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0 presente relatorio fornece informagoes de atividades desenvolvidas a partir 

do estagio supervisionado do aluno Adrian Medeiros da Silva, regularmente 

matriculada no curso de Engenharia Civil do Centro de Ciencias e Tecnologia, na 

Universidade Federal de Campina Grande, sob o numero de matricula 2982.1216. 0 
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Residencial Castelo da Prata, localizado na rua Capitao Joao Alves de Lira, 1107 -

Prata, na cidade de Campina Grande, tendo como administrador responsavel o 
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1.0. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estagio supervisionado tem por finalidade prioritaria char raciocfnios 

praticos. logicos e realistas dos trabalhos desenvolvidos a cada dia no canteiro de 

obras, tendo como base os conhecimentos teoricos adquiridos na instituicao de 

ensino (UFCG), mesclados com as experiencias vividas pelo estagiario. 

0 objetivo deste relatorio e descrever as atividades reaiizadas na obra, onde 

foram aprimorados e adquiridos novos conhecimentos. As atividades desenvolvidas 

verificaram os termos utilizados na construgao civil; plantas e projetos; cronograma: 

materiais; controle de compras e estoque de materials; conferencia e montagem de 

formas e ferragens; conferencia de plantas e projetos; consumo de concreto; 

concretagem de lajes e vigas; questoes de prumo e esquadro, ressaltando as etapas 

de execugao; um pouco dos detalhes construtivos, abordando ainda as dificuldades 

encontradas durante a execugao da obra. 
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2.0.REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1. Tecnica da Construgao 

O estudo da tecnica da construgao compreende, geralmente. quatro grupos de 

conceitos diferentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s 0 que se refere ao conhecimento dos material's oferecidos pela natureza ou 

industria para utilizacao nas obras assim como a melhor forma de sua 

apiicagao, origem e particularidade. 

s 0 que compreende a resistencia dos materials empregados na construgao e 

os esforgos as quais estao submetidos, assim como o calculo da estabilidade 

das construgoes. 

/ Metodos construtivos que em cada caso sao adequados a apiicagao sendo 

fungao da natureza dos materials, climas, meios de execugao disponiveis e 

condigoes sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Conhecimento da arte necessaria para que a execugao possa ser executada 

atraves das normas de bom gosto, carater e estilo arquitetonico. 

2.2. Elementos de uma Construgao 

Sao tres as categorias de um elemento de construgao 

s Essenciais: os que fazem parte indispensavel da propria obra tais como 

pilares , paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, tetos e 

escadas. 

/ Secundarios: paredes divisorias ou de vedagao, portas, janelas, vergas, 

decoragoes, instalagoes hidraulicas, eletricas e calefagao. 

/ Auxiliares: Sao aquelas utilizadas enquanto se constroi a obra tais como 

cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos etc. 

2.3. Fases da Construgao 

As obras de construgoes de ediffcios tern seu infcio propriamente dito, com a 

implantagao do canteiro de obras. Esta implantagao requer um projeto especifico, 

que deve ser cuidadosamente elaborado a partir das necessidades da obra e das 

condigoes do local de implantagao. Porem, antes mesmo do inicio da implantagao do 

canteiro, algumas atividades previas, comumente necessarias. podem estar a cargo 
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do engenheiro de obras. Tais atividades sao usuaimente denominadas "Servigos 

Preliminares" e envolvem, entre outras atividades: a verificagao da disponibilidade 

de instalagoes provisorias; as demoligoes, quando existem construgoes 

remanescentes no local em que sera construldo o edificio: a retirada de entulho e 

tambem. o movimento de terra necessario para a obtengao do nivel de terreno 

desejado para o edificio. 

Existem ainda os servigos de execugao, que sao os trabalhos da construgao 

propriamente dita.que envolvem a abertura das cavas, execugao dos alicerces, 

apiloamento, fundagao das obras de concreto. entre outros, e os servigos de 

acabamento que sao os trabalhos finais da construgao (assentamento das 

esquadrias e dos rodapes; envidracamento dos caixilhos de ferro e de madeira: 

pintura geral; colocagao dos aparelhos de iluminagao; acabamento dos pisos; 

limpeza geral). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.Servigos de movimento de terra 

Os servigos ligados ao movimento de terra podem ser entendidos como um 

"conjunto de operagoes de escavagao, carga, transporte, descarga, compactacao e 

acabamentos executados a fim de passar-se de um terreno no estado natural para 

uma nova conformagao topografica desejada". [Cardao, 1969] 

A importancia desta atividade no contexto da execugao de ediffcios 

convencionais decorre principalmente do volume de recursos humanos, tecnologicos 

e economicos que envolve. 

