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APRESENTAQA.O 

Este documento relata as atividades desenvolvidas durante o per iodo de 

estagio supervisionado curricular do aluno Nilberto Marques da silva, 

regularmente matriculado no curso de Graduacao em Engenharia Civil, do 

Centro de Tecnologia de Recursos Naturais, no per iodo 2 0 0 5 . 2 , na 

Universidade Federal De Campina Grande, sob o numero de matr lcula 

2 9 9 1 1 1 6 9 . 

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

6 . 9 4 9 / 7 7 e no respectivo Decreto de regulamentagao N ° 8 7 . 4 9 7 / 8 2 , realizado 

na construcao do Condominio Residencial Sao Patricio, situado a rua Capitao 

Joao Alves de Lira no balrro da Prata. 

As atividades foram desenvolvidas em horario integral, do dia 

1 4 / 1 1 / 2 0 0 5 a 2 3 / 1 2 / 2 0 0 5 , na obediencia do seguinte horario: tempo integral, 

das 8 : 0 0 as 1 2 : 0 0 horas e das 1 3 : 0 0 as 1 7 : 0 0 , o que resulta numa carga 

horaria de 2 4 0 horas (duzentas e quarenta horas). 

O estagio curricular tern como objetivo: o apr imoramento da formacao 

academica, a observacao na pratica dos conhecimentos teoricos repassados 

durante o curso de graduacao, a aquisigao de novos conhecimentos e termos 

tecnicos da construcao civil, observar o despertar da consciencia profissional, o 

amadurecimento do estudante, desenvoivimento do reiacionamento pessoal e 

profissional, desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis 

problemas que possam vir a ocorrer no decorrer das atividades, A lem do 

acompanhamento da obra atraves de atuaiizacoes constantes do cronograma , 

de todas as etapas de construcao 
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1 I N T R O D U Q A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio vem mostrar as atividades desenvolvidas dentro de uma 

obra, como tambem desenvolver no aluno de graduacao o senso cn'tico para que 

este tenha condicoes de analisar as tecnicas util izadas para execucao de obras, 

materials empregados e uti l izacao racional de materials e servicos de operarios. 

A convivencia numa obra engloba um processo de aprendizagem, no qual as 

atividades no decorrer deste, diz respeito a verif icacao de: 

• plantas e projetos; 

• quadro de ferragens; 

• montagem e colocagao das armaduras e formas; 

• retirada das formas; 

• questoes de prumo e esquadro; 

• concretagem de sapatas, pilares, vigas e lajes; 

• consumo de cimento; 

• armazenamento dos materiais. 

A realizacao do estagio supervisionado tern por objetivo: 

• aprimorar a formacao academica do aluno, ou seja, por em pratica a teoria 

adquir ida 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, 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

descobrindo assim o lado investigativo e questionavel dos servicos em 

questao e aprendendo cada vez mais; 

aquisicao de novos conhecimentos gerais e termos uti l izados no cotidiano 

das construcoes 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; 

constatar que em um curto espago de tempo, todas aquelas 

responsabi l idades, problemas e satisfacoes 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. 
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2 REVISAO B IBL IOGRAFICA 

2.1 A Indus t r ia da c o n s t r u c a o c iv i l 

0 termo "construgao civil", na maioria das vezes, refere-se a obras de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

edificagoes (construcao de edif icios residenciais e comerciais, reformas, etc.), 

embora tambem englobe, de acordo com o Diagnostico Nacional da Industria, a 

construgao pesada (construcoes de tuneis, ferrovias, barragens, etc.) e a montagem 

Industrial (montagem de estruturas mecanicas, eletricas, etc.), ou seja, a construgao 

civil e a ciencia que estuda as disposicoes e metodos seguidos na realizagao de 

uma obra arquitetonica solida, util e economica. 

Segundo dados do IBGE (1989) a Industria da construgao e um dos 

importantes setores da economia de nosso pais, em fungao, principalmente, de 

empregar um grande contingente de mao-de-obra, tanto direta como indireta. Suas 

peculiaridades, que a diferenciam dos demais setores industrial's, refletem uma 

estrutura complexa e dinamica, onde as condigoes de trabalho ainda sao precarias. 

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

descentral izacao das atividades produtivas, uma vez que o produto gerado, 

normalmente unico, e feito sob encomenda e realizado no proprio local de seu 

consumo. Como uma das principais consequencias se tern a necessidade da 

elaboragao de projetos diferenciados. 

