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1.0 - INTRODUCAO 

A construcao civil e, uma das atividades que mais gera empregos e renda, e e 

responsavel pelo gerenciamento de uma grande quantidade de recursos humanos, 

financeiros. A administracao desses recursos deve ser feita de forma racional a. fim de se 

reduzir custos. Uma boa administracao dessa atividade comeca com um bom planejamento 

de todas as atividades a serem desenvolvidas e tambem um bom orcamento, 

prop ore ionando a obtencao de exitos nas atividades desenvolvidas. 

0 desperdicio nas industrias de construcao civil brasileira, e um fator de grande 

relevancia, pois de acordo com pesquisas feitas recentemente, o desperdicio gerado na 

construcao fica em torno de 20% em massa, de todos os materials trabalhados. Por outro 

lado, as perdas financeiras atingem indices nao inferiores a 10% dos custos totais da. obra 

Estas perdas estao principalmenie associadas a ma qualiiicacao da mao de obra utilizada, 

projetos mal elaborados, planejados e orcados. 

Atualmente grande parte dos rejeitos da construcao civil esta sendo reutilizado, 

para tentar se reduzir a quantidade de materials desperdic&dos^ o tipo de reutiiizac&o varia 

de acordo com o tipo de material. 

O presente relatorio rem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

durante o periodo de Estagio Supervisionado, como tambem desenvolver no aluno de 

graduacao o senso critico para que este tenha condicoes de analisar as tecnicas utilizadas 

para execucao de obras, materials empregados e utilizac3o racional de materials e servicos 

de operarios. 

As atividades desenvolvidas pelo estagiario na Construcao do Laboratorio de 

Caracterizacao/Engenharia de Materials, localizado na Universidade Federal de Campina 

Grande, tendo como Administrador Responsavel o Eng° Civil Sebastiao Pereira Urtiga, 

engloba um processo de aprendizagem, no qua! as atividades no decorrer deste, diz respeito 

averificacao de: 

Plantas e Projetos; 

Quadro de Ferraaensi. 

Montagem e colocacao de armadura; 

Montagem e colocacao das armaduras e formas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Questdes de prumo e esquadro; 

Concretasem de lajes e visas; 

Consume de cimento; 

Retiradas de formas; 

Este estagio supervisionado tern por finalidade: 

- Apiicacao, dateoria adquirida.no curso ate o momento napratica; 

Aquisicao de novos conhecimentos gerais e termos utiiizados no 

cotidiano da construcao civil; 

- Desenvolver a capaeidade de analisar e solucionar possiveis 

problemas que possam vir a surgjr no decorrer das atividades: 

Desenvolvimento do relacionamento com as pessoas envolvidas no 

trabalho. 
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2.0-REVISAO Bff iLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O termo "Construcao Civil", na maioria das vezes, refere-se a obras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Edificagoes 

(construcao de ediiicios residenciais e comerciais, reformas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etc.), embora iambein englobe. 

de acordo com o Diagnostico Nacional da Industria a Construcao Pesada (construe 6 es de 

tuneis, ferrovias, barragens, etc.) e a Montagem. Industrial (montagem de estruturas 

mecanicas, eletricas. etc.), ou seja, a Construcao Civil e a ciencia que estuda as disposicoes 

e metodos seguidos narealizacao de uma obra arquitetdnica solida, util e economica. 

Segundo o IBGE (1989) alndustria da Construcao e um dos importantes setores da 

economia de nosso pais, em funpao, principalmente, de empregarum grznde contingents de 

mao-de-obra, tanto direta como indireta (6,2% mao-de-obra nacional). Suas peculiaridades, 

que a. diferenciam dos demais setores industrials, refletem uma estrutura complexa e 

dinamica, onde as condicdes de trabalho ainda sao precarias. 

Dentre as mencionadas peculiaridades do setor em questao, salienta-se a 

descentralizacao das atividades produtivas, uma vez que o produto gerado, normalmente 

unico, e feito sob encomenda e realizado no proprio local de sen consume. Como uma das 

principals conseqiiencias se tern a necessidade daelaboracSo de projetos diferenciados. 

A atividade produtiva do setor em questao e desenvolvida nos canteiros de obras, 

ionge da sede administrativa das empresas. Apenas algumas empresas de grande porte 

possuem condi^oes para estabelecer um escritorio proprio dent.ro de cada unidade 

produtiva 

A construcao civil desempenba um papei importante no creschnento de economias 

industrializadas e nos paises que tern na industrializacSo uma alavanca para o seu 

desenvolvimento. Esta industria se constitui tambem, num dos elementos-chave na geracao 

de empregos e na articular So de sua cadeia produtiva de insumos, equipamentos e sen/if.os 

para suprimento dos seus diferentes sub-setores. Mas este importante polo industrial, em 

virtude do significativo aumento da competitividade, dos criteriosos controles sobre sua 

materia-prima. da busca incessante por novos processes constnxtivos e da crescente 

exigencia do cliente quanto a qualidade do produto por ela gerados, vein passando por um 

processo de ti'ansicao. Mesmo assim, este setor industrial ainda mantern fortes tracos 

tradicionais de organizacao do trabalho. Por mais que tente se adequar a mua nova 

realidade de mercado, sua principal materia-prima continua sendo a mao-de-obra, que 
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normal me nte e composta de migrantes oriundos da atividade agricola, aventurando sua 

sorte professional em grandes centros. iludidos por promessas de uma vida mais facil e 

sal alios comp ens adores. 

Os elementos de uma construcao se dividem tres categorias, que sao as 

seguintes; 

1. Essenciais - Sao os elementos indispensaveis a obra como: Fundacoes, 

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

escadas; 

2. Secundarios - Sao os elementos tais como: paredes divisdrias ou de 

vedacao, portas,janelas, vergas. decoraeoes, instalacoes hidro-sanitarias e 

eletricas, calefacao; 

3. Auxiliares - Sao os elementos utilizados durante a construcao da obra, 

tais como: cercas, tapum.es, andaimes, elevadores, guiachos, etc. 

A etapade execucao dos sendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 90s construtivos apresentaas fases seguintes: 

1 - Fase dos Trabalhos preliminares:sao os trabalhos que precedem a propria 

execucao da obra; 

2 - Fase dos Trabalhos de execucao: Sao os trabalhos propriamente ditos; 

3 - Fase dos Trabalhos de acabamento :trabalhos que visam 0  

embelezamento da obra, como assentamento de esquadrias, rodapes, 

envidracamento, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 TIpos de contrato de mao de obra 

De acordo com Borges (1997), em um trabalho de uma construcao tem-se a 

nece-ssidade de estabelecer ligacdo com operarios de diferentes especialidades: pedreiros, 

serventes, mestres, encanadores, carpinteiros, ferreiros, etc. 

