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APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho apresenta um relato de atividades realizadas durante o estagio superv isionado, realizado 

por Ronaldo Amancio Meneses. como parte do curriculo do curso de Engenharia Civil, da 

Universidade Federal da Paraiba- Campus II. em Campina Grande. 

Tal estagio foi realizado durante a construcao dos seguintes condominios residenciais: Residencial 

Antares. no Bairro do Alto Branco e Residencial Maria Augusta de Brito. no Bairro do Mirante, na 

cidade de Campina Grande, estado da Paraiba. 

O estagio realizou-se no periodo de maio a setembro de 1999. 

Sabe-se que a construcao de um edificio com mais de 10 andares, em Campina Grande, dura, 

em media, mais de dois anos. Dessa forma, o aluno que queira estagiar numa obra desse porte, 

cumprindo o programa de Estagio Supervisionado, prejudicar-se-a, uma vez que ele nao podera 

acompanhar todas as fases da construcao. Por isso, deu-se a escolha por dois lugares diferentes para o 

cumprimento da carga horaria de tal estagio. 

No Residencial Antares. acompanhei a realizagao dos servigos de acabamento. Ja no 

Residencial Maria Augusta de Brito. acompanhei desde os servigos iniciais ate a concretagem da 

primeira laje. 



OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Jose Schipper1, "o segredo para ser um bom profissional, esta em realizar bons estagios, que 

deem vivencia pratica da profissao. coragem e confianca em si mesmo". 

Portanto, a finalidade do estagio supervisionado e proporcionar ao graduando o contato direto com a 

pratica, despertando sua capacidade de formulacao e solugao de problemas de Engenharia e de 

concepcao de solucoes. com a necessaria agilidade; capacidade de interpretacao. elaboracao e 

execugao de projetos e capacidade de gerenciamento e operacao de sistemas de Engenharia. Dessa 

forma, os conhecimentos tecnicos obtidos durante o curso, podem ser consolidados. contribuindo para 

que o estudante ganhe confianca e seguranca e torne-se mais apto a entrar no competitivo e dificil 

mercado de trabalho. 

1 Engenheiro Civil, diretor da Schipper Engenharia Ltda 



1.0 PROGRAMA DO ESTAGIO 

SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fungoes desempenhadas durante o estagio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) acompanhamento da obra atraves de atualizacoes constantes do cronograma previsto e 

preenchimento do diario de obra: 

b ) levantamento de quantitativos dos materiais necessarios; 

c ) controle de compras e estoque de materiais; 

d ) conferencia de locacoes e liberacoes de formas e ferragens: 

e) acompanhamento da execugao e controle de concreto: 

f ) efetuagao de medigoes e controle de produgao para pagamento de servigos executados; 

g ) acompanhamento e fiscalizagao da execugao e testes das instalagoes previstas; 

h) acompanhamento e fiscalizagao das obras e senigos de acabamento em geral: 

l ) apresentagao de relatorios semanais das atividades desempenhadas no periodo. 

A carga horaria do estagio foi de 20 horas semanais. 

2.0 - ATIVIDADES NO RESIDENCIAL ANTARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AOBRA 

2.2 SERVIQOS DE ACABAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 REVESTIMENTO2 

Procurei acompanhar atentamente a execugao deste servigo. pois era responsavel por sua 

fiscalizagao. No trabalho de fiscalizar, observava os seguintes itens: 

a) Previamente a execugao do chapisco. embogo e reboco. verificava se era colocada uma 

tabua de virola. ao longo das paredes. para coleta de material nao aderido. Isso era rigorosamente 

seguido pela equipe de operarios responsavel por tal servigo. Sugeri que o material coletado sobre as 

tabuas fosse recolocado nos caixotes de argamassa. para haver a adigao de agua para imediato 

rcaproveitamento. 

b) Complementando o item anterior, exigi que anteriormente a execugao de cada servigo de 

revestimento (chapisco. reboco paulista. embogo, ceramica, etc.). as superficies fossem bastante 

molhadas de forma a assegurar a perfeita hidratagao do cimento contido na argamassa. Inicialmente. 

alguns operarios reagiam negativamente a tal pedido. mas expliquei cuidadosamente a importancia de 

tal agao. T h e o cuidado de verificar se a recomposigao de qualquer tipo de revestimento ia ser 

executada com alguma perfeigao. a fim de evitar diferengas ou descontinuidades. 

Os revestimentos sao utilizados com a finalidade de recobrir a alvenaria impedindo assim 

infiltragoes bem como melhorar a estetica das construgdes. para melhor entendimento e clareza de 

apresentagao vamos subdividi-los em, revestimentos internos e externos. 

E uma etapa onde o nivel de qualidade deve ser ainda mais ressaltado, tendo 

em vista, que qualquer defeito atinge visualmente o aspecto estetico e agride a 

sensibilidade do cliente. 



c) Inicialmente. o chapisco interno era aplicado no trago 1:4 (cimento e areia grossa), o engenheiro 

responsavel informou-me que o trago correto deveria ser 1:3. Providenciei tal mudanga. Os elementos 

estruturais que ficavam em contato com a alvenaria (face dos pilares, fundos de vigas). foram ser 

chapiscados antes da execugao de tal alvenaria. 

d ) 0 embogo interno foi aplicado as paredes destinadas a receber revestimentos hidraulicos 

(azulejo, ceramica etc.) e foi constituido de argamassa no trago 1:2:7 (cimento. cal e areia grossa). 

T h e o cuidado de verificar se a espessura do embogo estava sendo feita dentro do especificado ( a 

media recomendavel e de 2,5 cm) 

e) O reboco interno foi aplicado as superficies com acabamento final em pintura. 