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

obras, longe da sede administrativa das empresas. Apenas algumas empresas de 

grande porte possuem condigoes para estabelecer um escritorio proprio dentro de 

cada unidade produtiva. 



A construcao civil desempenha um papel importante no crescimento de 

economias industrializadas e dos paises que tern na industrializagao uma alavanca 

para o seu desenvolvimento. Esta industria se constitui tambem, num dos 

elementos-chave na geracao de empregos e na articulagao de sua cadeia produtiva 

de insumos, equipamentos e servigos para suprimento dos seus diferentes sub-

setores. Mas este importante polo industrial, em virtude do significativo aumento da 

competit ividade, dos criteriosos controles sobre sua materia-prima, da busca 

incessante por novos processos construtivos e da crescente exigencia do cliente 

quanto a qual idade do produto por ela gerados, vem passando por um processo de 

modemizagao e organizagao do trabalho. Mesmo assim, este setor industrial ainda 

mantem fortes tragos tradicionais de organizagao do trabalho. Por mais que tente se 

adequar a uma nova realidade de mercado, sua principal materia-prima continua 

sendo a mao-de-obra, que normalmente e composta de migrantes oriundos da 

atividade agricola, aventurando sua sorte profissional em grandes centros, i ludidos 

por promessas de uma vida mais facil e salarios compensadores. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T ipos de contrato de mao de obra 

No trabalho de uma construgao tem-se a necessidade de estabelecer ligagao 

com operarios de diferentes especial idades: 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 escritorio de construgao. Quando os operarios trabalham por tarefa tem-se 

um regime de emprei tada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de 
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construcoes. 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 t ipo de contrato a ser escolhido nao dependera do porte da obra e sim dos 

gastos que serao desenvolvidos ao longo de todo o processo executiva da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 E lementos de uma construgao 

Os elementos de uma construgao dividem-se em tres categorias, que sao as 

seguintes: 

1 . Essenciais: sao os elementos indispensaveis a obra como: fundagoes, 

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

escadas; 

2 . Secundarios: sao os elementos tais como: paredes divisorias ou de 

vedagao, portas, janelas, vergas, decoragoes, instalagoes hidro-sanitarias e 

eletricas, calefagao; 

3. Auxil iares: sao os elementos uti l izados durante a construgao da obra, tais 

como: cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. 

2.4 F a s e s da construgao 

A etapa de execugao dos servigos construtivos apresenta as fases seguintes: 
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1 • Pasa dos irabainos preiiminares: sao os trabaihos que precedem a propria 

execucao da obra, e envolvem, entre outras atividades: a verif icagao da 

disponibi l ldade de instaiacoes provisorias; as demoiigoes, quando existem 

construgoes remanescentes no iocai em que sera construido o edif icio; a 

retirada de entulho e tambem, o movimento de terra necessario para a 

obtengao ao nivei de terreno aesejaao para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eamao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. r a s ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GGS i raoainos ae execucao: sao os trabaihos propnamente ditos, que 

envolvem a abertura das valas. execugao dos aiicerces, api ioamenio, 

rundacao das obras de concreto, entre outros. 

3. Fase nos i raoainos oe acapamento: sao os traoainos nnais oa construcao 

(assentamento das esquadrias e dos rot iapes; envidraeamento dos 

caixi inos ae rerro e ae maaetra. prntura gerai: coiocacao oos aparemos ae 

uuminacao: a c a o a m e n i G oos pisos; umpeza geral). 

2.5 Desoerdic io e reaurovei iamenio na const rucao civil 

u m a oas causas ao aesperaicio na construcao esta no proprio iavout do 

canteiro. A forma com aue os materials saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OI SDOSI OS oonaa o operano a razer 

granaes aesiocamentos, provocanao peraas suosianciais ae Tempo. 

As fainas nas construcoes quo sao bastante comuns no cenano nacionai 

acarreiam granaes aesperaicios, cornirmanao assim. um aos mass craves orooiemas 

da construcao prasneira: a mao-ae-oora aesauatmcaaa. 

u engenneiro orasneiro pianeja DOUCO. e isso ooae ser a DnnciDai causa do 

sao oercebidos auranre a execucao da obra. 
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O conhecimento das propriedades dos materiais permite que os mesmos sejam 

reuti l izados, incorporados ao concreto ou argamasssa que resuitaria em meihoras no 

desempenho mecanico do materia!. 

