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Relat or io de Est dgio Superv isionado 

A 6 R A D E C I M E N T O S 

Meu agradecimento maior e a Deus, que me deu forga, coragem e 

obst inagao para ult rapassar t odos os obstaculos e veneer todas as batalhas com que 

me deparei nestes cinco anos de caminhada. 

Agradeco t ambem aos meus pais, meus primeiros educadores, que me 

ensinaram a buscar meus objet ivos com coragem e determinagao, sem fraquejar 

nem passar por cima dos direitos do meu semelhante, com just iga e sinceridade. A 

minha irma por me ajudar nos momentos diffceis, de intenso cansago e st ress. Aos 

meus avos por estarem sempre presentes em minha caminhada. 

Ao engenheiro Luciano, por me dar a oportunidade de most rar a minha 

capacidade. Aos meus professores Carlos Galvao e Jose Bezerra que sempre me 

receberam de forma atenciosa e prestat iva, me dando a oportunidade de most rar a 

minha capacidade. 

Aos meus amigos (Aninha, Alan, Rodolfo, Glauco, Vitor , Elaine, Rafaela, 

Bruna, Ana Caroline, Thais, Marcela, Vanda, Cassia, Ana, Viviane, Adr iana, Renato, 

Alysson, Poliana, Rodrigo, Gustavo, Adr iano, Paloma e Graciele) que foram meu 

porto seguro nao so em momentos de t r ibulagoes, mas t ambem nos de alegria e 

que cont r ibufram incalculavelmente para fazer de mim uma pessoa melhor e mais 

feliz. 
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Relat or io de Est dgio Superv isionado 

A P R E S E N T A f A O 

Este relatorio t rata da descr iminacao sucinta do estagio curr icular da aluna 

Karina Gouveia da Silva Bezerra (aluna de graduagao no curso de Engenharia Civil 

da Universidade Federal de Campina Grande e provavel concluinte no pen'odo 

2004.2, mat r iculada sob o numero 29911194, nesta inst ituicao, sob compromisso 

f ixado de acordo com o disposit ivo de lei n° 6.949/ 77 e no respect ivo decreto de 

regulamentacao n° 87.497/ 82, no Condomi'nio Residencial Jose Marinho de Lucena, 

realizado no pen'odo de 01 de marco a 30 de novembro de 2004, correspondendo a 

urn pen'odo de 40 semanas, de 20 horas cada, o que totaliza 800 horas. A 

abordagem do mesmo focaliza importantes part icular idades no processo de 

const rucao de urn predio residencial e como devem ser implantados os conceitos e 

normas estabelecidas pela ABNT, assim como apresenta diret r izes sobre qualidade e 

como atua urn sistema de gestao da qualidade no canteiro de obras e no escritor io 

de uma empresa const rutora. 
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Relat or io de Est ag io Superv isionado 

1 . 0 I N T R O D U f A O 

0 relatorio apresentado descreve o estagio realizado no Condomi'nio 

Residencial Jose Marinho de Lucena, cujo responsavel pela obra e o engenheiro civil 

Luciano Apolinario de Oliveira regist rado no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, e or ientado pelo professor Jose Bezerra da Silva como tambem pelo 

engenheiro responsavel tecnico j a citado anter iormente. 

As at ividades foram desenvolvidas segundo o piano de estagio pre-

estabelecido, assim como seus prazos de cumpr imento. 

0 relator io tern por objet ivo maior complementar o aprendizado da aluna 

aplicando os conhecimentos adquir idos na universidade a prat ica da const rugao civil 

no canteiro de obras, alem de promover o convi'vio da estagiar ia com o segmento 

" hum ano" e logi'st ico da obra. 

No estagio a aluna pode acompanhar as seguintes etapas da obra: 

•  Verif icagao de plantas, projetos;  

•  Mont agem, colocagao e ret irada das Formas; 

•  Concretagem de Pilares, Vigas, Lajes e Caixa d'agua; 

•  Verif icagao de prumo e esquadro; 

•  Fiscalizar e fazer medigao de servigos executados; 

•  Atualizar cadast ros de funcionarios;  

•  Fazer levantamentos de dados para orgamentos; 

•  Manutengao do Programa de Qualidade Tot al. 
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2 . 0 C O N D O M I N I O R E S I D E N C I A L J O S E M A R I N H O D E L U CE N A 

0 condomi'nio residencial Jose Marinho de Lucena localiza-se a avenida 

Floriano Peixoto, de n° 1650, no bairro Santo Antonio, regiao calma, vent ilada, alem 

de estar proxima ao cent ra da cidade, padarias e escolas. 0 edif icio e composto de 

dezoito pavimentos, sendo quinze pavimentos t ipo (quat ro apartamentos por 

andar) , urn mezanino e dois subsolos para garagens, somando uma area total de 

1.989,00 m
2

. 

