
Universidade Federal da Paraiba 

Pro - lfeitoria para Ass unto $ do Interior 

Centro de Ciencias e Tecnologia - CCT 

Departamento de Engenharia Civil 

Coordenacao de Est agio Supervisionado 

Campina Qrande - CAMPUS II 

Aiuna: Klenia Mara lfamos Bezerra 

Orientadora: Maria Const ancia Crispim Muniz 

Coordenadora: Maria Const ancia C. Muniz 

Area de Estdgio: Estruturas 

Obras: Edif. lfesidencial Principes de M iconas 

Edificio Atenas Flats 

Campina Qrande - PB 

JaneirolZOOO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Julho de 2021. 

 

Sumé - PB 



AGRADECIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agradeco a Deus, pela sua forte presenca em todos os momentos da minha vida, 

principalmente nas horas mais dificeis deu-me forca, coragem e serenidade. 

Aos meus pais, principalmente a minha mae que sempre me encorajou nos 

momentos mais cruciais da minha longa Jornada. 

Aos meus irmaos e amigos, que sempre me ajudaram. 

A todos que fazem a Akropolis. 

A todos os professores que contribuiram na minha orientacao profissional. 



A P D F C F NTT AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r A n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio trata^e das atividades desenvolvidas pela estagiaria Kienia Mara 

Ramos Bezerra, do Cur so de Engenharia Civil da Universidade Fedeial da Paraiba — 

Campus I I , durante o estagio supervisionado na construcao dos edificios: Residencial 

Principes de Micenas situado a rua Projetada, quadra 79, lole I A no baino de InLermares 

ern Cabedeio -PB e Atenas Flats situado a Av. Cairu corn Marcionila da Conceicao, s/n, no 

bairro do Cabo Bianco em Joao Pessoa - PB. O rnesrno foi realizado em tempo integral, no 

periodo de 07 de Outubro de 1999 a 07 de Dezembro de 1999, totalizando 360 horas e 

lendo a Onalidade de avaiiai e complerneniai as disciplinas refer en tes ao estagio 

supervisionado, para a conclusao do Curso de Engenharia Civil, sob orientacao da 

professora Mafia Constancia Cfispim Muniz. 

No residencial Principes de Micenas forarn desenvolvidas atividades na area de: 

alvenaria, chapisco, instalacoes hidrauhca, inslalacoes eletrica , impermeabilrzacao, 

assentamento de ceramica interna e externa. 

No Atenas Flats foram desenvolvidas atividades na area de concretagern de vigas e 

lajes, alvenaria estrutural, instalacoes eletricas e telefomcas. 

A empresa e subdividida em setores, no qual o setor tecnico e o lesponsavel pela 

parte de execucao, levantarnento de quantitativos, analise de projetos, conferencia em 

campo. Eu paiticipei de todas estas etapas. 

O setor adrninistrativo e forrnado por: 

* Depax lamenlo Pessoal: 

* Departarnento de Cornpras, 

* Deparlamenlo de Vendas, 

* Departarnento Fmanceiro. 

Nao live coiitalo corn lais deparlamenlos, ou seja, o engenheiro responsavel pelo 

rnesrno nunca estava disposto para me explicar como o setor administratrvo funcionava. 



INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Residencial Principes de Micenas e constituido de duas torres de edificios, 13 

pavimentos tipo per tone, dois apartamentos por andar, duas coberturas duplex, uma vaga 

na garagem por apartamento, duas vagas para cobertura, mezanino, guarita, hall social de 

enlrada, salao de festas com webs e cozinha, salao de jogos, churrasqueira, dependencias 

para zelador, sala de musculacao com webs e sauna, fonte e jardins, quadra polivalente, 

pista de cooper e patins e piscina com deck. O pavimento tipo de cada tone sera constituido 

de 02 (dois) elevadores ( social e de servico) e uma escada de seguranca, hall do elevador, 

hall de acesso aos apartamentos e 02 unidades residenciais. Todas as unidades residenciais 

serao compostas de: sala de estar/jantar com varanda, circulacao, 01 (uma) suite corn 

varanda, 02 (dois) quartos, 01 (urn) banheiro social, cozinha, area de servico e 

dependencias de ernpregada A obra encontra-se em fase de acabamento. 