Existem duas formas principals de contrato com operarios: por hora ou por tarefa 

Os operarios trabalhando por hora, poderao ser contratados pelo proprietario ou pelo 
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escritorio de construcao. Quando os operarios trabalham por tarefa tem-se um regime de 

empreitada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de construeoes. Nos casos de 

construcao por empreitada o operario e designado como contratado e o proprietario como 

contratante, nesse caso, o engenheiro ou escritorio ocupara o lugar do cliente como 

contratante. 

0 tipo de contrato a ser escolhido depende do porte da obra e de acordo com o 

desenvolvimento do escritorio que executa, sendo escolhido o tipo de contrato que lhe 

ofereca mais vantagens. 

2,2-Desperdico e re ap r o veitamento na construcao civil 

Varias publicacoes tern divulgado alguns dados sugestivos ao aproveitamento 

preconizado como solncao para, o problems de entuJbo da. construcao civil, Dentre eles, 

podem ser destacados os trabalhos desenvolvidos no Institute de Pesquisas e Tecnologia de 

Sao Paulo - LPT, em que se quantificou o desperdicio na industria da construcao civil (varia 

entre 30% e 40% do custo total da obra). Destaca-se tambem que o reaproveitamento dos 

rejeitos ceramicos gerados nas edificacoes, convenientemente beneficiados, pode ser util 

como aglomerante pozolanico e agregado em argamassas, podendo reduzir o custo destas 

(PINTO. 1994: ARAUJO, NEVES & EERREIRA, 1997). A adipao de entulbo beneiiciado 

nas ai'gamassas mistas resulta em evidentes melhoras no desempenho mecanico corn 

reducoes nos consumos de cimento (30%). da cal (1009b) e da areia (15% a 30%), 

dependendo dos trapos avaliados (LEVY & HELENE, 1997). 

Tendo em vista a grande diversidade dos materiais utilizados na construcao civil, e 

de vital importancia o sen conhecimento para o uso em edificacoes, tanto em elementos 

estniturais quaato no acabamento. A utilizapao incorreta dos materials pode leva?' a. um 

colapso no setor da construcao, conduzir a maiores riscos de vida. e com isso causar 

transtornos aos usuaiios, gerando altas despesas de manutencao. 

Em uma. pesquisa realizada em Campina Grande, NOBREGA (2002), os residues 

gerados nas obras de edificacao neste municipio, sao utilizados como aterro nas proprias 

construcoes sem nenhum tipo de tratamento previo, transportados por agent.es coletores, ou 

depositados em mas ou terrenos proximo* as consti'upoes atraindo outros tipos de residues 
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como os ciomiciliares. A quantidade expressiva dos componentes do entulho aumenta o 

impaeto ambientaL pois alern de incidir em urn consume de materials acima do 

indispensavel a producao de um certo bem, esses residuos sao depositados aleatoriamente 

no meio ambiente. 

2.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Principais tipos de perdas na construcao civil 

Perdas nos estoques - em algumas edificacoes os materials eram estocados em 

iocais ab—-Tos no proprio caiiteiro ou em ruas proximas sens nennum tipo de protecao em 

relacao a chuvas, sol, roubos e vandalismos, ocasionando tijolos quebrados no local de 

estocagem. 

Perdas. por superproducao - producao de argamassa em quantidade acima do 

necessario. 

Perdas no processamento era loco - nas incorporaeoes, esse tipo de perda origina-se 

tanto naexecucao inadequada de aiguns services, como nanatureza de diversas atividades. 

como por exemplo, para executar instalacdes, quebravam-se paredes ja embocadas. Nos 

condominios, isso tambem foi observado, porem o que acarretou a parceia mais 

sigmiicativa neste tipo de perda era a mudanca constante nos projetos por parte dos 

conddminos. 

Perdas no transporte - o manuseio dos materials de construcoes pelos operarios 

provocava perdas, principalmente, com blocos devido ao equipamenio de transporte ser 

inadequado ou do pessimo manuseio. 

2.3 - Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construcao civil 

2.3.1 - Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno, de acordo com Borges(1972), se resume no capinamento para 

livra-lo da vegetacao. 0 Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local 

adequado. 



2.3.2 - Canteiro de Obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Marinho, canteiro de obras sao instalacoes provisorias que dao suporte 

neeessario para a execucao da obra. Normalmente e constituido de barraeoes. cercas ou 

tapumes, instalacoes provisorias de agua energia eletrica e equipamentos, tanques para 

acumulo de agua e ferramentas, etc. 

2.3.3 - Locacao da Obra 

A locacao da obra e uma. etapa muito importante pois consiste na transferencia a 

planta dos respectivos alicerces para o terreno onde sera constnildo.A locacao de ser 

executada com muito cuidado, pois erros ocorridos durante a locacao podem ser 

irreversiveis. 

Nas construcoes executadas nas cidades, sao especiilcados afastamentos frontals e 

laterals pelas secretarias rnunicipais de obras, cabendo ao engenheiro marcar no solo os 

denials elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infringer as pre-detenninacoes. 

Nas cotistrucdes rurais. cal̂ e fixar a posi^ao da edificacao de acordo com o piano 

geral da obra. Aqui tambem ha necessidade de ser estabelecido um alinhamento basico, que 

podera ser afrente do um deles no caso de serein compostos por mais de uma. edificacao. 

Neste caso, deve-se demarcar tambem o eixo de todas as edificacoes, o que permitira obter 

exatidao no alinhamento dos denials edificios componentes do conjunto (Pianca, 1967). 

2.3.4 - Movimento de TeiTa 

No que diz respeito aos senicos de edificacoes, as terraplanagens apresentam-se 

sobre dois aspectos:a tenaplanasem e o desaterro. TeiTaplanasenspai'a resulai'izacao e pai'a 

alicerces. Se o terreno oferecer iiTegulai'idades de nivel sera indispensavel regulai"iza-lo 

antes da locacao da obra Se estiver mais eievado do que o nivel da via publica, pode ser 

neeessario desatena-lo, se isto for aeonselhavel para a melhoria do aspecto estatico do 

edificio ou para fazer coincidir o piano do pavimento terreo do nivel da nia (Albuquerque. 

1957). 
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2.3.5 - Fundacoes 

Tern como objetivo transmitir toda a carga proveniente da construcao de modo a 

eviiar qualquer possibilidade de escorregamenio Os alicerces de uma construcao deverao 

ficar soli dame nte cravados no terreno firme, mesmo se tratando de rocha dura nao basta 

assentar o piano das fundacoes no solo, deve-se ter certeza que ha uma uniao entre ambas.. 

Dai decorre a necessidade de abrir-se cavas no terreno soiido para se construir 

tecnicamente as fundacoes. De acordo com Vargas e Napoles Neto (1968), os principals 

tipos de fundacoes sao: fundacao por sapatas ou radiers, fundacoes por caixoes ou tubuloes, 

e fundacoes por estacas. Em geral todas tern como principal objetivo, distribuir as car gas da 

estrutura para o solo de maneira a nao produzir excesso de deformacoes do solo que 

prejudiquern a estrutura 

2.3.6 - Infra-Estrutura 

A infra-estrutura compreende os alicerces que podem ser de alvenaria ou de pedra 

argamassad a as c-intas de amarracao, os tocos de pilar es. 