2.5.1 P r inc ipa ls i ioos cie oerdas na consi rucaQ civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Perdas nos esioques: em aigumas edif icacoes os materiais eram estocados 

em locais abertos no proprio canteiro ou em ruas proximas sem nenhum tipo 

de protecao em reiagao a chuvas, sol, roubos e vanaal ismos, ocasionando 

tijolos quebrados no iocai de estocagem. 

• Perdas por superprodugao: producao de argamassa e/ou concreto em 

quant idade acima do necessano. 

• Herdas no processamento in loco, nas incorporacoes, esso tipo de perda 

origina-se tamo na execucao inadequaaa ae aiguns services, como na 

natureza de diversas ativiaades, como por oxomplo, para executar 

instaiacoes. queoravani-se parec-es ja embocadas. Nos conoominios, isso 

lamoemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iq\ oDservaao. porem o que acarretou a parceia mass significativa 

nesie nco as perQd era a muaancs consianie nos oroieios por parte oos 

conddminos. 

• Perdas no transpone: o manuseio aos materials ae construcoes peics 

operarios provocava peraas, pnncipaimente, com DSOCOS devido ao 

equlpamenio ae t ranspone ser snaaequaao ou a a pessima manuseiG. 
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2.6 i_iapa5 e a t i v idades d e s e n v o l v i d a s e m o b r a s c a C o n s t r u c a o c iv i l 

^> Limpeza do ierreno 

A l impeza do terreno se resume na capinacao para livra-io da vegetacao. O 

Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local adequado. 

=> Canteiro de obra 

O canteiro de obra e uma instaiacao provisdria que da o suporte necessano 

para a execucao da obra. Normaimente e constuuido de barracdes, cercas ou 

tapumes, instaiaeoes provisonas de agua, energia eietnca e equfpamentos, tanques 

para acumuio ae agua e ferramentas, etc. 

A organizagao do canteiro de obra e de fundamental impoi tancia para evitar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a e s p e r a i c i o s ae tempo, peraas ae materials e m e s m o defeitos ae e x e c u c a o e falta 

de qual idade final dos services realizados. Para o mesmo exisxe a I N K l b , eiaooraoa 

em consume por consimioras, xraossnaaores e o i^overno. e s t a o e i e c e n a o aireinzes e 

e x i g e n c i e s aiversas. 

Quanto meihor planejado, meinor sera o desernpenno dos servicos. Por isso, e 

imDortante aetinir com os const rutores as es t ra teg ias Dara reaiizar os traoamos no 

canteiro: se serao usaaas rer ramentas Dfoonas ou se eias esiao inciusoas nos cusios 

ae e x e c u c a o ; s e navera necessiaaae ae aiuaar escoramentos ou comorar madeira 

para anaaimes; se o s t raDamaaores precisarao ae e q u i p a m s n r o s ae p rotecao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i i U i v ' i x J U d i U U i i U d i U tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \\Ji> v J v j f iei. 3i"BHI QS vSViSS GUtrSS DrOViGePlCiaS. 
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E precise- pensar no fluxo de materiais pela obra, prevendo os trajetos feitos 

pelos carrinhos de mao e giricas (especie de carrinho que carrega os materiais da 

obra); quais os servigos que poderao causar confiitos quando executados 

sirnultaneamente; e se o esioque de materiais de acabamento nao sera afetado peio 

trafego de pessoas e materiais. 

=> Locacao da OPra 

A locagao da obra e uma etapa muito importante, pois consiste na transferencia 

a pianta dos respectivos aiicerces para o terreno onde sera construido. A iocagao 

deve ser executada com muito cuidaoo. pois erros ocorridos durante a locacao 

uodem ser irreversiveis. 

Nas construcoes executadas nas cidades sao especif icados afastamentos 

frontais e iaterais peias secretaries municipals oe obras, caoendo ao engenheiro 

marcar no soio os demais eiemerttos ao proieto arauitetdnico ae moaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a nao inrrinair 

as pre-determinacoes. 