O Atenas Flats e constituido de 03 pavimentos tipo, 07 Oats por pavimento, 12 

lojas no pavimento terreo. 

A obra encontra-se na fase de Estrutuia na concretagem da l
a laje. 



1.0 OBRA DE IMPLANTA£AO 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados recnicos 

Obras: Residencial Principes de Micenas 

Atenas Flats 

Projetos: 

AiquitetonicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

Estruturai 

Hidro- Sanitario 

Hidraulico 

Eletrico e Teiefonico 

Cornbate a Incendio 

Central de Gas 

Especificacoes: 

Materiais 

Tracos e Dosagens 

Acabamento 

Equipamentos 

Normas de execucao 

2.0 PROJETOS E INSTALACOES 

"As empresas de construcao civil vem buscando o atendirnenlo das expectativas 

dos clientes com a maior eficacia possivel. Para atingir este objetivo, uma das estrategias 

ernpregadas passou a ser a melhoria de seus procedirnentos de projeto." 

No Residencial Principes de Micenas nao existe harmonia entre o projeto \ 

aiquitetonico e o estruturai no aspecto funcional dos cdmodos. Se a necessidade dos 

usuarios dependem em parte do espaco disponivel em cada apartamento, estas nao serao \ 

satisfeitas plenamente ja que no projeto arquitetonico e no projeto de arnbientacao ( para J 

aqueles que compraram o apartamento em planta ) , nao e visivel os espacos que os pilares 

ocupam pois eles sacam das paredes, o mesmo acontece com o enchimento das mesmas 

para cobrir descidas de tubulacoes nos compartirnentos dirninuindo sua area util, que so fica , 

claro ao longo da obra. Logo a qualidade desta edificacao e o conceito de desempenho nao \ / 

estara atendendo as necessidades e satisfacao total do cliente, o qual pode sentir-se lesado. 

Para que fique bem claro seria necessario que houvesse esclarecimentos aos clientes leigos 

com relaoao a esses detalhes, mostrando possiveis modificacoes no projeto de arnbientacao. 

Nas duas obras nao foram feitos os projetos hidro - sanitario e hidraulico. No 

Atenas Flats foram feitos os projetos aiquitetonico e estruturai, mas nao havia projetos 

referente as instalacoes eletricas e telefonicas. 



A qualidade do empreendimento esta ligada diretainente a qualidade dos projetos, 

os quais permitem planejar nao so a forma do produto final, mas tambem define uma serie 

de aspectos da edificacao que tern grande influencia na produtividade e qualidade do 

processo. Os projetos especiais tern uma efieacia: na padroniza9ao de processes , detalhes 

executives, dirninuigao do retrabalho em fun^ao da correta execucao do projeto, 

aprimoramento de processos facilitando-os e evitando os problemas pos - constru9ao, 

aumento do tempo dedicado as atividades produtivas e criativas, em fui^ao do menor 

tempo perdido na memoriza9ao e lembran9as de tarefas de rotina. Estes projetos podem 

constituir um instrumento eficaz de gerenciarnento porque estabelece um processo de 

controle sistematico e o seu custo e quase insignificante se comparado com o valor total da 

obra. 

Na construtora estas atividades foram executadas de forma empirica, mas de 

acordo com as norrnas, ou seja , eram baseadas em conceitos de construtibilidade e na 

propria experiencia da empresa. Era apenas elaborado uma lista de materiais para futuras 

verifica9oes o que dificultava tanto no acompanhamento como na execu9ao. Algumas 

vezes durante a execu9ao senti necessidade de ter em maos tais projetos, pois desta forma 

poderia compreender melhor as solu9oes e especifica9oes, obtendo maior objetividade, 

interpreta9ao e clareza na etapa de constru9ao, evitando o retrabalho como de fato 

ocorrcram 

Quanto a compatibiliza9ao dos projetos com o processo construtivo percebe-se a 

falta de preocupa9ao do engenheiro durante a execu9&o desta etapa da obra. 

