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APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente reiatorio e um compiexo teorico-pratico com referenda ao 

ESTAGIO SUPERVISIONADO realizado por RENATA COSTA DE ALMEIDA, 

matriculada no curso de Engenharia Civil da UFPB, sob numero de matrlcula 

9611058-8, no CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL, localizado a 

Rua Engenheiro Jose Bezerra, 133, Mirante, com carga horaria semanai de 

20h e sob orientacao do Professor Engenheiro Luciano Gomes de Azevedo, 

no perfodo de 12 de Marco de 2000 a 25 de Outubro de 2000, totalIzando 600 

horas. 
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OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo cio estagio supervisionacio e promover ao aiuno a 

oportunidade de associar a pratlca, a gama de conhecimentos teoricos 

adquiridos ao longo do curso. 

Este relatorio visa, portanto, descrever o campo de trabalho e as 

atividades desempenhadas peia aiuna como estagiaria no canteiro de obras 

do Condomfnio Residenciai Porta! do Sol. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bste reiatorio esta dividido em capftuios distintos uma vez que o 

estagio, objeto deste trabalho, fol reaiizado em dlferentes areas da obra. 

da estrutura organizacional da empresa, participando da execucao da obra 

em diversas fases e desenvoivendo uma serie de tarefas. Entretanto, quando 

do inicio do estagio, encorstrava-se o edificio em fase de acabamento e a area 

de lazer por comecar suas atividades de construcao. Sendo esta area parte 

integrante da edificacao, fez-se necessaria uma resumida abordagem a 

respeito do predio ja edificado. 

Portanto, o Capituio ! deste reiatorio prende-se as caracteristicas 

gerais da edificacao. 

No Capituio II, a aluna descreve as atividades que acompanhou na 

obra durante o perfodo de 12 de Marco de 2000 a 25 de Outubro de 2000, 

como estagiarla. Esta fase corresponde ao inicio da obra da area de lazer do 

condomfnio, em paralelo com as atividades de acabamento da area comum e 

dos apartamentos. 

E por fim, com uma anaiise crftica e uma visao ja bem mais agucada a 

respeito da construcao civil, a aluna faz suas conciusoes a cerca do estagio e 

seu aprendizado. 
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CAPITULO I -AOBRA 

I-A OBRA 

1.1-FICHA TECNICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1- Nome cia Obra: Condomfnio Residenciai Portai do Sol 

1.1.2- Porte da Obra: Condomfnio Residenciai com 21 pavimentos 

1.1.3- Uso da Edificagao: Habitacionai/Residenciai de fino acabamento 

113- Localizacao R Eng- Jose Bezerra, 133-Mirante, C Grande - PB 

1.1.4- Projeto Arquitetonico: Newton Fernandes 

1.1.5- Calcuio Estrutural: Luciano Gomes de Azevedo 

1.1.6- Inicio da Obra: Setembro de 1995 

1.1.7- Area do Terreno: 

Predio = 1.800,00m2 

Area de Lazer = 1.800,00m2 

1.1.8- Area Construida: 

Predio 

Garagem = 1.575,63m2 

Mezanino = 269,55m^ 

Pavimento Tipo = 18 x 287,37 = 5.172,66m2 

Area de Lazer 

Piscina Termica = 15m 3 

Quadra de Squash _ 140m 2 

Campo de Futebo! _ 230m 2 
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1.2- CARACTERISTICAS DO PROJETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Edificio e constitufdo por um bioco de i 8 pavimentos-tipo, contendo 

01 apartamento por andar, 01 pavimento destinado ao mezanino e salao de 

festas e mals 02 pavimentos destinados a garagem (com 04 vagas por 

apartamento) e hall social, servidos de 02 elevadores (01 de servico e 01 

social) e uma escada de emergencia. Aiem destes, ha ainda o subsoio, onde 

se encontram o reservatorio inferior e a fossa. 

O projeto inicia! para a area de lazer do condomfnio especificava que a 

piscina e demais areas de vivencia fossem construfdas no andar reservado 

ao saiao de festas, entretanto, no final de 1999 o projeto foi modificado e 

aprovado peios senhores condominos. Com a aquisicao do terreno vizinho a 

construcao, com aproximadamente 1.800,00m2, o novo projeto previa a 

construcao da piscina termica com capacidade de 150 mil litros, banheiros e 

sauna, um campo de futeboi, areas arborizadas e urbanizadas para 

caminhadas e exercfcios e, posteriormente, uma quadra de squash. 

Os projetos de concreto armado obedeceram a NBR-6118 da ABNT e 

todas as etapas de execucao foram detalhadamente especificadas e seguidas 

de acordo com o projeto. 

As formas utiiizadas foram confeccionadas em madeirit piastificado, de 

forma a garantir todos os detalhes das pecas e apresentar malor 

aproveitamento. 

A desforma so era feita apos o concreto atingir um estado de 

seguranca reslstente as tencoes atuantes nas pecas. 

