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1.0 - APRESENTAQAO 

Este relatorio trata do estagio supervisionado, compromisso fixado de acordo 

com o dispositivo na Lei N° 6.949/77 e no respectivo Decreto de regulamentacao N° 

87.497/82, realizado no Condominio Residencial Castelo da Prata, situado a rua 

Capitao Joao Alves de Lira no bairro da Prata. As atividades foram desenvolvidas em 

horario integral, periodo de ferias, do dia 14/10/2002 ao ultimo dia util deste recesso, 

totalizando (doze dias ou noventa e seis horas), mais obediencia do seguinte horario: 

das 7:30 as 11:30 horas, tendo vigencia de 28/10 a 20/12 de 2002 totalizando 

(quarenta e sete dias, sabados inclusos, ou cento e oitenta e oito horas), ao qual 

totaliza-se em 284 (duzentos e oitenta e quatro horas). 

Sera mostrado neste relatorio o pronto atendimento dos objetivos, os quais tinha 

por finalidade: 

• Aplicar a teoria adquirida no curso ate o momento na pratica; 

• Adquirir novos conhecimentos gerais e termos utilizados no cotidiano; 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que 

poderiam vir a ocorrer no decorrer das atividades; 

• Desenvolver urn bom relacionamento com as pessoas; 

O Estagio ainda englobou urn processo de aprendizagem, as atividades 

desenvolvidas no decorrer deste foram a verificacao de: 

• Plantas e projetos; 

• Quadro de ferragens; 

• Montagem e colocacao das armaduras; 

• Montagem, colocacao e retiradas das formas; 

• Questoes de prumo e esquadro; 

• Concretagem de pilares, vigas e lajes; 

• Corte e Aterro; 

Em suma, verificou-se a execucao, principalmente, se estava atendendo as 

especificacoes das normas tecnicas, sejam elas sobre as formas, no que se refere ao 

seu contraventamento, ou do numero de armaduras, se estavam conforme 

especificado em projeto e ainda o controle durante o lancamento e adensamento do 

concreto. 
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2.0 - CONDOMfNIO RESIDENCIAL C A S T E L O DA PRATA 

O Castelo da Prata e uma mansao, um ponto de referenda em Campina 

Grande. 

A mansao sera preservada e ao seu lado construida uma torre de paredes 

bracas e cristais verdes, ao final, quando construida marcara verticalmente sua posicao 

na cidade. E nao seria improprio afirmar ainda que sera um marco para a construcao 

civil do estado da Paraiba, ja que este residencial se consolida no mais alto edificio do 

estado, com mais de trinta e quatro pavimentos, onde atividades como lazer e 

esportes, ainda poderao ser desenvolvidas nos 3880,00 m 2 de terrene (ver foto - 1). 

Ha, ainda, salas para reunioes, um pequeno auditorio, salao de festa e 

dependencias que integram os 1135,00 m 2 de area ja construida. 

A area ocupada corresponde a 9,35% da area total do terreno. 

Trinta familias poderao desfrutar da vista panoramica e do conforto que os 

apartamentos irao dispor. Apartamentos estes, cuja planta basica com quatro suites, 

salas, escritorios e dependencias de servicos poderao ser adaptados as suas 

necessidades. 

Como dito anteriormente, a torre tera 34 pavimentos, destes dois serao de 

garagem, um de acesso (terreo), 29 tipos e dois de cobertura, totalizados numa area 

construida igual a 14728,29 m 2 . 

Os apartamentos tipo tern 363,35 m 2 de area utit e cada um dispoem de quatro 

vagas na garagem com depositos individuals. 

A torre tera elevadores confinados, sendo dois sociais e um de service. 

Foto 1 - Mansao e projeto da torre. 
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Um gerador, pogos artesianos, estacionamentos para visitantes, antena coletiva 

alem de sistema de seguranca integrado completam a grandiosidade e o luxo do 

projeto. 