Logo e inconcebivel que empresas que visem produtividade e qualidade nao 

busquem as melhorias relativas a apresenta9ao de tais projetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0̂  

3.0 CANTEIRO DE OBRA 

O canteiro de obra do Residencial Principes de Micenas disp5e de: 

• Escritorios e almoxarifado, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Instala9oes sanitai ias, 

• Cozinha, 

• Vestiario, 

• Dorniitorio, 

• Bebedouro, 

• Area de laser. 

• Area de vivencia 

Todos estes itens estavam de acordo com a NR-18 

O canteiro de obra do Atenas Flats dispoe de: 

Devido ao pequeno espa90 disponivel as instala9oes basicas como. vestiario, local para 

refei96es e cozinha ficaram em um so ambiente. Foi escolhido um dos operarios para ficar 

encarregado do preparo das refei9oes. As instala9oes sanitarias estava de acordo com a 

norma. 



3.1 O K G A N I Z A £ A O D O C A N l t iK .0 Dfc O B R A 

3.1.1 ARM AZEN AMEN TO DOS MATER1A1S 

Todos os materials utilizados para a produ^ao da argamassa estavam 

armazenados proximos da central de produ9ao. No caso dos agregados, tais como areia e 

brita eram colocados em um espaco dentro do canteiro de obra separados, mas sem 

prote9ao. 

Quanto aos materials em sacos, tais como a cal, aditivos, argamassa 

industrializada para assentamento de cerarnica, alimentos nao pereciveis, material de 

limpeza eram estocados no almoxarifado separadamente. O cimento nao era colocado sobre 

tablados de madeira sendo estocado no pilotis juntamente com as caixas de cerarnica e 

cobertos com uma lona. 

3.1.2 LIMPEZA 

Todos os funcionarios eram envoividos na manulencao de todos os 

ambientes. Cada funcionario era responsavel por limpar o seu posto de trabalho. A retirada 

do lixo era feita pelo proprio operario que a gerou, criando-se assim o comprometimento 

com a limpeza. 0 

3.1.3 SEGURANCA DO TRABALHO 

Um conjunto de acoes relativas a seguran9a coletiva e individual foram 

estabelecidas, visando a preservacao da saude e da integridade fisica de todos os 

trabalhadores do canteiro de obra, incluindo-se terceiros e o meio ambiente para evitar 

situacoes que podessem provocar embargo s e ou interdicoes. 

3.1.3.1 EPFs utilizados na obra 

• Capacetes, 

• Botas de couro, 

• Cinto de seguranca, 

• Luvas de borracha; 

• Ocu'los; 

• Protetor auricular 



3.1.3.2 EPC' s utilizados na obra 

• Plataforma de protecao principal ( fixa), 

• Plataforma de protecao secundaria ( movel); 

• Guarda - corpo para caixas de elevador; 

• Conjunto guarda - corpo e cancela para elevador *; 

• Tela de protecao para elevador de rnateriais, 

• Extintores. 

A carpintaria estava loealizada em um local coberto, para protecao de queda de 

rnateriais e intemperies. 

Os vibradores estavam dentro da norma com suas devidas protecSes. 

As escadas, rampas e passarelas estavam dentro das normas. 

Em todo o perimetro da obra estava instalada a plataforma para proteger os 

operarios em caso de eventuais quedas, ou queda de rnateriais . Nao foi instalado telas de 

protecao 

Quando o estagio comecou, o elevador de passageiros estava interditado, pois nao 

estava atendendo as novas mudancas, ou seja , nao estava dentro dos parametros exigidos 

pela norma, tinha que ser instalado um dispositivo de seguranca impedindo que a cansela 

do elevador abrisse quando o mesmo nao estivesse no nivel do pavimento, apos o conserto 

o mesmo foi iiberado 

O elevador de materials estava em ordem, as vezes era feito o transporte de 

passageiros juntamente com materials, o que nao e permitido por lei. 