2.4.1.Fatores que Influenciam o Projeto do Movimento de Terra 

a) Sondagem do terreno 

A sondagem proporciona valiosos subsidios sobre a natureza do terreno que 

ira receber a edificagao, como: caracteristicas do solo, espessuras das camadas, 

posigao do nivel da agua, alem de prover informagoes sobre o tipo de equipamento 

a ser utilizado para a escavagao e retirada do solo, bem como ajuda a definir qual o 

tipo de fundagao que melhor se adaptara ao terreno de acordo com as 

caracteristicas da estrutura. 
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b) Cota de fundo da escavagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E um parametro de projeto pois define em que momento deve-se parar a 

escavagao do terreno. Para isto, e preciso conhecer: a cota do pavimento mais 

baixo; o tipo de fundagao a ser utilizada; e ainda, as caracteristicas das estruturas de 

transmissao de cargas do edificio para as fundagoes, tais como os biocos e as vigas 

baidrames. 

c) Niveis da vizinhanga 

Esta informagao, aliada a sondagem do terreno, permite identificar o nivel de 

interferencia do movimento de terra com as construgoes vizinhas e ainda as 

possiveis contengoes a serem utilizadas. 

d) Projeto do canteiro 

Deve-se compatibilizar as necessidades do canteiro (posicao de rampas de 

acesso, instalagao de alojamentos, sanitarios, etc.) com as necessidades da 

escavagao (posigao de taludes, rampas, entrada de equipamentos, entre outros.). 

e) Tipos de Movimento de Terra 

a) Corte; 

b) Aterro; ou 

c) Corte + Aterro. 

0 corte geralmente e a mais desejavel uma vez que minimiza os possiveis 

problemas de recalque que o edificio possa vir a sofrer. No caso de cortes, devera 

ser adotado um volume de solo correspondente a area da segao multiplicada pela 

altura media, acrescentando-se um percentual de empolamento. 0 empolamento e o 

aumento de volume de um material, quando removido de seu estado natural e e 

expresso como uma porcentagem do volume no corte. 

Nos casos em que seja necessaria a execugao de aterros, deve-se tomar 

cuidado com a compactagao do terreno. 



2.5. Instalagao de Canteiro de Servigos ou Canteiro de Obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 canteiro e preparado de acordo com as necessidades, apos a limpeza do 

terreno com o movimento de terra executado devera ser feito um barracao de 

madeira, chapas compensadas, ou entao de tijolos assentados com argamassa de 

barro. Nesse barracao serao depositados os materiais e ferramentas. servindo 

tambem para o guarda-noturno da obra. 

2.6. Locagao da obra 

A locagao tern como parametro o projeto de localizacao ou de implantagao do 

edificio. 

No projeto de implantagao, o edificio sempre esta referenciado a partir de um 

ponto conhecido e previamente definido. A partir deste ponto, passa-se a posicionar 

(locar) no solo a projegao do edificio desenhado no papel. E comum ter-se como 

referenda os seguintes pontos: 

• o alinhamento da rua; 

• um poste no alinhamento do passeio; 

• um ponto deixado pelo topografo quando da realizagao do controle do movimento 

de terra; ou 

• uma lateral do terreno. 

Nos casos em que o movimento de terra tenha sido feito, deve-se iniciar a 

locagao pelos elementos da fundagao, tais como as estacas, os tubuloes, as sapatas 

isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locagao devera ser iniciada pelo 

proprio movimento de terra. 

Os elementos sao comumente demarcados pelo eixo, definindo-se 

posteriormente as faces, nos casos em que seja necessario, como ocorre, por 

exemplo, com as sapatas corridas baldrames e alvenahas. Os cuidados com a 

locagao dos elementos de fundagao de maneira precisa e correta sao fundamentals 

para a qualidade final do edificio, pois a execugao de todo o restante do edificio 

estara dependendo deste posicionamento, ja que ele e a referenda para a execugao 

da estrutura, que passa a ser referenda para as alvenarias e estas, por sua vez, sao 

referencias para os revestimentos. Portanto, o tempo empreendido para a correta 

locagao dos eixos iniciais do edificio favorece uma economia geral de tempo e custo 

da obra. 
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2.7. Fundagoes 

Fundagoes sao os elementos estruturais cuja fungao e transmitir as cargas da 

estrutura ao terreno onde ela se apoia (AZEVEDO, 1988). Assim as fundagoes 

devem ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas pelos esforgos 

solicitantes. Alem disso, o solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para 

nao sofrer ruptura e nao apresentar deformagoes exageradas ou diferenciais. 

2.8. Concreto armado 

0 concreto armado e um material de construcao composto, no qual a ligagao 

entre o concreto e a armadura de ago e devida a aderencia do cimento e a efeitos de 

natureza mecanica. 

As barras da armadura devem absorver os esforgos de tracao que surgem 

nas pegas submetidas a flexao ou a tracao, ja que o concreto possui alta resistencia 

a compressao, porem pequena resistencia a tracao. Tendo em vista que o concreto 

tracionado nao pode acompanhar as grandes deformagoes do ago, o concreto 

fissura-se na zona de tracao; os esforgos de tracao devem ser absorvidos apenas 

pelo ago. Uma viga de concreto simples romperia bruscamente apos a primeira 

fissura, uma vez atingida a baixa resistencia a tracao do concreto, sem que fosse 

aproveitada a sua alta resistencia a compressao. A armadura deve portanto ser 

colocada na zona de tracao das pegas estruturais, e sempre que possivel, na 

diregao dos esforgos internos de tracao. A alta resistencia a compressao do concreto 

pode ser aproveitada na flexao, em vigas e lajes. 

2.9. Execugao correta do concreto armado 

Varios erros sao cometidos durante uma concretagem por negligencia, e, no 

que e mais comum, oriundos da pessima qualificagao da mao-de-obra. No entanto, 

os erros na execugao do concreto armado poderiam ser evitados, bastando para 

isto, que fossem realizadas reunioes com os responsaveis pela execugao da obra. 

