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AO MESTRE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mestre 

E aquele que caminha com o tempo, 

Propondo paz, fazendo comunhao, despertando sabedoria. 

Mestre 

E aquele que estende a mao, inicia o dialogo e encaminha 

Para a aventura da vida. 

Nao e o que ensina formulas, regras, racioci'nios, 

Mas o que questiona e desperta para a realidade. 

Nao e aquele que da de seu saber, 

Mas aquele que faz germinar o saber do discipulo. 

Mestre e voce, meu professor amigo, 

Que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece 

Com sua presenca, seu saber e sua ternura. 

Nos seremos sempre seus discipulos na escola da vida. 

Obrigado, professor!" 

N. Maccari zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 



A GRA DE CIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agradego, primeiramente a Deus, por ter me dado a oportunidade de fazer 

o curso de Engenharia civil e aos meus pais que tanto me deram apoio nos 

momentos mais diffceis que passei em minha vida, principalmente na 

Universidade. 

Agradego ao professor e supervisor Luciano Gomes por ter sido paciente e 

ter-me passado varios conhecimentos no que se diz respeito a calculo estrutural, 

este que me deu subsfdio quando fui em busca de urn estagio. 

Agradego ao mestre de Obras Paulo pelos seus ensinamentos, a Armando, 

da secretaria da coordenagao de Engenharia Civil que sempre me atendeu 

respeitosamente e com resignagao. Agradego ao professor Walter Santa Cruz, 

sempre compreensivo e dedicado a coordenagao de estagios. Enfim, agradego a 

todas as pessoas que, direto ou indiretamente ajudam a conclusao do meu curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 . 0 - AP R E S E N T AC AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio trata-se do relato das atividades desenvolvidas durante 

o periodo de estagio supervisionado curricular do aluno Marcelo Jose Cardoso 

Varela, regularmente matriculado no curso de Graduagao em Engenharia Civil, do 

Centro de Ciencias e Tecnologia, no periodo 2004.1, na UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, sob o numero de matricula 20011155. 

Este compromisso esta posto de acordo com o dispositivo na Lei N° 

6.949/77 e no respectivo Decreto de regulamentagao N° 87.497/82, realizado no 

Condominio Residencial Castelo da Prata, situado a rua Capitao Joao Alves de 

Lira no bairro da Prata. As atividades foram desenvolvidas em horario integral, na 

obediencia do seguinte horario: tempo integral, das 8:00 as 12:00 horas e das 

13:00 as 17:00, durante 5 semanas totalizando 40 horas semanais. 

Os objetivos deste relatorio serao descritos a seguir: 

• Aprimorar a formagao academica do aluno, ou seja, por em pratica a teoria 

adquirida no curso ate o momento; 

• Ver e observar boa parte dos conhecimentos teoricos repassados em sala 

de aula para serem colocados no dia a dia das obras de construgao civil, 

descobrindo assim o lado investigativo e questionavel dos servigos em 

questao e aprendendo cada vez mais; 

• Aquisigao de novos conhecimentos gerais e termos utilizados no cotidiano 

das construgoes civis; 

• Observar o despertar da consciencia profissional, o amadurecimento do 

estudante; 

• Desenvolvimento do relacionamento pessoal e profissional com as pessoas 

que ali se fazem presentes. 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas 

que possam vir a ocorrer no decorrer das atividades; 
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• Constatar que em urn curto espaco de tempo, todas aquelas 

responsabilidades, problemas e satisfagoes pessoais vividas pelos 

experientes profissionais ali presentes servirao de aprendizado para o 

estagiario e futuro engenheiro civil; 

• O acompanhamento da obra atraves de atualizagoes constantes do 

cronograma previsto do diario de obra tais como: 

• Quadro de ferragens; 

• Montagem e colocagao das armaduras; 

• Montagem, colocagao e retiradas das formas; 

• Questoes de prumo e esquadro; 

• Concretagem de pilares, vigas e lajes; 

• Plantas e projetos. 
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2 . 0 - I N T R O D U C AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste presente relatorio e posto algumas definigoes e procedimentos para a 

realizagao de uma construgao. 

Logo apos e feito uma leitura do estagio, as disposigoes das areas, sua 

localizagao, o tipo de edificagao e regime, seus responsaveis e a forma de 

execugao de construgao. 