A argamassa utilizada no trago foi 1:2:8 (cimento, cal e areia grossa). Observou-se, atentamente, o 

nh el do forro. para evitar que a area acima deste seja rebocada desnecessariamente. 

f) Em relagao ao Emestramento de Reboco/Embogo. exigiu-se a colocagao de mestras em 

todas as paredes e tetos se (rebocados). devidamente alinhadas. em prumo. em esquadro e nivelados 

(quando no teto). Este precedeu a execugao dos servigos de reboco/embogo e foi realizado por uma 

unica equipe especialmente orientada e treinada de forma a assegurar que todos os trabalhos 

posteriores e vinculados ao emestramento estarao com niveis, esquadros. prumos e alinhamentos 

determinados. 

Os pontos de niveis foram identificados nas paredes proximos as portadas. Para definigao dos 

alinhamentos e esquadros. foram colocadas 02(duas) linhas ortogonais de definigao geral de todo 

pavimento. a partir das quais serao colocadas todas as medidas internas de revestimento. Embora a 

equipe fosse experiente, a fiscalizagao foi essencial para a execugao com qualidade deste servigo 

importantissimo. 

g) Em relagao ao revestimento externo, antes que o mesmo fosse realizado, fiquei responsavel por 

fiscalizar a execugao de alguns servigos de suma importancia. Foram os seguintes: 

1°. Efetuagao do tamponamento dos furos dos blocos de vedagao de ceramica ou bloco de cimento. 

voltados para o exterior, bem como qualquer outro tipo de abertura que posteriormente receba 

revestimento final. Este tamponamento foi executado com argamassa 1:5 (cimento e areia grossa). 

2°. Em todas as fases do revestimento externo (chapisco. embogo. reboco. ceramica e rejuntamento) a 

superficie a ser revestida foi abundantemente molhada. recomendei o uso de mangueira para garantir 

uma quantidade de agua suficiente a hidratagao do cimento contido na argamassa a ser aplicada. 

3°. Execugao do acunhamento da alvenaria com as pegas estruturais (pilares, vigas, etc.) usando os 

mesmos procedimentos estabelecidos para ''aperto'" descrito na etapa de elevagao. 

h) Na paredes externas foi aplicado chapisco com argamassa 1:3 (cimento e areia grossa). 

Previamente a aplicagao do chapisco, a superficie tambem foi umedecida. Cuidou-se para que a 

argamassa do chapisco nao contivesses aditivos hidrofugantes. pois estes. fecham os poros do 

revestimento. dificultando a aderencia das camadas subsequentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 REVESTIMENTO CERAMICO 

O mestre-de-obras, Jaime, com autorizagao do engenheiro, solicitou-me que fosse feita uma 

pesquisa bibliografica a respeito da maneira correta de assentar o revestimento ceramico, objetivando 

orientar melhor os operarios responsaveis por tal assentamento. embora os mesmos ja sendo muito 

experientes. 

Tal pesquisa, foi feita a manuais tecnicos e livros didaticos. Abaixo. um resumo dos fatores e aspectos 

que contribuem para a qualidade e a durabilidade de uma superficie revestida com ceramica. 

1. planejamento - escolha dos materiais - Com relagao a qualidade do planejamento. e importante que 

se conhega diversas caracteristicas tecnicas para escolher o produto mais adequado ao ambiente que se 

deseja revestir. 

2. qualidade do material utilizado - A qualidade do material utilizado e o segundo fator relacionado 

com a durabilidade. So deve-se adquirir revestimentos (pisos e azulejos) de qualidade comprovada. ou 

seja, aqueles produtos que possuem sua qualidade certificada pelo CCB (Centra Ceramico do Brasil). 



3.qualidade da construcao e do assentamento - A construgao e outro fator importante. Quando se 

deseja construir um contrapiso terreo, para obter um otimo resultado. estas orientagoes devem ser 

seguidas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Execugao do contrapiso - Os requisites basicos para a execugao do contrapiso em pavimento 

terreo sao: 

• Drenagem para eliminar a pressao hidrostatica sob a edificagao e areas adjacentes; 

•Colocagao de uma camada de pedra britada com 15 a 20 cm de espessura entre o solo e o contrapiso; 

•O contrapiso exige uma espessura minima de 8cm em concreto com, pelo menos. 400 kg de cimento 

por m3. adequadamente dosado com baixa relagao agua/cimento. Precisa ser vibrado e curado; 

•Impermeabilizagao do contrapiso, se necessario; 

•A superficie deve ser plana, rugosa e sem fissuras. 

No caso de assentamento de azulejos: se a alvenaria for de tijolos ceramicos, por exemplo. esses 

precisam ser de boa qualidade. limpos. assentados no prumo, com argamassa suficientemente 

resistente e ter superficie regular. 

Antes de aplicar o reboco. e usual e recomendavel chapiscar a superficie dos blocos com argamassa 

apropriada. O chapisco amplia a area de contato do reboco com o substrato e aumenta a sua aderencia. 

Transcorridas, no minimo, 24 horas apos a execugao do chapisco, executa-se o reboco. Hoje, sao 

bastante usadas as argamassas pre-fabricadas que aumentam o rendimento do trabalho, alem de 

garantir uma composigao sempre uniforme. A espessura do reboco precisa ser de 10 a 15 mm. Ha 

situagoes, porem, que exigem maior espessura. Nestes casos. a boa tecnica construtiva orienta fazer o 

reboco em duas ou mais camadas de 10 a 15 mm. A cura do reboco demanda, no minimo. 14 dias. O 

processo de assentamento so deve ser iniciado. preferencialmente. apos esse periodo. 