Muitas vezes, a falta de um bom planejamento ou ate mesmo de 

conhecimentos de tecnica ou das normas brasileiras de concretagem, provoca serios 

problemas e pode prejudicar a qualidade e ate a seguranga dos empreendimentos. 



9 

Em consequencia a esses problemas graves, tem-se, em casos menos drasticos, 

consertos onerosos e defeitos esteticamente inconvenientes. 

Engenheiros, mestres e encarregados precisam sempre instruir e fiscalizar os 

executantes de cada uma das tarefas parciais da execugao dos elementos de 

concreto armado, desde a escolha dos materials, dosagem, mistura, formas, 

escoramento, armacao, transporte, langamento, adensamento e cura, como tambem 

controles tecnologicos. 

Para evitar os erros na execugao do concreto armado e conveniente que 

todas as fases de uma execugao sejam descritas, de modo que as normas 

brasileiras sejam aplicadas de forma correta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.10. Dificuldades na interpretagao do projeto 

Em casos de duvidas ou falhas dos projetos, o responsavel da obra deve 

consultar o projetista, porque somente ele sabe o objetivo do elemento construtivo 

em questao, podendo tomar as providencias necessarias, ja que ele conhece como 

os componentes do concreto armado e da estrutura trabalham. 

Na falta da bitola de ago, a substituigao pode ser feita por outras bitolas com 

segoes totais, iguais ou maiores, considerando tambem a distancia maxima admitida 

entre as barras para um elemento estrutural considerado. Para essa substituigao, 

deve-se dispor na obra de uma tabela com segoes de ferros redondos. 

2.11. Formas e escoramentos 

A garantia de que a estrutura ou qualquer pega da construcao seja executada 

fielmente ao projeto e tenha a forma correta, depende principalmente da exatidao e 

rigidez das formas e do escoramento. 

Como o desenho fica permanentemente a mao do carpinteiro, no local de 

trabalho, exposto ao sol e vento, ha perigo de que algumas cotas se tornem 

invisiveis. Por este motivo sugere-se que sejam fornecidas a obra mais copias dos 

desenhos, considerando tambem que o armador precisa desse desenho para 

posicionamento da armadura. 
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Para conseguir rigidez das formas e obter um concreto fiel ao projeto, sao 

necessarias as seguintes precaugoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos pilares 

Deve-se prever contraventamento segundo duas direcoes perpendiculares 

entre si. Devem ser bem apoiados no terreno em estacas firmemente batidas ou nas 

formas da estrutura inferior. 

Os contraventamentos podem receber esforgos de tracao e por este motivo 

devem ser bem fixados com bastante pregos nas ligagoes com a forma e com os 

apoios no solo. 

No caso de pilares altos, deve-se prever contraventamento em dois ou mais 

pontos da altura, e deixar janelas intermediarias para concretagem em etapas. Em 

contraventamentos longos prever travessas com sarrafos para evitar flambagem. 

As gravatas devem ter dimensoes proporcionais as alturas dos pilares para 

que possam resistir o empuxo lateral do concreto fresco. Na parte inferior dos 

pilares, a distancia entre as gravatas deve ser de 30 cm a 40 cm. 

Deixar na base de pilares uma janela para limpeza e lavagem do fundo (isto e 

muito importante). 

Nas vigas e lajes 

Nas formas devem ser verificadas se as amarragoes, escoramentos e 

contraventamentos sao suficientes para nao hajam deslocamentos ou deformagoes 

durante o langamento do concreto. 

As distancias maximas de eixo a eixo sao as seguintes: 

v para gravatas 0,6 a 0,8 m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s para caibros horizontals das lajes 0,5 m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S entre mestras ou ate apoio nas vigas 1 a 1,2 m 

/ entre pontaletes das vigas e mestras das lajes 0,8 a 1 m 

Tambem devem tornados cuidados especiais nos apoios dos pontaletes sobre 

o terreno para que se evitem recalques e, flexao nas vigas e lajes. Quanto mais 

fraco o terreno, maior a tabua para que a carga do pontalete seja distribuida em uma 
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area maior. Deve-se prever cunhas duplas nos pes de todos os pontaletes para 

possibilitar uma desforma mais suave e mais facil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.12 Juntas nas formas 

As juntas entre tabuas, chapas compensadas ou metal devem ser bem 

fechadas para evitar o vazamento da nata de cimento que pode causar rebarbas ou 

vazios na superficie do concreto. Estes vazios deixam caminho livre a penetragao 

de agua, que ataca a armadura, no caso de concreto aparente. 

2.13.Armaduras 

Nas obras de grande porte, em geral devem-se tomar de cada remessa de 

ago e de cada bitola dois pedagos de barras de 2,2 m de comprimento (nao 

considerando 200 mm da ponta da barra fornecida) para ensaios de tracao e 

eventualmente cutros ensaios. Isto e necessario para verificacao da qualidade de 

ago, em vista de haver muitos laminadores que nao garantem a qualidade exigida 

pelas normas, que serviram como base para os calculos. 