No referente trabalho consta urn item a respeito da seguranga que deve ser 

o aspecto mais importante, por se tratar da vida e do bem estar do empregado. 

Sem falar que, alem disso, e urn dos itens que mais geram deficit financeiro aos 

empregadores, quando, por situagoes adversas, urn funcionario e afastado de 

suas atividades por acidente de trabalho. 

Relatorio de Estagio Supervisionado 8 



3.0-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revisao Bibliografica sobre Laje Nervurada 

As lajes nervuradas sao moldadas in loco. A conformagao das nervuras e 

obtida com a utilizagao de elementos inertes, que podem ser blocos ceramicos, 

blocos de concreto celular e poliestireno expandido (EPS), ou por meio de formas. 

Algumas empresas oferecem sistemas de formas prontas para esta conformagao, 

fabricadas com materiais a base de polfmeros. As nervuras obtidas com a 

conformagao sao armadas e o concreto e disposto convencionalmente. Com a 

utilizagao de sistemas de protensao nao aderentes (monocordoalhas engraxadas), 

pode-se tambem protender a armagao das nervuras, possibilitando veneer 

maiores vaos. 

V a nta ge ns - Uma das vantagens da laje nervurada e o custo, ja que o 

consumo de concreto e de armagao e baixo. O sistema propicia ainda a 

redugao da quantidade de formas convencionais. Isto acontece porque, por 

meio da utilizagao dos elementos inertes, ou de formas industrializadas, 

basta executar urn tablado em nivel ou sob as nervuras, com escoramento 

bastante simples. 

• D e sva nta ge ns - Dadas as pequenas espessuras das nervuras e 

eventualmente alta densidade de armagao, podem surgir problemas de 

concretagem. Para Bruno Szlak, ha ainda uma questao importante a 

respeito das lajes nervuradas. "E necessario o uso de forro, pois do 

contrario nao ha como passar instalagoes eletricas, hidraulicas e de ar-

condicionado", lembra. Segundo ele, por causa disso, e pela propria 

espessura do composto laje, a nervurada faz subir o gabarito da edificagao. 

A solugao laje nervurada mais o forro aumenta a medida entre pisos dos 

pavimentos de 2,70 m (aproximadamente para laje convencional) para 3,30 

m, com perda de 60 cm. No computo total, quando ha limitagao da 

legislagao urbana para gabaritos das edificagoes, pode ocorrer a perda de 

urn pavimento em fungao dessa diferenga. 
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O bse rva 9 oe s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- E aconselhavel a pulverizagao das formas com material desmoldante 

para obter uma desforma mais facil e urn melhor acabamento. 

2- 0 diametro do vibrador utilizado para adensar o concreto nao deve 

exceder 40 mm. 

3- 0 material que compoe a forma esta sujeito a contracoes e dilatagoes 

termicas cujas as deformagoes sao admissiveis ate ordem de 1 % . 

4- Aberturas feitas na nervura devem ser dispostas a meia altura da laje, 

com diametro inferior a H/3. (ver desenho abaixo) 

5- As aberturas na mesa da laje, se menores que 200cm 2 , podem ser feitas 

em qualquer lugar, ja as maiores nao podem exceder a area de urn 

forma e seu posicionamento exige consideragoes no calculo estrutural. 
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4.0 - CONDOMJNIO RES1DENCIAL C AS T E LO DA P R ATA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O empreendimento, Edificio Residencial Castelo da Prata, localizado na rua 

Capitao Joao Alves de Lira, 1107, bairro da Prata, A torre tera 24 pavimentos, 

destes dois serao de garagem, um de acesso (terreo), 19 tipos e dois de 

cobertura, totalizados numa area construida igual a 14728,29 m 2 . 

A torre tera tres elevadores confinados, sendo dois sociais (um panoramico) 

e um de serv ice 

Um gerador, pogos artesianos, estacionamentos para visitantes, antena 

coletiva alem de sistema de seguranga integrado completam a grandiosidade e o 

luxo do projeto. 