O Residencial Jose Marinho de Lucena oferece dois t ipos de apartamento. O 

apartamento t ipo 01 tern uma area total de 192,30 m
2

 e uma area privat iva de 

141,41 m
2

, com t res suites, lavabo e sala de TV. Ja o apartamento t ipo 02 tern uma 

area total de 189,19 m
2

 e uma area privat iva de 133,33 m
2

, com duas suites, urn 

quarto e banheiro social. Todos os apartamentos contem sala de estar, sala de 

j antar , varanda panoramica, copa/ cozinha, area de servigo, dependencia completa 

de empregada e duas vagas na garagem. 

O condomi'nio ainda possui uma area de lazer com piscina (para adultos e 

cr iangas) , quadra poliesport iva, playground, sauna, salao de festas, salao de j ogos e 

sala de ginast ica. 

Os projetos foram executados pelos seguintes prof issionais:  

Projeto Arquitetonico: Walter Brito 

Projeto Est rutural:  PROEST ENGENHARI A - Eng° Nereu Cavalcant i 

Projeto Elet r ico e Telefonico: SOLUQ3ES ELETI CAS - Eng° Felix R. Neto 

Projeto Hidraulico e Sanitar io:  Eng° Eduardo Cavalcante 

Responsavel Tecnico: Eng° Luciano Apolinar io de Oliveira 

3 . 0 D A D O S D A O B RA 

3.1 PROPRI ET ARI OS 

O edif icio foi construi'do com responsabilidade da const rutora HM Const rugoes 

e I ncorporagoes Ltda. 
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lOCAUZAQAO D AS FACH AD AS 

Norte:  Av. Floriano Peixoto 

Sul:  Rua Santa Cecilia 

Leste:  Ter reno baldio 

Oeste:  Rua Vigario Virgfnio. 

3.3 CARACT ERI 5 T T CA5 D AS ED I FI CAGOES VT Z I N H AS 

As edif icagoes existentes ao Norte do edif icio se const it uem em casas e o 

Edif icio Meridional, ao Sul, Leste e Oest e encont ra-se casas. Estas edif icagoes 

citadas anter iormente foram const ituidas de concreto armado, com idade est imada 

de dez anos, apresentando-se em bom estado de conservagao, t endo urn muro 

como elemento divisorio erguido em alvenar ia. 

3.4 ACESSO A OBRA 

O acesso a const rugao e at raves da Av. Flor iano Peixoto, ut ilizando-se o portao 

principal para veiculos, e para funcionar ios e visitante, o portao secundario 

(guarita) . 

3.5 T OPOGRAFI A 

Para corregao do terreno foi preciso grande movimentagao de t er ra, j a que 

este predio e dotado de dois subsolos. 

Dat a da f oto:  

2 1 / 0 7 / 2 0 0 2 

Locacao da 

ob r a. 

6 



Relat or io de Est ag io Superv isionado 

3.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESCAVAQAO 

Os procedimentos ut ilizados para as escavagoes necessitaram de maquina t ipo 

ret roescavadeira. 

3.7 CAN T EI RO DE OBRAS 

0 canteiro de obras se const itui no conjunto de instalagoes que dao suporte a 

uma edif icagao, a administ ragao, ao processo produt ivo e aos t rabalhadores. 

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

const rugao do canteiro de obras e das areas de vivencia f iquem bem def inidas, para 

que o processo de const rugao nao seja prejudicado, e em paralelo, oferega 

condigoes de seguranga para as pessoas que venham desempenhar suas at ividades 

prof issionais na const rugao. 

No canteiro de obra do Residencial Jose Marinho de Lucena exist ia o escritor io 

do engenheiro, escritor io do mest re de obra, almoxar ifado, cozinha, dormitor io e 

banheiros, alem de bebedouros espalhados pela obra para funcionarios. 

