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Relatdrio de Estdgio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.0 APRESENTAQAO 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante 

o estagio supervisionado pelo aluno do curso de Engenharia CivilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rosendo Lucena 

Alcantara , o qual foi realizado em uma das obras administrada pelo consorcio 

formado pelas construtoras ARAUJO LTDA e ASSUMPCAO LTD A, nesta. 

A obra supracitada esta sendo executada atraves de empreitada por preco global, 

ou seja, e conhecido previamente os quantitativos e as especificacoes de todos os 

servicos, assim como, todos os projetos e detalhes. O faturamento e feito subdividindo-

se o preco total em parcelas, que sao pagas apos a medicao feita pela fiscalizacao 

A obra trata-se da construcao de uma escola estadual, situada a rua Bruxelas, 

S/N, Bairro dos Cuites, nesta, a qual divide-se em dois blocos, um destinado as salas de 

aula e o outro destinado a administracao. 

O estagio teve uma duracao de 04 (quatro) meses, com uma carga horaria mensal 

de 88 (oitenta e oito) horas sob orientacao do Prof. Eng. Luciano Gomes de Azevedo. 

Neste periodo o aluno acompanhou os seguintes servicos: servicos preliminares, infra-

estrutura, superestrutura, paredes e paineis, cobertura, revestimento , instalacoes e 

aparelhos. 

1 
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2.0 INTRODUQAO 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio teve inicio no dia 12/11/98 e termino em 12/03/99, com uma carga 

horaria mensal de 88 (oitenta e oito) horas, totalizando 252 horas. 

A obra tinha um prazo de execucao de 05 (cinco) meses, o qual nao foi 

cumprido devido aos seguintes fatores: demora na escolha e liberacao do terreno, falta 

de material no canteiro e demais eventualidades, sendo necessario ser feito um aditivo 

para dilatacao do prazo. 

A obra esta dividida em dois blocos: 

Bloco I (Secretaria, diretoria, almoxarifado, servico de orientacao 

educacional, sala de professores, deposito de material esportivo. banheiro 

coletivo feminino, banheiro coletivo masculino, area de recreio e cantina) 

Bloco II (05 salas de aula e biblioteca) 

Cada um dos blocos esta dividido em dois niveis, variando de um p/ o outro em 

+0,50m. A parte mais baixa foi denominada de parte Asa. outra de parte B 

Entao, temos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bloco l-A ( Secretaria, diretoria, almoxarifado, servico de orientacao 

educacional e sala de professores) 

Bloco l-B (Deposito de material esportivo, banheiro coletivo feminino, 

banheiro coletivo masculino, area de recreio e cantina) 

Bloco I l-A (02 salas de aula e uma biblioteca) 

Bloco ll-B (03 salas de aula) 

Durante o estagio o aluno desenvolveu os seguintes servicos: 

1) Acompanhamento da obra atraves de atualizacoes constantes do cronograma 

previsto e preenchimento do diario de obra; 

2) Levantamento de quantitativos dos materials necessarios; 

3) Controle de compras e estoque de materiais; 

2 
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4) Conferencia de locacoes e liberacoes de formas e ferragens; 

5) Acompanhamento da execucao e controle do concreto; 

6) Efetuacao de medicoes e controle de producao para pagamento de servicos 

executados; 

7) Acompanhamento e fiscalizacao da execucao e testes das instalacoes 

previstas; 

8) Acompanhamento e fiscalizacao das obras e servicos de acabamento em 

geral; 

9) Apresentacao de relatorios semanais das atividades desempenhadas no 

periodo. 

A adaptacao do aluno ao canteiro de obras se deu de forma bastante natural, 

sendo este, muito bem recebido tanto por parte da empresa concedente do estagio como 

pelos empregados, desde os serventes ate o mestre de obras, passando pelo setor 

pessoal. Fato este de fundamental importancia no sadio relacionamento estagiario-

empresa. 

3 
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3.0 DADOS TECNICOS 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O J E T O : C O N S T R U C A O D E U M A E S C O L A E S T A D U A L 

L O C A L : B A I R R O D O S C U I T E S 

I N I C I O D A O B R A : 12 de outubro de 1998 

A R E A D O T E R R E N O . 6400 m 2 

A R E A D A C O N S T R U C A O : 1082,26 m2 

PROJETOS: 

Arquitetonico 

Estrutural 

Hidro Sanitario (Agua) 

Hidro Sanitario (Esgoto) 

Hidro Sanitario (Aparelhos) 

Hidro Sanitario (Incendio) 

Eletrico e telefonico 

ESPECIFICACOES: 

Materials utilizados 

Tracos e dosagens 

Acabamento 

Equipamentos 

Normas de execu<?ao 

4 
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4.0 ROTEIRO DE C O N F E R E N C E S 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 PARA FERRAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Tipo de ago; 

b) Bitolas; 

c) Quantidade de ferros; 

d) Posicionamento dos ferros; 

e) Espacamento entre os ferros. 