Nas construcoes rurais. cabe nxar a posigao aa eamcacao ae acorao com o 

piano geral da obra. Aqui xambem ha nscassidade de ser estaoeiecido um 

al inhamento basico, que podera ser a frente do um deles no caso de serem 

compostos por mais ae uma edificagdo. Neste caso, aeve-se aemarcar tambem o 

eixo de todas as edif icacoes. o que permitira obter exatidao no al inhamento aos 

demais edif icios componentes do conjunto. 

=> Movimento ae terra 
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No que diz respeito aos servigos de edif icagoes, as terraplanagens 

apresentam-se sobre dois aspectos: a terraplanagem e o desaterro. Terraplanagens 

para regularizagao e para alicerces. Se o terreno oferecer irregularidades de nivel 

sera indispensavei reguiariza-io antes da locagao da obra. Se estiver mais elevado 

do que o nivel da via publica, pode ser necessario desaterra-lo, se isto for 

aconselhavei para a meihoria do aspecto estatico do edif icio ou para fazer coincidir o 

piano do pavimento terreo do nivel da rua. 

=> Fund^coes 

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

a evitar quaiquer possibi i idade de escorregamento. Os al icerces de uma construgao 

deverao ficar soi idamente cravados no terreno firme. Mesmo se tratando de rocha 

dura nao basta assentar o piano das fundagoes no soio, deve-se ter certeza que ha 

uma uniao entre ambas. 

Dai decorre a necessidade de abrirem-se cavas no terreno solido para se 

construir tecnicamente as fundagoes. Os principals t ipos de fundagoes sao: 

fundacao por sapatas, biocos, radiers, fundagoes por caixdes, tubuides, e fundagoes 

por estacas. fcm gerai todas tern como principal objetivo, aistribuir as cargas da 

estrutura para o soio de maneira a nao produzir excesso ae aeformagoes do soio 

aue oreiudiauem a estrutura. 

=> Infra-estrutura 
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A infra-estrutura compreende os alicerces que podem ser de alvenaria ou de 

pedra argamassada, as cintas de amarragao, os tocos de pilares. 

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

amarragao e vai ate a funaagao. 

As cintas sao responsaveis peia amarragao da estrutura, alem de evitar que 

possiveis recaiques no soio provoquem rachaduras na alvenaria. 

A alvenaria de pedra argamassada ou de tijolos de 1 e 1 14 vez funcionam de 

moao a transmmrem os estorcos ae forma aistnbuida para o terreno, evitar a iigagao 

direta do solo com a alvenaria ou cinta alem de center o aterro do calxao. 

:-;jGcrc^Trutura 

Superestrutura compreende os elementos responsaveis pefa sustentagao aa 

eamcacao sao, os pilares, vigas e lajes. uevem ser projetadas de tai maneira que 

garanta a estabHidade, confono e seguranca. As pecas estruturais podem ser 

taDncaaas in ioco ou Dre-73Dncaaas cara uma oostenor aencac ao no local. 

Os materiais mais empregados na confecgao de pecas estruturais sao: o 

concreto armado, maaeira e o ago. 

=> Alvenaria 

Chamam-se alvenarias as construcoes formadas de blocos naturals ou 

anificiais, suscept iveis de resistirem unicamente aos esforgos de comoressao e 

dispostos de maneira tai que as superficies das juntas sejam normals aos esforgos 

principals. 
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As alvenarias sao mais utii izadas para fechamento, podem ser construidas com 

tijolos ceramicos, blocos de concreto, blocos de solo cimento entre outros. 0 t ipo 

mais usado nas construcoes no Brasil e alvenaria de tijoios ceramicos. 

F igu ra § - Alvenaria ae i i joios ceramicos 

2.7 i j s o G O c o n c r e t e : : S c»^nsir i icao c i v i l 

0 concreto e uma mistura. em deierminadas proporcoes, de quatro 

componentes oasicos: cimento, pedra, areia e agua. Tipos de concretos mais 

usados: simples, armado e magro 0 concreto simples e preparado com os 4 

componentes oasicos e tern grande resistencia aos esforgos de compressao, mas 

baixa res is tance aos esiorcos ae t racea Ja o concrete armaao tern eievaaa 

i CoiGicnciO ion ic oos osiorcos GO i rscoo como oos GO compressao. mss uara isso 

precisa oe um quinto componenre: armaaura o u rerro. O concreto macro e na 

verdaoe um concreto s imDies com m e nos cimento. Eie e mais economico. mas so 

pode ser usaao em panes aa construgao que nao exi jam tania resrstencra e 

ImDermeabilldade. 
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2.7.1 Componentes do concreto 

Cimento 

As materias primas do cimento sao calcario, argila, gesso e outros materiais 

denominados adigoes. A sua fabricagao exige grandes e complexas instalagoes 

industriais, como um possante forno giratono que chega a atingir temperaturas 

proximas a 1500°C. 