Os projetos e construgoes foram e estao sendo executados pelos seguintes 

profissionais: 

Arquitetura 

Arquitetos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jeronimo Cunha Lima 

Helena Menezes 

Alexandre Lira 

Arquiteto associado: Carlos Alberto Meio de Almeida 

Projeto Estrutural 

Engenheiro Civil: Romulo Paixao 

Administragao 

Engenheiro Civil: Gustavo Tiberio A Cavalcante 
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As plantas sao cuidadosamente analisadas quase que diariamente. 

onde sao observadas as quantidades e posicoes das ferragens, a lem de serem 

ta mbe m observadas as barras a se rem e mpre ga da s nas diversas estruturas a 

se rem preenchidas pelo concreto, seus espagamentos e comprimentos 

respectivos, assim como suas e me nda s qua ndo existentes. 

Foto 01 ( Edifico Caste lo da Prata) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0 - DADO S R EFER EN TES A O BR A 

5.1 - AR E AS 

Are a s ( m 2 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pavimentos Comum 

existente 

Comum 

projetada 

Privativa 

projetada 

Total Vagas 

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

Semi-

enterrado 

- 404,53 645,66 1050,19 59 

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

Mezanine 371,08 77,84 - 448,92 -

Tipo - 925,10 10537,85 11462,25 -

Cobertura - 63,80 534,85 599,65 -

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

Tabela 0 1 - Disposigao das areas. 

Onde cada apartamento e composto de quatro suites salas e escritorios. 

5.2 - LO C ALI Z AC AO DAS F AC H AD AS 

Norte Edificacoes ja construidas 

Sul Edificacoes ja construidas 

Leste Rua Rodrigues Alves 

Oeste Rua capitao Joao Alves de Lira . 
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5.3 - F IN ALID AD E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O edificio esta sendo construfdo em forma de condom inio, sendo de 

natureza juridica, com responsabilidade conjunta dos proprietaries dos 

apartamentos. A empresa Omega, sede em Joao Pessoa, e responsavel pelo 

projeto estrutural e a modalidade adotada de contratagao foi a de empreitada por 

prego global, onde as atividades sao executadas com um prego pre-estabelecido, 

nao sofrendo alteragao, a nao ser nos casos previstos em lei, como reajustes. O 

pagamento do contrato e realizado em fungao do Cronograma Fisico-Financeiro 

Todas as atividades executadas na obra sao registradas num livro de ATA. 

O edificio de 24 pavimentos sera destinado exclusivamente a habitagao 

familiar, contemplando 02 (dois) pavimentos de garagem e 01 (um) pavimento 

com area de lazer e salao de festas (mezanino). 

5.4 - AT R IBU T O S DAS E D IF IC AC O E S AD JAC E N T E S 

As edificagoes existentes ao Norte e ao Sul do edificio se constituem em 

casas com estrutura de concreto armado, com idade estimada de 20 (vinte) anos, 

e se apresentam em bom estado de conservagao tendo um muro como elemento 

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

de concreto armado. 

5.5 - E N T R AD A AO EDIFICIO 

O acesso momentaneo a obra e atraves da Rua Joao Alves de Lira. Porem, 

quando construfdo, os carros entrarao pela Rua Rodrigues Alves, utilizando-se o 

portao principal (3,50m x 2,10m) para veiculos e para funcionarios. Ha tambem um 

portao secundario (1,00m x 2,10m) para visitantes 

Relatorio de Estagio Supervisionado 14 



5.6 - R E V E LO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A superficie do terreno, inicialmente inclinada e profunda, foi alterada 

atraves de demolicao com uso de explosivos, bem como atraves de 

procedimentos mecanicos e manuais, para apresentar caracteristicas planas 

especificadas no projeto, onde no comeco o barulho aborrecia um pouco a vizinha, 

alem de algumas rachaduras nos muros, problemas esses que foram 

solucionados rapidamente . 

5.7 - E S C AV AC AO 

Eis alguns procedimentos utilizados para o escavacao: 

- Uso de explosivos, como ja foi citado; 

- Maquinas tipo pas-carregadeiras; 

- Retroescavadeiras; 

- Escavagoes manuais. 

5.8 - F U N D AC O E S 

As sapatas das fundagoes foram construidas de concreto armado. 

