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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este reiatorio apresenta a descriminacao do estagio curricular do aluno 

de graduacao Adriano Porto Andrade (provavel conciuinte no periodo 2004.1) 

com matrfcula 2991073, no curso de Engenharia Civil da UFCG, sob 

compromisso fixado de acordo com o dispositivo de lei no. 6.949/77 e no 

respectivo decreto de regulamentacao no. 87.497/82. O estagio foi realizado no 

Condominio Residencial Casa D'Paris, no periodo de junho a agosto de 2004. 

Este reiatorio aborda importantes particularidades no processo de construcao 

de urn predio residencial, assim como os conceitos e normas estabelecidas 

pela ABNT que devem ser implantadas. Ainda apresenta diretrizes sobre 

qualidade e sistema de gestao da qualidade no canteiro de obras e no 

escritorio de uma empresa construtora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente reiatorio descreve o estagio realizado no Condominio 

Residencial Casa D'Paris, cujo responsavel peia obra e o engenheiro civil Joao 

Batista Sales registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -

CREA 4663 - D/PB, sob orientacao do professor Jose Bezerra da Siiva. 

As atividades foram desenvoividas segundo o piano de estagio pre-

estabelecido, assim como seus prazos de cumprimento. 

O objetivo maior deste reiatorio e oportunizar ao aluno de aliar os 

conhecimentos teoricos adquiridos no curso a pratica da construcao civil no 

canteiro de obras, promovendo o convivio do estagiario com o segmento 

humano e logfstico da obra. 

No estagio, foram observadas as seguintes etapas da obra: 

- Verificacao de plantas, projetos; 

- Montagem, colocagao e retirada das Formas, 

- Verificacao do quadro de ferragens; 

- Concretagem de Pilares, Vigas, Lages e Caixa d'agua; 

- Controle durante o transporte, lancamento e adensamento do 

concreto; 

- Verificacao de prumo e esquadro; 

- Manutencao do Programa de Qualidade Total. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 



1.0 CONDOMJNIO RESIDENCIAL CASA D'PARIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O condominio residencial Casa D'Paris localiza-se a rua Joao Francisco 

da Mota, no bairro Catole, regiao de grande crescimento econdmico, alem de 

estar cercado por shoppings, padarias, lojas de materiais de construcao, feiras, 

academias e escolas. O edificio sera composto de sete pavimentos, sendo o 

terreo reservado a garagem (duas vagas de garagem para cada apartamento), 

e os demais por pavimento tipo. Cada pavimento tipo sera composto por quatro 

apartamentos por andar, cada urn contendo sala de jantar, saia de estar, 

varanda, suite, dois quartos, WC social, copa/cozinha, area de servico e 

dependencia completa de empregada. O condominio ainda possuira uma area 

de lazer com piscina e cobertura reservada para a instalacao da caixa d'agua, 

casa de maquinas e demais comandos de instaiacoes prediais. 

Os projetos foram e estao sendo executados pelos seguintes profissionais: 

Arquitetura: Amaro Muniz e Jonas Bezerra 

Estruturai: Henri Netto (CREA 6037 - D/PB) 

Administracao e execucao: Joao Batista Sales Porto (CREA 4663 - D/PB) 

2.0 DADOS DA OBRA 

2.1 AREAS 

Area total do terreno: 46 x 30 = 1.380 m 2 

Area Construida: 2.873 m 2 

Area do apartamento tipo: 103 

Area destinada a garagens: 600 m 2 

Area da guarita: 17,5 m^ 
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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 LOCALIZAQAO DAS FACHADAS 

Norte EdificagoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja construidas 

Sul Rua Joao Francisco da Mota 

Leste Terreno baldio 

Oeste Edificagoes ja construidas 

Tabeia 0 1 - Disposicao das fachadas 

2.3 PROPRIETARIOS 

O edificio esta sendo construfdo com responsabiiidade do grupo Batista 

Saies Engenharia Ltda. 

2.4 CARACTERISTICAS DAS EDIFICAQOES VIZINHAS 

As edificagoes existentes ao Norte do edificio se constituem em casas 

com estrutura de concreto armado, com idade estimada de 15 (quinze) anos, 

apresentando-se em bom estado de conservacao tendo urn muro como 

eiemento divisionario erguido em aivenaria assentada sobre sapatas de pedra 

e com pilares de concreto armado. A edificagao existente ao Leste do edificio 

se constitui do Residencial Casa D'Roma, edificagao com caracteristicas 

semelhantes ao do Condominio Casa D'Paris, tendo sido construfdo tambem 

pelo grupo Batista Sales. 
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2.5 A C E S S O A OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O acesso a construcao e atraves da Rua Joao Francisco da Mota, 

utiiizando-se o portao principal para veiculos (5,50 x 2,20), e para funcionarios 

e visitante, o portao secundario (guarita). 