O canteiro de obra sempre encontrava-se organizado e limpo. 

No Atenas os lapumes nao foram construidos de forma segura, pois nao estavam 

iixado de forma resistente. 

Nao tive nenhuma informacao com relacao a implantacao do PCMAT na obra. 

3.1.3.3 Placas 

Nao haviam placas indicativas com relacoes as informacoes basicas. 

3.1.3.4 Treinamentos e Palestras 

Existe um programa educativo da construtora em parceria com o SESI , que tern 

como objetivo alfabetizar os operarios. As palestras geralmente eram direcionadas a 

higiene e seguranca no trabalho 

As vezes a aplicabilidade do que e correto na construcao civil fiea dificil porque 

encontra-se a resislencia por parte dos proprios operarios na aceita9ao de alguns metodos 

que dao maior seguian^a ao individuo. 



4.0 FLANEJAMENTO E CONTROLE DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Previamente foi elaborado urn cronograma master no qua! foram estabelecidos os 

prazos de execuvao do empreendimerrto. 

De posse deste, a construtora elaborou urn cronograma detalhado o qual 

contemplava todas as etapas construtivas, o qual era acompanhado mensalmente para 

correcoes de provavel desvios. 

Deste cronograma e baseado na planiiha orcamentaria, originou-se o cronograma 

fisico - fmanceiro, no qual eram verificados os avancos fisicos com as etapas previamente 

estabelecidas de faturamento e desembolso. 

Devido a grande inadimplencia e falta de capital disponivel pelos socios o 

residencial Principes de Micenas sera entregue com dois anos de atraso, se nao ocorrerem 

outros imprevistos. 

5.0 E X E C U C A O ESTRUTURAL ( ATENAS FLATS) 

5.1 ARMACAO 

Foi montado na obra do residencial Principes de Micenas um galpao de corte e 

dobramento de ferro, que logo em seguida eram transportados para o Atenas, esse processo 

nao foi reaiizado no mesmo porque nao havia espaco suflciente. Selecionavam-se o 

equipamenio a ser utilizado e reaiizavam-se as operacoes manuahnente, segundo o projeto. 

A ferragem utilizada foi. 

• CA 50 - <j> 16.0 - <j> 12.5 - <j> 10.0 - <j> 8 mm 

• CA 60 - 4> 6.0 - 5.0 mm 

• Arame recozidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n.° 18 

Apos a armacao eram feitas conferencias em cada parte da armadura, tais como. 

• Verificacao das bitolas; 

• Verificacao das posi9oes e direcoes das ferragens, 

• Verificacao dos comprimentos dos ferros, 

• Verificacao das quantidades dos ferros, 

• Verificacao do espacamento entre os ferros. 

De acordo com a peea adota-se um roteiro de conferencia de ferragem. 

^ Nos pilares foram verificados: 

1. Tipo de aco; 

2. Bitolas; 

3. Quantiuade de ferros, 

4. Posicionamento quando nao existe simetria; 



5. Comprimento da espera; 

6. Espacamento dos estribos. 

> Nas vigas foram verificados: 

1. Tipo de aco; 

2. Bitolas, 

3. Quantidade de ferros, 

4. Posicionamento, 

5. Espacamento dos estribos. 

> Nas lajes foram verificados. 

1. Tipo de aco, 

2. Bitolas, 

3. Quantidades de ferros; 

4. Posicionamento da ferragem positiva e negativa. 

5.2 FORM AS 

Foi montada na obra uma bancada corn serra circular, para confeccao das fbrmas. 