Na execugao das mesmas, colocaram-se as grades e a ferragem do "toco" 

de pilar diretamente sobre uma camada de concreto magro e nivelado, fazendo-se 

em seguida a colocagao das formas, conferencia da ferragem, do seu 

posicionamento e do seu espagamento e, so entao, efetuou-se a concretagem . 

As sapatas foram concretadas sobre um terreno com caracteristicas de um 

material rochoso, regularizadas com concreto magro com 0,08 m de espessura. 
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5.9 - ESTR U TU R A DE S U S T E N T AC AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

caracteristica do concreto a compressao fCk em 35 MPa. 

E uma edificagao que apresenta grande flexibilidade, pois possui numeros 

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

liberdade. Deve-se salientar que, devido as suas grandes dimensoes, alguns dos 

pilares ja foram usados como paredes. 

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

concretada sobre cumbucas, permitindo assim uma redugao da ordem de 50% de 

armadura. Com relagao a laje maciga, alem do que reduz o numero de vigas 

significativamente. Outro aspecto importante que se pode observar com o uso 

dessa laje foi a rapidez de sua execugao. Alem do mais, as formas foram a todo o 

momento reutilizadas nos demais pavimentos. P6de-se observar tambem, que 

junto aos pilares onde a laje sera mais solicitada, nao se utilizou as cumbucas, a 

laje neste caso foi maciga. 

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

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

da desforma. Algumas sofreram danos nas bordas causados ou por operarios nao 

qualificados ou por fragilidade e fadiga do material. 

5.10 - E S T R U T U R A DE F E C H AM E N T O 

O fechamento da estrutura de sustentagao - tanto interna como 

externamente em cada apartamento - sera feito de alvenarias de vedagao, com 

tijolos de 8 furos com as dimensoes (20 x 17x 9 cm) assentados com argamassa 

de cimento.cal e areia no trago (1 : 2 : 8 em volume) com juntas de 15mm . 

A principio so foram erguidas as paredes externas a uma altura de um 

metro, tendo uma fungao mais de seguranga. 
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5.11 - C AN TE IR O DE O BR AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dao suporte 

a uma edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos trabalhadores . E 

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

canteiro de obras e das areas de vivencia f iquem bem definidos, para que o 

processo de construgao nao seja prejudicado e, em paralelo, oferega condigoes de 

seguranga para as pessoas que venham desempenhar suas atividades 

profissionais na construgao. 

Na obra em questao foi construfdo um barracao onde eram guardados 

alguns pertences dos empregados e materiais pereciveis . 

5 . 1 2 - C IM E N TO 

Cimentos utilizados: 

Portland Nassau CP II - Z - 32. 

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

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

solo. 

5 . 1 3 - C O N C R E T O 

O fCk estabelecido em projeto foi de 35 MPa. 

A principio era fornecido em sua maior parte direto da usina de concreto, a 

empresa contratada para a produgao e responsavel pela qualidade do mesmo foi 

a SUPERMIX. Esta empresa serviu principalmente para o concreto utilizado nos 

pilares, vigas e lajes. Para cada caminhao que chega na obra faz-se o Slump tes t , 

para verificar sua trabalhabilidade, com isso faz-se a moldagem dos corpos de 

prova que serao enviados aos laboratories, para que seja verificadas suas 

resistencias a compressao e rompidos a 7 , 28 e ate a tres dias se for o caso.lsso 

para verificar se o concreto teve a mesma resistencia estabelecida pela 

SUPERMIX. 
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U ma outra parte do concreto foi produzida in loco pelos proprios operarios, 

com auxilio de betoneiras. 

Foto 02 (Processo de producao do concreto in-locu) 

Portanto, sua mistura se deu de duas formas, manua l e mecanica . A 

primeira com base na N BR 6118 , da ABN T , na qual autoriza o preparo manua l do 

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

e destinada a locais onde os a lcances dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fck nao era de primordial importancia. 

T a mbe m, utilizou-se desse me ca nismo qua ndo se dese jou ganhar te mpo, ja que 

na obra tinha apenas uma betoneira , e essa quase nao parava de trabalhar. 

Ja as misturas mecanicas, fe itas com maquinas de nomina da s de 

betoneiras, tanto foram realizadas por maquina move l ou com cagamba 

carregadoras como o carro da S U P E R M IX , como por uma maquina da propria 

obra e de a rma ze na me nto manua l com capacidade de 3,75 m 3 . 