2.6 TOPOGRAFIA 

Para correcao do terreno nao foi preciso grande movimentacao de terra. 

2.7 E S C A V A ? A O 

Os procedimentos utilizados para as escavacoes necessitaram de 

maquina tipo retroescavadeira. 

2.8 - FUNDAQOES 

As sapatas das fundacoes foram construidas de concreto armado, 

isoladas e associada de concreto cujo valor da resistencia a compressao fCk e 

20 MPa. 

2.9 - ESTRUTURA DE SUSTENTAQAO 

Realizado de concreto armado de lajes, vigas e piiares tendo a 

resistencia caracterfstica do concreto a compressao fCk em 20 MPa. 

E uma edificagao que apresenta grande flexibilidade. pois possui 

numeros pequenos de piiares, facilitando assim o projeto arquitetonico que tera 

maior iiberdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A laje e do tipo nervurada treiicada, armada e concretada sobre biocos 

de EPS (ver anexo 1), permitindo assim uma reducao na armadura para vaos 

de maior extensao. Outro aspecto importante que se pode observar com o uso 

dessa laje foi a rapidez de sua execucao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9.1 Laje Nervurada Treligada 

Os biocos de EPS utiiizados nas lajes foram de grande importancia e 

versatiiidade na execucao da iaje, ja que faciiitou o transporte, instalacoes 

hidraulicas, eietricas, manuseio, tempo minimo de colocacao, diminuicao da 

ferragem, quantidade minima de formas de madeira, aiem de uma melhor 

estetica. 

Na Figura 01 abaixo, encontra-se a disposicao dos biocos de EPS meio 

ao concreto e vigotas treligadas. Nota-se que o sistema torna-se homogeneo, 

existindo uma aderencia praticamente prefeita entre o concreto e os demais 

componentes do conjunto. 

CONCRETO VIGA DE CONCRETO 
PRE-MO IDA DO 

FIGURA 01 - Sistema 

concreto-vigota-biocos 

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EPS de EPS 
DE C A L O U GESSO 

FIGURA 02- Aspecto visual da 

laje treligada com biocos de EPS. 
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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O uso da laje 

treligada proporcionou a 

laje maior rigidez, mais 

qualidade, seguranga e uma enorme capacidade para veneer grandes vaos e 

suportar aitas cargas. O sistema construtivo com lajes treligadas permitiu 

substituir, com vantagens, o uso das lajes pre-moidadas comuns e das iajes 

macigas ou protendidas. A opgao pela tecnologia das TRELIQAS traz inumeros 

beneficios ao processo de construgao, tais como: redugao do uso de formas e 

escoramentos; racionaiizagao na execugao e organizagao do canteiro de obras; 

redugao do custo com mao-de-obra e mais rapidez a montagem. (ver anexo 2) 

Convem ressaltar que uma das grandes vantagens da utilizagao da laje 

treiicada e a economia que se tern nas formas de fabricagao e na quantidade 

de escoramentos a serem utilizados, como pode se observar na figura abaixo, 

estas sao perfis metalicos de facil manuseio e baixo custo, alem de alta 

durabilidade, alem da rapidez na desforma. Na construgao foram utilizadas 

treiigas do tipo TG12, TG16 que possuem suas caracteristicas expostas na 

figura 04 e tabela 02 abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FIGURA 04 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Detalhe das nervuras na treliga e concretagem nas formas de perfis metalicos 

Tabela de especificagoes ago CA-60 

Tabela 02 - labeia de tspecificagoes T&cnicas Ago CA-60 

Fonte: Manual de dimensionamento de lajes treiigadas Gerdau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Observacao: Os dois sistemas de nervurada (protendida e treiicada) devem ser 

caracterizados como laje executada com elementos pre-moldados, ja que parte dela e 

moldada in-loco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 05 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escoramento da laje 

FIGURA 06 - Armazenamento das Vigotas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FIGURA 07 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iransporte das Vigoias 

2.10 CAIXA D'AGUA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O condominio possuira dois reservatorios, urn deles, inferior com 

capacidade para 12.500 L e o outro superior, com capacidade para 10.000 L, 

sendo executado em concreto armado no traco 1:3:4. 