No que se refere as juntas, dois tipos requerem observagao: as de assentamento e as de dilatagao. 

devendo-se seguir as especificagoes do fabricante. 

Execucdo do assentamento - O inicio dar-se-a apos a cura da base (14 dias). 

• E recomendavel o assentamento com argamassa colante pela serie de vantagens que esse sistema 

oferece. As argamassas sao comercializadas em po. com os componentes cimento. areia e aditivos pre 

- dosados. adicionando-se agua no momento da sua utilizagao. 

•Antes de iniciar o assentamento, deve-se fazer uma inspegao nas pegas ceramicas que serao 

assentadas, verificando se todas sao da mesma referenda, tonalidade e tamanho. Nao deve-se misturar 

pegas de tonalidade e tamanhos diferentes. 

•A argamassa deve ser preparada de acordo com as instrugoes do fabricante. Umedega 

superficialmente o contrapiso. Aplique a argamassa colante com o lado liso da desempenadeira. Em 

seguida. passe com o lado dentado formando cordoes. Cuide que a desempenadeira nao esteja gasta. 

de maneira a garantir a quantidade necessaria de argamassa. Pressiona-se a pega ceramica com a mao 

e bata com o martelo de borracha de modo a aumentar a aderencia entre a ceramica e a argamassa. 

Assenta-se as pegas uma a uma, observando as juntas de assentamento e dilatagao. Nunca assenta-se a 

ceramica ate encostar na parede. Deve-se manter uma junta de. pelo menos. 5 mm. Controla-se a 

aderencia, retirando uma pega ao acaso e certificando-se de que o verso esteja com. pelo menos 90% 

preenchido com argamasssa. Para o corte das pegas. usa-se sempre uma cortadora apropriada. 

4manutengao do revestimento apos o assentamento - Quanto a manutengao apos o assentamento, 

observa-se que o revestimento certSamico, por ser um material compacto e inerte. e muito facil de 

limpar. Na maioria das vezes, basta um pano umido. Nos casos de maior sujeira. use detergente. Nao 

aplique produtos acidos, abrasivos ou limpeza mecanica agressiva em produtos esmaltados. Isto 

podera deteriorar irreversivelmente o revestimento ceramico. Evite o acumulo de sujeira e, 

principalmente, evite residuos de cimento que, apos secarem. sao de dificil remogao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REVESTIMENTO EXTERNO CERAMICO 

O revestimento externo do edificio esta sendo executado( ainda nao foi concluido) com pastilhas 

7.5x7,5 cm. tipo ATLAS. Para isso. estao trabalhando dois pastilheiros e um servente. 

Um problema surgiu referente a este item. Parte das pastilhas compradas pelo condominio, 

nao agradou aos condominos em termos de cor e tonalidade. Depois de executadas, tiveram que ser 

retiradas. Fui solicitado para levantar os quantitativos do material a ser substituido. Encontrei o 

seguinte resultado: 



A=225.52 m2 

A cada quinzena. era feita a medicao da area assentada de pastilhas ( em m2 ), 

objetivando o pagamento dos operarios que trabalhavam por producao. O pagamento dos operarios era 

feito pela secretaria do condominio. em algumas oportunidades. tambem participei deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. ALVENARIA DE ELEVAQAO 

Em algumas partes da obra, ainda, estavam sendo feitos alguns servigos de alvenaria. Para isso, foram 

utilizados tijolos de 8 furos de (20x20x08)cm assentes em argamassa 1:3 (cimento e areia grossa). 

Estava sendo executada a alvenaria do muro do condominio e alvenaria da cobertura, onde funcionara 

um salao de festas. Toda essa alvenaria foi executada ate o nivel 5cm abaixo das vigas ou lajes para 

complementacao posterior do 'aperto". Sob lajes pre-moldadas a alvenaria foi executada somente ate 

atingir a nervura. onde foi feito o acunhamento. nao sendo necessario portanto subir ate encostar na 

mesa da nervura. 

O "aperto" consiste em preencher o espaco de 5 cm deixado entre a alvenaria e os elementos 

estruturais superiores (vigas, lajes e nervuras) apos uma semana de cura e carregamento do pavimento 

superior se for o caso. utilizando-se argamassa de cimento e areia grossa (tragozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1:3). 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 INSTALAQOES 

Juntamente com o engenheiro responsavel, fez-se uma analise criteriosa e detalhada dos projetos de 

instalagoes eletricas. hidraulicas e sanitarias. objetivando melhor orientar os responsaveis pela 

execugao e encontrar possiveis defeitos . 

Durante o periodo de estagio no Residencial Antares, as instalagoes eletricas, hidraulicas e sanitarias, 

comegaram a ser feitas. 

A cada vez que os servigos, citados acima, iam ser realizados, procurava fiscaliza-los, 

verificando os projetos e se os mesmos estavam sendo feitos de acordo com as normas tecnicas da 

ABNT, da CELB e CAGEPA. Nao foi verificado maiores problemas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 INSTALAQOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 

Acompanha sempre os tecnicos responsaveis para ver a execugao de perto. Com o projeto em 

maos marcavamos a localizagao dos aparelhos sanitarios. 

Teve o cuidado de usar-se fita veda-rosca nas pegas roscaveis. 

As tubulagoes e conexoes foram de PVC rigido (Tigre), ferro galvanizado e cobre, conforme 

indicava-se no projeto e especificagoes proprias. As tubulagoes de recalque e sucg5o das bombas de 

alimentagao da caixa d'agua foram de ferro galvanizado e as de drenagem, pogo profundo e 

alimentagao da cisterna vindo da rede piiblica em PVC. 