Em caso de rejeicao de alguns ensaios deve-se repetir os ensaios de 

amostras do material com resultado insatisfatorio. Se os novos resultados nao serem 

satisfatorios, deve-se rejeitar a remessa. 

2.14 Limpeza das barras 

As barras de ago, antes de serem montadas, devem ser convenientemente 

limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderencia com o concreto. 

Devem-se remover tambem as escamas (crostas) de ferrugem. 

2.15. Preparo do concreto 

Pode-se considerar tres tipos de preparo de concreto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s preparo de concreto para servigos de pequeno porte, com betoneira no 

canteiro e sem controle tecnologico; 

• preparo do concreto em obras de grande porte, com betoneira ou 

central no canteiro e com controle tecnologico; 
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szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fomecimento do concreto pelas centrais de concreto. 

Deve-se verificar constantemente a qualidade dos agregados, rejeitando e 

devolvendo os fornecimentos insatisfatorios que nao correspondem a especificagao 

do pedido ou amostra, antes fornecido e aceito. 

Para a betoneira, depois de cada fim de concretagem ou fim de jornadas, 

deve-se haver uma boa limpeza interna, ja que o concreto incrustado entre as 

paletas reduz a eficiencia da mistura. 

As condigoes das paletas devem ser verificadas periodicamente. Quando as 

paletas estao desgastadas, a mistura da massa de concreto e insatisfatoria. Neste 

caso e necessaria uma reforma da betoneira. 

O tipo e capacidade da betoneira deve ser escolhido conforme o volume e 

prazos previstos para as concretagens. Um dimensionamento errado prejudica muito 

o andamento da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.16.Langamento e adensamento do concreto 

A liberagao do langamento do concreto pode ser feita somente depois da 

verificagao pelo engenheiro responsavel ou encarregado das formas, armadura e 

limpeza. 

A verificagao das formas: 

> se estao em conformidade com o projeto; 

> se o escoramento e a rigidez dos paineis sao adequados e bem 

contraventados; 

> se as formas estao limpas, molhadas e perfeitamente estanques a fim de 

evitar a perda da nata de cimento. 

Para limpar pegas altas devem existir janelas nas bases das formas, verificando-se 

se o fundo das pegas esta bem limpo; isto e muito importante para uma boa ligagao 

do concreto com a base. 

Verificagao da armadura: 

> bitolas; 

> quantidades e posigao das barras de acordo com o projeto; 

> se as distancias entre as barras sao regulares; 

> se os cobrimentos laterals e no fundo sao aqueles necessarios. 
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a) O lancamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 concreto devera ser langado logo apos o amassamento. nao sendo 

permitido entre o fim deste e o fim do lancamento um intervalo maior do que uma 

hora. Com o uso de retardadores de pega, o prazo pode ser aumentado de acordo 

com as caracteristicas e dosagem do aditivo. Em nenhuma hipotese pode-se lancar 

o concreto com pega ja iniciada. 

Devem ser tomadas precaucdes para manter a homogeneidade do concreto. 

A altura de queda nao pode ultrapassar, conforme as normas, 2m.(na pratica admite-

se quedas de ate 3m). Nas pegas com altura maior do que 3m, o langamento devera 

ser feito em etapas por janelas abertas na parte lateral das formas usando os 

chamados cachimbos. Sempre e bom usar funis, trombas e calhas na concretagem 

de pegas altas. 

0 lancamento se faz em camadas horizontais de 10 cm a 30 cm de 

espessura, conforme se trate de lajes, vigas ou muros. 

Durante o lancamento inicial do concreto nos pilares e paredes, um 

carpinteiro deve observar a base da forma, se na junta entre a forma e o concreto 

existente nao penetra a nata de cimento, que pode prejudicar a qualidade do 

concreto na base destes elementos da estrutura. Em caso de acontecer este 

vazamento de nata de cimento, ele deve aplicar papel molhado (sacos de cimento) 

para impedir a continuagao do vazamento. 

Devera ser feito formas, contraventadas a cada 50cm, par evitar, no momento 

de vibragao, a sua abertura e vazamento da pasta de cimento. 

Pilares: 

Vigas 
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Deverao ser concretadas de uma so vez, caso nao haja possibilidade, fazer 

as emendas a 45° e quando retornamos a concretar devemos limpar e molhar bem 

colocando uma pasta de cimento antes da concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajes 

Apos a armacao, devemos fazer a limpeza das pontas de arame utilizadas na 

fixacao das barras, atraves de ima, fazer a limpeza e umedecimento das formas 

antes de concretagem, evitando que a mesma absorva agua do concreto. O 

umedecimento nao pode originar acumulo de agua, formando pocas. 

Garantir que a armadura negativa fique posicionada na face superior, com a 

utilizacao dos chamados "Caranguejos". 

Figuras 1 e 2 - Caranguejo 
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b) Adensamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 adensamento de concreto com vibrador ou socagem deve ser feito continua 

e energicamente, havendo o cuidado para que o concreto preencha todos os 

recantos da forma e para que nao se formem ninhos ou haja segregacao dos 

agregados por uma vibragao prolongada demais. Deve-se evitar o contato do 

vibrador com a armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo 

da aderencia. 

c) Cura do concreto 

A cura e um processo mediante o qual mantem-se um teor de umidade 

satisfatorio, evitando a evaporacao da agua da mistura, garantindo ainda, uma 

temperatura favoravel ao concreto, durante o processo de hidratacao dos materiais 

aglomerantes. 