Os tocos de pilar compreendem a parte do pilar que fica abaixo da cinta de 

amarracao e vai ate a. fundacao. 

As cintas sao responsavets pela amarracao da estrutura, alem de evitar que possiveis 

recalques no solo provoquem rachaduras na alvenaria 

A alvenaria de pedra argamassada ou de tijolos de 1 e 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 X

A vez funcionam de modo a 

trans mi tirem os esforcos de forma distribuida para o terreno, evitar a ligacao direta do solo 

com a alvenaria ou cinta alem de conter o aterro do caixao. 

2.3.7 - Superestrutura 
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Superestrutura compreende os elementos responsaveis pela sustentacao da 

edificacao sao, os pilares, visas e lajes. Devem ser projetadas de tai maneira que garanta a 

estabilidade, conforto e seguranca As pecas estruturais podem ser fabrieadas in loco ou 

pre-fabricadas para uma posterior apiicacao no local. 

Os materials mais empregados na confeccao de pecas estruturais sao: o concreto 

armado, madeira e aco. 

2.3.8 - Alvenaria 

Cham am-se alvenarias as construcoes forma das de blocos naturals ou artificials, 

susceptiveis de resistirem unicamente aos esforcos de compressao e dispostos de maneira 

tal que as superficies das juntas sejarn normals aos esforcos principals. 

As alvenarias sao mais utilizadas para fechamento, podem ser construidas com 

tijolos ceramicos, blocos de concreto, blocos de solo cimento entre outros. 

2.4 - Uso do concreto na construcao civil 

0 concreto e uma mistura, em determinadas proporcoes, de quatro componentes 

basicos: cimento, pedra, areia e aguaTipos de concreto: simples, armado e magro.O 

concreto simples e preparado com os 4 componentes basicos e tern grande resistencia. aos 

esforcos de compressao, mas baixa resistencia. aos esforcos de tracao. Ja o concreto armado 

tern elevada resistencia tanto aos esforcos de tracao como aos de compressao, mas para isso 

precisa. de um quinto componente: armadura ou ferro.O concreto magro e na verdade um 



concreto simples com menos cimento. iiie e mais economic© mas so pode ser usado em 

partes da construcao que nao exijam tanta resistencia e impermeabilidade. 

2.4.1 - Componentes do concrete 

1.0- Cimento 

As materias primas do cimento sao caicario, argil a, gesso e outros materials 

denominados adicoes. A sua iabri cacao exige grandes ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA complexas insialafftes industries, 

como um possante forno giratorio que chega a atingir temperaturas proximas a 1500°C.No 

mere ado existem diverso tipos de cimento. A diferenca entre eles estana composicao, mas 

todos atendem as exigencias das Normas Tecnicas Brasiieiras. Cada tipo tern o nome e a 

sigla correspondence estampada na embalagem, para, facilitar a identificacao. Os tipos de 

cimento adequado aos usos gerais no rneio rural sao os seguintes: 

NOME SIGLA (ests mpada na embalagem) 

CIMENTO PORTLAND cosium coin adieaG CP I-S-32 

CIMENTO PORTLAND composto com escoria CP E-E-32 

CIMENTO POE.TL.AND composto com pozolana CP II-Z-32 

CIMENTO PORTLAND composto com filer CPH-F-32 

CIMENTO PORTLAND de alto forno CP m-32 

CIMENTO PORTLAND pozolanico CP IV-32 

Existem ainda outros tipos de cimento para usos especiiicos.Em sua. embalagem 

original saeo de 50 kg o cimento pode ser armazenado por cerca de 3 meses, desde que o 

local sejafechado coberto e seco. Alem disso, o cimento deve ser estocado sobre estrados 

de madeira empilhas de 10 sacos, no maximo. 

2.0 - Pedra 

A pedra utilizada no concrete pode ser de dois tipos: seixo rolado de rios, cascalho 

ou pedregulho; pedra britada ou brita. Os seixos rolados sao encontrados na naiureza. A 

pedra britada e obtida pela britagem mecanica de determinadas roc has duras. 
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Independentemente da origem, o tamanho das pedras varia muito e tern influencia na 

qualidade do concrete. Por isso, as pedras sao classificadas por tamanhos medidos em 

peneiras (pelaabertura damalha). As Normas Tecnicas brasileiras estabeleeem 6 tamanhos: 

TAMANHO DAS PEDRAS 

Pedra. zero (ou pedrisco) 4,8mm a 

9,5 mm 

Pedral 9,5mm a 

19mm 

Pedra2 19mm a 

25 mm 

Pedra3 2 5 mm a 

3 8 mm 

Pedra4 38mm a 

76mm 
Pedra-de-mao 

3.0 - Areia. 

A areia utilizada no concreto e obtida em leitos e margens de rios, ou em portos e 

banc os de areia A areia deve ter graos duros. E, assim como a pedra, ela tambem precisa 

estar limpa e livre de torroes de bairo, galhos, foi has e raizes antes de ser usadaAs Normas 

Tecnicas Brasileiras classificam a areia, segundo o tamanho de seus graos, em: muito fina, 

fina, media, grossa Mas isso so tern importancia em obras. de maior parte. Nesses casos, e 

neeessario consultar um profissional especializado, pois essa ciassificacao so pode ser feita, 

com precisao, em lab oratorio. 

4.0 - Agua 

A agua a ser utilizada no concreto deve ser limpa. sem barro, oleo, galhos, folhas e 

raizes. Em outras palavras, agua boa para o concreto e agua de beber. Nunc a use agua 

servida (de esgoto humano ou animal, de cozinha, de fabricas, etc.) no prepare do concreto. 

5.0 - Armadura 
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A armadura e composta de barras de aco, tambem chamadas de ferro de construcao 

ou vergalhoes. Eies tern a propriedade de se integrar ao concreto e de apresentar elevada 

resistencia. a tracao. Por isso, sao colocados nas partes da peca de concreto que vao soirer 

esse esforco. Por exemplo, numa viga apoiada nas extremidades, a parte de cima scire 

compressao e a de baixo, tracao. Nesse caso, os vergalhoes devem ficar na parte debaixo 

das vigas. Os vergalhoes que compoem a armadura sao amarrados uns aos outros com 

arame recozido.Existem tambem armaduras pre-fabricadas, que j a vein com os vergalhoes 

unidos entre si: sao as telas soldadas, que servem de armadura para lajes e pisos. A maiona 

dos vergalhoes tern saliencias na superficie. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam os 

vergalhoes para concreto de acordo com a sua resistencia e padronizam as bitolas. Ha 3 

categorias no mere ado: aco CA 25, aco CA 50, aco C A 60. Os numeros 25, 50 e 60 referem-

se a resistencia do aco : quanto maior o numero, mais resistente sera o vergaihao. Os 

vergalhoes sao vendidos em barras retas ou dobradas, com 10m a 12m de comprimento. 