3.8 CI M EN T O 

O t ipo de cimento ut ilizados na const rugao deste residencial foi o Port land 

Nassau CP I I - Z - 3 2 . 

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

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

Dat a da f ot o:  

12/ 08/ 2002 
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No presente estagio de desenvolvimento, o cimento Port land e um material 

aglomerado hidraulico feito de uma mistura f inamente moida de componentes 

contendo CaC02 (calcario) , Si02 e AI 203 (argilas, marga) e Fe203 (miner io de 

ferro, pir itas, argilas ricas em ferro) . A mistura deve ser composta de modo que a 

producao dos const ituintes basicos (CaO) seja cerca de 1,7 vezes a proporcao de 

const it uintes acidos ( Si02, AI 203, Fe203) . 

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

componentes das argamassas e concretos a part ir do t ipo de cimento escolhido ou 

disponi'vel na praca, de forma a estabelecer uma composigao que de o melhor 

resultado ao menor custo. A dosagem deve obedecer a metodos racionais 

comprovados na prat ica e que respeitem as normas tecnicas aplicaveis e o uso dos 

adit ivos deve seguir as inst rugoes do seu fabricante. 

3.9 AGREGAD OS 

Este material granular sem forma e sem volumes def inidos, geralmente 

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

argamassas na obra, foi de suma importancia para se ter um concreto de boa 

qualidade. Caracten'st icas como porosidade, absorgao d'agua, composigao 

granulomet r ica, forma e textura superf icial das part fculas, resistencia mecanica e 

presenga de subst ant ias nocivas, foram levadas em consideragao em toda e 

qualquer ut ilizagao. Por isso, agregados graudos e miudos eram cuidadosamente 

inspecionados por peneiramento. 

Os agregados possuem duas fungoes basicas: a fungao economica e a fungao 

tecnica. A pr imeira deve-se ao fato de que, este material ocupa, em media 75%  do 

volume total do concreto, quando comparado com o volume de cimento e seu prego 

e inferior ao do aglomerante. A segunda fungao deve-se ao fato de que os 

agregados reduzem o efeito da retragao. Portanto, estas duas fungoes, dent re 

out ras, tornam o uso dos agregados na const rugao civil algo de suma importancia. 

Na const rugao do Residencial Jose Marinho de Lucena foram ut ilizados 

agregados miudos, areia f ina e grossa, e agregados graudos, brita 19mm e 25m m . 
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3.10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AQO 

Ut ilizado nas pecas de concreto armado, usou-se CA - 50 e o ago CA - 60, com 

diamet ros conforme especif icados no projeto. 

Para o cont role tecnologico, sempre que possfvel, submeteu-se as amost ras de 

ago empregado, (as diversas bitolas) aos ensaios de t ragao e dobramento, de 

acordo com a ABNT. 

A confecgao foi realizada na propria obra, compreendendo as operagoes de 

corte, dobramento, mont agem, ponteamento e colocagao das "cocadas" ;  

3.11 AGUA DE A M A SSA M EN T O 

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

nenhuma inconveniencia para t udo que foi feito na obra, inclusive na fabricagao do 

concreto. 

3.12 CONCRETO 

0 concreto foi produzido in loco pelos proprios operarios, com auxf lio de 

betoneiras. Sua mistura se deu de uma unica forma: mecanica. A mistura mecanica, 

foi feita com duas betoneiras da propria obra, e de armazenamento manual, uma 

com capacidade de 220 L e a out ra com capacidade de 375 L. 

Como regra geral, o concreto foi t ransportado do local de amassamento para 

o local de langamento o mais rapido possfvel e sempre de modo a manter sua 

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

(adigao da agua de amassamento) ate o langamento, pois nao deveria ser superior 

ao t empo de pega. 

A dosagem do concreto das lajes, vigas e pilares foi a mesma: 1:2:2 ( cimento, 

areia e brita) com 40 a 50 lit ros de agua conforme inspegao visual do teor de 

umidade da areia. 