As ferragens utiiizadas na edificacao em sua maioria foram o CA-50 

(de diametro16.0, 12.5, 10.0 e 8.0 mm) e o CA-60 (diametros 6.0 e 5.0mm). 

Para a iiberacao da concretagem antes era reaiizada a conferencia de 

todas as ferragens. 

O concreto foi preparado em betoneira de 580I no proprio canteiro, 

instalada ao nivel do terreno. 

Todo o edificio foi construfdo sobre sapatas (fundacoes diretas) de 

concreto estrutural, inclusive a piscina. 
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CAPITULO II - 0 ESTAGIO 

II- O ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio, objeto deste reiatorio, teve seu princfpio na area de iazer do 

Condomfnio Portal do Sol, em i 2 de marco de 2000. Durante toda a obra, a 

estagiaria desempenhou as mais diversas atividades, iniciando pelo 

levantamento planialtimetrico do terreno e seguindo sequencialmente as 

demais atividades reaiizadas nesta area. Em paraieio, acompanhou e 

fiscaiizou os servicos de acabamento que eram realizados na area comum e 

nos apartamentos do ediffclo, tendo ainda executado levantamentos de 

quantitativos, planilhas orcamentarias, medicoes, preenchimento do diario de 

obra, envoivendo-se tambem com os trabaihos da CIPA e sinaiizacao dos 

ambientes de trabaiho. 

A seguir, serao descrlmlnadas todas as atividades ligadas ao estagio, 

enriquecidas, quando necessario, de uma revisao bibliografica e uma 

fundamentacao teorica aiiada a pratica construtiva. 

i) Terreno de aproximadamente 
11.1- Area de Lazer 

//. 1.1- CONDIQ6ES LOCAIS 

FIG01 - Visao superior da area de lazer 

60,0x30,0 m, retangular, com aclives 

laterais; 

ii) Ainda nao ha, na rua, rede de 

agua e esgoto; 

iii) E inexistente acesso de via 

publica e iluminacao; 

iv) Tornou-se necessario o 

fechamento do terreno, pelo fato do 

mesmo ser de grandes dimensoes. 

v) O terreno apresenta camada 

resistente (rocha decomposta) que 

permite o uso de alicerces de pedra 

rachao e fundacoes em sapatas. 
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11.1.2- SERVIQOS PREUMINARES 

i) Limpeza do terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A iimpeza do terreno e feita de modo a serem eiiminados troncos e 

raizes de arvores que possiveimente prejudiquem os futures trabaihos. 

Na area a ser edificada foi reaiizada raspagem e iimpeza manuai do 

terreno. 

ii) Insiaiagdes Provisorias - Canteiro de Obras 

O canteiro tern a finaiidade de faciiitar a execucao da obra, e circuiacao 

de pessoas e materials na obra, alem de isoiar a mesma do movimento 

externo, dificuitando assim o desvio da atencao dos operarios nos horarios de 

expediente e ate mesmo saida destes ou de material sem previa autorizacao. 

O Abrigo Provisorio e as Ligacoes Provisorias de Agua e Luz ja 

instaladas no canteiro de obras da parte residenciai deram suporte a esta 

nova etapa da obra. 

A estrutura reune alojamento, almoxarifado e deposito de materiais, 

instaiacoes de sanitarios, cozinha e refeitorios para funcionarios, secretaria e 

iigacoes provisorias (que obedecem rigorosamente as prescricoes das 

concessionarias locals), como definldos abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escritorio 

O escritorio do Condomfnio Residenciai Portai do Soi esta situado no 

pavlmento terreo (garagem), dispondo de armarios, ficharlos e arquivos para 

a armazenagem de documentos e materia! de escritorio, mesas e cadeiras, 

computadores e perifericos, telefones/fax, alem de um banheiro privativo. 
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instaiacoes Sanitarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As instaiacoes sanitarias devem ser mantidas em perfeito estado de 

conservacao e higiene, aiem de estarem dispostas em iocais de facil acesso. 

As Instaiacoes sanitarias do canteiro de obras sao constitufdas de 

lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na proporcao de um conjunto para cada 

grupo de vinte trabaihadores ou fracao, bem como chuveiro, na proporcao de 

uma unidade para cada grupo de dez trabaihadores ou fracao. Tern porta de 

acesso que asseguram a privacidade alem de possuir piso lavavel e 

impermeavel, iluminacao e ventilacao adequadas. 

Vestiarios 

Os vestiarios sao iocaiizados em area coberta, vedada, , sem iigacao 

direta com o iocai destinado as refeicoes. E e sempre mantido em bom estado 

de conservacao e higiene. 

Refeitorio 

O refeitorio e abastecido de agua potavei, fiitrada e fresca. O iocai 

destinado as refeicoes possui capacidade para garantir o atendimento de 

todos os trabaihadores no horario das refeicoes, alem de nao ter Iigacao 

direta com as instaiacoes sanitarias. Tern boa ventilacao natural, o que 

dispensa o uso de ventiiadores. 

Cozinha 

A cozinha do canteiro possui boa ventilacao natural que permite uma 

boa exaustao, uma pia para lavar os aiimentos e utensilios alem de um fogao 

e um refrigerador. Na cozinha, as instaiacoes eletricas sao protegidas 

adequadas a capacidade instalada. 