Eles sao cortados e dobrados no formato neeessario, no proprio local da obra, O uso de 

telas soldadas em lajes e pisos reduz a mao-de-obra e eiimina as perdas do me to do de 

montagem da armadura no local da obra (pontas cortadas que sobrarn). 

2.4.2 - Prepare do concreto 

A qualidade das benfeitorias executadas com concreto nao depende apenas das 

caracteristicas dos sens componentes. As sete etapas, explicadas a seguir, tambem 

contribuem muito paragarantir a qualidade e a economia desejada. 

1- Dosagern do Concreto 

O concreto e uma. mistura dos varios componentes. em determinadas proporcoes. 

chamadas de dosageni ou traco, aa linguagem da construcao civil. O trace varia de acordo 

corn a finalidade de uso e com as condicoes de aplicacao, Os tracos sao medidos de acordo 

com o saco de cimento ou latas de 18 litros. 

2-Calcuio estrutura! 



0 traco define a proporcao dos componentes do concreto. Para se utilizer o concreto 

armado, e preciso defmir tambem a posicao, o tipo, a bitola e a quantidade dos vergalhoes 

que vao compor a armadura Essa determinacao chama-se calculo estrutura] e deve ser 

feita, obrigatoriamente, por um profissional habilitado. 

3- Execucao das formas 

Como ja dito, o concreto e moldavel. Por isso, e preciso prever a montagem dos 

moides. As formas devem ser bem feitas, travadas e escoradas, para que a estrutura de 

concreto tenha boa qualidade e nao ocorram deformacoes. As formas tambem devem ser 

estanques (sem fendas ou buracos) para evitar o vazamenio. As formas podem ser feitas de 

diversos materials: madeira, alummio, libra de vidro, aco, plastico.As formas sao 

compostas de 2 elementos:caixao da forma, que contem o concreto, a estruturacao da 

forma, que evita a deformacao e resiste ao seu peso. 0 caixao da forma e feito com chapas 

de madeira compensada Na estruturacao podem ser usadas pecas de madeira serrada ou 

madeira bruta Quanto ao acabamento da superflcie, existem dois tipos de chapas no 

mercado: piastificadas e resinadas. O aproveitamento medio das plastificadas e de 15 vezes, 

enquanto o das resinadas e de 4 a 5 vezes,O travamento e o escoramento das formas 

requerem muitos cuidados. Dependendo do tamanho do vao ou do peso do concreto a ser 

suportado, e neeessario usar pes mais robustos de madeira serrada, como tabuas, vigas ou 

ate pranchdes. As madeiras brut as podem substituir as serradas no escoramento e, 

eventualmente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no travamento. Mas e desaconselhavel o seu uso em outras funcdes, como o 

encaibramento das iajes, por exemplo. 0 travamento, o alinhamento, o prumo e o 

nivelamento das formas devem ser conferidos antes da concretagem, para evitar 

deformacoes no concreto.As ferramentas necessarias para a execucao de uma forma sao: 

seiTote, martelo de carpinteiro, prumo, linha, mangueira de nivel e, eventualmente, uma 

bancada para bater as formas. 

Formas para lajes, vigas e pilares em uma estrutura de concreto 

• Formas para Lajes 
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Sao constituidas de um piso de tabuas de 1" apoiadas sobre uma trama de pontaletes 

horizontals, transversals, e longitudinals, estes por sua vez apoiam-se nos pontaletes 

verticals. Os pontaletes horizontals sao separados a cad 0,90 m a 1,00m e os verticals 

formando um quadriculado de 0,90m a 1,00m Quando a distancia do piso a laje for maior 

que 3,00 m e neeessario um sistema de travessas e escoras para evitar flambagem dos 

pontaletes, ao receberem a carga de concretagem. 

Deve-se ter bastante cuidado nas folgas das formas das lajes, pois no ato da 

concretagem dependendo do tamanho da abertura, permitira a passagem do cimento 

mudando o traco antes feito para se conseguir atingir uma certa resistencia que nao sera 

mais alcancada caso haja vazamento. Uma. forma de evitar que isto ocorra e tapar estas 

aberturas com raspa de ̂ /ladeira 

• Formas para os pilares 

Sao constituidas de quatro tabuas laterals, estribados com cintas para evitar o seu 

abaulamento no ato da concretagem. Sao deixadas portinholas nos pes dos pilares para 

permitir a ligacao dos ferros de um para outro pavimento. 

• Formas para as vigas 

Semelhantes aqueles dos pilares, apenas se diferenciando por que tern a parte 

superior livre. Devem ser escorados de 0,80 m em 0,80 m, aproximadamente, por 

pontaletes verticals como as lajes. 

4- Execucao da armadura 

A execucao da armadura compreende as seguintes operacoes*. corte, dobramento, 

amarracao, posicionamento, conferencia As principals pecas de concreto armado das 

benfeitorias de pequeno porte tern formate ou fun^ao de : fundacoes, vigas, pilares, lajes. 

Os pilares e as vigas tern armadura composta de vergalhoes longitudinals e estribos. Estes, 

mantem os vergalhoes longitudinals na posicao con-eta e ajudam o conjunto a aguentar 

esforcos de torcao e flexao. As extremidades dos vergalhoes longitudinals devem ser 

dobradas em forma de gancho, para garantir sua ancoragem ao concreto. As lajes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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concretadas no local tern vergalhoes nos sentidos de comprimento e da largura,formaiido 

uma tela 

1* 

O conjunto de pilares, vigas e lages sao submetidos ainda a outros esforcos. Por 

isso, o calculo estrutura! determina tambem a colocacao de uma armadura complementar, 

chamada de ferro negativo. 

Em geral, as armaduras sao montadas no local da obra, sobre cavaletes onde os 

vergalhoes sao amarrados uns aos outros com arame cozido. 0 transpasse (ou trespasse) da 

emenda deve ter um comprimento de oitenta vezes o diametro do vergalhao. As armaduras 

devem ser ter um recobrimenro de no minimo 1 cm para se evitar corrosoes.Para garantir 

que a armadura fique a essa distancia minima da superficie, sao us ados espac adores 

(pequenas pecas de argamassa de cimento e ai'eia fixados na armadui'a). As ferramentas 

necessarias para a confeccao de annaduras sao: tesourao, serra de arco, torques, alavanca 

para dobrar, bancada com pinos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5- Mistura do concreto 

0 concreto pode ser misturado de tres mo dos: manualmente, em betoneiras, em 

usina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mistura manual do concreto 

Espalhe a areia formando uma camada de uns 15 cm sobre a areia, coioque o 

cimento, com uma pa ou enxada mexa a. areia e o cimento ate for mar uma mistura bem 

uniforme, espalhe a mistura formando uma camada de 15 cm a 20 cm e coioque a pedra 

sobre essa camada, misturando tudo muito bem, faca um monte com um buraco (coroa) no 

meio, adicione e misture a agua aos poucos, evitando que escorra 

Concreto misturado em betoneira 

A betoneira e uma maquina que agiliza a mistura do concreto. Coioque a pedra. na 

betoneira adicione metade da agua. e misture por um minute ponha o cimento por ultimo, 

ponha a areia e o resto da agua Os materials devem ser colocados com a betoneira. girando 

e no menor espaeo cie tempo possivel. Apos a colocacao de todos os componentes do 

concreto, a betoneira ainda deve girar por. no minimo, 3 minutos. 