No mercado existem diversos tipos de cimento. A diferenga entre eies esta na 

composigao, mas todos atendem as exigencias das Normas Tecnicas Brasileiras. 

Cada t ipo tern o nome e a sigla correspondente estampada na embaiagem ; para 

facilitar a identificagao. Os tipos de cimento adequado aos usos gerais sao os 

fornecidos peia xabeia apaixo: 

i aoela 1 - Signif icado das sigias dos cimentos 

NOME SIGLA (estampada na embalagem) 

Cimento Port land comum com adigao CP l-S-32 

Cimento Port land composto com escoria CP l l -E-32 

Cimento Port land composto com pozolana CP l l-Z-32 

Cimento Port land composto com fi ler CP l l-F-32 

Cimento Portland de alto forno CP III-32 

Cimento Port land pozolanico CP IV-32 

t x i s i e m ainda outros tipos de cimento oara usos esoecif icos. Em sua 

embaiaaern onginsi ssco os bu Kg ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CM nenio D O G S ser afiMiciicriicsuu OCM ce ius ut?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 



24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meses, desde que o local seja fechado, coberto e seco. Alem disso, o cimento deve 

ser estocado sobre estrados de madeira, em pilhas de 1 0 sacos, no maximo. 

=> Agreqado graudo 

A pedra util izada no concreto pode ser de dois tipos: seixo rolado de rios, 

cascalho ou pedregulho; pedra britada ou brita. Os seixos rolados sao encontrados 

na natureza. A pedra britada e obtida pela bri tagem mecanica de determinadas 

rochas duras. Independentemente da origem, o tamanho das pedras varia muito e 

tern influencia na qual idade do concreto. Por isso, as pedras sao classif icadas por 

tamanhos medidos em peneiras (pela abertura da malha). As Normas Tecnicas 

Brasileiras estabelecem 6 tamanhos, dados pela tabela abaixo: 

i abe la 2 - Tamanho dos varios tipos de brita. 

T A M A N H O DAS BRITAS 

Brita zero (ou pedrisco) 4,8 mm a 9,5mm 

Brita 1 9,5 mm a 19 mm 

Brita 2 19 mm a 25 mm 

Brita 3 25 mm a 38 mm 

Brita 4 38 mm a 76 mm 

Brita 5 acima e 76 mm 
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=> Agregado miudo 

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

e bancos de areia. 

Assim como a brita, a areia tambem preeisa estar iimpa e iivre de torroes de 

barro, galhos, folhas e raizes antes de ser usada, para isso se faz o uso do 

peneiramento. As Normas Tecnicas Brasileiras ciassif icam a areia, segundo o 

tamanho de seus graos, em: muito fina, f ina, media, grossa. Mas isso so tern 

importancia em obras de maior porte. Nesses casos, e necessario consultar um 

profissional especial izado, pois essa classificagao so pode ser feita, com precisao, 

em laboratorio. A tabela abaixo mostra os limites para a classificagao da areia. 

i abela 3 - Classificagao das areias em fungao do diametro 

Tipo de areia Diametro 

Areia f ina D m a x < 2 , 4 mm 

Areia media D m a x = 2 , 4 a 4 , 8 mm 

Areia grossa Dmax 2 * 4 , 8 mm 

=> Agua 

A agua a ser util izada no concreto deve ser Iimpa sem barro, oleo, galhos, 

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

Nunca se deve usar agua servida (de esgoto humano ou animal, de cozinha, de 

fabricas, etc.) no preparo do concreto. 
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=> Armadura 