Os projetos e construcoes foram e estao sendo executados pelos seguintes 

profissionais: 

Arquitetura 

Arquitetos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jerdnimo Cunha Uma 

Helena Menezes 

Alexandre Lira 

Arquiteto associado: Carlos Alberto Melo de Almeida 

Projeto Estrutural 

Engenheiro Civil: Rdmulo Paixao 

Administragao 

Engenheiro Civil: Gustavo Tiberio A Cavalcante 
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3.0 - DADOS DA OBRA 

3.1 - A R E A S 

Areas (m2) 

Pavimentos Comum 

existente 

Comum 

projetada 

Privativa 

projetada 

Total Vagas 

Subsolo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 453,68 672,72 1126,40 63 

Semi-

enterrado 

i 404,53 645,66 1050,19 59 

Terreo 763,63 412,25 - 1175,88 Visitantes 

Mezanino 371,08 77,84 - 448,92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Tipo - 925,10 10537,85 11462,25 -
Cobertura - 63,80 534,85 599,65 -

Total 1134,71 2337,20 12391,38 15863,29 122 

Tabela 01 - Disposicao das areas. 

3.2 - LOCALIZAQAO DAS FACHADAS 

Norte Rua Joao Alves de Lira 

Sul Rua Rodrigues Alves. 

Leste Edificacoes ja construidas 

Oeste EdificacSes ja construidas 

Tabela 02 - Disposicao das fachadas 

Figura 1. Figura esquematica da planta de Situagao. 
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3.3 - PROPRIETARIOS 

0 ediffcio esta sendo construido em forma de condominio, sendo de natureza 

juridica, com responsabilidade conjunta dos proprietaries dos apartamentos. 

3.4 - CARACTERfSTICAS DAS EDIFICAQOES VIZINHAS 

As edificacoes existentes ao Leste e ao Oeste do edificio se constituem em 

casas com estrutura de concreto armado, com idade estimada de 25 (vinte e cinco) 

anos, e se apresentam em bom estado de conservacao tendo um muro como elemento 

divisionario erguido em alvenaria assentada sobre sapatas de pedra e com pilares de 

concreto armado. (Ver foto 2). 

Foto 2 - Muro de uma casa vizinha 

3.5 - A C E S S O A OBRA 

O acesso a construgao e atraves da Rua Capitao Joao Alves Lira, utilizando-se o 

portao principal (3,50m x 2,10m) para veiculos, para funcionarios e visitantes.(ver foto 

3). 

Foto 3 - Acesso a obra. 
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3.6 - TOPOGRAFIA 

A superffcie do terreno inicialmente inclinada foi alterada atraves de demolicao 

com uso de explosivos, ja que este esta montado em determinados locais sob dura 

rocha, bem como atraves de procedimentos mecanicos e manuais em local onde o uso 

do explosivel foi inviavel, tanto por questoes de seguranca, economia ou ate mesmo 

para contornar algumas situagoes indesejadas, como pelo que ocorreu, os abalos 

afetaram algumas estruturas de casas e predios vizinhos.(Ver foto 4). 

Foto 4 - Danos causados em casas vizinhas por uso de explosivos. 

3.7 - ESCAVAQAO 

Os procedimentos utilizados para as escavagoes foram: 

- Uso de explosivos; 

- Maquinas tipo pas-carregadeiras; 

- Retroescavadeiras; 

- Britadores. 

3.8 - FUNDA?OES 

As sapatas das fundacdes foram construidas de concreto armado, isoladas e 

associada de concreto cujo valor da resistencia a compressao fCk e 35 MPa. 

Foram concretadas sobre um terreno com caracteristicas de rocha, 

regularizadas com concreto magro, com 0,08 m de espessura. 
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3.9 - ESTRUTURA DE SUSTENTAQAO 

Realizado de concreto armado de lajes, vigas e pilares tendo a resistencia 

caracteristica do concreto a compressao fCk em 35 MPa. (Ver foto 5). 

E uma edificacao que apresenta grande flexibilidade, pois possui numeros 

pequenos de pilares, facilitando assim o projeto arquitetonico que tera maior liberdade. 

Deve-se salientar que, devido as suas grandes dimensoes, alguns dos pilares ja foram 

usados como paredes. 