2. 11 CANTEIRO DE OBRAS 

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

suporte a uma edificacao, a administragao, 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 condicoes de seguranca para as pessoas que venham desempenhar 

suas atividades profissionais na construgao. 

2.12 CIMENTO 

Cimentos utilizados: 

Portland Nassau CP II - Z - 32. 
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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Empiihados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em iocai 

protegido das intemperies, assentados em urn tablado de madeira para evitar a 

umidade do solo. 

No presente estagio de desenvoivimento, o cimento Portland e urn 

material aglomerado hidraulico feito de uma mistura finamente moida de 

componentes contendo CaC02 (calcario), Si02 e AI203 (argilas, marga) e 

Fe203 (minerio de ferro, piritas, argilas ricas em ferro). A mistura deve ser 

composta de modo que a producao dos constituintes basicos (CaO) seja cerca 

de 1,7 vezes a proporcao de constituintes acidos (Si02, AI203, Fe203). 

Tudo isso leva a conclusao de que e necessario estudar a dosagem ideal 

dos componentes das argamassas e concretos a partir do tipo de cimento 

escolhido ou disponivel na praca, de forma a estabeiecer uma composigao que 

de o melhor resuitado ao menor custo. A dosagem deve obedecer a metodos 

racionais comprovados na pratica e que respeitem as normas tecnicas 

aplicaveis e o uso dos aditivos deve seguir as instrucoes do seu fabricante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.13 TIJOLOS 

Tijoios ceramicos com (08) oito furos e (06) seis furos. 

Ate o presente momento as paredes estao completadas nos quatro 

primeiros pavimentos, ainda nao se reaiizou o encunhamento das paredes, e 

nos demais pavimentos estao a uma altura de 1,5 m. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.14 MADEIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pontaietes - madeira rolica de (10) dez centfmetros de diametro medio. 

Chapa compensada resinada - do tipo "naval" possuindo urn 

reaproveitamento de 10 vezes. 

2.15 CONCRETO 

O fCk estabelecido em projeto foi de 20 MPa. 

O concreto foi produzido in loco pelos proprios operarios, com auxiiio de 

betoneiras. Sua mistura se deu de duas formas, manual e mecanica. A primeira 

com base na NBR 6118, da ABNT, na quai autoriza o preparo manuai do 

concreto utilizando-se de pas e enxadas. Estes foram de pouquissima 

quantidade apenas quando a betoneira utilizada estava em manutengao. Ja as 

misturas mecanicas, foram feitas com maquinas da propria obra denominadas 

de betoneiras, e de armazenamento manual com capacidade de 3,75 m 3 . 

Como regra gera), o concreto foi transportado do locai de amassamento 

(mistura na) para o locai de langamento o mais rapido possfvel e sempre de 

modo a manter sua homogeneidade. Houve o cuidado com o tempo desde o 

preparo do concreto (adigao da agua de amassamento) ate o langamento, pois 

nao deveria ser superior ao tempo de pega. 



• Dosagem do concreto dos piiares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1:3:4 (cimento, areia e brita) com 40 a 50 iitros de agua conforme 

inspecao visual do teor de umidade da areia. 

• Dosagem do concreto das vigas e lajes: 

1:3:4 (cimento, areia e brita) com 40 a 50 iitros de agua conforme 

inspecao visual do teor de umidade da areia. 

Alem disso, e fundamental fazer corretamente o adensamento e a cura das 

argamassas e dos concretos. O adensamento e a cura mal feitos sao as 

principais causas de defeitos e problemas que surgem nas argamassas e nos 

concretos, como baixa resistencia, as trincas e fissuras, corrosao da armadura 

etc. 0 bom adensamento e obtido por vibragao adequada. O principal cuidado 

que se deve tomar para obter uma cura correta e manter as argamassas e os 

concretos umidos apos a pega, molhando-os com uma mangueira ou com urn 

regador, ou entao cobrindo-os com sacos moihados (de aniagem ou do proprio 

cimento), ou ate colocando tabuas ou chapas de madeira molhadas sobre a 

superficie, de modo a impedir a evaporacao da agua por agao do vento e do 

caior do soi durante urn periodo mfnimo de sete dias. 