A execugao das tubulagoes de prumada e distribuigao sera posterior ao ponteamento de 

ceramica e acompanhada do projeto de detalhamento de assentamento da ceramica interna com o fim 

de fazer coincidir os pontos de agua com as juntas de revestimento. 

Durante a construgao ate a montagem dos aparelhos as extremidades livres das canalizagoes 

serao fechadas com a dobra das extremidades dos canos para a finalidade de evitar que sejam 

obstruidas. 



2.4.2 INSTALACOES ELETRICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram executadas de acordo com as normas da ABNT e concessionaria local. E 

indispensavel avaliar se o projeto foi aprovado com alteracoes em relagao ao executivo e 

compatibiliza-las. 

As tubulagoes embutidas na estrutura foram todas em PVC rigido soldavel ou roscavel nao 

sendo empregada curvada com angulo inferior a 90. Para as tubulagoes telefonicas e admitida apenas 

a linha roscavel. 

As caixas de passagens embutidas na estrutura foram do tipo 4 x 4cm ortogonal com fundo 

movel. 

As tubulagoes embutidas na alvenaria foram em PVC rigido . A execugao das tubulagoes 

embutidas em alvenaria foi posterior ao emestramento de reboco. As caixas de passagem serao do tipo 

3 x 3 cm hexagonal para pontos de luz em paredes 4x2 cm ou 4x4 cm conforme o numero de 

eletrodutos que chegam as mesmas para tomadas e interruptores em paredes . 4x 4 cm quadrada para 

tomadas de telefone em paredes. 

No caso de paredes revestidas com ceramicas. azulejo ou granito, as caixas foram colocadas 

juntamente com o revestimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0 - ATIVIDADES NO RESIDENCIAL MARIA 

AUGUSTA DE BRITO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 CONSIDERAQOES INICIAIS 

Quando iniciei as atividades neste residencial, os trabalhos de infra-estrutura ja tinham 

comegado a mes. Porem, estas atividades estavam praticamente paralisadas. Uma vez que. faltava a 

licenga do Ministerio do Exercito para o desmonte de rochas. Enquanto a licenga naio saia, os 

trabalhos resumiam-se a montagem da infra-estrutura: 

1. instalagao do canteiro de obras, ou seja: 

•acabamento do escritorio da obra(pintura. instalagoes eletricas e hidraulicas); 

•servigos de instalagoes hidraulicas e eletricas de todo o canteiro: 

•construgao de um tanque para armazenamento de agua que sera usada na construgao; 

•construgao dos banheiros para os operarios. 

•construgao do abrigo para a betoneira; 

•construgao da bancada para o ferreiro; 

2. Montagem da ferragem. por dois ferreiros. para ser utilizada nas fundagoes: 

Um dos ferreiros me procurou e disse-me que no projeto havia alguns erros. possivelmente no 

desenho. Comuniquei ao engenheiro responsavel afim de ele entrar em contato com o engenheiro 

calculista e resolver tal problema. Os erros eram realmente no tragado. Foi providenciado um novo 

desenho. 

3.2 A OBRA 

Obra : Construgao de um edificio residencial ( Condominio Residencial Maria Augusta de Brito) 



3.2.1 localizagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Local: - Bairro Mirante 

3.2.2 Caracteristicas 

O condominio Maria Augusta de Brito contem 16(dezesseis) andares. sendo 01(um) 

apartamento por andar. 

No sub-solo esta localizada uma ampla garagem totalizando 32 (trinta e duas) vagas por 

apartamento. Alem disto, serao localizados neste nivel os grupos geradores e central de gas. 

Todos os andares serao atingidos por escada de acesso e dois elevadores. 

3.2.3 Projetos 

Arquiteto: - Carlos Alberto Melo de Almeida 

Engenheiro: - Gustavo Tiberio de Almeida 

Engenheiro: - Jose Geraldo F. Barroso 

Mestre de Obra: - Domicio Freitas 

Projetos necessarios para a execugao da obra: 

• Arquitetonico 

• Estrutural 

• Hidro Sanitario 

• Eletrico e Telefone 

• Refrigeragao 

• Combate a Incendio 

Os projetos ficam a disposigao, no local da obra. de acordo com o andamento da execugao. Na 

fase em que a obra se encontra. foi possivel Ter acesso a quase todos os projetos de Arquitetura e 

Estrutura. tais como: Planta Baixa do pavimento tipo; planta baixa do nivel coberta: cortes; locagao e 

coberta; fachada frontal e fachada lateral. Pav. Subsolo: planta baixa do pav. Terreo; planta de forma ( 

pilares, vigas e lajes) 

As especificacoes de materiais, trago e dosagem. acabamento. equipamentos e normas de 

execugao estao descritos detalhadamente no memorial descritivo 

A obra teve inicio em abril de 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - INSTALAQAO DO CANTEIRO DE OBRA 

Ao iniciar-se uma obra, e necessario que o responsavel tecnico elabore um projeto de 

como vai ser a organizagao do local de trabalho. Organizar o canteiro de obras nao e assim tao 

simples como se imagina. O layout de tal ambiente deve ser bem planejado. organizado de modo que 



se possam reduzir ao minimo fatores que interfiram na produgao. causem desperdicio de tempo e 

material e, ainda, deve-se procurar eliminar riscos fisicos que venham causar acidentes de trabalho. 

Nesta obra, o canteiro foi bem organizado. Verifiquei que o layout de tal ambiente foi 

criterioso. separando. com clareza, os ambientes de trabalho(deposito de materiais, dos de 

dependencia de empregados). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 - Area de Vivencia. 

O canteiro da obra dispoe de : 

• Escritorio e almoxarifado; 

• Instalagoes sanitarias; 

• Vestuario; 

• Local para refeigoes; 

• Cozinha; 

• Alojamento. 