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

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

causas de defeitos e problemas que surgem nas argamassas e nos concretos, como 

baixa resistencia, as t r incas e f issuras, corrosao da armadura etc. O bom 

adensamento e obt ido por vibragao adequada. O principal cuidado que se deve 

9 



Relat or io de Est ag io Superv isionado 

t omar para obter uma cura correta e manter as argamassas e os concretos umidos 

apos a pega, molhando-os com uma mangueira ou com um regador, ou entao 

cobr indo-os com sacos molhados (de aniagem ou do proprio cimento) , ou ate 

colocando tabuas ou chapas de madeira molhadas sobre a superf icie, de modo a 

impedir a evaporagao da agua por acao do vento e do calor do sol durante um 

pen'odo mi'nimo de sete dias. 

Durante a concretagem dos pilares e comum verif icar um congest ionamento 

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

bases para os pilares e cont inuacao dos mesmos no pavimento superior. 

3.12.1 Langamento 

0 intervalo maximo ent re a confecgao do concreto e o langamento e de uma 

hora de acordo com a norma. 

Esse criterio so nao e valido quando se usar no concreto retardadores de 

pega. Neste caso prevalecem as caracten'st icas do produto ut ilizado. 

A altura da queda livre do concreto nao pode ser superior a 2 (dois) met ros, 

de acordo com a NBR 6118. Pode-se abrir " j anelas" nas formas, quando exist ir 

dif iculdade em se fazer o langamento do concreto, como tambem se fazer funil. 

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

langamento de concreto acima de 2 m de alt ura. 

3.12.2 Adensament o do Concret o 

O adensamento deve ser feito durante e imediatamente apos o langamento do 

concreto, deve ser cont fnuo e feito cautelosamente para que o concreto possa 

preencher t odos os cantos das formas. 

Criter io de adensamento: 

•  Deve-se ter cuidado para que nao se formes ninhos ( tambem chamados 

de bexiga) e que nao haja segregagao dos materiais. 

•  Deve-se evitar vibragao nas armaduras para que nao se formem vazios ao 

seu redor, com prejufzo da aderencia. 
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•  Deve-se evitar vibragao na formas para que nao haja deformagao das 

mesmas. 

A concretagem deste edif icio foi realizado com vibrador de imersao. 

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

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

raio de agao do vibrador. As vibragoes eram evitadas em pontos proximos das 

formas e ferragens. A insergao era rapida e sua ret irada lenta, ambos com o 

aparelho em funcionamento. Quando cessava o desprendimento de ar e aparecia na 

superffcie uma ligeira camada brilhante, a vibragao era conclufda. 

OBS.:  No caso de grandes deformagoes, a concretagem tern que ser 

suspensa, ret irado o concreto, e concertada a forma. Na linguagem dos operarios 

este fato e conhecido como "abr ir forma" . 

3.12.3 Cura 

Durante os 10 (dez) pr imeiros dias do concreto, deve-se manter as pegas 

est ruturais molhadas, para se evitar a evaporagao prematura da agua necessaria a 

hidratagao do cimento. 

As condigoes de umidade e temperatura nos primeiros dias de vida das pegas 

tern importancia fundamental nas propr iedades do concreto. 

Apos a ret irada das formas, as pegas est ruturais foram hidratadas, sendo 

molhadas var ias vezes por dia. 

3.12.4 Ret i r ada das Formas 

Esta ret irada deve ser feita conforme determina a norma NBR - 6118: 

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

se achou suf icientemente endurecido para resist ir as agoes que sobre ele devem 

atuar e este nao deve conduzir a deformagoes inaceitaveis, t endo em vista o valor 

baixo de Ec e a maior probabilidade de grande deformagao lenta quando o concreto 

e solicitado com pouca idade. 
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Se nao for demonst rado o atendimento das condigoes acima e nao se tendo 

usado cimento de alta resistencia inicial ou processo que acelere o endurecimento, 

a ret irada das formas e do escoramento nao devera dar-se antes dos seguintes 

prazos: 

Faces laterais:  t res dias;  

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espagados: quatorze dias;  

Na obra supracitada a ret irada: 

Faces laterais:  t res dias;  

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espagados: 15 dias. A ret irada dos pontaletes era realizada de tal maneira que a 

pega est rutural vinha a t rabalhar gradat ivamente nas condigoes pelas as quais a 

pega foi dimensionada. No caso dos balangos a ret irada dos pontaletes 

(escoramentos) aconteceu do balango para o engaste. 

As formas da laje nervurada sao ret iradas apos 15 dias, enquanto que os 

escoramentos apos 30 dias. As formas dos pilares sao ret iradas apos 24 horas da 

concretagem. 