A armadura e composta de barras de ago, tambem chamadas de ferro de 

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

apresentar elevada resistencia a tragao. Por isso, sao coiocados nas partes da pega 

de concreto que vao sofrer esse esforgo. Os vergalhoes que compoem a armadura 

sao amarrados uns aos outros com arame recozido. Existem tambem armaduras 

pre-fabricadas, que ja vem com os vergalhoes unidos entre si : sao as telas soldadas, 

que servem de armadura para lajes e pisos. A maioria dos vergalhoes tern sal iencias 

na superficie. As Normas Tecnicas Brasileiras classif icam os vergalhoes para 

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

no mercado: ago CA 25, ago CA 50, ago CA 60. Os numeros 25, 50 e 60 referem-se 

a resistencia do ago: quanto maior o numero, mais resistente sera o vergalhao. Os 

vergaihdes sao vendidos em barras retas ou dobradas, com 10 m a 12 m de 

comprimento. Eles sao cortados e dobrados no formato necessario, no proprio local 

da obra. O uso de teias soidadas em lajes e pisos reduz a mao-de-obra e elimina as 

perdas do metodo de montagem da armadura no local da obra (pontas cortadas que 

sobram). 

2.7.2 Preparo do concreto 

A qual idade das benfeitorias executadas com concreto nao depende apenas 

das caracterist icas dos seus componentes. As sete etapas, expi icadas a seguir, 

tambem contr ibuem muito para garantir a qual idade e a economia desejada, sendo 

todos especit icados pela NBR 6118/2003. 
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=> Dosagem do concreto 

O concreto e uma mistura dos varios componentes, em determinadas 

proporgoes, chamadas de dosagem ou trago, na l inguagem da construgao civil. O 

trago varia de acordo com a f inal idade de uso e com as condigoes de aplicagao. 

=> Calculo estrutural 

O trago define a proporgao dos componentes do concreto. Para se utilizar o 

concreto armado, e preciso definir tambem a posigao, o tipo, a bitola e a quant idade 

dos vergalhoes que vao compor a armadura. Essa determinagao chama-se calculo 

estrutural e deve ser feita, obrigatoriamente, por um profissional habilitado. 

-> Execucao aas formas 

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

dos moldes. As formas devem ser bem feitas, travadas e escoradas, para que a 

estrutura de concreto tenha boa qual idade e nao ocorram deformagoes. As formas 

tambem devem ser estanques (sem fendas ou buracos) para evitar o vazamento. As 

formas podem ser feitas de diversos materiais. madeira, alumfnio, f ibra de vidro, ago, 

piastico. 0 travamento, o al inhamento, o prumo e o nivelamento das formas devem 

ser conferidos antes da concretagem, para evitar deformagoes no concreto. 

=> Execucao da armadura 
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A execucao da armadura compreende as seguintes operagdes. corte, 

dobramento, amarragao, posicionamento, conferencia. As principals pegas de 

concreto armado das benfeitorias de pequeno porte tern formato ou fungao de: 

fundagoes, vigas, pilares, lajes. Os pilares e as vigas tern armadura composta de 

vergalhoes longitudinals e estribos. Estes, mantem os vergalhoes longitudinals na 

posigao correta e ajudam o conjunto a aguentar esforgos de torgao e flexao. As lajes 

concretadas no local tern vergalhoes nos sentidos de comprimento e da largura, 

formando uma tela. 

O conjunto de pilares, vigas e lajes sao submetidos ainda a outros esforgos. 

Por isso, o calculo estrutural determina tambem a colocagao de uma armadura 

complementar. 

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

os vergalhoes sao amarrados uns aos outros com arame recozido. 

=> Mistura do concreto 
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O concrete pode ser misturado de tres modos: manualmente, em betoneiras, 

em usina. A mistura feita manualmente para o concreto esta sendo quase que 

el iminada por nao oferecer uma resistencia igual a previamente determinada em 

projeto. 

=> Concretagem 

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

langamento nas formas e o seu adensamento dentro delas. Nessa etapa e 

importante a presenga de um profissional experiente. O transporte pode ser feito em 

latas ou carrinhos de mao, sem agitar muito a mistura, para evitar a separagao dos 

componentes. O intervalo maximo entre a confecgao do concreto e o langamento e 

de uma hora. As formas devem ser l impas antes da concretagem e tern de ser 

molhadas para que nao absorvam a agua do concreto. 

O concreto nao deve ser langado de grande altura, para evitar que os 

componentes se separem na queda. Na concretagem dos pilares, em alturas 

superiores a 2 m, se faz necessario o uso de janelas nas formas, como mostra a 

figura 3 abaixo: 
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O concrete 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 ago) ou com a ajuda de vibradores eletricos. O adensamento e 

necessario 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 

durabii idade. As ferramentas necessarias para a concretagem sao: pa, enxada, 

carrinho de mao, lata de 18 litros e colher de pedreiro. 