Deposito de ferramentas e materials 

Foi instaiada no canteiro uma area para o armazenamento dos 

materials e ferramentas que necessitam de abrigo e serao utilizados na 

20 
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construcao. Para tanto, foram confeccionados armarios e prateieiras de 

madeira. Todos os equipamentos de protecao individuals tambem sao 

guardados no deposit©. Os armarios e prateieiras tern faci! acesso e a entrada 

para o deposito e devidamente trancada para evitar qualquer imprevisto ou 

acidente. 

iii) Levaniamenio iopografico e marcagao do terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Topografia 

A topografia permite, atraves de regras e principios matematicos, obter 

a representacao grafica de uma porcao limitada da superficle terrestre, 

pre] eta da sobre um piano horizontal, com a exatidao e os detalhes 

necessarios ao fim a que se destina. 

Pianimetria 

Parte da topografia, mais especificamente da divisao da topometria que 

trabalha com anguios e distancias horizontals. 

Aitimetria 

Estuda e estabeiece os procedimentos e metodos de medida de 

distancias verticals ou diferencas de nivel atraves de nivelamentos. 

A topografia e a primeira etapa da execugao de construcao de uma 

obra, apos os estudos geotecnicos. E nao foi diferente na obra da area de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I p - r a r Hr> Oo n H n r p Tn i r *  Pr»r+Q|  H p Q/ \ |  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iCi< .ui v-<zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ W V I I W U I V • W l t U IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ A \ S v / v i . 

Os servicos de topografia foram executados com instrumentos 

topograficos de alta precisao (teodolito eietronico e nivel) iniciados peia 

delimitacao da area (pianimetria) e o nivelamento (aitimetria) do terreno. 

Em seguida, de posse do projeto, foi feita a marcagao da obra no 

terreno. A partir da impiantacao de marcos, com cotas de nivei definidas, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 
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obra foi totaimente iocada sobre "gabaritos", aiinhando os eixos das paredes, 

piiares e sapatas com a ajuda de pregos. 

//. 1.3- MOVIMENTO DE TERRA 

i) Escavagoes 

Toda a movimentacao de terra foi reaiizada manuaimente, obedecendo 

os nfveis do projeto. O volume total de escavacoes nesta fase foi a soma dos 

volumes de escavacoes de valas e sapatas. O material resultante da 

escavacao foi reaproveitado para posterior aterro das vaias. 

/'/; Aterro 

Houve necessidade de se efetuar um pequeno aterro, na area do 

campo de futebol, que apresentava maior declividade em aproxlmadamente 

50% de sua area nao sendo, entretanto, necessario o emprestimo de material 

para aterro, uma vez que havia no iocai disponibiiidade de material. 

//. 1.4- iNFRA-ESTRUTURA 

A infra-estrutura de uma obra e composta por estruturas que tern por 

finalidade absorver a carga total da edificacao e distribui-la ao solo, resistindo 

as suas reacoes; sao geralmente designadas de fundacoes. 

As fundacoes vao depender do tipo de solo do terreno. Uma sondagem 

iniciai permite saber quai a fundacao mais indicada. 

As fundacoes sao classificadas em diretas e indiretas. 

As fundacoes diretas ou superficiais devem ter uma area ta! que, sob 

acao do peso, produzam compressao sobre o solo inferior a taxa admissivel 

peio mesmo. E podem ser do tipo continuas ou descontinuas. As fundacoes 

continuas tambem sao denominadas de fundacoes corridas e transmitem ao 

solo as cargas de muros, paredes ou de piiares em sequencia. E o caso das 

sapatas corridas, baldrames, alvenaria de pedra e vigas de fundacao. As 

fundacoes descontfnuas ou isoladas suportam a carga do piiar e podem ser 
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assentadas a uma profundidades maiores as das fundacoes corridas. 

Exemplos de fundacoes isoladas sao: 

Blocos: fundacoes diretas, com grandes dimensoes, executadas em 

concreto (geralmente ciclopico), dispensando as armaduras; 

Sapatas: eiementos de apoio em concreto armado, de aitura e 

dimensoes reiativamente pequenas. Trabaiham a flexao e sao de facil 

execucao , podendo ter bases de forma quadrada, retangular ou octogona!. 

Sapatas excentricas: tambem denominadas de sapatas de divisas. Sao 

usadas quando a resultante das cargas apiicadas nao passam peio centra de 

gravidade da sapata ( no caso de piiares junto aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA limites do iote), tendo-se a 

necessldade de se projetar uma viga de equilibrio capaz de absorver o 

momento gerado pela excentricidade da sapata. 

As fundacoes indiretas tambem podem ser denominadas de profundas. 

Sao usadas quando as cargas a suportar pelo terreno sao aitas e o terreno e 

pouco resistente na superffcie ou resistente apenas a grande profundidade. 