Concreto misturado em usina 

O concreto tambem pode ser comprado pronto, ja misturado no traco desejado e 

entregue no local da obra por caminhoes-betoneira. Esse tipo de foraecimento so e viavel 

para quantidades acima de 3 metros cubicos e para obras nao muito distantes das usinas ou 

concreteiras, por questao de custo. 

6- Concretagem 

A concretagem abrange o transporte do concreto recem misturado, o seu ianeamento 

nas formas e o seu adensamento dentro del as. A concretagem deve ser feita no maximo 

uma. hora. apos a mistura ficar pronta Nessa etapa e importante a presenca de um 

professional experiente. O transporte pode ser feito em latas ou carrinho de mao, sem agitar 

muito a mistura, para, evitar a separacao dos componente. As formas devem ser limp as 

antes da concretagem. As formas tern de ser molhadas para, que nao absorvam a agua do 
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concreto. Esse nao deve ser lancado de grande altura, para, evitar que os componentes se 

separem na queda. 

Errado Certo 

A concretagem nunca deve parar peia. metade, para evitar emendas, que flcarao 

visiveis depois da deforma O concreto deve ser adensado em camadas, a medida que e 

lancado nas formas. Isso pode ser feito manualmente, com um soquete (haste feita de 

madeira ou barra de aco) ou com a ajuda de vibradores eletricos. O adensamento e 

neeessario para que o concreto preencha toda a forma, sem deixar vazios ou bolhas. Quanto 

mais adensado (compactado) for o concreto, maior sera sua. resistencia e durabilidade.As 

ferramentas necessarias para a concretagem sao: pa, enxada, carrinho de mao, lata, de 18 

litros e collier de pedreiro. 

7- Cura e desforma do concreto 

Cura e a fase de secagem do concreto, na lmguagem da construcao civil. El a e 

importantissima: se nao for feita de modo correto, o mesmo tera a resistencia e a 

durabilidade desejadas. A desforma ou seja, aretiradadas formas deve ser feita depois que 

o concreto atingir uma boa resistencia geralmente tres dias apos a concretagem.Primeiro 

sao retiradas as pecas laterals, com cuidado, evitando cheques ou pancadas, para nao 

estragar as formas e para nao transmitir vibracoes ou esforpos ao concreto. O escoramento 

das formas de lajes ou vigas so deve ser retirado 3 semanas apos a concretagem.As 

ferramentas necessarias. para a. desforma sao: Martelo de carpinteiro, pe-de-cabra e serrote. 
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2.4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concreto Magro 

Eum concreto simples, aplicado paralastro de piso, ou sob sapatas, que tern funcao 

impermeabilizante e de regularizacao. Os tracos normalmente utilizados sao 1:4:8 ou 

1:5:10 (Cimento: areia: brita). A espessura e variavel de 5 a 10 cm. 

A aplicacao deve ser precedida de preparacao do terreno, esta preparacao e 

constituida de nivelamento e apiloamento que serve para uniformizar a superficie e evitar 

que aterra solta se misture com o concreto, estragando a dosagem 

2.4.4 Lajes Pre-moldadas 

0 painel da laje e basicamente constituido de vigas de pequeno porte (vigotas), onde 

sao apoiados os blocos, que podem ser de ceramica ou de concreto; a seguir aplicada uma. 

camada de concreto de cobertura com o minimo de espessura de 3 cm de espessura. 

As vigotas sao colocadas no sentido damenor direcao dapeca 

A principal vantagem desse tipo de laje e o reduzido emprego de madeiramento 

para formas e cimbramento. 

E importante saber que a prtmeira vigota nao e encostada naparede lateral, pois se 

comeca com um bloco apoiado naparede e na prime ir a vigota 

2.4.4.1 - Montagem 

As vigotas devem ser apoiar pelo menos 5cm de cada lado da parede. As lajotas 

devem ser encaixadas sobre as vigotas. A primeira. e a ultima carreiras de lajotas podem ser 

apoiadas na propria cinta de amarracao. 



2.4.5 - Lajes Nervuradas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 BrasiI ainda trabalha predominantemente com lajes apoiadas em vigas, mas tern 

crescido o aumento do uso de lajes cogumelo. As vantagens sao inumeras, mesmo que o 

grau de industrializa^ao nao seja igual a de outros paises. Pode-se citar algumas das 

vantagens: 

1.0 Simplificacao da execucao 

Uma laje cogumelo tern uma forma muito mais simples que o sistema laje + vigas, 

necessitando de uma. quantidade menor de madeira, ou de metal ja que a forma e 

simplesmente um piano contfnuo com recortes somente onde passam os pilares, sem mais 

nenhuma complicacao, exceto se houver desniveis no pavimento ou execucao de capiteis. 

Ja o sistema laje + vigas necessita de formas para vigas nas duas direcoes, complicando 

bastante a execucao das formas. 

2.0 Menor tempo de execucao 



Por ser uma obra mais simples torna-se mais rapida de ser executada especialmente 

no caso em que se usar formas prontas. 

3.0 Grande iiberdade de projeto 

Como o teto vai ficai" totalmente liso (sem a presenca de vigas), nao ha probiema de 

onde colocar as divisorias, e considerando-se os aspecios dos esforcos. pode-se modifica-

los a vontade. Nas lajes cogumelo, as divisorias nao necessitam estar uma embaixo da outra 

nos sucessivos andares do predio, para esconder as vigas que sustentam a estrutura. 

4.0 Menor custo 

A laje cogumelo nervurada, permite uma economia de concreto e mao-de-obra 

sendo portanto economicamente vantajosa em relacao a outras lajes, especialmente. para 

vaos grancies e cargas elevadas, onde a laje nervurada tern uma destacada vantagem sobre 

as lajes macicas. Alem disto, adiminuicao do volume de concreto resulta numa diminuicao 

do peso proprio da estrutura, repercutindo-se em economia nos pilares e mndacoes. 

5.0 Facilita a introducao de doutos de ar-condicionado 

Sern vigas, os dutos tern espaco livre para serem dirigidos para qualquer direcao. 

6.0 Melhora-se a condi^ao sanitaria 

Este aspecto e importante nas empresas de industria de alimentos, como camaras 

fi'igorificas. por exemplo. pois nos cantos onde as vigas se encontram com a laje 

acumulam-se poeira, teias-de-aranlia, etc. 