3.3.2 - Escritorio e Almoxarifado 

O escritorio e almoxarifado fleam no pavimento terreo. 

O escritorio e constituido por: 

a) Balcao para recepgao e expedigao de materiais; 

b) Mesa, cadeiras, telefone/fax, fichario de todo os materiais e arquivo para documentos: 

c) Janelas para ventilagao e iluminagao. 

3.3.3- Instalagoes Sanitarias 

E constituido de lavatorio. vaso sanitario e mictorio, na proporgao de 1 (um) conjunto para cada grupo 

de 20 (vinte) trabalhadores ou fragao. bem como chuveiro. na proporgao de 1 (uma) unidade para cada 

grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragao. 

As instalagoes sanitarias: 

a) sao mantidas em perfeito estado de conservagao e higiene; 

b) tem porta de acesso que assegura a privacidade; 

c) tem pisos impermeaveis e lavaveis; 

possuem ventilagao e iluminagao adequada; 

estao localizados em locais de facil e seguro acesso, e nao estao diretamente ligados com os locais 

destinados as refeigoes. 



3.3.4 - Vestiario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta localizado numa area coberta, vedada. proximo a entrada da obra. sem ligagao direta com o local 

destinado as refeigoes. 

Observou-se que o mesmo, possui: 

a) paredes de alvenaria e pisos cimentados; 

b) area de ventilagao. iluminagao artificial e armarios individuals; 

c) e sempre mantido em estado de conservag3o, higiene e limpeza. 

Local Para Refeigoes 

E abastecido de agua potavel, filtrada e fresca, por meio de um bebedouro de jato inclinado. sendo 

proibido o uso de copos coletivos, exceto quando descartaveis. 

O local para refeigoes dispoe de: 

a) paredes que permitem o isolamento durante as refeigoes; 

b) piso de concreto; 

c) coberta. protegendo contra os intemperies; 

d) capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horario das refeigoes; 

e) ventilagao e iluminagao natural; 

f) lavatorio instalado em suas proximidades: 

g) mesas com tampos lisos e lavaveis; 

h) assentos em numero suficiente para atender aos usuarios; 

i) deposito. com tampa. para detritos; 

j) nao tem ligagoes direta com as instalagoes sanitarias; 

3.3.6 - Cozinha 

Na cozinha do canteiro. observou-se que a mesma: 

a) possui ventilagao natural e artificial que permite boa exaustao; 

b) possui paredes de alvenaria piso cimentado e a cobertura de material resistente ao fogo; 

c) possui iluminagao natural e artificial: 

d) possui uma pia para lavar os alimentos e utensilios; 

e) dispoe de recipiente. com tampa. para coleta de lixo; 

0 possui lavatorio instalado em suas proximidades; 

g) possui equipamento de refrigeragao para preservagao dos alimentos; 

h) nao tem comunicagao direta com as instalagoes sanitarias; 

i) tem instalagoes eletricas adequadamente protegidas. 

Na area de vivencia. a obra nao dispoe de locais para recreagao pelo fato de nao haver trabalhadores 

alojados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4.- EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

Neste item, procurou-se observar a utilizagao de diversos equipamentos que estavam sendo utilizados. 

Importante. tambem. foi o papel que tive na fiscalizagao do uso adequado destes equipamentos. 

Abaixo. os principais equipamentos que estavam sendo utilizados: 

• Vibrador de imersao.; 

• Serra Eletrica - Usada pelo carpinteiro na fabricagao das pegas de madeira.; 

• Betoneira - Destinada a dosagem. e boa mistura dos componentes do trago de concreto ou 

argamassa.; 

• Compressor - Destinado aos servigos de escavagao em rocha; 

• Rompedor/britador - Destinados aos servigos de escavagao em rocha. 



• Serra Policorte - Destinada ao corte de ferragens para os servigos de armagao. 

Foram utilizadas nas etapas desta obra. cobridas por esse estagio. as seguintes ferramentas: pas. 

picaretas. carros de mao. colher de pedreiro. prumos, escalas, ponteiros, nivel, desempenadeiras, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 - LOCAQAO DA OBRA 

A locagao da obra foi feita pelo processo das tabeiras ou tapumes. Fui chamado pelo mestre-

de-obras. Domicio. para ajuda-lo em tal servigo. Antes de iniciar as marcagoes dos pontos. estudou-se 

com cuidado o projeto a fim de evitar-se erros. O mestre Domicio ficou em duvida na distancia entre 

dois eixos de sapatas que nao estava indicada no desenho. Atraves das relagoes do Teorema de 

Pitagoras para um triangulo retangulo, encontrei tal distancia. 

3.6-FUNDAQAO 

O bairro do Mirante e conhecido por ter um terreno bastante rochoso, as vezes, a rocha e 

aflorante. No local onde esta sendo construido o Residencial Maria Augusta de Brito, havia uma 

grande quantidade de rocha. sendo parte dela em decomposigao e parte dela sa. 

O engenheiro responsavel. Gustavo Tiberio solicitou-me a estimativa do volume de rocha a 

ser desmontado. Os quantitativos foram os seguintes: 

Quantitativos para o desmonte de rocha 

Pilar 18 =2.7 x 2x 0.7 = 3.78 m3 

Pilar 12 = 2,6 x 1,8 x 0,7 = 3,28 

Pilar 11 = 3.64 m3 

Pilar 4 =4,99 m3 

Pilar 3 =2.60 m3 

Pilar 1 = 1.05 m3 

Pilar 2=1.68 m3 

Pilar 9,8,6,7=27 m3 

Pilar 10 = 10.69 m3 

Pilar 19 =9,24 m3 

Pilar 15 =4,48 m3 

Pilar 20 = 8,83 m3 

Volume Total = 81.26 m3 

Os trabalhos de desmonte foram feitos da seguinte maneira: 

• Com a utilizagao de um rompedor, perfurava-se a rocha: 

• Colocavam-se "'bananas" de dinamite dentro das rochas 

• Colocagao de pneus velhos. objetivando impedir que pedagos de rochas atinjam a rua. 