Alem de levar em consideracao a taxa admissfvel de resistencia a 

compressao do soio, as fundacoes profundas ievam em conta a aderencia do 

solo. As fundacoes profundas sao executadas em estacas ou tubuloes. As 

estacas podem ser de madeira, concreto ou aco. 

i) Servigos Gerais de Fundagoes 

As escavacoes das valas para as sapatas e muros de arrimo 

obedeceram todos os nfveis de projeto. O fundo das valas foi devidamente 

apiloado para receber as sapatas. O material utilizado para aterro foi aquele 

proveniente das proprias escavacoes e o aterro, executado em camadas 

sucessivas de 20cm, foi devidamente molhado e apiloado manuaimente. 

ii) Fundagoes 

As fundacoes usadas na area de lazer do Condomfnio sao do tipo 

superflciais, executadas em sapatas quadradas ou retangulares, para 

suportar os piiares, escavadas a ceu aberto, conforme dimensoes 

predefinidas no Caiculo Estrutural e sob a piscina, como fundacao, foi 

construido um muro de arrimo com pedra argamassada. 
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FIG 02 - Fundacao (Arrimo) da Piscina 

Ja para o muro que cerca a area, foi utiiizada uma fundacao corrida em 

pedra argamassada com cinta de concreto armado. 

//. 1.5- SUPER-ESTRUTURA 

A superestrutura e o conjunto de eiementos estruturais (concreto 

armado) usado para absorver as cargas verticals transmitidas peia edificacao. 

Sao tres os comumente usados: 

Lajes: placas de concreto armado, com dimensoes iimitadas; 

vigas: apoiam as iajes, recebendo as tensoes transmitidas peias 

mesmas. 

Piiares: recebem as cargas das iajes e vigas, transmitindo-as as 

fundagoes. 

i) Formas 

Para laies: Sao constituidas de um piso de tabuas apoiadas sobre uma 

trama de pontaletes horizontals, e este por sua vez apoiados sobre pontaletes 

verticals, que sao para evitar a flambagem dos pontaletes, ao receber a 

concretagem. Usam-se cunhas para forgar os pontaletes verticals para cima, 

permitindo um bom ajuste do nivelamento do assoaiho, ao mesmo tempo que 

evita o desniveiamento de aiguma escora. 
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Para piiares:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sao constitufdas cie quatro tabuas iaterais (madeirit 

piastificado de 12mm), estribadas com gravatas para evitar o seu 

abaulamento no ato da concretagem. No caso de piiares de secao circular, as 

tabuas sao substituidas por sarrafos para permitir a curvatura, e para dar um 

meihor acabamento foram usadas piacas de zinco internamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chapa de 5 ou 8 mm 

Chapa dc 14 mm 

em duas partes 

Corte para confer a forma 

FIG02 - Forma para piiares de secao circular 

Para vigas: Semeihante aos dos piiares, apenas se diferenciando 

porque tern a face superior iivre. Sao escoradas por pontaietes verticals como 

as Iajes. 

Tais formas foram fabricadas de modo a atender os seguintes (tens: 

* dar as pecas exatamente a forma como foram projetadas; 

* nao deformar sensivelmente por acao da concretagem; 

* facilitar a desmontagem sem choques nem esforcos desnecessarios 

que possam danificar a peca de concreto, entre outros. 

E valido salientar que todas as formas foram devidamente umedecidas 

antes da aplicacao do concreto. 

Ainda assim, para se garantir uma boa execucao do concreto, erarn 

realizadas conferencias das formas, da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pilar: Locacao, dimensoes, prumo, escoramentos e 

aiinhamento. 

Viga: Locacao, dimensSes, nivelamento, escoramento, contra-

flecha (quando existentes), aiinhamento e cota da base da viga em relacao ao 

pavimento inferior. 

Laje: Dimensoes, nivelamento, escoramento, contra-

flecha(quando existente) e pe direito. 
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ii) t-erragens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A armadura, introduzida no concreto com o objetivo de reforca-io, 

constitul-se de vergaihoes de ago doce laminado a quente ou deformado a 

frio, normalmente de secao redonda. Esses ferros sao normalmente vendldos 

em varas ou rolos, sendo mais comuns em varas de 12m. 

0 dobramento dos ferros da armadura deve seguir rigorosamente o 

projeto. A montagem da ferragem dentro das formas deve ser feita de tai 

modo que nao deformem ou mudem de posicao durante a concretagem. Para 

fixar a ferragem e normal que se usem arames de aco e "cocadas" (tarugos) 

de concreto. 

Antes e durante a concretagem, as piataformas de service devem estar 

dispostas de modo a nao acarretarem deformagSes nas armaduras. 

A conferencia da ferragem deve ser feita pelo engenheiro responsavel 

paia obra, sob os seguintes aspectos: tipo de ago, bitoia, quantidade de ferros 

e disposlgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oficina de Armacao 

A oficina de armagao montada no canteiro de obras do condomfnio 

Residenciai Portai do So! e dotada de um grau de mecanlzagao satisfatorio. 