Sendo assim, percebe-se que o sistema com nervuras tern um potencial muito 

grande de utilizacao. A construcao de obras com lajes cogumelo no Brasil esta em franca 

expansao, necessitando-se, portanto de uma norma, que oriente este tipo de sistema 
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construtivoja que a atuai refere-se de maneira muito sucinta. Ha tambem pontos obscures 

no calcuio da estrutura que necessitam melhor esc1 arecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.5.1 - Funcionamento da Laje Nervurada 

As lajes nervuradas foram idealizadas paraterem um aproveitamento mais eficiente 

do concreto e parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?Aivi?s o peso proprio.As nervuras iuncionam como uma maiha de vigas, 

formando uma. grelha e por causa dos vazios, a resistencia. a torcao diminui bastante. Para 

compensar este efeito e aexcessivaflexibilidade. aumenta-se a altura da laje sem aumentar 

excessivamente o peso. 

Para cargas normals e vaos pequenos, como em edificios residenciais, a laje 

cogumelo macica passa a ser vantajosa em relacao a nervurada Os esforcos em uma laje 

nervurada ocorrem de maneira relativamente compJexa e nao existem metodos de calcuio 

que levem em conta a atuacao de cada esfoizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'90, nem e totalmente conhecido a maneira 

como eles afuam nas lajes. 

Apesar de ser uma estrutura bem concebida. nao se deve perder de vista um aspecto 

muito importante; a resistencia de uma laje nervurada e, principalmente, a capacidade de 

resistir a deformacoes e menor que em uma laje macica j a que a resistencia a torcao nas 

lajes nervuradas, e reduzidapor causa dos vazios existentes entre as nenniras, ou entao e 

preenchido com material inerte, j a as lajes macicas 0  concreto que ai se encontra absorve a 

torcao. 

3.0 - METODOLOGL4 DO ESTAGIO 

0 estagio foi reaiizado na construcao PERTENCENTE AO LABORATORIO DE 

CADRACTERIZAQAO DE ENGENHARIA DE MATERIALS, sob razao social A obra 

esta localizada dentro do complexo da Universidade Federal de Campina Grande na rua 

Aprigio Veloso, Bodocongo ,nesta.A obra. destina-se a um laboratorio de engenharia de 

materials. 

0 laboratorio sera composto por dois pavimentos sendo os mesmos formados por: 

Pavimento terreo: 



4 laboratories; 

Almoxarifado; 

Sala de baianca; 

Hall; 

Secretarial 

Coordenacao 

2 WC. 

Pavimento superior: 

Sala para visitante; 

Auditdrio; 

2 salas ps"3. alunos;. 

2 WC; 

Secretaria; 

Coordenacao; 

Sala de computacao; 

Sala de reuniao. 

Os responsaveis tecnicos pela obra sao os seguintes profissionais 

uli i iezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tUl a. 

Ar quite ta Eva Christiane Miranda 

Projeto de Instalacoes Eletricas 

Engenheiro eletrico: Luiz Nogueira 

Engenheiro re sp ons ave 1 

Engenheiro Civil responsavekSebastiao PereiraUrtiga 

Supervisor 

Engenheiro Civil Braulio Mala Junior 

Calcuio estrutura! 

Engenheiro Civil Wuilliam Guimaraes Lima 



Me sire de obras: Elias 

232 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 - Caracteristicas da Obra 

A construcao esta sendo realizadapala SD Construcao inscrita no CNPJ sob numero 

05.892.445/0001-47 que e representada pelo Sr. Sebastiao Pereira Urtiga RG-553.223 

SSP/PB a mesma foi contratada pelo Sr Hionpson Fernandes Mariz CNPJ numero 

05.055.128/0001-76. 

A modaiidade de contrato toi o de preco global, nesta modalidade de contrato, os 

servicos sao contratados para entrega depois de inteiramente executados. 

Um contrato com esta modalidade deve ser feito somente quando se dispoe de um 

projeto executive complete em todos os sens detalhes, ou seja, com as quantidades e 

especificacoes de todos os seus servicos bem definidos, para evitar duvidas retativas aos 

fatores mencionados assim como pagamentos. O faturamento e feito subdividindo-se o 

preco total em parcelas, que devem ser pagas de acordo com o desenvoivimento da obra 

3.1.1 - Topografia 

A superficie do terreno possuia um declive de + 7%, sendo ideal para o esgotamento 

de aguas pluvials. Foi necessaria uma pequena movimentacao de terra pai*a a locacao da 

obra sendo feito atraves de procedimentos mecanicos e manuals. 

3.1.2 - Escavacoes 

Para a execucao das escavacoes, foi neeessario de petiuracao e do uso de 

explosivos.Para desenvolver tal operacao foi gasto um montate de RSI.000, a mesma foi 

responsavel por tal operacao. 

3.1.3- Fundacoes 
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AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sap alas das fundacoes foram construidas sobre um terreno com caracteristicas de 

rocha, regularizadas com concreto magro, com uma espessura de 0,08m. Estas foram 

concretadas com um concreto armado de resistencia a compressao de 20 Mpa (fck). 

3.1.4- Estmtara de Concreto Armado 

As cinlas, lajes pre-moldadas vigas e pilares, foram executados com concreto 

armado com uma resistencia a compressao de 20 MPa (fck ). 

O concreto utilizado em todos os elementos estruturais foi confeccionadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loot, 

com um fck de 20 MPa, o tipo de cimento utilizado foi CPE F - 32, britas 25-19 e areia 

natural, O consume de cimento van on de acordo com a caracterlstjca de cada elemento 

estrutural. 

3.1.5- Caracteristicas dos elementos estruturais 

Vigas 

As vigas sao elementos estruturais muito importantes, as mesmas estao distribuidas 

sobre todos os contornos da estrutura, pois em conjunto com os pilares sao responsaveis por 

dar sustentacao e estabiiidade a estrutura estao distribuidas de modo a suportarem todo o 

carregamento, suas dimensoes sao variada, de acordo com o esforco a que esta sendo 

solicitada, nos lugares onde ira passar condutos eletricos foram colocados pedacos de 

canos. 

Lajes 

A laje utilizada e do tipo pre-moldada trelicada sendo sua armacao feita no sentido 

do menor vao. Devido a grande concentracao de tensoes na regiao de encontro da laje com 

o pilar, deve-se criar uma regiao macica para absorver os momentos decorrentes do efeito 

de puncao.Apos a concretagemas Lages deveram permanecer apoiadas ate que se de o 

processo de cura, parase evita posteriores transtornos. 
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Os pilares foram distribuidos de modo que nao prejudicasse o aproveitamento das 

areas pnvadas como tambem facilitar o iluxo dentro de cada vao. Para manter a espessura 

dos revestimentos das armaduras dos pilares. os operarios utilizam cocadas que sao feitas 

* in-locu. 