Foram utilizadas nas vigas chapas compensadas plastificadas as quais encontrava-se em 

pessimo estado de conservacao, ja que as mesmas tinham sido reutilizadas mais do que as 

recomendacoes do fabricante. Nas lajes foram utilizadas folhas de zinco com gradeado. O 

escoramento foi colocado de modo a nao se deformarem facilmente quer sob a acao de 

fatores ambientais, quer sob a acao de cargas como: peso proprio, concreto fresco e outras 

cargas que por ventura viessem a ocorrer. A cada metro colocavam-se 3 escoras. Devido a 

ma qualidade das fbrmas de madeira algumas vigas ficarao deformadas. As lajes tambem 

deformaram-se depois da desforma, ja que as folhas de zinco sao flexiveis e a presenca do 

gradeado apenas reduzia estas deformacoes. 

As forrnas das vigas eram umedecidas antes do inicio da concretagem para que a 

madeira nao absorvesse agua de hidratacao do concreto, o mesmo ocorria com as lajes, 

ernbora nao houvesse necessidade ja que o zinco nao absorve agua. 

A execucao foi realizada de acordo com o projeto da planta de fbrmas, mas sem 

muito rigor. Durante a sua montagem aplicou-se sobre as fbrmas de madeira um aditivo 

tipo desmoldante para facilitar a desforma nas idades previstas pela fiscalizacao e para 

garantir o reaproveitamento. 

A medicao das fbrmas era realizada da seguinte forma: 

• Pilares: perimetro x altura 

• Vigas. (altura x 2 + base x comprimento) 

» Lajes: perimetro x altura 



5.3 CONCRETO 

5.3.1 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO 

O controle iecnologico utilizado na obra foi do tipo B. 

5.3.2 PRODUgAO DO CONCRETO NA OBRA 

O concreto era preparado meeanicamente, a mistura era feita de modo com que 

os materials componentes entrassem em contato intimo, de modo que obtivesse um 

recobrimento de pasta de cimento sobre as particulas dos agregados, bem como uma 

mistura geral de todos os materials. 

Buscou-se as melhores condicoes dos materials para atender as exigencias de 

projeto, e uma boa conducao dos servi^os. 

A medicao da quantidade dos rnateriais e o seu transporte ate a betoneira eram 

feitos atraves de carrinhos dosadores. 

Nas varias operacoes realizadas, a mistura recebia uma boa atencao, pois nas 

caracteristicas e quantidades de materials estao os pontos determinantes para se garantir a 

durabilidade, homogeneidade e resistencia do concreto. 

5.3.3 TRANSPORTE, LANgAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO 

O concreto era transportado atraves de carro dosado, ate o local onde estava 

montado um guincho que levantava um recipiente metalico que tinha a mesma capacidade 

do carro, pronto para ser lancado. 

O lancamento ocorreu apos as seguintes verificacoes: 

• Conferencia da ferragem e se a mesma encontrava-se na posi9ao correta, 

• Conferencia da forma por meio de prumo e mangueira de nivel; 

• Se as fbrmas tinham sido molhadas antes do lan9amento do concreto, evitando assim 

a absor9ao da agua de emassamento, 

O concreto ia sendo lan9ado apos o seu transporte. 

Para o adensamento utilizou-se vibradores de imersao. O concreto foi lan9ado em 

camadas de modo que as mesmas nao ultrapassassem % da agulha. 

Os cuidados que devem ser observados durante o processo de adensamento nao 

foram tornados, o vibrador deveria ser aplicado na vertical o que nao ocorria ja que o 

operario o inclinava bastante, nao era aplicado no maior numero possivel de pontos, nao era 

introduzido e retirado lentamente, muito pelo contrario era colocado e retirado 

bruscamente, a distancia das fbrmas das vigas ern pelo menos 15cm nao era mantida e o 

tempo de vibra9ao muitas vezes excedia os 30 segundos. 



5.3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C U K A DO CONCRETO 

Depois do seu endurecimento, tinha-se o cuidado para conservar a area sempre 

moihada. 

A desforma foi feita apos o concreto atingir seu ponto de seguranca e quando o 

mesmo ja tinlia resistencia suficiente para suportar as reacoes que nele atuavam. 