Ne!a podem ser encontrados os equipamentos necessaries para o corte e 

dobragem do ago como tesouras, maquinas de desempenar e cortar o ago e 

maquina de esmerii. O dimensionamento desses equipamentos foi efetuado 

em fungao da quantidade de ago, da bitoia e prazo de execugao. Fez-se a 

partir de lotes distlntos por diametro, deslocamento mfnimo com o ago para o 

corte e dobragem. A area destinada a oficina foi o segundo pavimento de 

garagem da edificacao anterior. 

Ferragem Utiiizada 

CA-50: <j) 20.0, § 16.0, <j> 12.5, (j> 10.0 ecj)8.0mm; 

CA -60'. (j) 6.0 e (j) 5.0 mm ] 

Arame Recozido n° 13. 
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Armacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos trabaihos de armacao tentou-se seguir minuciosamente os 

detaihes do projeto. 

Nesta fase, em peculiar, os ferros eram (sempre que possfvel) 

adquiridos com antecedencia, possibilitando ao ferreiro adiantar os servicos 

antes do termino das formas, executando o aiinhamento, corte e dobramento 

das barras conforme medida das piantas. 

0 trabalho com o ferro para o concreto foi dividido em duas fases: 

Corte e Preparo: Reaiizados na banca de trabalho. O ferro, recebido 

em feixes com barras de comprimento em torno de 12 metros eram 

submetidos a dobramentos, formando ganchos e cavaletes. 

Armacao: Executada sobre as proprias formas no caso das iajes e 

vigas. No caso dos piiares, executada previamente, pela impossibiiidade de 

faze-So dentro das formas. 

A fixacao entre as diferentes barras de ferro foi feita com arame 

recozido n° 18 (arame mais maleavel e portanto mais facii de ser trabalhado). 

Conferencia da Ferragem 

Com o objetivo de garantir uma maior perfeicao na execucao, maior 

estabilidade e seguranca, eram feitas as devidas conferencias em cada parte 

da armadura, seguindo as etapas a seguir: 

- verificacao das bitolas; 

- verificacao das posicoes e direcoes das ferragens; 

- verificacao do comprimento dos ferros; 

- verificacao das quantidades dos ferros; 

- verificacao dos espacamentos entre os ferros. 
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Para cada estrutura seguia-se um roteiro peculiar de conferencia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Piiares 

No pilar deve-se verificar: 

1- tipo de aco; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento, quando nao existe simetria; 

5- comprimento de espera; 

6- espacamento dos estribos. 

Vigas 

Deve-se verificar: 

1- tipo de aco; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento; 

5- espacamento dos estribos. 

Lajes 

Deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento da ferragem positiva e negativa. 

iii)Concreto 

Concreto Magro 

O concreto magro e um concreto simpies, composto por cimento, areia 

e brita. No caso desta obra foi aplicado sob as sapatas. 
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Concreto Armado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E o concreto composto de cimento, agua, agregado miudo, agregado 

graudo e a armagao. Combate esforgos de compressao e tragao. Nesta obra, 

foi utilizado em grande quantidade nas fundagSes. na piscina, nos piiares, nas 

vigas e nas Iajes que cobrem a area da piscina. 

Fatores importantfssimos foram considerados para se manter a 

qualidade e a fungao do concreto: em especial o trago do concreto e o fator 

agua cimento. O trago utilizado nesta fase da obra foi 1:2:3. 

Preparo do concreto 

O concreto pode ser preparado de tres maneiras: manual, mecanica ou 

por usinas. 

Neste caso o concreto foi preparado mecanicamente atraves de uma 

betoneira de 580 I, instalada na edificacao mais antiga, que tambem fazia uso 

(mas em menor escaia) da betoneira. Com este sistema de preparo foi 

possivel obter aigumas vantagens na execugao do concreto, como: produgao 

em grande escaia, rigorosidade da dosagem, homogeneidade da mistura, 

execugao de concreto com maior resistencia. 

Concretagem 

Aiguns fatores importantes que devem ser rigorosamente anaiisados 

na hora da concretagem: 

TRANSPORTE 

O transporte do concreto deve ser tal que evite perda de material e 

desagregacao ou segregagao de seus elementos. O percurso horizontal deve 

ser o menor possivel, devendo-se evitar depositos intermediaries. 

No caso desta obra, por a central de concreto ser a mesma da obra 

residenciai o transporte tornava-se um pouco mais distante. Entretanto, 

tomava-se o cuidado de nao proporcionar perda do material. 
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LANQAMENTO DO CONCRETO 

O langamento do concreto deve ser feito o mais proximo possivel de 

sua poslgao final. O concreto nao deve ser lancado apos o tempo de pegs. 

Normalmente o intervalo entre o preparo e o Iancamento e de uma hora, no 

maximo. Este iimite varia se houver utiiizacao de retardadores ou 

aceleradores de pega. 

