a pedra estivesse com muito po, deveria ser providenciada uma lavagem da mesma e 

por ultimo o cimento, pois para o concreto ele nao deveria ter mais de um mes de idade. 

9.3 -FORMAS 

Foram confeccionadas no canteiro destinado a carpintaria, onde observou-se a 

obediencia aos detalhes da planta de forma, e no que diz respeito a contraventamento, 

prumo, alinhamento, dimensoes, escoramento, travejamento e limpeza. Apos observados 

todos esses requisitos, eram liberadas para a concretagem, esta liberacao era feita pelo 

mestre de obra, juntamente com o encarregado pela carpintaria. 

9 



9.4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PILARES 

Os pilares obedeciam o descrito em planta, tinham secoes variadas no mesmo 

pavimento, o aco tambem variava de pilar para pilar, dependendo da necessidade dos 

esforcos calculados pelo projetista. 

Os pilares da construcao foram distribuidos da seguinte forma : 

Caixao da construcao (34 pilares) de secoes (25x80, 20x80, 20x1,20, 15x1,00, 

30x80) juntamente com um pilar circular de diametro igual a 40cm 

Muro (41 pilares) de secoes (10x40, 12x30, 12x40, 20x30, 20x80) 

Sapatas(71), de dimensoes (0,60x1,40, 0,80x0,80, 1,00x1,00, 1,80x1,80, 

2,00x2,00, 2,20x2,20, 2,40x2,40, 2,60x2,60, 3,00x3,00). 

Antes da concretagem os encarregados observavam se a quantidade de ferro 

estava de acordo com o especificado em projeto. Se a forma estivesse bem travada, 

escorada e se o eixo do pilar estivesse como no projeto, eram liberadas para o 

processamento da concretagem do mesmo. 

9.5 - VIGAS 

As vigas a exemplo dos pilares eram confeccionadas segundo o que se pedia 

em projeto. As vigas as quais acompanhamos a sua execucao, foram confeccionadas de 

acordo com o estabelecido em projeto. Observou-se uma variacao em suas dimensoes (10 x 

40, 10 x 50, 10 x 60, 12 x 80, 15 x 60 ), com recobrimento minimo de 1,5 cm, Isto deve-se 

a grande variacao nas dimensoes das mesmas, pelo fato de terem sido calculadas de acordo 

com as cargas dos vaos a que estavam submetidas. 

1 0 



9.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -LAJES 

As lajes, a exemplo das vigas e dos pilares foram confeccionadas segundo o 

que se pedia em projeto. Sendo a altura das mesmas 10 cm, pois se tratavam de um painel 

de laje macica com recobrimento minimo de 1,5 cm para as que estavam ao ar livre e de 

1,0 cm as que estavam no interior do edificio. O espacamento das barras da armadura 

principal foi menor que 20 cm na regiao dos 2/4 medios do vao ( vao total menos lA do 

vao a partir dos apoios ) e foi menor do que duas vezes a espessura da laje, estando de 

acordo com a ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas). 

9.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -ARMA0ES 

A confeccao das armacdes foi feita na propria obra, compreendendo as 

seguintes operacoes: corte, dobramento, armacao, posicionamento e conferencia, trabalho 

este realizado pelo armador e pelo mestre da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10.0 - CONCRETO ESTRUTURAL 

O concreto estrutural utilizado em toda obra foi produzido mecanicamente 

atraves de betoneira, no proprio canteiro, tendo um fck = 12 Mpa, nao tomou-se 

conhecimento se essa. resistencia foi obtida na Integra. Quanto as etapas de execucao, 

pode-se observar. 

10.1 -TRANSPORTE 

Feito atraves de carros de mao de pneus e latas ( 18 litros ), de forma rapida e 

continua, ate que cessasse a confeccao da peca. Sendo que o meio de transporte do 

concreto deveria ser de tal forma que evite a desagregacao ou segregacao de seus 

elementos. Como tambem a perda de qualquer deles por vazamento ou evaporacao. 
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10.2-LANCAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que o concreto era transportado, iniciava-se imediatamente o seu 

lancamento; transcorrendo normalmente ao que diz respeito a esta etapa. Sendo que o 

intervalo maximo entre a confeccao do concreto e o lancamento, era de no maximo uma 

hora, pois os mesmos nao tinham retardadores de pega. O concreto foi lancado mais 

proximo possivel de sua posicao final, a fim de evitar incrustacao de argamassa nas 

paredes das formas e nas armaduras. Quando a altura de queda livre do concreto era 

superior a 2,00 metros, abriam-se janelas nas formas a fim de se evitar a segregacao do 

concreto. 

10.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -ADENSAMENTO 

O adensamento foi feito com vibrador de imersao (mecanicamente); no qual 

observamos o despreparo de alguns funcionarios para tal servico, pois a desforma das 

pecas, observamos varias (bicheiras). O que acarretava retrabalho, ja que se fazia um 

concerto nessas pecas (aplicacao de argamassa nas pecas), porem este fato nao voltou a se 

repetir, depois que os operarios foram melhor instruido. 

\0A-CURA 

As pecas concretadas eram molhadas (Agoamento), a partir do dia seguinte a 

concretagem ate tres ou quatro dias a frente; por isso, notamos a presenca de fissuras em 

algumas pecas; principalmente nos (Rufos), isso, acredito que foi causado justamente pela 

falta de uma cura adequada. Posteriormente corrigida quando passou-se a usar areia ou 

serragem de madeira umedecida, por um periodo de sete dias apos o lancamento do 

concreto. 
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10.5-DESFORMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A desforma da estrutura foram feitas com muito cuidado, evitando-se que as 

desformas ou retiradas de escoras acontecessem de forma brusca ou que fossem 

evitados choques fortes. Sendo a desforma total realizada em 25 dias. 

Gostariamos de enfatizar que o nosso estagio se deteve mais no que diz 

respeito, a fundacoes, armacao da ferragem dos pilares, vigas e lajes (macicas), assim 

como a concretagem das pecas ja mencionadas. 
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11.0-CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considerando o desempenho profissional em qualquer area de atuacao, e , 

principalmente, da area de Engenharia, depende essencialmente do conhecimento 

adquirido pelo profissional, seja no decorrer da vida estudantil, como na troca de 

experiencia fora da escola, tive sempre a certeza que para ser um bom profissional teria 

que dedicar ao maximo durante toda a minha vida academica, sendo assim o conhecimento 

obtido em campo seria muito valioso, pois aprendie a conciliar o teorico com o pratico, a 

entender termos tecnicos e compreender palavras e formas utilizadas em um canteiro de 

obras; todas estas informacoes novas, fizeram com que eu saisse, de uma vida academica 

dentro de uma Universidade, sem receio em confrontar com os obstaculos do dia a dia. 

Este estagio vem confirmar que apesar da distancia entre a sala de aula e o 

canteiro de obras, ambos estao bem proximos no item tecnico. 

Agradeco a construtora Bezerra Engenharia Comercio Ltda., na pessoa do 

Engenheiro responsavel (Jandoval), e ao mestre (Aloisio), que contribuiram 

significativamente para obtencao dessa experiencia em minha carreira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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