C omo regra geral, o concreto foi transportado do local de a ma ssa me nto 

(mistura na) para o local de lancamento o mais rapido possivel e sempre de modo 

a manter sua homogene idade . Houve o cuidado com o te mpo de sde o preparo do 

concreto (adigao da agua de a ma ssa me nto) ate o lancamento, pois nao deveria 

ser superior ao te mpo de pega. 

De um modo especia l, qua ndo o concreto era transportado e m caminhoes 

betoneiras (concreto pre-fabricados) a ve locidade de transporte era de 2 a 6 

rotacoes por minuto e enquanto que a ve locidade de mistura era de 16 a 20 

rotacoes por minuto. 
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Devido a problemas que atrasavam o andamento da construgao, como: 

quebra do motor no momento do bombeamento, entupimento da tubulagao, atraso 

na entrega do concreto, horarios incompativeis, entre outros, a equipe responsavel 

pela obra decidiu produzir o proprio concreto. Atendo as exigencias da norma, 

atraves da execugao de testes de resistencia a compressao realizada pela 

ATECEL, obtendo uma resistencia acima da esperada. 

Foto 03 e 04 (Processo de rompimento dos corpos de prova confeccionadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in locu) 

A tabela a seguir mostra os valores do rompimento de 4 (quatro) corpos de 

prova do concreto utilizado no dia 09 de Janeiro de 2004 no condominio Castelo 

da Prata. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II (RESULTADO DE MOLDAGENS) 

Data de 

Moldagem 

F c k do 

Cimento Adc. 
Brita Idade (dias) 

Val. De 

Romp. (MPa) 

09/01/2004 22,0 19/25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 20,4 

09/01/2004 22,0 19/25 :y-V\ • 7 23,9 

09/01/2004 22,0 19/25 7 22,4 

09/01/2004 22,0 19/25 7 21,9 
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- Dosagem do concreto dos pilares: 

3 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia. 

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

da areia. 

- Dosagem do concreto das lajes: 

2,5 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia. 

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

da areia. 

Calculo das padiolas: 

Trago unitario: 1 : 2,1 : 1,4 

Em peso: 50 kg : 120 kg : 70kg 

Padiola para areia: 

).000 _ 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT / . 70.000 70.000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vareia = = = 47.619cm 

Yareia 

60 x 40 x H = 47.619 c m 3 H = 19,84 = 20 cm 
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Fig 1 (padiola dimensionada para areia) 

- Padiola para Brita: 

T / , . 105.000 105.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n t A/yo j 
VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbrita = = = 71.428cm3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ns 1,47 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jvrita 

60 x 40 x H = 71.428 c m 3 -> H = 29,76 = 30 cm 
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5 . 1 4 - M AO -D E -O BR A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

01 - mestre-de-obras; 

02 - carpinteiros; 

06 - pedreiros; 

02 - ferreiros; 

08 - serventes; 

01 - secretaria. 

5.15 - O BS E R V AC O E S S O BR E A AR M AD U R A E C O N C R E T AG E M 

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. 

Foto 05e 06 (solda de pedacos de ferro para garantir o recobrimento das ferragens) 

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

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

na obra - que e a ausencia do agregado graudo no cobrimento da armadura 
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gerando um vazio, parcialmente preenchido pela pasta, prejudicando o cobrimento 

necessario para combater os efeitos da oxidagao da armadura . 

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

5 . 1 6 - E Q U IP AM E N T O S 

• V ibra dor de Imersao: Equipamento utilizado para realizar o adensamento do 

concreto. A falta de capacitagao do operario para utilizar este equipamento tern 

contribuido para o surgimento do "brocamento ou bicheiras" nas pegas 

estruturais; 

Foto 06 (vibrado de imersao) 

• Serra E le trica - Equipamento utilizado para serrar madeira, servindo para 

auxiliar a fabricagao das formas, andaimes e todo madeiramento que for 

solicitado para a obra; 
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• Be tone irazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Equipamento utilizado para a producao do concreto e argamassa 

* O utros E quipa me ntos: capacetes, extintores, protegao lateral, luvas , oculos e 

botas . 