K\r\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H g <~>h.ro rir\ P o n H A r n l n i n P o p i H o n ^ i ^ l D/-\r+--} I r~\rs C/-\l o r \Ao o 
l l U w O w VUla v w n w v i i i i i IIU i iu iwi i UI Lai U U w | J O O a 

minuciosa conferencia das ferragens, da colocagao das formas e preparagao 

dessas com desmoidantes, para evitar a absorcao da agua de amassamento, 

dava-se inicio ao Iancamento do concreto. No ato de Iancamento do concreto 

teve-se o cuidado de seguir a risca as instrucoes da norma, no que se refere 

a altura maxima de Iancamento do concreto, principalmente quando da 

concretagem dos piiares. Esta aitura nao deveria uitrapassar 2,00 m , 

evitando asslm a segregagao do concreto. 

O langamento era efetuado imediatamente apos a produgao e 

transporte do concreto. 

ADENSAMENTO DO CONCRETO 

0 adensamento pode ser mecanico ou manual. Sera manual quando o 

operario o flzer de forma manual, usando ferramentas adequadas para tal. 

Caso utilizem-se vibradores (de placa ou de imersao) o adensamento sera 

considerado mecanico. E valido ressaltar que no caso de estruturas aparentes 

e obrigatorio o adensamento mecanico para o concreto. 

O adensamento devera ser realizado de forma continua e 

cuidadosamente durante e imediatamente apos o langamento do concrete 

afim de que a mistura preencha todos os cantos da forma. 

Nesta obra, utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de 

imersao. O concreto foi langado de camada em camada de modo que nao 

ultrapassassem ZA da altura da agulha do vibrador, procedimento tal que 

movimenta os materiais que compoe o concreto de forma a ocupar os vazios 

e expuisar o ar da mistura. Para se obter uma melhor Iigacao entre as 

camadas, era aconselhado que se penetrasse com o vibrador na camada 

anteriormente vibrada. 

30 



RELAT6rIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CURA DO CONCRETO 

Da-se o nome de cura ao conjunto de medidas que evitam a 

evaporacao prematura da agua necessaria a hidratacao do cimento, que rege 

a pega e seu endurecimento. 

Nas estruturas de concreto da area de iazer do Condomfnio Portai do 

Sol, a cura (com irrigacao periodica das superficies) ocorria dentro de um 

perfodo de aproximadamente 8 dias apos o Iancamento, tomando-se sempre 

o cuidado de umedecer as pecas, prevenindo assim retracao, fissura e 

enfraquecimento do concreto. 

iv) Desforma 

A desmoldagem de formas so acontecia quando o concreto 

encontrava-se suficientemente amadurecido e resistente, ou seja, logo apos 

ele atingir seu ponto de seguranca, resistindo as cargas nele atuantes. 

FIG 03 - Area de Lazer - Piscina: laje, vigas e piiares em concreto armado 

H.2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Predio Kesidenciai 

Durante o perfodo do estagio, como ja foi anteriormente comentado, o 

predio encontrava-se em fase de acabamento; tanto a area comum, como as 

unidades dos condominos. 

Nesta fase, a aiuna acompanhou e fiscaiizou os servicos de 

acabamento e executou tarefas compiementares e paralelas, tais como 

medicao de producao dos operarios, atualizacao de servicos, levantamento 
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de quantitativos para execucao de cronograma ffsico-financeiro, pianiihas 

orcamentarias, sinallzacao da obra e particlpacao nas atividades da CiPA. 

Seguem abaixo, as diferentes etapas, organizadas dentro de uma 

sequencia logica construtiva, seguidas das tarefas complementares realizadas 

e enriquecidas, tais como na fase anterior, de sucintas revisoes bibiiograficas. 

11.2.1- SERVigOS DE ACABAMENTO 

i) Alvenarias 

Eiementos da construcao civii resuitante da uniao de biocos, 

justapostos, unidos ou nao por argamassa, destinados a suportar unicamente 

os esforcos de compressao. 

As alvenarias mais utiiizadas sao executadas com tijolos de barro ou 

ceramico, "aprumados" na vertical, unidos com argamassa (agiomerante), de 

modo que a superficie das juntas estejam num piano normai aos esforcos 

principals. E podem ser de vedacao ou portents, segundo a classificacao da 

Norma Brasileira: 

Resistencia a compressSo 

TIPO fcmin na area bruta (Mpa) 

A 1,5 

VEDACAO B 2.5 

C 4,0 

PORTANTE D 7,0 

E 10,0 

A aivenaria do predio foi executada com espessura de 10cm com tijolos 

ceramicos furados, de dimensao 10x15x20, e assentada com argamassa 

mista de cimento e massame. 

Deve-se observar nos tijoios as seguintes caracteristicas: 

1- resistencia suficiente para suportar os esforcos de compressao; 

2- formas e dimensSes regulares; 
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3- bem cozicios e resistentes (sonoros ao choque); 

4- a presenter erestes vivas e superficies asperas, para meihor 

aderencia da argamassa; 

5- nao absorver muita agua; 

6- sem fendas ou rachaduras. 

ii) Argamassas 

As argamassas sao misturas de cimento, areia e agua (em gerai) que 

servem para unir definitivamente os biocos de uma aivenaria, revesti-la ou 

forra-la. 