A laje e do tipo nervurada, cogumelo ou ainda colmeia, armada e concretada 

sobre cumbucas, permitindo assim uma reducao da ordem de 50% de armadura. Com 

relacao a laje macica, alem do que reduz o numero de vigas significativamente. Outro 

aspecto importante que se pode observar com o uso dessa laje foi a rapidez de sua 

execucao. Alem do mais, as formas foram a todo o momento reutilizadas nos demais 

pavimentos. P6de-se observar tambem, que junto aos pilares onde a laje sera mais 

solicitada, nao se utilizou as cumbucas, a laje neste caso foi macica. 

Ainda sobre a reutilizacao destas formas tipo colmeia, notou-se que estas, 

apesar de serem de grande economia, apresentaram alguns problemas na hora da 

desforma. Algumas sofreram danos nas bordas causados ou por "pioes" nao 

qualificados ou por fragilidade e fadiga do material. 

Foto 5 - Estruturas das lajes, vigas e pilares. 
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3. 10 - CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalacoes que dao suporte a 

uma edificacao, a administracao, ao processo produtivo e aos trabalhadores. 

E de fundamental importancia, que durante o planejamento da obra, a 

construgao do canteiro de obras e das areas de vivencia fiquem bem definidas, para 

que o processo de construgao nao seja prejudicado, e em paralelo, ofereca condigoes 

de seguranga para as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais 

na construgao. 

Para esta construgao, houve algumas falhas que valem a pena serem citadas: 

nao havia condigoes de higiene entre os trabalhadores, pois o canteiro era desprovido 

de banheiros, sala para refeitorio, ou cozinha e equipamentos para o bom preparo das 

refeigoes. O problema foi tao grave que o orgao competente da fiscalizagao, CREA, 

embargou a obra por cinco dias ate que o problema fosse resolvido. (Ver fotos 6 e 7). 

Foto 6 - Desorganizagao do canteiro. Foto 7 - Canteiro apos o embargo. 

3.11 -CIMENTO 

Cimentos utilizados: 

Portland Nassau CP II - Z - 32. 

Empilhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local protegido das 

intemperies, assentados em um tablado de madeira para evitar a umidade do solo. 

3 .12-T IJOLOS 

Tijolos ceramicos com (08) oito furos. 



Ate o presente momento as paredes estao compietadas nos quatro primeiros 

pavimentos, mas ainda nao se realizou o encunhamento das paredes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.13 - MADEIRA 

Pontaletes - madeira roiica de (10) dez centfmetros de diametro medio. 

Chapa compensada resinada - do tipo "naval" possuindo um reaproveitamento 

de 10 vezes. 

3 . 1 4 - C O N C R E T O 

O fCk estabelecido em projeto foi de 35 MPa, sendo este fornecido em sua maior 

parte direto da usina de concreto, a empresa contratada para a producao e responsavel 

peia qualidade do mesmo foi a SUPERMIX. Esta empresa serviu principalmente para o 

concreto utilizado nos pilares, vigas e Lages. 

Uma outra parte do concreto foi produzida em loco pelos proprios "pioes", esta 

geralmente era destinada a locais onde nao era necessario usar betoneira para seu 

lancamento. 

Portanto, sua mistura se deu de duas formas, manual e mecanica. A primeira 

com base na NBR 6118, da ABNT, na qual autoriza o preparo manual do concreto 

utilizando-se de pas e enxadas. Estes foram de pouquissima quantidade e destinada a 

locais onde os alcances do fc* nao era de primordial importancia. Tambem, utilizou-se 

desse mecanismo quando se desejou ganhar tempo, ja que na obra tinha apenas uma 

betoneira, e essa quase nao parava de trabalhar. 

Ja as misturas mecanicas, feitas com maquinas denominadas de betoneiras, 

tanto foi realizada por maquina movel ou com cacamba carregadoras como o carro da 

SUPERMIX, como por uma maquina da propria obra e de armazenamento manual com 

capacidade de 3,75 m 3 

Como regra geral, o concreto foi transportado do local de amassamento (mistura 

na) para o local de lancamento o mais rapido possPvel e sempre de modo a manter sua 

homogeneidade. Houve o cuidado com o tempo desde o preparo do concreto (adicao 

da agua de amassamento) ate o lancamento, pois nao deveria ser superior ao tempo 

de pega. 