• Lateral das vigas - S dias 

• Fundo das vigas - 28 dias 

• Fundo das lajes — 28 dias 

5.3.5 DOSAGEM DO CONCRETO 

O concreto era composto por materials inertes, tais como: brita e agua em 

proporeoes adequadas para atender o objetivo da equipe e atender as especificacoes. O 

concreto deveria satisfazer estas exigeneias enquanto fresco e manter qualidade satisfatoria 

apos o endurecimento. O traco utilizado na obra era 1:2:2 com fck=T8 MPa, o controle era 

feito pelo engenheiro ou pelo mestre. 

6.0 ALVENARIA 

As alvenarias definidas corno de vedacao foram executadas segundo 

procedirnentos normais, os quais se constituern assentamento com argamassa, verificacao 

de prumo e esquadro e por fim encunharnento das mesmas o qual foi realizado com 

expansor. Nas paredes internas nao foi colocado argamassa na direcao vertical, exceto em 

locais onde seria assentado janelas e portas. 

Os tijolos assentados deveriam estai' em prumo e esquadro de rnodo que o 

revestimento nao ultrapassasse 2 cm, o que na maioria das vezes nao ocorria. 

No Atenas a alvenaria era estruturai. Nao muita diferenca com relacao a alvenaria 

que foi realizada na outra obra, apenas a argamassa foi colocada nas duas direcoes. 

7.0 PREFARO E TRANSPORTS DA ARGAMASSA NA OBRA 

Os equiparnentos e ferramentas utilizadas foram basicarnente: o equiparnento de 

mistura ( betoneira) , os recipientes para se fazer a medicao da quantidade dos materials e 

as pas. Tambern poderia ter sido usado peneiras para eliminar os torroes e materials 

estranhos ao agregado, como nao foi utilizada a argamassa sernpre apresentava tais 

rnateriais dificultando o traballio dos pedreiros, os quais reclamavam bastante. 



A betoneira possuia como acessorio pas carregadoras para facilitar a colocacao dos 

materials no seu interior, aumentando assim a produtividade da mao - de - obra e 

diminuindo a solicitacao fisica dos operarios. 

A medicao da quantidade dos materiais e o seu transporte ate a betoneira eram 

feila aiiaves de eamnhos dosadores, uiilizados para gajanili que os iracos estipulados 

ibssem obedeciuos. 

O equiparnento utilizado para o transporte da argamassa no estado fresco ate o 

local de aplicacao foi o carrinho - de - mao, que era colocado dentro do elevador destinado 

ao transporte de materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.0 CHAPISCO 

A argamassa utilizada era constituida de cimento e areia na proporcao 1:3. A 

aplicacao do chapisco foi feita nos pilares, vigas e nas paredes externas de cada tone. 

9.0 EMBOCG 

Esta etapa nao era realizada. 

10.0 REBOCO 

A argamassa utilizada no reboco era constituida de cimento, cal, areia e urn 

aditivo, na proporcao 1:2:8 + 100ml de aditivo. Este aditivo era usado para que o reboco 

tivesse uma melhor aderencia com a alvenaria, ja que a mesma nao tinha emboco. A 

aplicacao do reboco foi feita inicialmente com uma collier de pedreiro, depois aplicado uma 

regua de aluminio e uma desempenadeira para alizar a superficie, Apos 3 horas passava-se 

a gorda de cal, melhorando a superficie para posteriormente fazer seu emassamento. 

11.0 CONTRA PISO 

Utilizava-se uma espessura de aproximadamente 10cm, havia locais onde essa 

espessura era maior, isto ocorria devido as irregularidades que haviam na laje, ou seja, 

durante a concretagern das mesmas nao tomou-se os cuidados necessarios para evitar tais 

erros, corno por exemplo, nivelamento da superficie com a regua de aluminio. O iraco 

ulilizado foi 1.4. 



12.0 IiMPERMEAB1LIZAC AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeiramente fazia-se uma regularizacao no piso com cimento e areia na 

proporcao 1:4, com caimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1% em direcao aos pontes de cairnento de agua , entao 

prornovia-se a cura da argamassa esperando-se urn bom acabamento, devido a ma execucao 

desta atividade foi necessario fazer-se o retrabalho. 