5.17 - F E R R AM E N T AS 

Foram e estao sendo utilizadas as seguintes ferramentas : 

• Pas , enxadas e chibancas; 

• Picaretas; 

• Carros de mao , destinados ao transporte de materiais; 

• Colher de pedreiro; 

• Prumos; 

• Escalas; 

• Ponteiros; 

• Nivel; 

• Desempenadeiras; 

• Serra de disco; 

• Bancada de madeira; 

• Maquinas de solda; 

• Motores eletricos; 

• Talhas, para facilitar o transporte de materiais e equipamentos para os 

diversos pavimentos; 

Foto 07 (betoneira) 
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• Lonas plasticas; 

• Lixadeiras; 

• Andaimes de ferro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.18 - M ATE R IAIS E M P R E G AD O S 

• Chapas de zinco e de ferro; 

• Barras de ago de varias bitolas (<|> 20.0 ; (J>16.0 ; <J> 12.5 ; (J) 10.0 ; <J) 8.0); 

• Eletrodos de solda; 

• Tabuas de madeira (6,0m x 0,30m); 

• Canos pvc; 

• Tijolos ceramicos de 8 furos; 

• Areia e brita 25 de acordo com as necessidades da obra ; 

• Agua, fornecida pela Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba (CAGEPA), 

considerando-se a mesma potavel; 

• Cimento, para a confecgao das argamassas; 

• Armagao, confeccionada na propria obra, compreendendo as operagoes de 

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

5.19 - LAN C AM E N T O DO C O N C R E T O 

O concreto deve ser langado apos a mistura, nao sendo permitido, entre o 

amassamento e o langamento, intervalo superior a uma hora. Antes de se colocar 

o concreto, as formas devem ser molhadas a fim de impedir a absorgao da agua 

de amassamento e, ao mesmo tempo, estanques, para nao permitir a fuga da nata 

de cimento. 

Para evitar a segregagao e incrustagao da argamassa nas formas e 

armaduras, o concreto, em pegas muito delgadas tais como paredes, deve ser 

colocado atraves de canaletes de borracha ou tubos flexiveis, conhecidos por 

trombas de elefante. 
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E sabido que o intervale- maximo entre a confecgao do concreto e o 

langamento e de 1 hora segundo a (NB.1). Esse criterio so nao e valido quando se 

usar retardadores de pega no concreto. Em nenhuma hipotese pode ser lancado 

apos o inicio da pega, feito atraves de caminhao betoneira, com o concreto 

dosado em central . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.20 - AD E N S AM E N T O DO C O N C R E T O 

Realizado mecanicamente com o auxilio de um vibrador de imersao, o 

adensamento do concreto langado tern por objetivo deslocar, com esforgo, os 

elementos que o compoem, e orienta-los para se obter uma maior compacidade, 

obrigando as particulas a ocupar os vazios e desalojar o ar do material. 

O adensamento deve ser feito durante e imediatamente apos o langamento 

do concreto, deve ser continuo e feito cautelosamente para que o concreto possa 

preencher todos os cantos das formas. 

Criterio 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 prejuizo da aderencia. 

• Deve-se evitar vibragao na formas para que nao haja deformagao 

das mesmas. 

A concretagem deste edificio foi realizado com vibrado de imersao cujo 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 virado. As vibragoes eram evitadas em pontos proximos das formas e 

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

funcionamento. Quando cessava o desprendimento de ar e aparecia na superficie 

uma ligeira camada brilhante, a vibragao era concluida. 
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OBS.: No caso de grandes deformagoes, a concretagem tern que ser 

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

este fato e conhecido como "abrir forma". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.21 - C U R A 

Da-se o nome de cura do concreto ao conjunto de medidas com a finalidade 

de evitar a evaporagao prematura da agua necessaria a hidratagao do cimento, 

que rege a pega e seu endurecimento. A Norma Brasileira NBR-6118 exige que a 

protegao se faga nos 7 primeiros dias contados do langamento. E desejavel nos 14 

dias seguintes para se ter garantias contra o aparecimento de fissuras devido a 

retragao. 

As condigoes de umidade e temperatura, principalmente nas primeiras 

idades, tern importancia muito grande nas propriedades do concreto endurecido. 