De um modo especial, quando o concreto era transportado em caminhoes 

betoneiras (concreto pre-fabricados) a velocidade de transporte era de 2 a 6 rotacoes 

por minuto e enquanto que a velocidade de mistura era de 16 a 20 rotacoes por minuto. 
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3 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia. 

40 a 50 litros de agua conforme inspegao visual do teor de umidade da areia. 

Dosagem do concreto das vigas e lajes: 

2,5 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia; 

40 a 50 litros de agua conforme inspecao visual do teor de umidade da areia. 

3 . 1 5 - A G R E G A D O S 

Este material granular sem forma e sem volumes definidos, geraimente inertes, 

de dimensoes e propriedades adequadas para o uso de concreto e argamassas na 

obra, foi de suma importancia para se ter um concreto de boa qualidade. 

Caracteristicas como porosidade, absorcao d'agua, composicao granulometrica, forma 

e textura superficial das particulas, resistencia mecanica e presenca de substantias 

nocivas, foram levadas em consideracao em toda e qualquer utilizacao. Por isso, 

agregados graudos e miudos eram cuidadosamente inspecionados por peneiramento. 

As britas e areias eram de todas as formas, cada um destinado a sua utilidade. 

Padiola para a brita 

Padiola para a areia 
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0 quadro de operarios deste condomfnio e composto da seguinte forma: 

N° Funcao 

02 Mestre de obras; 

06 Pedreiros; 

02 Ferreiro; 

11 Ajudantes; 

02 Soldadores; 

Tabela 03 - Quadro de operarios 

E importante mencionar que este quadro sempre aumentava, ja que com a 

terceirizacao de servicos como o da SUPERMIX, que tinha sua propria mao de obra, e 

sempre dispunha dos seus empregados na construgao, realizando servicos de suas 

competencias. (Ver foto 8). 

Foto 8 - Os dois mestres de obras. 

3.17 - OBSERVAQOES S O B R E A ARMADURA E CONCRETAGEM 

Durante a concretagem dos pilares e comum verificar um congestionamento de 

barras, no ponto em que estas sao unidas - nos nos mais precisamente nas bases 

para os pilares e continuacao dos mesmos no pavimento superior, (ver foto 9). 
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Foto 9 - Transpasse dos pilares. 

Nestes locais, observaram-se dificuldades ou a obstrucao para a passagem do 

agregado graudo entre as barras, ocasionando o "brocamento", - termo utilizado na 

obra - que e a ausencia do agregado graudo no cobrimento da armadura gerando um 

vazio, parcialmente preenchido pela pasta, prejudicando o cobrimento necessario para 

combater os efeitos da oxidacao da armadura. 

Para assegurar a continuidade da armadura e evitar o congestionamento das 

barras foi sugerido que os ferros de espera fossem dobrados para dentro conforme 

consta na Fig. 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 2 - Ferro de espera dos pilares dobrados para o interior da continuidade 

do pilar. 

E de suma importancia relatar ainda que um outro motive para esta obra ter sido 

embargada foi o fato das armaduras nao possufrem cabeca, ou luvas de protecao. 

Problema este que teve de ser solucionado pelo engenheiro responsavel Gustavo 



Tiberio de A. Cavalcante. (Veja na foto 9 que na extremidade dos ferro nao ha 

cabega, servindo de protecao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.18-EQUIPAMENTOS 

Vibrador de Imersao: Equipamento utilizado para realizar o adensamento do 

concreto. 

Serra Eletrica: Equipamento utilizado para cortar ferros servindo para auxiliar a 

fabricacao das formas e andaimes. 

Lixadeira: Para limpar nao so as formas quando fossem ser reutilizadas como 

para limpar outras superficies. 

Maquina de soldar: Para soldar formas, escoramentos e pecas de ferro ou ago. 

Equipamentos de protecao: Era obrigatorio o uso de capacetes no local por 

qualquer pessoa que la estivesse. O uso do cinto so era necessario em locais onde a 

altitude oferecesse qualquer risco. (Ver foto 10), mas nem todos os operarios faziam do 

uso de luvas e botas uso obrigatorio. 

Foto 10 - Trabalhador usando equipamentos de protecao: cinto, luvas e 

capacete. 