4.2 PARA FORMAS 

f) Dimensoes; 

g) Prumo; 

h) Escoramentos e reescoramentos; 

i) Alinhamento; 

j)Colocacao de fita adesiva nas emendas; 

l)Uso de desmoldante; 

m)Colocacao das contra-flexas; 

n)Colocacao das passagens para instalacoes. 

5 



Relatdrio de Estdgio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.0 CONFECQAO DAS FORMAS 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a confeccao das formas dos pilares foi usado madeirite plastificado de 

14mm, uma vez que, estes ficaram aparentes. Por se tratar de um material nobre, com 

um custo bastante elevado, antes do corte das folhas de madeirite deve ser feito um 

esquema para que as perdas sejam minimas. 

Nos locais das emendas de madeirite foi colocado uma fita adesiva para evitar 

que a nata de concreto penetrasse nestes espacos, danificando a forma e reduzindo a sua 

vida util. 

Outro fator de fundamental importancia na longevidade da forma e o uso de 

desmoldante antes de cada concretagem. 

No ato da concretagem as formas eram estribadas com cintas (ou gravatas), as 

quais eram comprimidas com tensores, para evitar o seu abaulamento 

Na confeccao dos paineis das formas das vigas foram usadas tabuas de pinho, 

pois, as vigas eram invertidas. Com excecao das vigas de contorno, que ficavam com a 

face externa aparente, neste caso, tambem foi usado madeirit plastificado. 

As formas so eram colocadas no local da concretagem quando esta estivesse na 

iminencia de acontecer, caso contrario, elas se deformavam quando expostas por muito 

tempo ao sol. 

Dispunha - se no canteiro de obras de : 

Serra Circular Eletrica; 

Bancada. 

6 
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6.0 DESFORMA 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram usados os seguintes prazos para desforma: 

Pilares: 01 dia 

Lateral das Vigas: 01 dia 

Fundo das Vigas: 08 dias 

Lajes (alguns Pontaletes): 08 dias 

Lajes (desforma total): 15 dias 

7 
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7.0 CONCRETO 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 Do sag em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi usado no concreto estrutural o traco 1 : 2 : 3 (cimento, areia e brita 

granitica), a fim de se obter uma resistencia a compressao simples (fCk) de 15,0 Mpa. 

Ensaios realizados no laboratorio da UFPB mostraram que a resistencia a 

compressao dos corpos de prova aos sete dias (fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC7) foi superior a 10,0 Mpa, mostrando 

que o traco usado estava super - dimensionado, ainda assim, o engenheiro da obra 

preferiu seguir usando o mesmo. 

7.2 Central 

O concreto foi preparado mecanicamente, no proprio canteiro, com uso de duas 

betoneiras, uma de 580 1 e outra de 280 1. Foram confeccionadas padiolas para se medir 

o traco supracitado. 

7.3 Langamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O lancamento era liberado apos as seguintes conferencias: 

• Verificacao das formas (ver Roteiro de Conferencias); 

• Verificacao da armadura (ver Roteiro de Conferencias): 

• Colocacao de cocadas na armadura; 

• Limpeza das formas. 

Nao foi permitido intervalos maiores que 01 (uma) hora entre o amassamento do 

concreto e o fim do langamento. 

A altura de queda maxima foi de 3,30m (1,30m superior a altura maxima 

adotada pela Norma), apesar disso, nao houve desagragacao do concreto. 

8 
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7.4 Adensamento 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto foi adensado com vibrador de imersao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cuidados na vibragao do concreto: 

• Os vibradores eram introduzidos em posicao vertical ou um pouco inclinado 

(inclinagao nunca superior a 45° em relacao a vertical); 

• Introducao e retirada da agulha de forma lenta; 

• As camadas tinham altura maxima de 0,50m; 

• Penetrar a agulha aproximadamente 0,10m na camada anterior; 

• Nao vibrar em excesso (finalizar a vibragao quando a superficie do concreto 

se apresentar brilhante); 

• Nao vibrar a armadura; 

• Tempo de vibragao medio de 30 segundos. 