As argamassas variam de constituicao e dosagem (trago), dependendo 

do fim a que se destina. A argamassa apenas de cimento e areia possui zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PCstzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l i n p r»r»r ice r> r n e f i i m a . c pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MQflr O! ltfO«i n r * n c t i t i l i n t p o n i i o I h o H e o m rr»qio 

trabalhabilidade e aderencia. 

A dosagem da argamassa, ou seja, a proporcao com que sao inclufdos 

os const i tu tes, chama-se trago. 

A argamassa destinada a aivenaria de tijolos deve apresentar 

resistencia pelo menos igual a dos tijolos que a comporao. 

A boa quaiidade e resistencia da argamassa dependem tanto de sua 

composlcao quanto de como e preparada: mecanlca ou manualmente. 

zi teeni03 de construgao de paredes e multo antiga porem e de 

extrema importancia se observar alguns detalhes na execugao. Uma parede 

bem assentada deve ser piana, vertical e sem onduiagoes, para se obter um 

consume minimo de argamassa. 

No caso do Condomfnio Portai do Soi, para assentamento da aivenaria 

empregou-se argamassa de cimento e massame, no trago 1:10. 
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iii) instaiagoes Eietricas e Hidro-sanitarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As instaiagoes eietricas e hidro-sanitarias das unidades do condomfnio 

eram executadas de acordo com o progresso dos servigos em cada uma 

delas. 

O projeto original seguia as especificagoes dos projetos eietrico e 

hidro-sanitarlo da obra. Entretanto, como a obra funciona em sistema de 

condomfnio, era permitido ao proprietario do apartamento fazer as 

modificagoes necessarias, adaptando os sistemas as condigoes de seus 

projetos arquitetonicos. 

Na instalagao eietrica, no caso de haver, dentro dessas modificagoes, 

pontos a mais do que os especificados no projeto original, era cobrada uma 

taxa (por cada ponto adicional), para cobrir os custos com material e mao-de-

obra. 

Semeihantemente acontecia para as mudangas no projeto hidro-

sanitario. 

iv) Revestimentos 

Paredes, pisos e forros necessitam de uma cobertura, que funciona 

como uma "capa" que deve protege-ios da umidade, aumentar a resistencia 

(paredes), tornar os pisos adequados ao seu uso e melhorar o efeito estetico. 

As paredes de tijolo, e ate mesmo as estruturas de concreto armado, 

precisam de uma camada protetora. Revestindo-as com uma camada de 

argamassa elas resistirao meihor aos esforcos, tornar-se-ao impermeaveis e 

de meihor facilidade de aplicagao de pintura ou revestimento ceramico. 

Os revestimentos constituem uma importante etapa na construcao civil, 

existindo varios tipos, cada um com sua finaiidade. 

Na fase de acabamento do Condominio utilizou-se os seguintes 

revestimentos: 
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Chapisco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeira "protegao" apiicada sobre a parede, empregando-se 

argamassa no trago 1:2, com areia sem peneirar. 

Embogo 

Revestimento grosso constitufdo de argamassa com iiga, ou seja, 

aderente. Funciona como um primeiro forro, dando-!he aspecto aspero e 

piano, que permite a posterior aplicacao do reboco. Em areas molhadas, os 

revestimentos ceramicos sao aplicados sobre o embogo. 

Revestimento de Gesso 

Este revestimento substitui o reboco, tambem chamado de massa Una. 

Aplica-se uma camada de gesso fina, permitindo que a parede (ou forro) fique 

mais plana e !isa, no caso de se desejar aplicar pintura (tinta plastica ou a 

oleo) sobre a area. 

Cimentado iiso 

Revestimento barato, impermeavei, apiicado sobre o embogo ou sobre 

uma base de concreto. E comumente usado em cozinhas, varandas, copas, 

banheiros e garagens. Nesta obra foi utilizado nos pisos das garagens. 

Ceramica e Granito 

As ceramicas sao fabricadas com argiia e sao mais resistentes que os 

azulejos. Sao apilcadas normaimente no revestimento de piso, podendo ser 

aplicadas tambem as paredes. 

FIG04 

Nesta obra utilizou-se a ceramica 

em grande escaia. Na maioria dos 

apartamentos utilizou-se ceramica tanto 

para revestimento de pisos como para 

revestimentos de paredes em areas 

molhadas. 
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Outro material utilizado para revestimentos, que "substituiu" a 

ceramica, foi o granito. Em muitas unidades o granito foi aplicado nos pisos e 

soleiras. Na area comum, hall social, mezanino, salao de festas e banheiros 

sociais especificou-se o granito como revestimento. 

FiG 05 - Hali Sociai: Parede revestida com gesso 

e revestimento de piso e rodape em granito. 

O contra-piso para apiicacao desses revestimentos varia de aitura de 

acordo com o material. Para ceramica, o contra-piso foi executado com 5cm e 

para o granito, com 3cm. 

iv) Esquadrias 

Conhece-se por esquadrias, as pecas destinadas a guarnecer os vaos 

de passagem, ventilacao e iiuminacao. Sao fabricadas de varios materiais: 

madeira, ferro, alumfnio, aco, latao e bronze. 