3.19 - FERRAMENTAS 

A todo instante eram utilizadas as seguintes ferramentas: 

Pas; 

Picaretas; 

Carros de mao; 



Worts/f'tn in i<. .JA\.nWetteuzl' Wa^lclv c/<& SPurla-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 17 

Colher de pedreiro; 

Prumos; 

Escalas; 

Ponteiros; 

Nivel; 

Veja alguns dos equipamentos nas fotos 11 e 12, como um medidor de nivel e 

um carro de mao respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.20 - MATERIAIS 

Ago: 

Utilizado nas pecas de concreto armado, usou-se CA - 50B e o ago CA - 60B, 

com diametros conforme especificados no projeto. 

Para o controle tecnologico, sempre que possivel, submeteu-se as amostras de 

ago empregados, (as diversas bitolas) aos ensaios de tragao e dobramento, de acordo 

com a ABNT. 

Aditivos quimicos: 

Os aditivos quimicos usados na confecgao do concreto muitas vezes foram 

imprescindiveis. Tornou-se, no entanto, necessario, verificar as modificagoes 

provocadas pela adicao de aditivo no concreto atraves de ensaios. (Ver foto 13). 

Na maioria das vezes que o aditivo foi utilizado, o responsave! por seu uso foi a 

empresa contratada, SUPERMIX. 

Foto 11. Foto 12. 

Foto 13 - Corpos de prova do ensaio. 



Agua de amassamento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Usou-se a agua fornecida pela empresa de abastecimento, sem nenhuma 

inconveniencia para tudo que foi feito na obra, inclusive na fabricacao do concreto. 

Armacao: 

Confeccao realizada na propria obra, compreendendo as operacoes de corte, 

dobramento, montagem, ponteamento e colocacao das "cocadas"; 

3.21 - ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Realizado com vibrador de imersao pelos proprios pioes. 

No uso deste equipamento, obedeceu-se a determinadas regras: as posigoes 

sucessivas da agulha vibrante sempre estavam a uma distancia inferior ou igual ao raio 

de ag io do vibrador. As vibracoes eram evitadas em pontos proximos das formas e 

ferragens. A insergao era rapida e sua retirada lenta, ambos com o aparelho em 

funcionamento. Quando cessava o desprendimento de ar e aparecia na superffcie uma 

ligeira camada brilhante, a vibracao era concluida. 

A falta de capacitacao do operario para utilizar este equipamento contribuiu para 

o surgimento do "brocamento ou bicheiras" nas pegas estruturais. 

3.22 - CURA 

As pegas estruturais foram hidratadas a partir do dia em que as formas eram 

retiradas, sendo molhadas varias vezes por dia. 

3.23 - RETIRADA DAS FORMAS 

Esta retirada deveria ser feita conforme determina a norma NBR - 6118: 

A retirada das formas e do escoramento so pode ser feita quando o concreto se 

achou suficientemente endurecido para resistir as agoes que sobre ele devem atuar e 

este nao deve conduzir a deformacoes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixo de Ec 

e a maior probabilidade de grande deformagao lenta quando o concreto e solicitado 

com pouca idade. 



Se nao for demonstrado o atendimento das condigoes acima e nao se tendo 

usado cimento de a!ta resistencia inicial ou processo que acelere o endurecimento, a 

retirada das formas e do escoramento nao devera dar-se antes dos seguintes prazos: 

Faces iaterais: tres dias; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espagados; 14 dias; 

Porem, na obra supracitada a retirada: 

Faces lateral's: 1 dia; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espagados: 13 dias. A retirada dos pontaletes era realizada de tal maneira que a pega 

estrutural vinha a trabalhar gradativamente nas condigoes pelas as quais a pega foi 

dimensionada. No caso dos balangos a retirada dos pontaletes escoramentos 

aconteceu do baianco para o engaste.(Ver foto 14). 

Foto 14- Retirada da forma das faces do pilar. 

No caso das lajes e vigas as retiradas dos escoramentos aconteciam do centra 

do vao para os apoios. Todas as retiradas de formas deveriam acontecer sem choques, 

mas nem sempre era isso o que acontecia. Uma prova disto foram os danos causados 

em muitas formas da colmeia.(Ver foto 15). 