Na obra, como o concreto esta vindo ja pronto da concreteira Supermix, o 

mesmo ja vem com aditivos que facilita o processo de uma cura mais rapida. 

Obviamente, apos cada concretagem, as pegas estruturais estao sendo hidratadas 

varias vezes ao dia. 
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5.22- D E S F O R M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A retirada das formas deve ser feita conforme determina a norma NBR -

6118, item 14.2 - Retirada das formas do escoramento. 

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

concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as agoes 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. 

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

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

concretagem. 

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

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

choques. 

Foto 10 ( desforma de uma laje nervurada) 
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Foto 11 (desforma de um pilar) 
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5.23 -M IN U D E N C 1 AS C O N S T R U T IV AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A obra em questao e dotada de lajes nervuradas, onde sao vencidos 

grandes vaos devido aos balancos existentes na confeccao das pegas estruturais . 

Suas formas sao como umas cambotas ou bacias , retiradas apos a concretagem 

por meio de ar comprimido. Nota-se que, devido a pequena quantidade de 

funcionarios existentes no interior da mesma , todos aqueles que estao ali, 

desempenham fungoes importantes na construgao. 

Foto 12 (:laje nervurada ) 
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6.0- S E G U R AN C A DO T R ABALH O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

distribuir alguns protetores auriculares, comprar, meia duzia de capacetes, calgar 

o pessoal com botas e tudo esta resolvido. A CI PA (Comissao Interna de 

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

de garantir a estabilidade do emprego e do ponto de vista do empregador era uma 

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

contratagao do pessoal habilitado tais como tecnicos, engenheiros e medicos do 

trabalho era tratada como mera formalidade apenas com o objetivo de cumprir a 

legislagao e mesmo assim, o trabalho desses profissionais era desviado para 

outras atividades tais como: seguranga patrimonial, administragao de refeitorio, 

servigos gerais, etc. O resultado desse descaso esta gravado nas estatisticas 

oficiais que mesmo sem considerar ocorrencias nao comunicadas chegam a 

conclusoes alarmantes tais como uma morte a cada tres horas e uma media de 

140.000 acidentes com afastamento por ano. 

Felizmente, gragas ao empenho de profissionais da area, a maturidade 

administrativa de alguns executivos e a formagao continua de uma legislagao 

especifica para o assunto podemos vislumbrar a reversao desse quadro sombrio 

com a mudanga gradativa na conceituagao basica, baseada na prevengao de 

acidentes, com foco na eliminagao ou neutralizagao dos riscos dedicando 

tratamento especifico, pesquisa, metodos, procedimentos e tecnicas especificas 

aplicadas a seguranga no trabalho desde o projeto ate a operagao nos processos 

produtivos. 

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

tratamento objetivo a seguranga, depende mais e mais do comprometimento real 

da diregao das empresas em colocar este assunto entre as prioridades, definindo 

diretrizes, tragando metas, estabelecendo prazos, cobrando solugoes com a 

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

qualidades, recursos humanos, logistica e manutengao. 
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Toda empresa e obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E quipa me ntos de P rotegao Individua l - EPI com CA (Certificado de 

Autenticagao), 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 oferegam completa protegao contra 

os riscos de acidentes e danos a saude do empregado, segundo o art. 166, segao 

IV do cap. V da CLT. 

Equipamentos para a protegao auditiva e de cabega como abafadores de 

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

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

sao uma constante na rotina diaria dos funcionarios que atuam nas areas de risco 

como a linha de produgao, manutengao, engenharia e controle de produgao e 

usinagem. 

Na construgao civil deve-se dar prioridades absolutas as Medidas de 

Protegao Coletiva (MPC) contra quedas de altura, tais como: 

i - As que evitam a queda: guarda-corpo; barreiras e telas verticals. 

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

sistemas elasticos ou redes. 

4* As implantadas no interior da obra: vao de elevadores, vao de 

escadarias. 

Alguns Equipamentos de Protecao Individual (EPI) 



Alguns Equipamentos de Protegao para Membros (EPM) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.0 - P R O C E D IM E N T O DO ESTAGIARIO NA C O N S T R U C AO CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perguntem , conversem, questionem , aprendam o linguajar dos operarios e 

aproveitem o maximo possivel as ultimas oportunidades de falarem algo errado 

sem serem recriminados , mesmo com uma pergunta "tola" ou "facil", pois tudo 

aquilo que nos nao sabemos e importante . 