FIGURA 10-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Adensamento do 

Concreto em vigas 



Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.16 AGREGADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este material granuiar sem forma e sem volumes definidos, geralmente 

inertes, de dimensoes e propriedades adequadas para o uso de concreto e 

argamassas na obra, foi de suma importancia para se ter urn 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 ievadas em consideragao em toda e 

quaiquer utilizacao. Por isso, agregados graudos e miudos eram 

cuidadosamente inspecionados por peneiramento. 

Os agregados possuem duas funcoes basicas: a funcao economica e a 

funcao Tecnica. A primeira deve-se ao fato de que, este material ocupa, em 

media 75% do volume total do concreto, quando comparado com o volume de 

cimento e seu preco e inferior ao do agiomerante. A segunda funcao deve-se 

ao fato de que os agregados reduzem o efeito da retracao. Portanto, estas 

duas funcoes, dentre outras, tornam o uso dos agregados na construgao civil 

algo de suma importancia. 

2.17 MAO-DE-OBRA 

O quadro de operarios deste condominio e composto da seguinte forma: 

N° Fungao 

01 Mestre de obras; 

08 Pedreiros; 

01 Ferreiro; 

10 Ajudantes; 

02 Carpinteiros 

Tabela 03 - Quadro de operarios 
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Reiatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.18 OBSERVAQOES S O B R E A ARMADURA E CONCRETAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a concretagem dos piiares e comum verificar um 

congestionamento de barras, no ponto em que estas sao unidas - nos nos 

mais precisamente nas bases para os piiares e continuacao dos mesmos no 

pavimento superior. 

FIGURA 11 - Transpasse de piiares com 

vigas 

2.19 EQUiPAMENTOS 

Vibrador de Imersao: Equipamento utiiizado para reaiizar o 

adensamento do concreto. 

Serra Eletrica: Equipamento utiiizado para cortar ferros, servindo para 

auxiliar a fabricacao das formas e andaimes. 

Lixadeira: Para iimpar tanto as formas quando fossem ser reutiiizadas 

quanto as outras superficies. 

Maquina de soldar: Para soidar formas, escoramentos e pecas de ferro 

ou ago. 

Equipamentos de protecao: Obrigatorio o uso de capacetes no iocai 

por quaiquer pessoa. O uso do cinto so era necessario em iocais onde a 

altitude oferecesse quaiquer risco, mas nem todos os operarios faziam do uso 

de iuvas e botas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FIGURA 12 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trabalhador usando 

equipamentos de protegao: 

cinto, luvas e capacete. 

2.20 FERRAMENTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A todo instante eram utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Pas; 

• Picaretas; 

• Carros de mao; 

• Colher de pedreiro; 

• Prumos; 

• Escaias; 

• Ponteiros; 

• Nivel; 

2.21 MATERIAIS 

2.21.1 Ago 

Utiiizado nas pecas de concreto armado, usou-se CA - 50 e o ago CA -

60, com diametros conforme especificados no projeto. 
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Para o controle tecnoiogico, sempre que possivei, submeteram-se as 

amostras de ago empregado, (as diversas bitolas) aos ensaios de tracao e 

dobramento, de acordo com a ABNT. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.21.2 Armacao 

Confecgao reaiizada na propria obra, compreendendo as operacoes de 

corte, dobramento, montagem, ponteamento e colocagao das "cocadas"; 

2.21.3 Agua de amassamento 

Utiiizou-se a agua fornecida pela empresa de abastecimento (CAGEPA), 

sem nenhuma inconveniencia, inclusive na fabricacao do concreto. 

2.22 - LAN?AMENTO 

O intervaio maximo entre a confecgao do concreto e o langamento e de 

uma hora de acordo com a norma. 

Esse criterio nao e valido quando se usar concreto retardador de pega. 

Neste caso prevaiecem as caracteristicas do produto utiiizado. 

A aitura da queda iivre do concreto nao pode ser superior a 2 (dois) metros, de 

acordo com a NBR 6118. Podem-se abrir "janeias" nas formas, quando existir 

dificuldade em se fazer o langamento do concreto, como tambem se fazer funii. 

Todavia nao foram feitos usos de retardadores, assim como nao houve 

iangamento de concreto acima de 2 m de aitura. 

2.23 - ADENSAMENTO DO CONCRETO 

O adensamento deve ser feito durante e imediatamente apos o 

iangamento do concreto, deve ser continuo e feito cauteiosamente para que o 

concreto possa preencher todos os cantos das formas. 