3.7. ESTRUTURA 

Durante este estagio, foi possivel acompanhar a execugao dos primeiros pilares, vigas e da 

primeira laje. Referente a este item, procurou-se observar a execugao da montagem das formas. 

colocagao da ferragem, concretagem e desforma. 

Tinha como fungao a fiscalizagao dos servigos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1 Forma e Desforma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fj> Fabricacao e Montagem da forma e Escoramento 



As formas foram executadas por empreitada com os carpinteiros da obra. 

Eram de madeirit plastificado da marca Gethal, proporcionando um concreto aparente de otimo 

aspecto. sendo que toda a execugao foi supervisionada pelo engenheiro. Todas as formas foram 

obrigadas a usar desmoldante como agente protetor. da marca DESMOL. da Vedacit. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

& Desforma 

Foram executadas sem choques agressivos. pelos ajudantes, usando marreta de borracha, pe de cabra. 

cunha de madeira, etc. e seguindo a Sequencia de desforma e reescoramento adequada. 

Observou-se o tempo minimo de 72 horas apos a concretagem. para se iniciar a desforma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.2 Armagao 

Foram obedecidas rigorosamente as dimensoes, bitolas, angulos e dobramentos. quantidade e 

disposigao na forma, de acordo com o previsto no projeto estrutural. 

As armaduras que foram colocadas nas formas eram todas conferidas antes de toda e qualquer 

concretagem. 

& Corte e moldagem 

Na moldagem das pegas se procurou reproduzir o maximo de semelhanga com o desenho. para tanto. 

foram necessarias a utilizagao de ferramentas adequadas a bitola do ferro (chave viradeira, chapa. 

etc.). 

Observou-se o transpasse da emenda, a bitola e a caracteristica do ago. Todas as alteragoes 

necessarias ao que diz respeito a mudangas de bitolas, posicionamento, detalhes. etc.. foram 

implementados por autorizagao do Engenheiro Calculista. 

Colocacao 

A disposigao das armaduras na forma atenderam os espagamentos, recobrimentos, distribuigao e 

quantidades previstas no projeto estrutural. 

Para garantir o recobrimento das pegas, foi adotado o uso de espagadores (cocadas - pegas em cimento 

e areia grossa 1:3 de 5 x 5cm na espessura determinada pelo recobrimento) nas vigas. pilares e 

nervuras de lajes. quantas forem necessarias. 

Antes das armagoes serem colocadas nas formas, teve-se o cuidado de verificar se ela estava isenta de 

qualquer impureza capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos. tais como a existencia de 

graxa, oleo, pintura. lama e ferrugem solta. 

3.7.3 Concreto 

O concreto de vigas e lajes pre-moldadas, pilares. cintas e caixa d'agua foi feito na obra. resistencia 

caracteristica (fck = 15 Mpa). sendo que nas especificagoes a resistencia era de 18 Mpa. porem o 

projetista optou por usar o fck de 15. 

rf> Langamento 

Previamente ao langamento do concreto. todas as formas foram abundantemente molhadas. 

Os processos de langamento do concreto foram compativeis com a natureza da obra. de forma que 

sempre evitou-se a segregagao dos materiais. 

Durante o adensamento. cuidado especial foi dado para manter as tubulagoes passagens em seus locais 

de origem de forma a evitar entupimentos ou reaberturas de furos. 



Para verificagao da altura de concreto langado nas formas de lajes foram utilizados espagadores de 10 

x 10 cm na espessura da laje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

& Cura 

Todas as observagoes descritas na etapa de estrutura visam a obtengao de maior qualidade e controle 

da sua execugao. 

Todo concreto exposto recebeu tratamento de cura tao logo terminou-se o processo de "pega". 

O processo de cura desenvolveu-se atraves da molhagem direta das superficies expostas utilizando-se 

de uma mangueira abastecida por uma bomba. 

<£• Ensaios 

Refere-se ao controle tecnologico do concreto estrutural. que compreende a retirada de 02 corpos de 

prova de cada trago. independente se destinado a langamento convencional ou bombeado. A 

programagao de rompimento dos corpos de prova sera aos 7 e 28 dias de idade. na propria 

Universidade Federal da Paraiba. no Laboratorio de Solos III. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.4. Juntas de construcao3 

Foram usadas v arias juntas em vigas simplesmente apoiadas.(duas no predio das salas de aula e uma 

no recreio). 

A armadura foi continua atraves da junta do primeiro elemento. de modo que transferiu-se esforgos 

entre os elementos. Apos a retirada da forma do primeiro elemento. foi preparada a superficie da junta 

para concretar o segundo elemento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 MATERIAL UTILIZADO NA OBRA 

3.8.1 - Agregado miudo 

Para as argamassas e concreto, foi utilizada areia pura, isenta de substantias nocivas. como: turfas e 

argila organica; sais como: cloretos e sulfatos. Satisfazendo assim, as especificagoes Brasileiras (EB-

4). O estoque na obra foi feito de acordo com a necessidade deste material. 