Em algumas ocasioes, devido a problemas em algumas agulhas, usavam 

diametros superior ao espagamento entre as armaduras e, dessa forma, vibrava nao o 

concreto, mas sim, a propria armadura. 

7.5 Cura 

A cura do concreto se procedeu de maneira bastante precaria, pois, nao se 

dispunha no canteiro de agua encanada. Logo, a cura teve de ser feita atraves do 

langamento de agua com uso de baldes. 

Excegao as lajes, pois, dias apos a concretagem choveu e a agua ficou 

armazenada sobre as mesmas. 

7.6 Transporte 

O transporte do concreto foi feto atraves de carrinhos - de - mao. 

No caso do recobrimento das lajes, cujo volume de concreto era muito grande, o 

langamento se deu atraves de uma carregadeira, conforme a sequencia seguinte: 

1 )A concha da carregadeira era cheia na boca da betoneira; 

2)A carregadeira se deslocava ate o local da concretagem; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 
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3) A carregadeira lancava o concreto em um andaime metalico com base 

de madeirite no nivel da laje; 

4) Dai, o concreto era distribuido em carrinhos - de - mao por toda a 

extensao da laje. 

OBS: tal transporte foi abolido posteriormente a concretagem da primeira 

laje devido o alto custo da maquina, R$ 40,00/hora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.7Ferragem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Equipamentos utilizados: 

• Tesoura; 

• Maquina de cortar; 

• Bancada para dobrar. 

Bitolas Utilizadas: 

• CA - 60B 

05.0 mm 

• CA - 50B 

06.3 mm, 08.0 mm, 010.0 mm, 012.5 mm, 016.0 mm e 020.0 mm 

Para o ponteamento foi usado arame recozido n° 18. 
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8.0 CANTEIRO DE OBRAS 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.1 Dependencies zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Escritorio para o engenheiro; 

• Escritorio para a fiscalizacao; 

• Banheiro individual; 

• Almoxarifado; 

• Refeitorio; 

• Banheiro coletivo; 

• Deposito de cimento; 

• Deposito de madeira. 

• Deposito de agregados (a ceu aberto); 

• Depositos de agua. 

8.2 Equipe de Trabalho 

• 01 engenheiro de obras; 

• 01 gerente de obras; 

• 01 mestre de obras; 

• 01 almoxarife; 

• 01 estagiario; 

• 01 ferreiro; 

• 02 vigias; 

• carpinteiros; 

• pedreiros; 

• encarregados de ferragem; 

• serventes. 

OBS: a quantidade de carpinteiros, pedreiros, encarregados de ferragem e 

serventes variou conforme a etapa do servico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.3 Principals Ferramentas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pas, picaretas, alavancas, enxadas, colher de pedreiro, mangueira de nivel, 

marretas, ponteiros, serrotes, martelos, prumos e escalas. 

O fardamento dos operarios era composto de: bermuda e camisa (confeccionados 

em tecido resistente), capacete e botas. Quando necessario usava - se tambem protetor 

auricular e luvas. 

1 2 
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9.0 S E Q U E N C E DE SERVIQOS 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSTRUCAO DO EDIFICIO (ordem de execucao): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9,1.Regularizacao do terreno 

A regularizacao do terreno foi feita com o uso de maquinas pesadas, as quais 

retiraram um grande volume de aterro, aterro este que veio a ser utilizado em outra obra 

da construtora (situada a 3000m de distancia), uma vez que se tratava de um material de 

boa qualidade. 

Devido o grande volume de material que foi retirado a obra ficou "um pouco 

enterrada", sendo necessario construir taludes suaves nas duas laterals da escola e na 

parte posterior. 

9.2 Escavagao das valas das fundagdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escavacao das valas foi feita de forma manual, com o uso de pas, picaretas e 

alavancas. A producao media diaria de um servente era de duas valas com as seguintes 

dimensoes: 0,80m x 0,90m x 1,00m (sapatas) ,ou, uma vala de: 0,40m x 0,60m x 6,00m, 

ou seja, um total de aproximadamente 1,5m3 diario. 

9.3 Regularizacao da base das sapatas com concreto magro 

A regularizacao da base foi feita em concreto magro no traco 1:4 (cimento e 

areia grossa), com uma espessura de aproximadamente 10cm. 