Criterio de adensamento: 
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• Deve-se ter cuidado para que nao se formes ninhos (tambem 

chamados de bexiga) e que nao haja segregacao dos materiais. 

• Deve-se evitar vibracao nas armaduras para que nao se formem 

vazios ao seu redor, com prejuizo da aderencia. 

• Deve-se evitar vibracao nas formas para que nao haja 

deformacao das mesmas. 

A concretagem deste edificio foi realizado com vibrador de imersao. 

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

posicoes sucessivas da aguiha vibrante sempre estavam a uma distancia 

inferior ou igual ao raio de acao do vibrador. As vibracoes eram evitadas em 

pontos proximos das formas e ferragens. A insercao era rapida e sua retirada 

lenta, ambos com o apareiho em funcionamento. Quando cessava o 

desprendimento de ar e aparecia na superficie uma iigeira camada briihante, a 

vibracao era conciuida. 

OBS.: No caso de grandes deformacoes, a concretagem deve suspensa, 

retirando o concreto e concertando-se a forma. Na iinguagem dos operarios 

este fato e conhecido como "abrir forma". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.24 CURA 

Durante os 10 (dez) primeiros dias do concreto deve-se manter as pecas 

estruturais molhadas, para se evitar a evaporagao prematura da agua 

necessaria a hidratacao do cimento. 

As condicoes de umidade e temperatura nos primeiros dias de vida das 

pecas tern importancia fundamental nas prophedades do concreto. 

FIGURA 13- Vibrador de 

Imerssao 
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Apos a retirada das formas, as pecas estruturais foram hidratadas, 

sendo molhadas varias vezes por dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.25 RETIRADA DAS FORMAS 

Esta retirada deve 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 acoes 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 deformacao 

lenta quando o concreto e soiicitado com pouca idade. 

Se nao for demonstrado o atendimento das condicoes acima e nao se 

tendo usado cimento de alta resistencia iniciai ou processo que aceiere o 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento nao devera dar-se 

antes dos seguintes prazos: 

Faces laterais: tres dias; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espagados: 14 dias; 

Na obra supracitada a retirada: 

Faces laterais: 3 dias, 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espagados: 15 dias. A retirada dos pontaletes era reaiizada 

de tal maneira que a pega estruturai vinha a trabaihar gradativamente nas 

condigoes peias as quais a pega foi dimensionada. No caso dos baiangos a 

retirada dos pontaletes (escoramentos) aconteceu do balango para o engaste. 

As formas da iaje nervurada sao retiradas apos 15 dias, enquanto que 

os escoramentos apos 30 dias. As formas dos piiares sao retiradas apos 24 

horas da concretagem. 

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

centra do vao para os apoios. Todas as retiradas de formas devem acontecer 

sem choques. 
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2.26 DA PRODUQAO A CURA DO CONCRETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Passos para a producao do concreto: 

• Primeiro: Dimensionamento das padioias; 

• Segundo: Limpeza na betoneira; 

• Terceiro: Colocagao do agregado graudo; 

• Quarto: Colocagao 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 

desiocamento horizontal e para o vertical o transporte e reaiizado 

atraves do elevador; 

• Decimo primeiro: Langamento do concreto. Nesta obra a altura de 

queda do concreto foi superior a dois metros gerando os problemas da 

segregagao do concreto. 

• Decimo segundo: Adensamento, realizado com vibrador mecanico. 

• Decimo terceiro: Apos a retirada das formas, as lajes e piiares foram 

molhados. 

3.0SEGURANQA NO TRABALHO 

Ha aigum tempo, quando se pensava em seguranga no trabalho, a ideia 

era distribuir alguns protetores auricuiares, comprar meia duzia de capacetes, 

caigar o pessoal com botas e tudo esta resolvido. A CIPA (Comissao Interna de 

Prevengao de Acidente), do ponto de vista dos empregados era apenas urn 

meio de garantir a estabilidade do emprego e do ponto de vista do empregador 

era uma perda de tempo, uma vez que havia "coisas mais importantes a fazer". 