Antes de comecar a impermeabilizacao era feito uma preparacao da superficie para que 

houvesse uma perfeita ligacao entre a superficie e o material impermeabilizante 

Foi aplicada uma demao de solucao asfaltica Viapol com rolo sobre a regularizacao e 

aguarda-se sua secagem. 

Logo apos alinhou-se a manta asfaltica de veu de poliester e imputrescivel, procurando 

iniciar a colagem no sentido do ralo para as cotas mais elevadas, trincas e iissuras. 

Depois a superficie recebeu mais duas demao da solucao asfaltica. No dia seguinte foi feita 

a protecao mecanica corn argamassa, entao a superficie estava pronta para receber o piso 

previsto. 

13.0 PISOS 

O assentamento foi realizado com argamassa colante industrializada apropriada 

para este tipo de atividade. O piso era do tipo ceramica da marca Eliane. 

14.0 ASSENTAMENTO DA CERAMICA EXTERNA 

O assentamento foi realizado com argamassa colante industiializada apropriada 

para este tipo de atividade. A ceramica e da marca Cecrisa. 



CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste periodo de estagio percebemos o quanto esta atividade e importaiite na vida 

academica do estudante, a qual deveria ser desen vol vida paralelamente com as disci plinas 

de acordo com seu andamento, porque no dia -a- dia toraa-se urn pouco dificil estabelecer 

a ligayao necessaria entre os conceitos teoricos e sua aplicacao . Na Universidade nos 

ensina o calculo, mas nao sabemos executa-lo, na maioria das vezes nern ao menos 

sabemos corno faze-lo, nao sabemos como funciona o departamento administrative, de 

vendas, de financas, pessoal, de compra de materiais de uma construtora. O 

desconhecimento destes fatos fazem com que nos recem - formados tropece em situacoes 

simples, apesar dos conhecimentos teoricos, quando buscamos esse aprendizado atraves do 

estagio nos deparamos com a resistencia de pessoas que ja se encontram no mercado . E 

para refletir sobre tal experiencia, consideramos de fundamental importancia fazer uma 

retrospectiva das atividades realizadas como tambem a relacao entre estagiario, engenheiro 

e artifices. 

lniciando a reflexao pelas etapas realizadas, registraremos que o estagio no geral, 

nos revela importantes situacoes as quais nao estamos acostumados e que elas sao uma 

fonte riquissima de conhecimento, desde que sejam bern exploradas e bem orientadas, ou 

seja, que haja um maior interesse por parte do engenheiro em nos explicar detemiinadas 

atividades executadas, alem de termos contato com as normas vigentes no pais para a 

realizacao das atividades desenvolvidas na obra. 

As dificuldades nesta atividade de estagio relaciona-se tambem com as relacoes 

entre estagiario e artifices, que a principio nos parecem acessiveis ate o momento em que 

nao sejarnos uma ameaca para eles. 

Urn fato a ser comentado e que devido ao grande volume de obras e a escassez de 

operarios especializados, os existentes aprendem a trabalhar artesanalmente e sem 

nenhurna tecnica, eomecando de servente podendo chegar a mestres, desenvolvendo suas 

atividade de forma errada ocasionando servicos de ma qualidade, em alguns casos tendo 

que ser refeito, entretanto o trabalho artesanal que ainda predomina na construyao civil esta 

gradativamente se extinguido, pois as obras estao se modernizando e necessitarn de 

pessoas mais especializas que possarn contribuir com a diminuiyao de desperdicio, que 

saibam operar rnaquinas que agilizern as atividades , que compreendam todas etapas da 

obra, enfim que seja polivalente, 

A velocidade no surgirnento de novos processes e tecnicas nesta area e plenamente 

justificado pelo anseio da reducao nos custos finais da obra e sua qualidade. 

No meu estagio , nao forarn observadas dificuldades insuperaveis, as quais fazem 

parte do arnadurecimento do estagiario. 
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