A cura e essencial para a obtencao de um concreto de boa qualidade. A 

resistencia potencial, bem como a durabilidade do concreto, somente serao 

desenvolvidas totalmente, se a cura for realizada adequadamente. 

d) Desforma 

Quando os cimentos nao forem de alta resistencia inicial ou nao for colocado 

aditivos que acelerem o endurecimento e a temperatura local for adequada, a 

retirada das formas e do escoramento nao devera ser feito antes dos seguintes 

prazos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s faces laterais 3 dias 

/ retirada de algumas escoras. 7 dias 

s faces inferiores, deixando-se algumas 

escoras bem encunhadas 14 dias 

s desforma total, exceto as do item abaixo 21 dias 

/ vigas e arcos com vao maior do que 10 m 28 dias 

A desforma de estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, 

evitando-se desformas ou retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. 
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Em estruturas com vaos grandes ou com balancos, deve-se pedir ao 

calculista um programa de desforma progressiva, para evitar tensoes internas nao 

previstas no concreto, que podem provocar fissuras e ate trincas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.17. Alvenaria 

Pode-se definir alvenaria como um conjunto coeso e rfgido, de tijolos ou blocos 

unidos entre si por argamassa. A alvenaria pode ser empregada na confecgao de 

diversos elementos construtivos (paredes, abobadas, sapatas. etc..) e pode ter 

funcao estrutural, de vedagao etc .Quando a alvenaria e empregada na construcao 

para resistir cargas, ela e chamada alvenaria resistente, pois alem do seu peso 

proprio, ela suporta cargas (peso das lajes, telhados, pavimento superior, e t c . ) . 

Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de 

seu peso proprio e denominada alvenaria de vedagao. 

2.18. Argamassa - Preparo e Apiicagao 

As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, sao os componentes 

que formam a parede de alvenaria nao armada, tern a sua fungao de unir 

solidamente os elementos de alvenaria, distribuir uniformemente as carga, vedar as 

juntas impedindo a infiltragao de agua e a passagem de insetos etc. 

As argamassas devem ter boa trabalhabilidade. E isso e considerarado quando 

ela e distribuida com facilidade ao ser assentada, nao "agarra" a colher do pedreiro; 

nao endurece rapidamente permanecendo plastica por tempo suficiente para os 

ajustes (nivel e prumo) do elemento de alvenaria. 

2.19. Forros 

Existem varios tipos de forros. Dependendo do tipo de obra, fica a cargo do 

projetista a sua escolha, levando em consideragao a acustica, o acabamento, a 

estetica, etc... 

Os forros mais comuns sao: madeira, gesso, aglomerados de celulose, laje 

maciga, laje pre-fabricada, lajes protendidas etc. 
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2.20. Lajes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajes sao partes elementares dos sistemas estruturais dos edificios de 

concreto armado. As lajes sao componentes pianos, de comportamento 

bidimensional, utilizados para a transferencia das cargas que atuam sobre os 

pavimentos para os elementos que as sustentam. 

2.20.1.Lajes Nervuradas 

Sao empregadas quando se deseja veneer grandes vaos. 0 aumento do 

desempenho estrutural e obtido em decorrencia da ausencia de concreto entre as 

nervuras, que possibilita um alivio de peso nao comprometendo sua inercia. Devido 

a alta relacao entre rigidez e peso, apresentam elevadas frequencias naturais. Tal 

fato permite a apiicagao de cargas dinamicas (equipamentos em operacao, 

multidoes e veiculos em circulagao) sem causar vibragoes sensiveis ao limite de 

percepgao humano. Para a execugao das nervuras sao empregadas formas 

reutilizaveis ou nao, confeccionadas normalmente em material plastico, polipropileno 

ou poliestireno expandido. 

Devido a grande concentragao de tensoes na regiao de encontro da laje 

nervurada com o pilar, deve-se criar uma regiao maciga para absorver os momentos 

decorrentes do efeito da pungao. 

3.0.APRESENTAQAO (CASTELO DA PRATA) 

Situado a rua Capitao Joao Alves de Lira, o edificio residencial Castelo da 

Prata constara de 27 pavimentos, sendo dois de garagem, 23 tipos e dois de 

cobertura. 

Nesse condominio serao desenvolvidas atividades de lazer, ginastica e esporte e 

constara ainda, alem dos apartamentos residenciais, de salas para reunioes, 

auditorio e salao de festa. 

Vinte e tres familias desfrutarao da vista panoramica e do conforto dos 

apartamentos. Os apartamentos tipo terao 363,35 m 2 de area util, e cada um 

possuira o numero de quatro vagas na garagem . 
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Servem a torre elevadores codificados, sendo dois sociais e um de servigo. 

Um gerador e acionado automaticamente em caso de falta de energia eletrica. 0 

edificio conta ainda com estacionamento para visitantes, antena coletiva, pogo 

artesiano, acesso a internet, alem de sistema de seguranga integrado. 

Os elevadores estao localizados, proximos as escadas. 