Seu relatorio do estagio supervisionado e um documento. Seja consciente 

daquilo que escreve, pois no futuro o mesmo pode servir perante a justica para 

auxiliar o julgamento de alguem ou algo errado, podendo condena-lo ou inocenta-

lo. 

C omo proce de r na obra : 

• Quando surgirem duvidas no que diz respeito a execugao ou qualquer outro 

item ou desejar alguma informacao, pergunte ao engenheiro ou ao mestre-

de-obras; 

• Deve-se evitar os extremos quanto ao relacionamento com os operarios da 

obra, evitando brincadeiras para nao gerar intimidades e, em contra partida, 

respeite a todos, cumprimentado-os com bom dia, boa tarde, com licenca, 

por favor, atitudes como estas geram nos ambientes a atmosfera de 

seriedade e respeito. 

N o ca so do e sta gio e m obra s de concre to a rma do : 

* verifique os comprimento das ferragens; 

* a colocagao das "cocadas dos pilares e caranguejos das lajes"; 

* a altura de queda do concreto; 

* a forma de langamento do concreto sobre a viga; 

* a forma de utilizagao do vibrador; 

* se esta acontecendo segregagao do concreto na base dos pilares; 

* se estao surgindo "bicheiras" ou "brocamento" nas pegas estruturais. 
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Aproveitem ao maximo as oportunidades de tirar duvidas com os 

professores, pedir bibliografias referentes a tais assuntos , os respeitem , pois eles 

sao considerados como nossos pais na Universidade . 

Devemos sair da universidade com uma otima formagao academica , com 

um pouco de experiencia pratica, com confianca, coragem para enfrentar os 

obstaculos e barreiras que virao e com certeza devemos ter em mente que 

melhores dias virao . 

Porem, antes de tudo isto que foi dito, deve-se ter fe em Deus , pois sem 

ele nao somos nada . 
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8.0 - C O N S ID E R AC O E S F1NAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos ter vivenciado uma experiencia de estagio em uma construgao civil, 

digo e afirmo que e possivel adquirir o conhecimento pratico no decorrer de 

algumas obras, limitado apenas as proprias experiencias passadas, porem o 

embasamento teorico e totalmente indispensavel e ilimitado pelo fato da ciencia 

estar continuamente progredindo e sabermos realmente o porque e como aquilo 

que esta sendo realizado. 

O Engenheiro Civil deve ser um eterno estudante de engenharia, porque os 

principios teoricos a cada momento estao mais sendo aprofundados necessitando 

de uma continua atualizagao do profissional. 

Um cuidado indispensavel durante a concretagem e mater na posigao 

correta a ancoragem das ferragens negativas movidas em virtude da caminhada 

dos operarios sobre a laje. 

Algumas formas de pilares foram retiradas antes de 48 horas exigidas pela norma 

podendo comprometer a resistencia desta pega estrutural. 

Algumas barras de pilares encontravam-se juntas, fato corrigido pelo encarregado 

de ferragem. 

Durante a vibragao verificou-se que algumas vezes, o mangote do vibrador 

nao foi retirado do pilar lentamente, podendo ocasionar vazios no interior deste. 

Outro detalhe e que algumas vezes o vibrador permaneceu ligado fora da 

argamassa, podendo causar com isto, a quebra dos mancais. 

Foto 17 e 18 (observa-se o surgimento de uma bicheira e o conserto em seguida) 
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Chamou-se a atengao do mestre-de-obras para a vibragao das armaduras, fato 

que pode ocasionar vazios em seu redor, comprometendo a aderencia. 
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7 . 0 - B I B L I O G R A F I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• CHAGAS FILHO, M. B. Apostila V : Seminarios de Construgoes 

Edificios. UFCG/ CCT/DEC/AE. Campina Grande 

/ Loureiro Marinho, Marcos. Apostila de Construgoes de Edificios. 

Prof. Marcos Loureiro Marinho. 

•/ Sites de pesquisa: www.qooqle.com.br ; www.yahoo.com.br 
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