No caso das lajes e vigas as ret iradas dos escoramentos aconteciam do cent ra 

do vao para os apoios. Todas as ret iradas de formas devem acontecer sem 

choques. 

3.13 FUND A^ OES 

As fundagoes foram diretas em concreto armado (com resistencia a 

compressao de 25 MPa) , de acordo com o calculo est rutural, vibrado 

mecanicamente. 
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Sapat as 

concret adas. 

Dat a da f ot o:  

31/ 08/ 2002 

3.14 E5 T RUT URA DE SU 5 T EN T A £ A O 

A est rutura de Sustentacao ( lajes, vigas e pilares) foi executada de concreto 

armado (fci<  em 25 MPa) , de acordo com o projeto est rutural, vibrado 

mecanicamente. 

As lajes sao do t ipo macica e nervurada. As lajes macicas foram armadas e 

concretadas sobre formas de maderite, j a as lajes nervuradas foram armadas e 

concretadas sobre moldes padronizados (cubetas) , permit indo assim uma reducao 
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na armadura e no volume de concreto para vaos de maior extensao. Out ro aspecto 

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

execugao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Moldes Padr on i zados para Laj es Ner vu r adas com Cubet as 

As cubetas sao moldes padronizados em polipropileno, apresentam um novo 

conceito na const rugao de lajes nervuradas que vem revolucionar a const rugao civil 

no pais. No Brasil atuando ha 13 anos, esta tecnologia e hoje ut ilizada em mais de 

30 paises gragas as inumeras vantagens que t raz a obra. 

As formas para lajes nervuradas possuem var ias dimensoes e alturas 

atendendo a t odos os t ipos de projeto, com deformagoes mfnimas na concretagem. 

Vantagens: 

- Simplif ica a armadura; 

- Ot imiza vaos com maior envergadura; 

- Redugao da despesa f inal da obra; 

- Nervuras com larguras tecnicamente dimensionadas para alojar ferros;  

- Facil desforma manual, sem ar comprimido. 

Tr an spor t e do 

con cr et o par a as 

laj es super iores. 

Dat a da f oto:  

0 6 / 0 4 / 2 0 0 3 
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Laj e do t ipo 

nervurada 

com cubet as. 

Dat a da f ot o:  

01 / 01 / 2003 

3.15 ALVEN ARI A 

Todas as paredes externas sao de t ijolos ceramicos de oito furos com 

espessura acabada de 15 cm . E as paredes internas t ambem sao de t ijolos 

ceramicos de oito furos, mas com espessura acabada de 13 cm . 

Durante todo o estagio supervisionado, a aluna acompanhou todo o 

fechamento da periferia e divisao dos ambientes de todos os apartamentos do 

residencial, como t ambem o encunhamento, chapisco e reboco paulista. 
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Ar m azenam ent o 

de t i j o los e 

alvenar ia de 

f echam ent o. 

Dat a da f oto:  

2 8 / 0 6 / 2 0 0 3 

3.16 REVEST I M EN T O I N T ERN O E EXT ERN O 

Todas as pegas de concreto que nao f icaram aparentes receberam chapisco. 

As superf icies que levaram revest imentos ceramicos, receberam uma camada de 

embogo com argamassa de cimento, cal e areia. Toda area chapiscada, com 

excegao das que nao receberam embogo, receberam massa unica com argamassa 

( reboco paulista) de cimento, cal, areia ou gesso. Toda area interna do apartamento 

receberam piso ceramico. 

O revest imento externo do edif icio foi feito em past ilhas porcelanizadas, 5 x 5 

ou 7 , 5 x 7 , 5 e revest imento ceramico 1 0 x 1 0 . 

Chapisco e 

r eboco ex t er n o . 

Dat a da f oto:  

1 2 / 0 6 / 2 0 0 4 
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3.17 I N ST A L A GO ES ELET RI CAS, H I D RO - SA N I T A RI A S E T ELEFONI CA 

As instalagoes elet r icas foram executadas de acordo com o projeto e as 

exigencias da co n ce ss i o n a l de energia. Todos os condutores com isolamento 

termoplast ico, com emendas feitas so e unicamente nas caixas de inspegao e 

passagem. Os quadros de ent rada e dist r ibuigao deverao obedecer as locagoes do 

projeto, com disjuntores, interruptores e tomadas. 