9.4 Concretagem das sapatas e toco de pilar 

A concretagem das sapatas so era liberada apos os seguintes checagens: 

13 
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1) Conferencia da ferragem e dos espacamentos entre as barras; 

2) Conferencia se a ferragem estava em prumo; 

3) Conferencia do alinhamento do toco do pilar; 

Foi usado na concretagem das sapatas um concreto no traco 1:2:4 (cimento, 

areia grossa e brita granitica). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.5 Concretagem da alvenaria de embasamento 

A alvenaria de embasamento foi executada da seguinte maneira: colocava-se 

sucessivas camadas de pedra granitica de aproximadamente 0,20 m, bem compactadas e 

rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:6 ate alcancar uma altura final 

de 0,50 m. 

Sobre a alvenaria de pedra foi executado o embasamento em alvenaria de tijolo 

(08 furos) de uma vez, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 

media no traco 1:2:8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.6 Concretagem do radier 

Sobre a Alvenaria de tijolos foi executado o radier em concreto armado na 

dimensao de (0,20 x 0,15m), no traco 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita granitica), 

sendo utilizado 02 (dois) ferros de 8.0mm na parte tracionada e 02 (dois) ferros de 

5.0mm na parte comprimida com estribos em ferro de 5.0mm a cada 0,20m. 

As formas usadas na concretagem do radier foram confeccionadas em tabuas 

comuns, uma vez que este nao ficara aparente. 

9.7 Colocagao da tubulagao de esgoto 

Antes da concretagem da laje de impermeabilizacao deve-se colocar toda a 

tubulagao de esgoto, verificando os diametros e as inclinacoes minimas especificadas 

em projeto. 
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Para se evitar trabalho desnecessario, atrasando o cronograma e adicionando 

custos, deve-se deixar os espacos para passagem da tubulagao de esgoto na alvenaria de 

pedra e no radier. Para tanto, basta colocar uma bucha feita com papel molhado (saco de 

cimento) em tais locais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.8 Concretagem da laje de impermeabilizagao 

A laje de impermeabilizagao foi executada em concreto simples no traco 1:4:8 

(cimento, areia grossa e brita granitica) com espessura de 0,08m. 

Para que se facilitasse a concretagem da laje de impermeabilizagao foi utilizada 

na parte externa do caixao a mesma forma do radier, so que elevada em 0,10m. 

9.9 Colocagao dos eletrodutos nos pilares 

Teve-se o cuidado de colocar os eletrodutos onde se fazia necessario, e ainda, 

usar um diametro que suportasse a agao do vibrador sem ser danificado. 

Nao constava no projeto eletrico a passagem de eletrodutos nos pilares, pois, em 

tal projeto havia uma continuidade de laje que nao se verificava no projeto estrutural, 

dai a necessidade de descer a tubulagao da laje embutida pela parede e subir nas 

passarelas por dentro dos pilares, uma vez que, as passarelas tinham iluminagao. 

9.10 Concretagem dos pilares 

A concretagem foi liberada apos as conferencias (ver Roteiro de Conferencias) 

Os pilares foram concretados no traco 1:2,0:3,0 (cimento, brita granitica e areia 

grossa). A ferragem variou conforme a familia a qual pertencia o pilar. 

O langamento do concreto se deu logo apos o seu amassamento, com o uso de 

baldes de 151, atraves de uma calha colocada na parte superior da forma, em camadas de 

aproximadamente 0,30m, cuidadosamente vibrado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para se evitar o vazamento da nata de cimento, quando necessario, eram 

colocadas buchas de papel molhado (saco de cimento), dessa maneira, evitava-se a 

formacao de bicheiras na parte inferior do pilar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.11 Concretagem do cintamento superior 

Por uma questao de conservacao das formas optou-se por concretar o cintamento 

apos a concretagem e cura dos pilares. Caso contrario seria necessario abrir janelas nas 

formas dos pilares para colocagao das formas das vigas. 

Os pilares foram furados com o uso de broca e a ferragem de espera foi colocada 

(embutida na parede) com o uso de aditivo(VEDACIT), em seguida, foi colocada a 

ferragem do cintamento. 

9.12 Colocagao dos eletrodutos nas lajes e vigas 

A colocagao dos eletrodutos foi feita seguindo as dimensoes e espagamentos 

conforme o projeto eletrico. 

Nesta etapa do servigo e importante verificar atenciosamente o perfeito encaixe 

entre as diferentes partes da conexao para que se evite a entrada de argamassa no seu 

interior, entupindo - os, assim como, verificar se o diametro de projeto e capaz de 

suportar o peso da argamassa de revestimento. 