Janelas: Destinadas a permitir a passagem de luz natural e ventilacao. 

As mais comuns sao as de eixo iaterai, podendo ser tambem de guiihotina, de 

eixo horizontal, de correr, basculante ou persiana. 

Portas: Guarnecem as aberturas entre ambientes ou para o exterior. 

Permitem o controle de passagem de pessoas e tambem de ventilacao e 

iiuminacao. 

O tamanho da porta esta associado a funcionalldade do ambiente em 

que esta assentada. Os vaos minimos admissfveis para cada dependencia 

sao normatizados de acordo com o Codigo de obras de cada cidade. 
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Sobre o vao de portas e janeias devem ser construidas as vergas 

(pecas em concreto armado). Quando trabalham sobre o vao a sua fungao e 

evitar que as cargas da aivenaria superior recaiam sobre a esquadria, 

deformando-a. Quando trabalham sob o vao (jane'as) tern a finalidade 

distribuir as cargas concentradas uniformemente para a aivenaria inferior, 

evitando trincas. Quando os vaos sao superiores a 2,4m, as vergas devem 

ser calculadas como vigas. 

Na area comum do condominio, as esquadrias externas utiiizadas 

foram de ferro, com pintura de fabrica, na cor azui, encomendadas sob 

medida. 

FIG 06 - Painel de vidro com esquadrias de ferro 

Ja nas unidades dos condominos, as esquadrias (internas) que 

estavam sendo instaladas eram em sua maioria de madeira, encomendadas 

sob medida. 

11.2.2-ATIVIDADES COMPLEMENT ARES 

i) Medigao de produgao dos operarios 

Aiguns operarios da obra trabaiham em sistema de producao, ou seja, 

recebem o quanto produzem. 

O valor dos servicos e previamente estipulado. O exemplo abaixo 

mostra aiguns servicos pagos por producao e seus referidos valores: 

• Embogo: R$1 ,00 /m 2 
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• Contra-piso: R$1 ,00 /m 2 

• Ceramica: R$3 ,00 /m 2 

A medigao era feita peia estagiaria semanaimente, ou quinzenaimente, 

em fungao do tipo de service que estava sendo executado, ou para obtencao 

de saldo do funcionario, quando da necessldade para pagamento de mao-de-

obra. 

ii) Atuaiizagao de servigos 

Existe, no escritorio da obra, um quadro de servigos, onde estao 

iistados, por pavimento, todos os servigos de acabamento que serao 

executados ate o fma! da obra. 

Mensaimente, a estagiaria percorria todos os pavimentos e atuaiizava 

o quadro, possibiiitando desta forma ter-se uma visao gerai do andamento 

dos servigos da obra, da situacao do conjunto area comum e apartamentos, e 

ainda, proporcionando aos senhores condominos analisar a situagao de sua 

unidade em reiagao as demais. 

iii) Levaniamento de quantitativos 

Durante o estagio, a aiuna teve a oportunidade de ver na pratica a 

execugao e a funcionaiidade do cronograma ffsico-financeiro de uma obra. 

Dentro desse contexto, foi solicitada a fazer levantamentos de quantitativos 

de toda a obra para que fossem feitos ajustes no cronograma do Condominio. 

iv) Pianiihas orgamentarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orgamento 

Orgamento e o caicuio dos custos para executar uma obra ou um 

empreendimento. Quanto mais detalhado mais ele se aproxlmara do custo 

real. 
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O orcamento e uma etapa basica no pianejamento e programacao de 

uma obra. A partir de!e pode-se estudar a viabilidade economico-financeira da 

obra, obter a quantidade de materiais e servigos e numero de operarios para 

cada etapa da obra, elaborar o cronograma ffsico e/ou o de execugao, bem 

como o cronograma fisico-financeiro, e permite ainda o acompanhamento 

sistematico da aplicagao de mao de obra e materials para cada etapa de 

service. 

Como atividade de estagio, a aiuna montou diversas pianiihas de 

orcamento detalhado {avaiiagao de custo obtida atraves de levantamento de 

quantidades de materiais e servigos e da composigao de pregos unitarios, 

utilizando a TCPO - PINI)} tanto para orcar servicos nas unidades particulares 

e nas areas comuns, como para execugao do cronograma fisico-financeiro da 

obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao termino deste estagio pode-se observar quao grande e a 

importancia de se aliar a teoria a pratica, uma vez que, no campo da 

engenharia, ambas caminham juntas. 

O estagio em engenharia, em especial na area de construcao de 

edificios, permite ao aluno sair da universidade com uma visao mais pratica e 

com uma gama maior de conhecimentos, os quais se fazem extremamente 

necessarios na futura vida professional. 

Nessa fase, o aluno aplica na pratica todos os conceitos adquiridos 

academicamente, e aguca sua capacidade de agir como profissionai e o 

desaflo de assumir riscos, quando da necessldade de solucionar probiemas e 

desempenhar seu papel de engenheiro. 
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