As obras dispoem de projetos executados pelos seguintes profissionais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arquitetos: 

Jeronimo da Cunha Lima 

Helena Menezes 

Alexandre Lima 

Arquiteto Associado: 

Carlos Alberto Melo de Almeida 

Enqenheiro Civil: 

Gustavo Tiberio de Almeida Cavalcanti 

3.1.DADOS DA OBRA 

3.1.1.LOCALIZAQAO DAS FACHADAS 

Norte Rua Joao Alves de Lira 

Sul Rua Rodrigues Alves. 

Leste Edificagoes ja construidas 

Oeste Edificagoes ja construidas 

3.1.2.EDIFICAgOES VIZINHAS 

As edificagoes existentes ao leste e ao oeste do edificio sao casas com estrutura de 

concreto armado, com idade estimada de 20 anos, apresentando-se em bom estado de 

conservacao. Essas edificacoes possuem um muro como elemento divisionar io erguido em 

alvenaria assentada, sobre sapatas de pedra e com pilares de concreto armado. 
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3.2.CARACTERISTICAS DO TERRENO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 terreno. inicialmente inclinado, foi alterado atraves de demoligao com uso 

de explosivos, bem como atraves de procedimentos mecanicos e manuais, para 

apresentar caracteristicas planas especificadas no projeto. Sendo a limpeza do 

mesmo feita atraves de maquinas e caminhoes para transportar o entulho, 

retroescavadeiras, e escavagoes manuais. 

3.3 FUNDAQOES DA EDIFICAQAO 

Foram utilizadas fundagoes diretas (rasas) do tipo sapatas isoladas. 

3.3.1 CONCRETAGEM DAS FUNDAQOES 

Anteriormente a apiicagao do concreto magro, houve a limpeza das 

escavagoes. A espessura da camada de concreto magro era de 10 cm. 

A finalidade do concreto magro na base das sapatas e evitar o contato direto 

com o solo e tambem regularizar a base onde a sapata seria assentada. 

Inicialmente, o concreto utilizado foi usinado e fomecido pela empresa 

Supermix, mas por conta de problemas em sua execugao, o concreto passou a ser 

feito na propria obra. 

3.4. CANTEIRO DE OBRAS 

0 canteiro de obras e constituido por instalagoes que dao suporte a uma 

edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos trabalhadores. Por isso e 

fundamental que, durante o planejamento da obra, a construgao do canteiro de 

obras e das areas de vivencia fiquem bem definidos, para que o processo de 

construcao nao seja prejudicado e, que alem disso possa oferecer condigoes de 

seguranga para as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais 

na construgao. 

0 canteiro de obras normalmente consta de: escritorio, barracoes para 

alojamento de materiais, tapumes, instalagoes provisorias de agua, energia eletrica e 

equipamentos, tanques para acumulo de agua. e ferramentas. 
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3.5. FECHAMENTO DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fechamento da obra e de extrema importancia para que se possa evitar a 

entrada de pessoas estranhas, o que poderia vir a causar acidentes graves, na obra. 

A obra foi cercada por tapumes, onde foram feitos um portao para entrada de 

pessoai e outro para entrada de veiculos e materiais, obedecendo aos criterios do 

codigo de obras da cidade. 

3.6. ORGANIZAQAO DO CANTEIRO 

0 vestuario, sanitarios, refeitorio, administragao, escritorio, bebedouro, 

betoneira e o almoxarifado, localizam-se na propria obra, o que facilita os trabalhos. 

3.6.1 ESCRITORIO E ALMOXARIFADO 

Constituido por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s balcao para recepgao e expedigao de materiais; 

/ prateieiras para armazenagem; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S mesa, cadeiras, telefone/fax, fichario de todos os materiais e arquivo para 

documentos, computador; 

S janelas e vaos para ventiiacao e iluminagao. 

3.6.2. INSTALAQOES SANITARIAS 

Os sanitarios sao constituidos de lavatorio, vaso sanitario e/ou mictorio. 

Essas instalacoes sao mantidas em perfeito estado de conservacao e higiene, e 

possuem ventiiacao e iluminagao adequada; 

3.6.3. VESTIARIO 

Apresenta paredes de alvenaria e pisos cimentados, area de ventiiacao, 

iluminagao artificial e armarios individuals e e sempre mantido em estado de 

conservagao, higiene e limpeza. 
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3.7. LOCAL PARA REFE1QOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

O local para refeicoes dispoe de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S paredes que permite o isolamento durante as refeigoes; 

S piso de concreto; 

•/ coberta, protegendo contra os intemperies; 

S capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no 

horario das refeigoes; 

S ventiiacao e iluminagao natural; 

S lavatorio instalado em suas proximidades; 

S mesas com tampos lisos e lavaveis; 

s assentos em numero suficiente para atender aos usuarios; 

S deposito, com tampa : para detritos; 

3.7.1. COZINHA 

S possui ventilagao natural e artificial que permite boa exaustao; 

s possui paredes de alvenaria, piso cimentado e a cobertura de material 

resistente ao fogo; 

S possui iluminagao natural e artificial; 

s possui uma pia para lavar os alimentos e utensilios; 

s dispoe de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; 

/ possui lavatorio instalado em suas proximidades; 

3.8. SEGURANQA DO TRABALHO 

Todos os trabalhadores devem utilizar Equipamentos de Protegao Individual 

(EPI'S) que sao : 

/ cinto de seguranca tipo para-quedista; 

S cordas e oculos; 

s botas e luvas; 

s protegao para ouvidos 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normalmente, ve-se que os operarios nao utilizam todos os equipamentos, 

isso por falta de habito. 