Estrutura de fechamento 

O fechamento da estrutura de sustentacao, ou seja, a. alvenaria de vedacao, tanto 

interna como extemamente, sera feita atraves de tijoios de oito furos (20 x 17 x 9cm 

A principio so foram erguidas as paredes externas a uma altura de l in , tendo mais 

uma. funcao de seguranca em seguida as paredesinternas. As paredes de alvenaria foram 

utilizadas como suporte para o escoramento das vigas. 

3.1.6 - Canteiro de obras 

O canteiro de obras sao instalacoes provisorias que dao o suporte neeessario para 

que uma obra seja construida Consta normalmente de: Barracoes, cere as ou tapumes, 

instalacoes provisorias de agua, energia eletrica e equipamentos, tanques para acumulo de 

agua e ferramentas. 

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

canteiro de obras fique bem definido, para que o processo de construcao nao seja 

prejudicado, e em paralelo, ofereca condicoes de seguranca. para as pessoas que venham 

desempenhar suas atividades professionals na construcao. 

3.1.7 - Concreto 
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0 fck estabelecido em projeto e de 20 MPa, sendo realizado o traco com cimento 

em peso e agregados em volume, medidos em padiolas, areia grossa e brita 25. Todo o 

concreto utilizado 

e produzido in loco, atraves do uso de betoneiras. 

3.1.8 - Mao-de-obra 

O trabalho e realizado de Segunda a Sexta-feira, de 7 h as 12 h e de 13 h as 17 h, 

totalizando as 45 horas semanais.O c»iadro de funcionarios e composto por: 1 mestre de 

obras, 1 ferreiro, 1 carpinteiro, 2 pedreiros e 7 serventes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

Funcao 
1 

Ranmneracao 1 

Funcao 
1 

Mensal (R$) Semaaal(RS> | Dia(R$) } Hor&<R$) 

Serventes 260,00 60,70 8,67 1,18 

Profissionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA363,00 84,70 1 2,10 L65 

: Encarregados 396,00 92.40 Jo,2U 1,80 

Mestre de obra 460,00 107,33 15.33 2,09 

! Guincheiros 299.00 69,77 1 9,97 i r 
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Vigia 

Betoneiros 

Secretaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

266,10 

267,00 

300,00 

62,09 

62.30 

70.00 

S90 

10.00 

1.21 

1.36 

Tabela HE - Distribuicao dos funcionarios e suas remuneracoes segundo o Sindicato dos 

Trabalhadores mtermunicipal aas Industries da Construcao Civil e do Mobiliario do Estado 

da Paraiba 

3.2 - Equipamentos 

Os equipamentos sao de responsabilidade da empresa contratada Os Principals 

equipamentos sao: 

As formas utilizadas sao de madeira, as mesmas causam muitos inconvenient.es na 

hora que estao sendo moniadas no local, um exemplo claro foi na colocacao do pilar 6 

porque a forma estava empenada teve-se uma dificuldade muito grande de coioca-lo em 

prumo. Atualmente esta se optando pelo uso de formas metalieas as quais apresentam varias 

vantagens, como grande qualidade no acabamento,principaimente quando se utiliza 

concreto aparente. 

Cuidados que devem ser tornados na hora. da concretagem: 

• Ao desformar deve-se evitar forcar os cantos das formas; 

• O diametro do vibrador para a concretagem nao deve exceder 45 mm. 

Vibrador de Imersao 

E um equipamento utilizado para realizar o adensamento do concreto. O vibrador 

utilizado nestaobra tern 1.5 CV de poteneia 

Serra Eletrica 
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Existem dois tipos de serra, a que e utilizada para serrar a madeira e a que e utilizada 

para cottar a ferragem. 

Betoneira 

Equipamentos utilizado para producao de argamassa Nesta obra a betoneira tern 

capacidade para. 580 1 e potencia de 7,5 CV (1730 RPM). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prumo 

Equipamento utilizado para ver i l l car o prumo, o nivel da alvenaria e das estruturas de 

concreto. Mesmo extstindo o prumo a lazer, durante a fixa.ao das formas e elevaeao da 

alvenaria utilizou-se o prumo manual e latas de concreto penduradas por fio de arame. 

Ferramentas 

Nesta obra foram utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Pas; 

• Picaretas 

• Carros de mao; 

• Collier de pedreiro; 

• Prumos manuals; 

• Esc alas; 

• Ponteirosi 

• Nivel. etc 

3.2.1 - Materials utilizados 

ACQ 
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utilizado nas pecas de concreto armado. foram utilizados o aco CA - 5OB e o aco 

CA - 6QB, com diametro conforms especificado no projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Areia 

Para o concreto: areiagrossapeneiradanapeneira de 10 mm; 

Para a argamassa da alvenaria: areia g'ossa peneirada na peneira de 5 mm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agu a 

A agua utilizada na obra foi fornecida pela CAGEPA (Companhia de Agua e 

Esgotos daParaiba). 

Agregado Gran do 

O agregado utilizado para os pilares e abrita 19 e para as lajes. e a brita 19 e a brita 

25. 

Cimento 

0 cimento utilizado e o cimento Portland Nassau CP I I - Z - 32. Estes sao 

empilhados com alt.uramaxima.de 10 sacos e abrigado em local protegido das intemperies, 

assentados em um tablado de madeira para evitar aumidade do solo. 

Tiiolos 
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Sao utilizados os tijolos ceramicos com 8 furos. As paredes estao praticamente 

prontas (pavimento terreo) pois serviram como apoio para as vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a d e i r a 

A confeccao das formas- se da na propria obra sendo responsabiiidade do 

carpinteiro. Tabuas de madeira possuem um reaproveitamento de 10 vezes. A! gum as das 

formas utilizadas para forma de pilares estao sendo reaproveitadas nas formas das vigas. 

Confeccao realizadana propria obra compreendendo as operaeoes: 

• Corte; 

• Dobramento; 

• Montagem; 

• Ponteamento; 

• Colocacao das "cocadas". 

3,3 - Concretagem e Armadura 

Procedida de forma a. evitar problemas com aglomeracoes de vergalhoes nas bases 

dos pilares e continuacao dos mesmos no pavimento superior, ocorre o congestionamento 

de barras, dificultando a passagem do agregado graudo entre as barras, ocasionando o 

"brocamento", que e a ausencia de agregado graudo no cobrimento da armadura gerando 

um vazio preenchido parcialmente pela pasta, prejudicando o cobrimento neeessario para 

combater os efeitos da. oxiclacao da armadura 

3.4 - A dens anient o 



0 adensamento do concreto e feito com vibrador de imersao, atingindo toda a area 

onde existe concreto como tambem a profundidade das pecas. Outro cuidado importante e 

nao prolongar seu uso, evitando a separacao dos componentes do concreto e nem permitir 

que o vibrador encoste-se as armaduras. 

3.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Cura 

As pecas estruturais sao hidratadas a partir do dia em que sao retiradas as formas, 

sendo molhadas 3 vezes ao dia A agua durante a execucao da concretagem e prejudicial, 

no entanto, apos este periodo, e essencial para a cura Portanto os dias u mi dos e com 

neblina ajudam na cura do concreto. 