Nas instalagoes hidro-sanitar ias, executadas conforme o projeto, foram 

ut ilizadas tubulagoes em PVC. Obedecendo todas as inclinagoes do projeto das 

instalagoes sanitarias. 

17 



Relat or io de Est ag io Superv isionado 

As instalagoes telefonicas foram executadas de acordo com o projeto 

telefonico com pre-disposigao para instalagao privat iva obedecendo as normas da 

co n ce ss i o n a l local. 

3.18 I M PERM EA BI L I Z A CA O 

Foram impermeabilizadas as varandas, banheiros, area de servigo e areas 

expostas. Esta ult ima, foi feita por uma empresa terceir izada af im de se obter uma 

melhor garant ia do servigo prestado. 

3.19 FORRO DE GESSO 

Foi aplicado forro de gesso no teto dos apartamentos com pe-direito de 

3,00m. 

3.20 PI NT URA 

Todas as superf icies internas que foram pintadas receberam o t ratamento com 

selador Acrf lico e t inta PVA lavavel. E todas as portas internas receberam verniz de 

f ilt ro solar. 

3.21 COBERTURA 

A cobertura foi feita em telhas de f ibrocimento de 6mm e madeira de lei. 

Dat a da f ot o:  

0 2 / 0 9 / 2 0 0 4 

Dat a da f oto:  

0 1 / 0 9 / 2 0 0 4 
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Cob er t u r a 

Dat a da f ot o:  

02/ 11/ 2004 

3.22 CA I XA D'AGUA 

0 condomi'nio possuira dois reservator ios, um deles, inferior com capacidade 

para 100.000 L e o out ro superior, com capacidade para 80.000 L, sendo executado 

em concreto armado no t raco 1:2:2. 

3.23 MAO- DE- OBRA 

No pen'odo de const rugao do Residencial Jose Marinho de Lucena exist iam 

muitos funcionarios t rabalhando na obra. A qualif icagao destes variava de acordo 

com as necessidades e andamento da obra. 

No inicio, limpeza do terreno, locagao da obra e const rugao do alojamento, 

exist iam poucos funcionarios, alguns serventes (estes em maior numero) , 

carpinteiros e pedreiros. 

Em seguida, veio a fase das fundagoes e est ruturas, j a nesta acrescentou uma 

quant idade maior de ferreiros e carpinteiros. 

Na fase seguinte, no periodo de fechamento da est rutura, foram cont ratados 

um maior numero de pedreiros. Juntamente com esta fase iniciaram-se as 

instalagoes elet r icas e hidro-sanitar ias, com isso foram cont ratados elet r icistas e 

encanadores. 

E na fase de acabamento, foram cont ratados pela const rutora gesseiros e 

pintores. E em todo o andamento da const rugao deste predio teve o auxilio de um 

mest re de obras. 
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3.24 EQ U I PA M EN T O S 

Vibrador de I mersao: Equipamento ut ilizado para realizar o adensamento do 

concreto. 

Serra Elet r ica:  Equipamento ut ilizado para cortar ferros servindo para auxiliar a 

fabricagao das formas e andaimes. 

Andaime: Est rutura provisoria de madeira ou metal, f ixa ou movel, ut ilizada 

por operar ios que t rabalham em const rugao civil. 

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

para limpar out ras superf icies. 

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

Equipamentos de protegao: Era obr igator io o uso de capacetes no local por 

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

alt itude oferecesse qualquer r isco, mas nem todos os operar ios faziam do uso de 

luvas e botas uso obrigator io. 

3.25 FERRAM EN T AS 

A todo instante eram ut ilizadas as seguintes ferramentas: 

•  Pas; 

•  Enxadas; 

•  Picaretas; 

•  Carros de mao; 

•  Colher de pedreiro;  

•  Esquadros; 

•  Reguas; 

•  Prumos; 

•  Escalas; 

•  Ponteiros;  
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•  Nivel;  

4 . 0 SEGURANGA N O T RABALH O 

Ha algum tempo, quando se pensava em seguranga no t rabalho, a ideia era 

dist r ibuir alguns protetores auriculares, comprar, meia duzia de capacetes, calcar o 

pessoal com botas e t udo esta resolvido. A CI PA (Comissao I nterna de Prevengao 

de Acidente) , do ponto de vista dos empregados era apenas um meio de garant ir a 

estabilidade do emprego e do ponto de vista do empregador era uma perda de 

t empo, uma vez que havia "coisas mais importantes a fazer" . A cont ratacao do 

pessoal habilitado tais como tecnicos, engenheiros e medicos do t rabalho era 

t ratada como mera formalidade apenas com o objet ivo de cumpr ir a legislagao e 

mesmo assim, o t rabalho desses prof issionais era desviado para out ras at ividades 

tais como: seguranga pat r imonial, administ ragao de refeitor io, servigos gerais, etc. 