3.9.CONCRETO 

3.3.1. Resistencia caracteristica 

A resistencia caracteristica a compressao de fCk = 30 Mpa , e os ferros sao de 

CA-60 e CA-50 , em todo o edificio, variando apenas as bitolas . 

O concreto apresenta um traco de 1:2:2, ou seja, 40 I de brita, 40 I de areia e 

20 I agua. 

3.9.2. Central de concreto 

0 concreto foi preparado mecanicamente com betoneira de 600 litros no 

proprio canteiro de obra a qual foi instalada ao nivel do terreno. As padiolas foram 

confeccionadas para se medir o traco de 1:2:2. 

O deposito de cimento foi instalado o mais proximo possivel da central, para 

assim evitar o desgaste fisico do pessoal que trabalha carregando os sacos. A rede 

eletrica de alimentacao do equipamento de producao e realizada a partir do quadro 

parcial de distribuigao e de acordo com a existencia de potentia disponivel para os 

motores da betoneira e atraves da montagem de disjuntores para evitar acidentes. 

Antes do inicio da utilizacao dos equipamentos, verificou-se as condigoes de 

funcionamento, o dimensionamento das equipes de transporte e os meios de 

transportes do concreto a serem utilizados, de acordo com a central de producao. 

Figura 1: betoneira 
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3.9.3. Lancamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 lancamento do concreto na construgao ocorreu apos as seguintes 

verificagoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S conferencia da ferragem e posigao correta da mesma; 

S conferencia da forma por meio de prumos e mangueira de nivel; 

S Procedimento de umedecimento das formas com desmoldante, 

langamento do concreto, evitando assim a absorcao da agua de 

amassamento; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s langamento feito imediatamente apos o transporte, pois nao e permitido 

intervalos maiores que 1 hora entre o preparo e o langamento. 

3.9.4.Adensamento 

Utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao. O concreto foi 

langado de camada em camada de modo que as mesmas nao ultrapassassem ZA da 

altura da agulha do vibrador, com intuito de movimentar os materiais que compoe o 

concreto para ocupar os vazios e expulsar o ar do material. Para se obter uma 

melhor ligagao entre as camadas, tem-se o cuidado de penetrar com o vibrador na 

camada anterior vibrada. 

3.9.5.0bservag6es sobre armadura e concretagem 

Durante o procedimento de uma concretagem de pilares, e comum haver um 

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

precisamente nas bases para os pilares e continuagao dos mesmos no pavimento 

superior. 

Nestes locais, observa-se dificuldades ou a obstrugao 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 oxidagao da armadura . 
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Para assegurar a continuidade da armadura e evitar o congestionamento das 

barras utilizou-se o vibrador de imersao com mais tempo para que o concreto 

penetrasse por completo , tomando-se sempre o cuidado de nao haver exsudacao . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9.6.Detalhes Construtivos 

A obra em questao e dotada de lajes nervuradas, por vencerem grandes 

vaos. Suas formas sao como bacias, elas sao retiradas apos a concretagem por 

meio de ar comprimido. Utiliza-se apenas de um funcionario par a retirada das 

formas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figures 2  e  3 :. Laje s Nervuradas 

3.9.7.ARMAQAO 

Nos trabalhos de armacSo foram seguidos os detalhes do projeto. 

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

seguranca, foi feita a devida conferencia em cada parte da armadura. Conferencia 

composta das seguintes etapas: 

- verificacao das bitolas; 

- verificacao das posicoes e direcoes das ferragens; 

- verificacao do comprimento dos ferros; 

- verificacao das quantidades dos ferros; 
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- verificacao dos espacamentos entre os ferros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9.8.DESFORMA 

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

se acha suficientemente endurecido para resistir as acoes que sobre ele atuarem e 

nao conduzir as deformagoes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixo de E c e a 

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

pouca idade. Nesta obra, as formas das lajes sao retiradas com 20 dias e os pilares 

com 1 dia. 

Figuras 4 e 5:. Retirada das formas 

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

quando o mesmo ja resiste as reacdes que nele atuam: 

3.10.Transporte 

Equipamentos utilizados: 

v elevador de carga com capacidade de 800 Kg; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s carrinhos-de-mao (giricas), baldes e padiolas; 

• elevador de passageiros. 
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3.11. CONFERENCIA DA FERRAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o perfodo de estagio foi feita a conferencia da ferragem tanto dos 

pilares, quanto das vigas e lajes para liberacao da concretagem. 

Foi adotado um roteiro de conferencia de ferragem, onde se verificavam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S tipo de ago; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s bitolas: 

S quantidade de ferros; 

S posicionamento, quando nao existe simetria; 

S comprimento de espera; 

S espagamento dos estribos. 