E de extrema importancia que os materials este jam bem misturados, originando um 

aglomerante bem homogeneo, para que o concreto assuma o papel de resistir a compressao. 

O transporte do concrete e feito com carrinhos-de-mao. 

Pela norma MBR 61 IS a altura de lancamento do concreto deve ser inferior a 2m. 

A vibraeao e feita como j a foi dito anterionnente, com vibrador mecanico de 

imersao. Deve-se tomar cuidado para nao deixar o mesmo ligado, quando este estiver com a 

extremidade iivre do mangote submerso, tal descuido prejudica o funcionamento dos 

mancais do equipamento. 

3.6 - Seguranca na obra 

Para se ter uma obra devi dame nte segura. e neeessario que todos os operarios e 

visitantes facam o uso de capacete. Os operarios tambem devem utilizar betas e luvas. Os 

soidadores devem utilizar mascaras me tal ic as e os operarios responsaveis pela concretagem 

devem estar protegidos corn cinto de seguranca, porem esta nao foi a. realidade desta obra 

porque a maioria dos operarios nao utilizava os equipamentos adequados. 

As formas utilizadas sao de madeira o que agrava muito na incidencia de pedacos de 

madeiras e pregos que geralmente ficam expostos apos a desforma causando acidentes. 



3.7- Atividades Desenvolvidas 

3.7.1- Cronograma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estagio foi iniciado no dia 17 de marco, quando a edificacao se encontrava com a 

viga baldrame pronta e os trabalhos de aterro e compactacao estavam sendo iniciados. 

1° Semana do dia 17 de marco ao dia 24 de marco: 

Conhecimento do canteiro de obra as atividades desenvolvidas eram:compactacao do 

aterro. armacao e concretagem dos primeiros pilares. 

* Conhecimento das bitolas dos ferros. 

& Plantas de armacao dos ferros na laje. 

* Colocacao das formas nos pilares e nivelamento; 

As formas sao de chapas de madeirite.. 

2° semana do dia 24 de marco ao dia 31 de marco: 

• Continuacao do aterro; 

* Colocacao das formas dos respectivos pilares; 

• Concretagem dos pilares; 

• Retirada das formas dos pilares; 

3° semana do dia 31 de marco ao dia 07 de abril 

• Armacao da escada; (obs. A mesma esta super dime ncionada) 

* Concretagem d primeiro lance da escada; 
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Nessa hora e preciso ter o acompanhamento direto do engenheiro de execucao da 

obra para confer ir se os tamanhos, os espacamentos, as, bitolas e as quantidade s de ferros 

estao de acordo com a planta de ferragens. Esse procedimento e neeessario para que nao 

haj a prob 1 emas futuro s. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4° semana do dia 07 de abril ao dia 14 de abril: 

• Inicio do levantamento das paredes de alvenaria; 

• Os estagiarios foram ievados para acompanhar a locacao e escavacoes das sapatas 

de outra obra. da mesma construtora; 

5° semana do dia 14 de abril ao dia 21 de abril: 

• Continuam os trabalhos de levantamento das paredes de alvenaria; 

• Fabri cacao das armaduras das vigas 

• Confeccao das formas das vigas; 

6° semana do dia 21 de abril ao dia 28 de abril: 

• Continuam os trabalhos de levantamento das paredes de alvenaria; 

• Chap i s c o na alve nari a; 

7° semana do dia 28 de abril ao dia 05 de maio: 

• Aterro e compactacao; 

• Colocacao da ferragem das vigas; 

• LiberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3930 para concretagem; 

responsavel pela obra. 

8° semana do dia 05 de maio ao dial2 de maio; 

• Colocacao dos escoramentos para sustentacao das visas: 

Obs.: As paredes de alvenaria de tijolos foram utilizadas para 

• Concretagem daprimeiraparte das vigas do pavimento terreo; 
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9° semana do dia 12 de maio ao dia 19 de male; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Apos alguns dias. chuvosos, parte do aterro cedeu causando problemas na alvenaria 

que nao estava sobre avigabaldrame; 

10° semana do dia 19 de maio ao dia 27 de maio; 

* Em virtude das fortes chuvas ocorridas na cidade os trabalhos foram atrasados; 

* Retiradas das formas da primeira parte do vigamento; -

• Colocacao das formas da segundaparte do vigamento do pavimento terreo; 

11° semana do dia 27 de maio ao dia 02 de junho; 

• Os servicos sao parcialmente paraiisados por falta de material e pagamento; 

* O mestre de obras e despensado por problemas de saude. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ci 



4.0 - CONSIDERAgOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo a construcao civil uma das atividades que mais gera empregos e renda, e 

sendo o Engenheiro civil um dos responsaveis em fazer com que a mesma obtenha lucros e 

de fundamental importancia que se tenha uma boa bem administracao. A administracao 

desses recursos deve ser feita. de forma racional a fim de se reduzir custos. Uma boa. 

administracao dessa atividade comeca com um bom pJanejamento deJodas as atividades a 

serem desenvolvidas e tambem um bom orcamento, proporcionando a obtencao de exitos 

nas atividades. desenvolvidas. sendo tambem de grande importancia uma boa qualificacao 

proiissionai dos operarios. 

• Apos o periodo de estagio ficou muito claro como uma obra deve ser 

administradaobservou-se a importancia do mestre de obras para a 

construcao. Este prof]ssional serve de intermediador entre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Engenheiro e os 

operarios responsaveis pela execucao da obra. 

• Para que nao haja desperdico de materials e muito importante uma correta 

disposicao dos msieripAs e equipamentos no canieiro de obras, a fim de 

evitar grandes desiocamentos por parte dos operarios o que poderia 

ocasionar menor producao. 

• Outroponto importante ase observar e ouasto a seguranca dos operarios, os 

quais devem sempre trabalhar dotados de equipamentos individuals tais 

como: capacete, luvas botas, cinto de seguranca Nesta obra nao estao sendo 

tornados todos esses cuidados com sens operarios.Deve-se atentar tambem 

para aspectos relacionados as exigencias de seguranca no trabalho; as 

disposi^oes do lixo. 
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5.0 - R E F E R E N C E S B I B L I O G R A F I C AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apostila do Curso de Construcoes de Edificios do professor Marcos Loureiro Marinho -

Universidade Federal da. Paraiha. 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. NBR 6118 Projeto e 

execucao de obras de concreto armado. Ric de Janeiro. ABNT, 1978, 63p. 

BORGES, Alberto de Campos; Prafica das Pequenas Construcoes. Volume I , 7° Edicao -

Editor a Edgar d Blucher Ltda, 1979. 

Notas de Aula do Professor Milton Bezerra das Chagas Filho da Universidade Federal de 

Camp ma Grande. 

PETRUCI, E. G. Concreto de Cimento Portland 13' ed, Sao Paulo, globozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1998,507p 
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