9.13 Concretagem das vigas(invertidas) e lajes de coberta 

Apos as conferencias (ver, Roteiro de Conferencias) da ferragem e das formas, 

foi liberada a concretagem das vigas(invertidas) e lajes de coberta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9.14 Colocagao do madeiramento da coberta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O madeiramento foi colocado apos a aplicacao de cupinicida e posterior imersao 

das pecas em oleo queimado 

Dimensoes das Pecas: 

*Linhas (2,5"x 6,0") 

*Caibrdes (2,0"x 3,0") 

*Caibrinhos (l,5"x2,0") 

•Ripas (0,5"x 2,0") 

Espacamentos: 

*Entre Caibros 0,40m 

*Entre Ripas 0,18m(tres ripas de apoio por telha) 

9.15 Telhamento 

Foi usado telha, tipo canal, de barro fino. 

As telhas foram transpassadas entre si de 0,10m. 

As telhas dos beirais ultrapassaram 0,10m da ultima ripa e ficaram 

perfeitamente alinhadas. 

9 16 Execugao dos paineis (alvenaria de vedagao) 

As alvenarias foram executadas com tijolos ceramicos de 08 (oito) furos, em 

espelho, perfeitamente alinhados e amarrados. Assentados com argamassa de cimento, 

cal hidratada e areia fina ou media no traco 1:2:8. 

As superficies de concreto em contato com alvenarias foram chapiscadas para 

proporcionar uma perfeita aderencia entre as mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O cunhamento foi executado, uma semana apos a execucao do painel, para se 

evitar o fissuramento do mesmo. As cunhas foram confeccionadas no proprio canteiro 

de obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.17 Colocagao de tubulagao hidraulica 

As canalizacoes de distribuicao foram executadas em tubos de PVC rigidos, com 

juntas rosqueaveis ou soldaveis, seguindo os diametros e dimensoes de projeto. 

9.18 Colocagao dos eletrodutos nos paineis 

Apos a execucao do painel, seguindo - se o projeto eletrico, foram feitos rasgos 

nas paredes para que os eletrodutos fossem embutidos com argamassa. 

Todos os eletrodutos foram embutidos com pedacos de arame no seu interior 

para que estes servissem de guia na proxima fase deste item, que sera a colocagao da 

fiacao, a qual so sera executada apos o acabamento completo dos paineis, teto e piso. 

Nesta etapa do servico e importante verificar atenciosamente o perfeito encaixe 

entre as diferentes partes da conexao para que se evite a entrada de argamassa no seu 

interior, entupindo - os. 

A ultima fase deste item e a colocagao de tomadas interruptores, lustres, etc.... 

As alturas de tomadas e interruptores foram as de Norma conforme detalhes de projeto. 

9.19 Chapisco dos paineis 

O chapisco foi executado com argamassa de cimento e areia no traco 1 : 4. A 

espessura foi desprezivel, pois, seu objetivo e garantir uma maior aderencia ao reboco 

(massa unica). 

9.20 Assentamento das esquadrias de madeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O assentamento do batente das portas, parte que suporta a folha atraves das 

dobradicas, foi feito logo apos a execucao do painel e antes do reboco, uma vez que, 

este ultimo deve distorcer com o batente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.21 Assentamento dos elementos vazados 

Os elementos vazados foram cuidadosamente aprumados de forma que as fiadas 

ficaram retas e niveladas. 

Foi usado no assentamento argamassa de cimento e areia no traco 1:3. 

Para o espaco das juntas foi usado um friso de aluminio de 6mm de espessura 

Tivemos na obra um pequeno imprevisto com as dimensoes dos elementos 

vazados, pois, para facilitar a desforma , o fabricante o fez com uma secao frontal (0,14 

x 0,14m) diferente da secao posterior (0,13 x 0,13), fato este que trouxe uma maior 

dificuldade ao pedreiro na hora do nivelamento. Outro problema e que muitos 

apresentavam dimensoes bastante variavel. 

9.22 Reboco de teto (massa unica) 

O reboco so foi iniciado apos a completa cura da argamassa do chapisco e as 

partes a serem rebocadas foram limpas com uso de vassoura. 

Foi utilizado argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina 

peneirada). O reboco foi regularizado e desempenado a regua, desempenadeira de ago e 

esponja. 

O revestimento foi executado por intermedio de guias, distantes entre si de 

2,50m. Estas guias servem de referenda para o prumo e o alinhamento do revestimento, 

sobre as guias foram colocados calcos de madeira ate a espessura requerida pela 

argamassa. 