3.12.Atividades Desenvolvidas durante o estagio: 

Semana 1 ( 04 a 11 de Agosto ) 

Nesta primeira semana foram vistas as seguintes atividades: 

• Verificagao do projeto estrutural, com a nomenclatura dos pilares e lajes com 

suas dimensoes e ferragens; 

• Verificacao das instalagoes de refeitorio, escritorio e dormitorio; 

• Foram feitas visitas ao Residencial Imperial, onde foram verificados trabalhos de 

escavagao. Foram verificados tambem, os projetos estruturais e duvidas foram 

esclarecidas quanto ao nivel em que o terreno se encontrava; 

• Armagao da laje tipo do 21° andar do Castelo da Prata; 

• Acompanhamento das colocagoes das formas da laje e da ferragem da escada; 

• Inicio da colocagao dos ferros positivos e negativos; 

Semana 2 (12 a 19 de Agosto ) 

Nesta semana foram executadas as seguintes atividades: 

• Com a laje ja armada e amarrada com os ferros positivos e negativos, houve o 

acompanhamento dos trabalhos de apiicagao de oleo (desmoldantes sobre as 

formas e acompanhamento do inicio da concretagem no 21° andar. observando a 

vibragao e alisamento do material; 
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• Acompanhamento do funcionamento e producao da betoneira; 

• Visita feita ao Residencial Imperial, observando a escavagao das sapatas dos 

pilares atraves de explosivos. Observou-se que para tal atividade e necessaria a 

presenga de funcionario especializado e que haja todos os cuidados para a 

seguranca tanto dos operarios quanto das pessoas que por ali pudessem passar. 

No momento das explosoes o transito foi paralisado e foram emitidos sons que 

visavam alertar as pessoas quanto ao possivel perigo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Semana 3 ( 20 a 27 de Agosto) 

Foram acompanhadas as seguintes atividades: 

• Acompanhamento da retirada das escoras da laje: 

• Acompanhamento da gabaritagem dos pilares no Residencial Sao Patricio: 

• Colocacao do aparato para maior seguranca dos operarios; 

• Conferencia da armagao dos pilares , assim como o numero de barras, as bitolas 

e o espagamento entre os estribos. Foi observado que ha a colocacao de 

ganchos alem dos estribos, o que visa evitar a flambagem; 

• Concretagem de alguns pilares que obedece a altura de 2,67m; 

As formas dos pilares sao de chapas metalicas, para enforma-los e necessario 

que retire toda a sujeira das formas utilizando um lixador eletrico caso esta ja tenha 

sido usada, em seguida passa-se uma camada de oleo para diminuir o atrito na hora 

da concretagem. As formas sao amarradas com parafusos dentro de dutos. Estes 

dutos sao usados para facilitar a retirada dos parafusos, que por sua vez sao 

utilizados para evitar o embuchamento lateral dos pilares. 

Semana 4 ( 30 a 06 de Setembro ) 

Foram acompanhadas as seguintes atividades: 

• Acompanhamento armagao de pilares; 

• Concretagem de alguns pilares; 

• Visita ao Residencial Imperial e verificacao da gabaritagem dos pilares: 

• Estudos com o Professor da UFPB e Engenheiro estrutura! Romulo; 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Semana 5 ( 16 a 20 de Agosto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram acompanhadas as seguintes atividaaes: 

• Acompanhamento da armagao das escoras para sustentagao da proxima laje; 

• Acompanhamento da colocacao das formas da laje: 

• Retirada de algumas escoras do pavimento inferior; verificando que algumas sao 

mantidas para apoiar a laje que ira receber novas cargas; 

• Conferencia de ferros; 

• Acompanhamento da colocacao do concreto magro nas sapatas do Residencial 

Imperial, verificou-se um trago de 1:5:7; 

Anter iormente a apiicagao do concreto magro. houve a limpeza das escavagoes. A 

espessura da camada de concreto magro era de 10 cm. 

Durante todas essas semanas houve um grande aprendizado e foi observado 

que ha uma grande harmonia entre todas as pessoas que compoem o Residenciai 

Castelo da Prata. pois ha respeito e dignidade entre todos. 
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4.0.CON3IDERAQ6ES F1NAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atividade relacionada a construgao civil abrange uma grande diversidade de 

servigos e tecnicas, alem de um bom relacionamento pessoal entre todos os 

profissionais envolvidos. Por isso, um estagio nessa atividade, para os estudantes 

de engenharia civil, e muito importante, ja que acarreta aquisigao de mais 

conhecimentos relativos a construcao podendo-se distinguir em trabalhos 

preliminares, de execugao e acabamento. 

Portanto, ao decorrer do estagio supervisionado, pode-se perceber que para 

construir um edificio como o Residencial Castelo da Prata e necessario que o 

Engenheiro responsavel pela obra tenha um conhecimento tecnico, pratico e 

administrativo na construgao civil, alem de uma boa equipe de profissionais, em 

todas as etapas de seu empreendimento, desde a elaboragao do projeto ate o fim de 

sua execugao. 

Por estas razoes fica claro que o conhecimento teorico adquirido ao longo de 

todo o curso e indispensavel para a formagao profissional. 

E de fundamental importancia, uma constante revisao e atualizagao dos 

conceitos adquiridos, pois a tecnologia aplicada na Engenharia Civil esta 

continuamente sendo desenvolvida para uma melhor e mais eficiente produtividade 

e qualidade na construgao civil. 

0 estagio e importante para que se possa desenvolver as relagoes humanas 

e o despertar da consciencia profissional e o amadurecimento do estudante. 
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