Foto 15 - Danos nas quinas das formas. 
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3.24 - DA PRODUQAO A CURA DO CONCRETO 

Passos para a produgao do concreto: 

Primeiro: 

Dimensionamento das padiolas; 

Segundo: 

Limpeza na betoneira; 

Terceiro: 

Colocacao do agregado graudo; 

Quarto: 

Colocacao da agua; 

Quinto: 

Adicionar o cimento; 

Sexto: 

Misturar; 

Setimo 

Adicionar a areia; 

Oitavo: 

Acrescentar da agua conforme inspecao visual quanto a plasticidade; 

Nono: 

Misturar ate obter uma boa homogeneidade; 

Decimo: 

Transporte: Realizado com carros de mao para o deslocamento horizontal e 

para o vertical o transporte ainda nao era feito por elevador, fazia-se uso de guinchos 

automaticos ou manuais; 

Decimo primeiro: 

De acordo com a NBR 6118 a altura de lancamento do concreto deve ser inferior 

a (02m) dois metros. 

Nesta obra a altura de queda do concreto foi superior a dois metros gerando os 

problemas da segregacao do concreto. 

Decimo segundo: 

Adensamento, realizado com vibrador mecanico. 

Decimo terceiro: 

Apos a retirada das formas, as lajes e pilares foram molhados. 
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Observamos nesta obra a falta de cuidado com as escavacoes, pois em todo 

instante havia desmoronamento de terra. Uma das casas vizinhas teve a sua estrutura 

abalada devido as sucessivas explosoes. As providencias reparadoras so foram 

resolvidas mediante queixa. Devido a nao construcao do muro de arrimo no tempo 

devido, surgiu sucessivas quedas de barreiras, pondo assim em perigo os operarios. 

Outro aspecto importante a ser observado foi a falta de um canteiro de obra adequado. 

Observou-se a falta de organizacao, pois nao se tinha lugar determinado para 

cada material e nem uma area de vivencia satisfatoria para os que la trabalham. Nesta 

construcao nao se dispunha de instalacao sanitaria, vestuario, alojamento e local de 

refeicoes, itens minimos que devem ter em um canteiro de obra, mas, so depois da 

embargacao, causando um enorme prejuizo, foi construido tal canteiro. 

Na parte propriamente executiva da obra, podem-se citar alguns erros 

observados. Dentre eles, as sucessivas paradas durante a concretagem, por falta de 

concreto, devido, geralmente, ao desperdfcio e por nao ser pedido o volume de 

concreto necessario ou por atraso do caminhao betoneira. Ainda com relacao as 

betoneiras, estas no momento do lancamento para pilares ou vigas altas quase sempre 

tinha problemas. O cano, pelo qual o concreto escoava estourava nas juncoes, devido 

a alta pressao exercida ou pela ma qualidade do material de escoamento, ou ainda por 

despreparo do encarregado, ja que este nao tinha conhecimentos em hidraulica e 

deveria saber que quanto maior o numero de singularidades, maior sera as perdas de 

pressao piezometrica total e consequentemente, uma maior pressao nestas curvas e 

juncoes como joelhos e cotovelos.(ver foto 16). 

Outro erro bastante frequente que pode se observar foi a presenca de 

"bicheiras" nas estruturas, o que provavelmente decorreu de um adensamento mal 

executado, o qual deveria ser continua e energica. Ja a cura do concreto raramente era 

feita, o que pode ter sido a causa do surgimento de algumas fissuras. 

No que se refere a liberagao do lancamento do concreto, pode se dizer que 

todas as medidas preliminares como verificacao pelo engenheiro responsavel das 

formas, armadura e limpeza eram feitas de modo aleatorio, sem rigorosa inspecao. 

Observamos tambem que as formas e as escoras eram jogadas de uma laje 

para outra causando grande impacto na mesma. A altura de queda para concretagem 

dos pilares estava em torno de uns 3m isto nao deveria ocorrer ja que o especificado e 



em torno de 2m. As falhas da concretagem ou bicheiras foram consertadas pelo proprio 

pessoal da obra sem muito cuidado. 

Um outro agravante foi o grande descompromisso com equipamentos de 

seguranca, onde nem sempre seu uso era regular. Faltavam capacetes, luvas, botas, 

cordas, e detalhes como cabecas nas ferragens dos pilares eram negligenciados ate a 

fiscalizacao embargar a constnjcao. 