O resultado desse descaso esta gravado nas estat fst icas of iciais que mesmo sem 

considerar ocorrencias nao comunicadas chegam a conclusoes alarmantes tais como 

uma morte a cada t res horas e uma media de 140.000 acidentes com afastamento 

por ano. 

Felizmente, gragas ao empenho de prof issionais da area, a matur idade 

administ rat iva de alguns execut ivos e a formagao cont fnua de uma legislagao 

especif ica para o assunto podemos vislumbrar a reversao desse quadro sombrio 

com a mudanga gradat iva na conceituagao basica, baseada na prevengao de 

acidentes, com foco na eliminagao ou neut ralizacao dos riscos dedicando t ratamento 

especif ico, pesquisa, metodos, procedimentos e tecnicas especif icas aplicadas a 

seguranga no t rabalho desde o projeto ate a operagao nos processos produt ivos. 

Fica-se claro que, com o passar dos anos, o desenvolvimento do t ratamento 

objet ivo a seguranga, depende mais e mais do compromet imento real da diregao 

das empresas em colocar este assunto ent re as prior idades, def inindo diret r izes, 

t ragando metas, estabelecendo prazos, cobrando solugoes com a mesma 

importancia dedicada a produgao, vendas, market ing, pregos, prazos, qualidades, 

recursos humanos, logist ica e manutengao. 
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Toda empresa e obr igada a fornecer aos empregados, gratuitamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Equ ipam en t os de Pr ot ecao I nd iv idual -  EPI  com CA (Cert if icado de 

Autent icagao) , fornecido pelo Ministerio do Trabalho com a atenuagao exigida por 

lei, adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, 

sempre que as medidas de ordem geral nao oferecam completa protecao cont ra os 

r iscos de acidentes e danos a saude do empregado, segundo o art . 166, segao IV 

do cap. V da CLT. 

Equipamentos para a protecao audit iva e de cabeca como abafadores de 

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

protecao corporal e membros como avental, luvas e botas com biqueira de ago sao 

uma constante na rot ina diaria dos funcionar ios que atuam nas areas de r isco como 

a linha de produgao, manutengao, engenhar ia e cont role de produgao e usinagem. 

Na const rugao civil deve-se dar prior idades absolutas as Medidas de Protegao 

Colet iva (MPC) cont ra quedas de alt ura, t ais como: 

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

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

elast icos ou redes. 

•  As implantadas no interior da obra: vao de elevadores, vao de escadarias. 

4.1 PBPQH - PROGRAMA BRASI LEI RO DE Q U AL I D AD E E PROD UT I VI D AD E 

N O H A BI T A T 

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produt ividade no Habitat visa apoiar o 

esforgo brasileiro de modemizagao, por meio da melhor ia da qualidade, do aumento 

da produt ividade e redugao de custos na const rugao habitacional. De carater 

mobilizador, o PBQP-H vem art iculando os varios segmentos da cadeia produt iva, 

que envolvem desde a indust ria de materiais as empresas const rutoras, bem como 

out ras instancias governamentais, os agentes f inanciadores e promotores, as 

universidades, os cent ros de pesquisa e organizagoes nao governamentais, para o 

desenvolvimento das diversas agoes previstas pelo Programa. 
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•  Pr incipals Benef i cios d o PBPQ- H 

PARA AS EMPRESAS e uma oportunidade de aumentar sua compet it ividade, 

por meio da redugao de desperdicios, melhor formagao dos prof issionais, acesso a 

projetos, materiais e componentes de melhor qualidade e adequagao as normas 

tecnicas. Para que as empresas se ajustem as disposigoes do Codigo de Defesa do 

Consumidor evitando as penalidades previstas para as empresas e fornecedores que 

coloquem no mercado produtos em nao-conformidade com as normas brasileiras. 