A contratagao do pessoal habilitado tais como tecnicos, engenheiros e medicos 
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do trabaiho era tratada como mera formaiidade apenas com o objetivo de 

cumprir a iegislagao e mesmo assim, o trabaiho desses profissionais era 

desviado para outras atividades tais como: seguranca patrimonial, 

administracao de refeitorio, servicos gerais, etc. O resultado desse descaso 

esta gravado nas estatisticas oficiais que mesmo sem considerar ocorrencias 

nao comunicadas chegam a conclusoes alarmantes tais como uma morte a 

cada tres horas e uma media de 140.000 acidentes com afastamento por ano. 

Feiizmente, gracas ao empenho de profissionais da area, a maturidade 

administrativa de alguns executivos e a formacao continua de uma Iegislacao 

especifica para o assunto podemos visiumbrar a reversao desse quadro 

sombrio com a mudanca gradativa na conceituacao basica, baseada na 

prevengao de acidentes, com foco na eliminacao ou neutralizagao dos riscos 

dedicando tratamento especifico, pesquisa, metodos, procedimentos e tecnicas 

especificas aplicadas a seguranca no trabaiho desde o projeto ate a operacao 

nos processos produtivos. 

Convem ressaltar, com o passar dos anos, o desenvoivimento do 

tratamento objetivo a seguranca, depende muito do comprometimento reai da 

direcao das empresas em colocar este assunto entre as prioridades, definindo 

diretrizes, tracando metas, estabeiecendo prazos, cobrando soiugoes com a 

mesma importancia dedicada a produgao, vendas, marketing, pregos, prazos, 

qualidades, recursos humanos, iogistica e manutengao. 

Toda empresa e obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Equipamentos de Protegao Individual - EPi com CA (Certificado de 

Autenticagao), fornecido peio Ministerio do Trabaiho com a atenuagao exigida 

por lei, adequado ao risco e em perfeito estado de conservagao e 

funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral nao oferecam 

completa protegao contra os riscos de acidentes e danos a saude do 

empregado, segundo o art. 166, segao IV do cap. V da CLT. 

Equipamentos para a protegao auditiva e de cabega como abafadores 

de ouvido, capacete, mascara descartavei, oculos de seguranga; ao lado dos 

de protegao corporai e membros como aventai, iuvas e botas com biqueira de 

ago sao uma constante na rotina diaria dos funcionarios que atuam nas areas 
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de risco como a iinha de produgao, manutengao, engenharia e controie de 

produgao e usinagem. 

Na construgao civii deve-se dar prioridades absoiutas as Medidas de Protegao 

Coietiva (MPC) contra quedas de aitura, tais como: 

• As que evitam a queda: guarda-corpo; barreiras e telas verticais. 

• As que limitam a altura das quedas: sistema rigido ou anteparos, 

sistemas eiasticos ou redes. 

• As impiantadas no interior da obra: vao de elevadores, vao de 

escadarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 14 - Alguns Equipamentos 

de Protegao Individual (EPI) 

FIGURA 16 - Alguns Equipamentos 

de Protegao para Membros (EPM) 

asileiro de Qualidade e Produtividade no 

Qualidade e Produtividade no Habitat visa 

apoiar o esforgo brasileiro de modernizagao, por meio da melhoria da qualidade, 

do aumento da produtividade e redugao de custos na construgao habitacionai. 

De carater mobiiizador, o P B Q P - H vem articulando os varios segmentos da 

cadeia produtiva, que envolvem desde a industria de materials as empresas 

construtoras, bem como outras instancias governamentais, os agentes 

financiadores e promotores, as universidades, os centros de pesquisa e 
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organizacoes nao governamentais, para o desenvoivimento das diversas acoes 

previstas pelo Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Principals Beneficios do PBPQ-H 

PARA AS EMPRESAS e uma oportunidade de aumentar sua 

competitividade, por meio da reducao de desperdicios, melhor formacao dos 

profissionais, acesso a projetos, materials e componentes de melhor qualidade 

e adequacao as normas tecnicas. Para que as empresas se ajustem as 

disposicoes do Codigo de Defesa do Consumidor evitando as penalidades 

previstas para as empresas e fornecedores que coioquem no mercado 

produtos em nao-conformidade com as normas brasileiras. 

PARA O CONTROLE DO SETOR PUBLICO e uma oportunidade de 

utii'izar seu poder de compra como forma de seiecionar os fornecedores com 

maior qualidade, otimizando o uso dos recursos publicos, soiicitando no 

processo iicitatorio os Atestados de Qualificacao. 

PARA O CONSUMIDOR e uma oportunidade para que utilize seu poder 

de compra, dando preferencia as empresas que produzem com quaiidade. 