3.8.2 - Agua 

Foi utilizada na obra agua potavel. sendo o seu fornecimento feito pela companhia de agua e esgoto da 

Paraiba (CAGEPA). Observou-se que na execugao dos tragos de concreto. nao houve um controle 

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

3.8.3 - Agregado graudo 

Os agregados graiidos utilizados na obra foram: brita 19 e brita 25. de acordo com os tragos 

especificos para cada atividade realizada. A brita 0 foi utilizada para o capeamento das lajes. 

Juntas sao as separacdes. atraves de superficie plana, entre elementos do concreto. Elas podem ser: horizontals e 

verticals. 



3.8.4 - Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cimento utilizado foi o - Portland ( Poty CP II - F - 32 ) 

3.8.5 - Tijolos 

Foram usados tijolos ceramicos com (06) seis e (08) oito furos na execugao dos servigos de alvenaria 

(vedagao). para a execugao do encunhamento das paredes foram feitos tijolos de argamassa no trago 

1:3 (Cimento e areia). 

3.8.6 - Madeira 

Utilizaram-se pontaletes e chapa compensada do tipo madeirite para a confecgao de formas e 

escoramentos, para a confecgao dos andaimes e balancins e. ainda. pranchoes e tabuas corridas e ripas 

para o travejamento dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9 - SEGURANQA DO TRABALHO 

De acordo com Eric Cozza:4"trabalhadores. empresarios. consultores e o proprio Ministerio do 

Trabalho sao unanimes em afirmar que pouquissimas construtoras em todo o Brasil cumprem as 

determinagoes da NR-18"\ 

Foi com esta visao que cheguei na obra. Percebi que os todos os cuidados possiveis para o 

cumprimento da NR-18 estavam sendo tornados. Na obra. havia copias do PCMAT e NR.-18. 

Abaixo, enumerar-se-a alguns cuidados tornados na obra: 

•Todos os trabalhadores receberam treinamentos admissional. ou seja. receberam informagoes sobre 

as Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho. riscos inerentes a sua fungao. uso adequado dos EPFS 

(equipamentos de protegao individual) e EPC'S (equipamentos de protegao coletiva). existente no 

canteiro de obra, v isando garantir a execugao de suas ativ idades com seguranga. 

Tomou-se medidas de protegao coletiva onde houvesse risco aos trabalhadores ou de projegao de 

materiais. como: 

a) as aberturas no piso possuem fechamento provisorio e resistente; 

b) os vaos de acesso as caixas dos elevadores possuem fechamento provisorio, constituido de material 

resistente e seguramente fixado a estrutura; 

c) na periferia da edificagao, foi instalada protegao contra queda de trabalhadores e projegao de 

materiais. entao, fez-se a vedagao com paredes de alvenaria ate 1.20m de altura, a partir da 1° laje. 

d) em todo perimetro da construgao do edificio instalou uma plataforma (guarda-corpo) no 10 e 7° 

pavimento. contra queda de trabalhadores e projegao de materiais. 

e) as pontas de vergalhoes de ago foram todas protegidas adequadamente. 

Foi fornecido aos trabalhadores os seguintes Equipamentos de Protegao Individual (EPFS): 

a) cinto de seguranga tipo para-quedista, os quais possuem argolas e mosquetoes de ago forjado. 

ilhoses de material nao- ferroso e fivelas de ago forjado. 

b) cordas e oculos; 

c) botas e luvas; 

d) protegao para ouvidos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.0 PROBLEMAS ENCONTRADOS NA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Foi verificado em muitas pegas estruturais, como pilares e vigas uma grande 

quantidade de fissuras superficiais, que sao causadas pela rapida evaporacao da 

agua da superficie do concreto. 

> Algumas das medidas preventivas que deveriam ter sido tomadas seriam: resfriar a 

agua de amassamento; estocagem do material a sombra ou molhando-as; 

langamento do concreto durante os periodos mais frios; manter a umidade do 

concreto e reduzir a velocidade do vento na superficie do concreto. 

> Na planta de ferragens, notou-se que algumas vigas ficaram com ferros de 

diametro elevado muito juntos na parte superior, dificultando o trabalho do 

operador do vibrador de imersao, que muitas vezes teve que utilizar uma o espaco 

de uma viga para poder vibrar outra. 

> Foi verificado uma "barriga" na primeira viga do predio, devido a ma qualidade das 

formas e o excesso de vibracao. 

7.0 -SUGESTOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 SUGESTOES REFERENTES A SEGURANQA NO 

TRABALHO 

A seguranga do trabalhador deve ser uma preocupagao essential dentro do programa gerencial de 

qualquer empresa de construgao. visando essencialmente a inexistencia de acidentes de trabalho. que 

trazem enormes prejuizos. tanto para o empregador. quanto para o empregado. 

Embora nesta obra. houvesse uma preocupagao com a seguranga do trabalhador, senti a falta de um 

piano de trabalho especifico. com metas e objetivos concretos a serem atingidos. Abaixo, segue uma 

sugestao de um Programa de Seguran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Principals atitudes a serem tomadas dentro do Programa de Seguranca no Trabalho: 

• Formagao de uma equipe tecnica para o acompanhamento de todo o sistema de seguranga, atuando 

no reparo de falhas do processo e na possiveis adaptagoes. A equipe tecnica sera formada por um 1 

tecnico em seguranga do trabalho e um estagiario (estudante de engenharia civil). 

• Contratagao de servigos de uma equipe educational, formada de profissionais especialistas (1 

educador. 1 assistente social. 1 psicologo), que cuidarao da parte de treinamento e informagao, ou 

seja. prepararao um programa amplo. (como cursos. palestras. distribuigao de material educativo) 

voltado a conscientizagao educacional do operario. A contratagao dessa equipe dar-se-a por 

convenio firmado com o SESI/SENAI. Tal equipe nao ficara vinculada aos custos fixos da obra. 

mas sim dentro de uma programagao previa. 