PARA O CONTROLE DO SETOR PUBLI CO e uma oportunidade de ut ilizar seu 

poder de compra como forma de selecionar os fornecedores com maior qualidade, 

ot imizando o uso dos recursos publicos, solicitando no processo licitatorio os 

Atestados de Qualif icagao. 

PARA O CONSUMI DOR e uma oportunidade para que ut ilize seu poder de 

compra, dando preferencia as empresas que produzem com qualidade. 

•  Pr incip io d as acoes d o PBQP- H 

A base do Projeto tern init io na implantagao de um sistema evolut ivo de 

qualidade o SI Q - CONSTRUTORAS que tern por objet ivo fomentar o 

desenvolvimento e a implantagao de inst rumentos e mecanismos de melhor ia da 

qualidade de projetos e obras. 

O SI Q - CONSTRUTORAS e composto dos vinte requisitos do Sistema da 

Qualidade da serie das Normas I SO 9000, mas totalmente voltado para o objet ivo 

da const rutora. 

A grande diferenga esta na elaboragao de uma lista de vinte e cinco servigos, 

que devem ser relat ivos a area de atuagao da empresa. 

A principal vantagem do SI Q - CONSTRUTORAS e o reconhecimento dos 

esforgos da empresas, etapa a etapa. Uma empresa que possui a cert if icagao I SO 

9000, para implantar o SI Q-CONSTRUTORAS devera adequar-se aos requisitos 

especff icos estabelecidos pelo Sistema Evolut ivo da Qualidade. 
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5.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES 

At raves deste estagio foi possfvel entender que os conhecimentos adquir idos 

teor icamente na universidade complementary! os adquir idos na prat ica, mas que os 

dois precisam ser tornados paralelamente para que se forme um prof issional 

interdisciplinar, atualizado e competente. 

Novas diret r izes estao dispostas em livros, na Web, na universidade, mas cabe 

ao engenheiro analisar ate que ponto estas " t ecnologias" sao viaveis para sua obra. 

Muitas vezes o que parece facil, prat ico e bonito nao da durabilidade, conforto e 

seguranga para o consumidor, ou virse-versa. 

Nesta nova era da const rugao civil, o cliente, assim como em out ros 

segmentos da economia, e o fator de maior importancia para o processo. A 

const rugao civil e como uma grande indust r ia com todas as suas fases de produgao 

e tern que se enquadrar nestas novas premissas. 

E importante ressaltar que para atender as necessidades do " novo" cliente, as 

empresas const rutoras tern que se dedicar expressivamente com seus 

colaboradores, sejam eles internos, ou externos, assim como tambem com o meio 

ambiente. Para isto foi cr iado o PBPQH que alem de qualif icar a const rutoras j unt o 

as demais inst ituigoes e empresas, t ambem deve servir como modelo de Seguranga 

e Qualidade no ambiente de t rabalho e fora dele. 

At raves desta abordagem, e possfvel concluir que um engenheiro civil obtera 

grande exito na concret izagao dos seus projetos desde que o mesmo se preocupe 

fundamentalmente com a parte humana da sua empresa e que nunca esquega de 

que a qualidade e o compromisso sao grandes ferramentas para um 

desenvolvimento de seus pianos. 

6 .0 SUGESTOES 

Ao Const rutor:  sempre tenha em mente que o ser humano que voce emprega 

e seu bem mais precioso. Que a seguranga seja sempre, independente de 

cert if icados e elogios, a principal ferramenta de t rabalho no canteiro de obras. Que 
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oportunidades sejam dadas a novos estagiar ios e que estes possam t rabalhar e 

cont r ibuir cada vez mais para o crescimento pessoal e da const rutora. 

Aos estagiar ios: que as oportunidades nao sejam desperdigadas, apesar das 

dif iculdades, sempre vale a pena tentar. O t rabalho e o esforgo para tornar-se 

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

conhecimento. 

Aos professores: que a vida academica sirva de exemplo e colaboragao para 

os estagiar ios que virao. Que os mest res aprendam que antes de tudo o aluno e 

parte de seu compromisso como professional didat ico e que alem deste lago 

prof issional deve exist ir a amizade e o bom relacionamento de ambos os lados. 
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