• Principio das acoes do PBQP-H 

A base do Projeto tern initio na implantacao de urn sistema evolutivo de 

quaiidade o SIQ - CONSTRUTORAS que tern por objetivo fomentar o 

desenvoivimento e a impiantagao de instrumentos e mecanismos de meihoria 

da quaiidade de projetos e obras. 

O SIQ - CONSTRUTORAS e composto dos vinte requisitos do Sistema 

da Qualidade da serie das Normas ISO 9000, mas totalmente voltado para o 

objetivo da construtora. 

A grande diferenca esta na eiaboragao de uma lista de vinte e cinco 

servicos, que devem ser reiativos a area de atuacao da empresa. 

A principal vantagem do SIQ - CONSTRUTORAS e o reconhecimento dos 

esforcos da empresas, etapa a etapa. Uma empresa que possui a certificacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ISO 9000, para impiantar o SiQ-CONSTRUTORAS devera adequar-se aos 

requisitos especificos estabelecidos peio Sistema Evoiutivo da Qualidade. 
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E de suma importancia a realizagao deste estagio, tendo em vista que o 

estagiario tern grande oportunidade de aliar seus conhecimentos teoricos, 

adquiridos no decorrer do curso, aos conhecimentos praticos advindos do 

ambiente da construgao civil com o escopo de formar urn profissionai 

totaimente preparado para inserir-se no mercado de trabaiho. 

A cada dia novas tecnologias surgem no mercado para facilitar cada vez 

mais a vida do engenheiro civil, agilizar a construgao civil e reduzir os custos da 

obra; por isso, torna-se imprescindfvel que o profissionai desta area esteja 

sempre interiigado como as novidades, sabendo, a partir de seus 

conhecimentos academicos, utilizar aquelas que reaimente sao viaveis, 

descartando as que apenas visam o iucro imediato, sem retorno satisfatorio 

para o construtor e para o possivei cliente. 

Aiem de todo esse aparato tecnoiogico, o engenheiro civii deve ter em 

mente que o maior segmento de sua obra e o fator humano. O cliente que 

busca sempre o melhor, e muitas vezes a realizagao de urn sonho; o operario, 

o brago direto do construtor e, portanto, necessita de atengao especial, como 

rigida obediencia as ieis trabaihistas, de seguranca e de comprometimento 

social. 

Conciiiar o aparato tecnoiogico ao segmento humano e uma das 

premissas importantes para uma realizagao de sucesso da construgao civii. As 

empresas construtoras podem contar com diretrizes teoricas como PBPQH que 

apoia e quaiifica as empresas, oferecendo instrumentos iegais para o 

desenvoivimento do ambiente de trabaiho. 

Desta forma, o engenheiro civii tern em suas maos uma grande 

responsabilidade com o mundo em que vive. E atraves das construgoes civil 

que paisagens sao mudadas, cidades sao construidas, a modernidade avanga 

e o mundo se transforma para melhor. Por tudo isso, esse profissionai deve ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aitamente quaiificado, sabendo harmonizar as novas tecnoiogias do 

mercado a parte humana fora e dentro da sua empresa e concretizando o 

sonho de uma modernidade em sintonia com o ambiente. 
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5.0 S U G E S T O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aos estagiarios: Que as oportunidades nao sejam desperdicadas, apesar 

das dificuldades, sempre vale a pena tentar. O trabaiho e o esforco para tornar-

se engenheiro sera recompensado , nem que esta recompensa seja em forma 

de conhecimento. 

Aos professores: Que a vida academica sirva de exemplo e colaboragao 

para os estagiarios que virao. Que os mestres aprendam que antes de tudo o 

aluno e parte de seu compromisso como profissionai didatico e que alem deste 

iaco profissionai deve existir a amizade e o bom reiacionamento de ambos os 

lados. 

Ao Construtor: Sempre tenha em mente que o ser humano que voce 

emprega e seu bem mais precioso. Que a seguranca seja sempre, 

independente de certificados e eiogios, a principal ferramenta de trabaiho no 

canteiro de obras. Que oportunidades sejam dadas a novos estagiarios e que 

estes possam trabalhar e contribuir cada vez mais para o crescimento pessoal 

e da construtora. 
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Utilizagao de Biocos de E P S 

• u que e E P S ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EPS e a sigia internacionai do Poliestireno Expandido, de acordo com a 

Norma DIN ISSO-1043/78. No Brasil, e mais conhecido como "Isopor®", marca 

registrada da Knauf Isopor Ltda., e designa, comercialmente, os produtos de 

poliestireno expandido, comerciaiizados por essa empresa. 