Foto 16 - Singularidades por onde passava o concreto durante o lancamento. 
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4.0 - S U G E S T O E S AOS NOVOS ESTAGIARIOS 

Aproveitem o maximo possfvel as ultimas oportunidades de perguntar sem 

serem recriminados, nao se preocupem se a pergunta e "tola" ou "facil", se voce nao 

sabe entao esta pergunta e importante para voce. 

Seu relatorio do estagio supervisionado e um documento, seja consciente 

daquilo que escreve, no futuro seu relatorio pode servir perante a justica para auxiliar o 

julgamento de alguem para condena-lo ou inocenta-lo. 

Como proceder na obra: 

Quando tiver duvidas ou desejar alguma informacao pergunte ao engenheiro ou 

ao mestre-de-obras; 

Evite os extremos quanto ao relacionamento com os operarios da obra, evitando 

brincadeiras para nao gerar intimidades e em contra partida respeite a todos, 

cumprimentado-os com bom dia, bom tarde, com licenca, por favor, atitudes como 

estas geram nos ambientes a atmosfera de seriedade e respeito. 

No caso do estagio em obras de concreto armado: 

Verifique os comprimento das ferragens; 

Se estao colocando as "cocadas"; 

A altura de queda do concreto; 

A forma de lancamento do concreto sobre a viga; 

A forma de utilizacao do vibrador; 

Se esta acontecendo segregacao do concreto na base dos pilares; 

Se estao surgindo "bicheiras" ou "brocamento" nas pecas estruturais; 

Aproveitem ao maximo as oportunidades de tirar duvidas com os professores 

para sairem da escola com uma otima formacao. 

A seguir fotos de estagiarios, funcionarios cumprindo algumas de suas 

obrigacoes, do bom relacionamento existente na obra e alguns servicos sendo 

realizados. 
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Estagiarios conferindo ferragens Estagiario aprendendo a manusear o 

medidor de nivel 

Operario amarrando um pilar Operarios transportando uma forma de pilar 

Estagiarios 
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Diante da experiencia deste estagio foi possfvel afirmar que o conhecimento 

pratico adquirido nas obras e simples, de pouca complexidade e limitado com relacao 

as proprias experiencias, porem o embasamento teorico e indispensavel e ilimitado 

pelo fato da ciencia estar continuamente progredindo. 

O engenheiro civil deve ser um eterno estudante de engenharia, por que os 

principios teoricos a cada momento estao mais aprofundados necessitando de uma 

contfnua atualizacao do profissional. 

E importante salientar que muito dos procedimentos "errados" que foram 

encontrados nesta obra tern possivelmente uma justificative economica, como e o caso 

da retirada das formas antes do tempo, estabelecido pela Norma Brasileira NBR 6118, 

desde que proporciona um ganho no consumo da mao-de-obra. Esta atitude nao e 

exclusividade desta, em outras obras visitadas estes e outros erros tambem foram 

encontrados. 

Entendo que os novos engenheiros tern a missao de elevar a qualidade da 

engenharia e que procedimentos inadequados devam ser evitadas para o 

engrandecimento da engenharia civil. 

Finalmente posso afirmar que, como estagiario, foi muito valido, pois tanto fixei 

melhor o que foi visto em varias disciplinas do curso de engenharia civil como serviu 

para fazer novas amizades e, ainda tambem, para mostrar as dificuldades que um 

engenheiro enfrentara na pratica. Ou seja, vi quais as fungoes que deverao ser 

seguidas corretamente por mim quando for o engenheiro de execugao. 

Diante desta experiencia e certo que o conhecimento pratico adquirido nas obras 

e muito importante para a vida pratica de um engenheiro civil, consolidando assim toda 

a teoria vista em sala de aula. 

Gostaria de lembrar ainda que sempre que um engenheiro e responsavel tanto 

pelos bens materials da obra, como pelo trabaJho humano, este tern importancia 

fundamental na execugao de qualquer construcao. Deverei zelar sempre pela harmonia 

no ambiente de trabalho, pois sei que isto e um aspecto fundamental para um bom 

desempenho dos operarios. 