9.23 Reboco dos paineis (massa unica) 

Ver item 22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O reboco dos paineis foi iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para o 

piso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.24 Assentamento das esquadrias de Ferro (ou aiuminio) 

As esquadrias foram parafusadas na alvenaria e (ou) no cintamento com o uso de 

buchas. 

Antes do assentamento teve - se o cuidado de verificar as dimensoes e o 

nivelamento das esquadrias. 

9.25 Assentamento de azuiejo 

O assentamento dos azulejos foi executado de baixo para cima e, antes da 

colocacao do piso. Dessa maneira, proporciona - se um melhor acabamento no encontro 

do azuiejo com o piso 

O assentamento foi executado com argamassa colante, observado o alinhamento 

e o prumo das fiadas. E importante salientar que o azuiejo nao precisa ser previamente 

imerso em agua, devido o uso da argamassa colante. 

A aplicacao da argamassa colante foi feita com desempenadeira dentada. 

Os recortes das pecas foram feitos com ferramentas de vidia ou diamante, para 

se obter um acabamento perfeito. 

O rejuntamento foi executado com rejuntocola, aplicado com rodo de borracha 

sem cabo, tendo - se o cuidado de nao deixar excesso de pasta sobre os azulejos. 

O rejuntamento so pode ser iniciado apos a completa secagem da argamassa de 

assentamento. 

9.26 Assentamento de ceramics 

Ver item 25. 
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9.27 Emassamento dos tetos e paineis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Teve - se o cuidado de verificar se a superficie a ser emassada estava limpa, 

como medida de precaucao foi recomendavel passar uma lixa de granulacao apropriada. 

Em seguida, passou - se uma demao de massa corrida nas paredes internas e 

massa acrilica nas paredes externas. Apos a aplicacao da massa aguardou a secagem 

para proceder o lixamento. 

Caso uma demao nao fosse suficiente para permitir um perfeito acabamento 

fazia - se correcoes , onde necessario, com uma nova aplicacao de massa. Recomenda -

se um minimo de 01 (uma) hora entre a 1.° e a 2.° demao. 

Para aplicacao da massa usou - se espatula e desempenadeira de ago lisa. 

9.28 Pintura dos tetos e paineis 

Foi usado tinta latex PVA na parte interna, adicionando - se a esta 30% de agua, 

para a parte externa foi usado latex acrilico com 20% de agua. 

9.29 Limpeza da obra 

Servicos nao acompanhados pelo estagiario. 

9.30 Servigos de paisagismo 

Servicos nao acompanhados pelo estagiario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10.0 CONCLUSAO 

Estagidrio: Rosendo Lucena Alcantara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por mais que tenhamos tentado expor aqui as principals informacoes destes 

quatro meses de estagio, sabemos que muitas coisas escoaram pelo ralo do 

esquecimento, some - se a estas outras que para efeito didatico foram aqui simplificadas 

Procuramos, neste relatorio, deixar todos que queiram le-lo, com a maior 

quantidade de informacoes possivel, sendo ate redundante em alguns momentos. 

Antes de iniciar o estagio os alunos da graduacao formam uma enorme barreira 

entre a parte teorica (disciplinas) e a parte pratica (estagio), talvez isso se deva ao fato 

de que o desconhecido sempre traz medo. Ainda bem que tal visao e totalmente erronea. 

A boa convivencia num canteiro de obras deve - se muito ao conhecimento 

adquirido nas diversas disciplinas do curso e, principalmente, a versatilidade na solucao 

de problemas. Porem, nao podemos esquecer que a educacao, a humildade e o bom 

senso devem ser companhia inseparavel para aquele que deseja se sobressair neste 

ambiente, principalmente engenheiros. 

No inicio da obra parece que os servicos sao em vao, mas, aos poucos as coisas 

vao tomando forma e, de repente, nos deparamos com a obra concluida. 

Acompanhar uma obra, do inicio ate a conclusao, e algo muito interessante do 

ponto de vista tecnico, pois, sabemos quais os locais onde houve adaptacao em relacao 

ao projeto original, quais os servicos que precisaram ser refeitos ou corrigidos, quais as 

modificacoes solicitadas pela fiscalizacao e, claro, quais os servicos mal executados. 

Estagiar foi, alem de tudo acima citado, uma oportunidade de verificar que a 

Universidade, apesar das dificuldades, realmente nos prepara para pratica e mais , o 

quanto a nossa profissao e interessante e ampla. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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