O EPS e um plastico celular rigido, resuitante da poiimerizacao do 

estireno em agua. Em seu processo produtivo nao se utiiiza e nunca se utilizou 

o gas CFC ou quaiquer um de seus substitutos. Como agente expansor para a 

transformacao do EPS, emprega-se o pentano, um hidrocarbureto que se 

deteriora rapidamente peia reacao fotoquimica gerada peios raios solares, sem 

comprometer o meio ambiente. 

O EPS tern inumeras aplicagoes em embaiagens industriais, artigos de 

consumo (caixas termicas, pranchas, porta-gelo etc.) e ate mesmo na 

agricultura. E na construgao civil, porem, que sua utilizacao e mais difundida. 

O EPS e comprovadamente um material isolante. Sem ele, os paises 

mais evoiufdos nao construiriam de modo atualizado e economico, visando a 

economia de energia. 

Os produtos finais de EPS sao inodoros, nao contaminam o solo, agua e 

ar, sao 100% reaproveitaveis e reciciaveis e podem voitar a condigao de 

materia-prima. 

Nos uitimos 35 anos esse material ganhou uma posigao estavei na 

construgao civii, nao apenas por suas caracteristicas isolantes mas tambem 

por sua ieveza, resistencia, faciiidade de manuseio e baixo custo. 

• Vantagens dos Biocos de E P S 

/ Baixa Condutividade Termica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Baixo Peso 



SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resistencia Mecanica 

S Baixa Absorgao de Agua 

S Faci'fidade de Manuseio 

S Versatiiidade 

S Resistencia ao Enveihecimento 

S Absorgao de Choques. 

J Resistencia a Compressao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Desvantagens dos Biocos de E P S 

Em contrapartida ainda existe grande rejeigao da parte dos construtores 

na utilizagao deste tipo de laje em virtude do grande risco de incendio que o 

isopor pode vir a causar em contato com o fogo, geraimente ocasionado por 

problemas nas instalacoes eletricas. Aiem disso o custo bruto deste material e 

superior ao custo dos biocos ceramicos, em virtude da grande quantidade de 

oiarias encontradas nesta regiao. 

• Aplicagoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Regularizagao de lajes em gerai: Inclinagao para escoamento 

s Paineis de fechamento: Predios/casas pre-fabricadas/gaipoes 

y Eiementos pre-fabricados: Lajotas/blocos vazados, piiares para muros, 

elementos vazados, eiementos decorativos para fachadas e jardins 

S Pavimentos: Caigadas, paineis para fechamento de galerias 

S Eiementos tipo "moveis": Bancos para ambientes externos, base para 

montagem de sofas / baicoes / camas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Areas de Lazer: Quadras de esporte, base para dispositivos de exercicios 



A NEXO 2 



Vantagens da laje nervurada treiicada: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

educao do custo de montagem e escoramento 

As lajes com TRELlgAS dispensam a utilizacao de formas de madeira e 

reduzem o consumo de materials para escoramento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Q H Economta de tempo na montagem 

A montagem da laje e bem mats rapida e simpiificada, reduzindo os gastos com 

a mao-de-obra. 

B Q H VersatiCidade para qualquer ttpo de obra 

As lajes treligadas sao recomendadas para qualquer tipo de obra (residencias, 

industrias, galpoes, pontes, etc.). 

HQB Seguranga estrutural 

A excelente aderencia entre o concreto e o ago CA-60 nervurado evita o 

aparecimento de fissuras, garantindo maior vida util e seguranca a estrutura. 

B Q H Economta no transporte e no armazenamento 

Tudo e muito simples e pratico, devido a grande rigidez e ao baixo peso das 

vigotas. As trelicas ja vem prontas, precisa-se apenas da montagem. 

• H j Uberdade de criagao arquitetonica 

O sistema de lajes trelicadas e o ideal para a execucao de lajes lisas, sem 

vigas. As paredes sao construfdas diretamente sobre a laje, proporcionando a 

criagao de diferentes ambientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Î QII Vencem grandes vaos e suportam altas cargas 

Permitem solugoes economicas, ja que suportam altas cargas e vencem 

grandes vaos. Com isto, sao criados ambientes amplos e arejados. 