• Reunioes pericdicas de avaliagao, com a presenga de todos os membros das equipes tecnica e 

educacional. para a troca de experiencias e estudos e analises de casos; 

i r> 



• Padronizagao de todas as atividades de execugao dos servigos; 

• Desenvolvimento de um sistema de distribuigao de energia mais segura, pratico e reaproveitavel. O 

sistema compoe-se de um quadro de geral de entrada, quadros de distribuigao por andar plugues 

fazem as conexoes e evitam choques eletricos. 

• Alem das exigencias da NR-18 referentes a seguranga nos elevadores, havera a instalagao de 

cameras em circuito fechado pelas quais o operador controla o movimento do elevador; 

• Instalagao de refeitorio com bebedouro. banheiros e areas de lazer e vivencia. Nestes ambientes. a 

higiene sera fundamental. O operario que nao enquadrar-se no programa devera ser advertido; 

• Cada operario que ambicionar um posto de trabalho passara por um exame admissional e um 

treinamento de duas horas sobre seguranca. saiide e higiene na construgao civil. Essa selegao e 

treinamento sera feito pela equipe educacional.; 

• No que se refere ao ambiente de trabalho. cada mes serao levantadas as condigoes da obra. 

procurando-se detectar riscos. Detectando-se um problema. solugoes possiveis serao estudadas pela 

equipe tecnica: 

• Contratagao de um Consultoria para a elaboragao de um mapa de riscos 

• Contratagao de um Consultoria para a elaboragao do PCMAT; 

• Total apoio a formagao da CIPA; 

• No que se refere aos equipamentos de protegao coletiva e individual, seguir-se-a o que diz cada 

artigo da NR-18. Porem. havera um treinamento dos operarios na utilizagao destes equipamentos. 

Este treinamento devera ser feito pelas equipes educacional e tecnica. A equipe tecnica devera 

fiscalizar se os equipamentos de seguranga estao sendo utilizados. Caso nao esteja utilizando. o 

operario devera ser advertido; 

• Instalagao de uma enfermaria para atender os operarios em pequenos acidentes; 

• O projeto do layout do canteiro de obras devera priorizar a seguranca do trabalhador e devera 

evitar o surgimento de diversos riscos; 

• E bom. ressaltar ainda. que a NR-18 sera cumprida totalmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 SUGESTOES REFERENTES A COMPRA DE 

MATERIAL 

• Sugere-se uma melhor pesquisa de pregos, ou seja. verificagao de pregos em no minimo tres 

fornecedores; 

• Fiscalizagao maior quando na chegada de alguns materiais. como a areia. onde os entregadores 

sempre procuram uma maneira de roubar tal material; 

• Sugere-se que se aumente o estoque de alguns materiais como a areia e o cimento, uma vez que 

em algumas ocasioes. a obra fiou parada. devido a falta desses materiais; 

• Exigir dos fornecedores maior qualidade na entrega. principalmente no fator tempo de entrega. 

7.1 SUGESTOES REFERENTES AO CONTROLE 

TECNICO DA OBRA 

Investimento em Recursos Humanos. com criagao de um departamento de recursos humanos com 

funcionamento no canteiro de obras. Desta forma, sugere-se nesta obra a insergao de algumas 

medidas:: 

• Treinamento tecnico continuo dos operarios. Principalmente daqueles em que a atividade exige 

determinado conhecimento tecnico especifico. Por exemplo. curso de aperfeigoamento para 

pedreiros. onde ele aprendera maneiras de evitar-se o de desperdicio de materiais. Esses cursos 

poderao ser oferecidos em convenio com o SESI e com o SENAI; 

• Criagao de atividades de lazer para os operarios: 

• Criagao de atividades de entrosamento entre os operarios e gerentes. objetivando surgir uma 

confianga mutua; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n 



• Criagao de maneiras de valorizar o operario que se destaque em determinada atividade. tanto no 

criterio tecnico. quanto no disciplinar. objetivando motivar a equipe de trabalho: 

• Alein da forma citada acima. criagao de outras maneiras de motivagao dos operarios. como o 

oferecimento de palestras. com utilizagao de dinamica e cursos que mostrem a importancia do 

operario na obtengao de um produto final com qualidade; 

• Criagao de um espago(reunioes mensais) para que representantes dos operarios discutam com os 

responsaveis tecnicos sobre o andamento da obra, de modo que possam opinar. sugerir 

determinadas mudangas e alteragoes no processo produtivo. Objetiva-se dessa forma, fazer com 

que o operario sinta-se parte importante do trabalho. que ele sinta que as autoridades gerenciais 

acreditam nele. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.0 - CONCLUSOES 

O estagio supervisionado pode ser o primeiro momento que o graduando tem no contato 

com a pratica. E a oportunidade de se defrontar com outras realidades. como o contato com outros 

profissionais e com diversos tipos de problemas tecnicos antes so vistos na sala de aula.. Dessa forma 

este estagio. antes mostrado, contribuiu de forma proveitosa para a complementagao do curriculo 

teorico. possibilitando conhecer a fiiosofia, diretrizes, organizagao e funcionamento de um canteiro de 

obras. 

Condicionou-se a familiarizagao com sistemas e determinadas metodologias de trabalho. 

e consequentemente surge uma probabilidade muito boa de desenvolver-se o senso critico necessario a 

um bom desempenho profissional. 

E exatamente no periodo de estagio. que verifica-se a grande importancia de 

determinadas disciplinas, porque consegue-se entender melhor a aplicabilidade das mesmas na 

construgao civil, diariamente. 
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