=> Cura e desforma do concreto 

Cura e a fase de secagem do concreto, na l inguagem da construgao civil. Ela e 

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

a durabi i idade desejadas. A desforma, ou seja, a retirada das formas deve ser feita 

depois que o concreto atingir uma boa resistencia, geralmente tres dias apos a 

concretagem. Primeiro sao retiradas as pegas laterais, com cuidado, evi tando 

choques ou pancadas, para nao estragar as formas e para nao transmits vibragoes 

ou esforgos 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. 

2.8 T ipos de iajes 

=> Lajes macicas 
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Historicamente, a laje maciga tern sido muito empregada na construgao de 

edificagoes de concreto armado. Chama-se de laje maciga a laje de concreto com 

espessura constante, moldada in loco a partir do langamento do concreto fresco 

sobre um sistema de formas planas, 

O custo de uma laje maciga esta diretamente relacionado com a espessura da 

laje. Como as outras duas dimensoes sao de ordem de grandeza muito maior, 

qualquer alteragao da espessura implica numa variagao consideravel do volume de 

concreto da laje e, consequentemente, do seu peso proprio. Assim, lajes esbeltas, 

ou seja, com espessura pequena, sao normalmente mais economicas. 

Por outro lado, lajes de pequena espessura com frequencla vibram bastante 

quando solicitadas por cargas dinamicas, proporcionam pouco isolamento acustlco e 

podem sofrer deformagoes acentuadas, causando desconforto para os usuarios. 

A tabela a seguir apresenta as dimensoes mfnimas para lajes, regulamentadas 

pela NBR 6118, norma brasileira que regulamenta o projeto e a execugao de 

estruturas de concreto armado. 

Tabeia 4 - Dimensoes min imas para lajes macigas segundo a NBR 6118 

T ipo da laje 

Laje de cobertura 

E s p e s s u r a m i n i m a 

h = 5 , 0 cm 

Laje de piso h = 7 . 0 cm 

Laje em balango h = 7 , 0 cm 

Laje de garagem h = 1 2 , 0 cm 

i 

Lajes de d imensoes muito reduzidas conduzem a um maior consume de 

formas. Portanto, na medida do possfvel, procura-se projetar lajes com area nao 
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inferior a 6,0 m 2 Por outro lado, lajes que ultrapassem a dimensao de 6,0 m na 

menor dimensao podem se tornar ant ieconomicas e exigirem um aumento 

consideravei da espessura para atenderem os criterios de deformagao. 

A espessura economica para lajes esta associada ao tamanho dos vaos. Os 

vaos econornicos para lajes macigas de concreto armado f icam em torno de 4,0 m, 

resultando areas de 15 a 20 m 2 . 

As agoes usualmente atuantes nos diversos tipos de lajes sao as seguintes: 

• peso proprio; 

• peso de revestimento (pavimento: granito, tabua corrida; revestimento da 

face inferior); 

• impermeabil izagao / isolamento; 

• sobrecargas de util izagao (NBR 6120); 

• coberturas. 

Nas areas dest inadas a sanitarios e areas de servigo, era comum se projetar 

lajes rebaixadas, sobre as quais eram colocadas as instalagoes sanitarias. Ja ha 

algum tempo tem-se preferido projetar a laje dessas areas nivelada com as demais, 

colocando-se a tubulagao na sua face inferior, escondida por um forro falso, que 

permite o acesso as instalagoes no caso de eventuais problemas, sem grandes 

transtomos. 

=> Lajes pre-moldadas 
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0 painei da iaje e basicamente consti tuido de vigas de pequeno porte (vigotas), 

onde sao apoiados os blocos, que podem ser de ceramica ou de concreto; a seguir 

apl lcada uma camada de concreto de cobertura com o mfnimo de espessura de 4 

cm de espessura. 

As vigotas sao colocadas no sentido da menor diregao da pega. 

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

madeiramento para formas e cimbramento. 

E importante saber que a primeira vigota nao e encostada na parede lateral, 

pois se comega com um bloco apoiado na parede e na primeira vigota. 

=> Lajes nervuradas 

0 Brasil ainda trabalha predominantemente com lajes apoiadas em vigas, mas 

tern crescido o aumento do uso de lajes nervuradas (cogumelos). As vantagens sao 

inumeras, mesmo que o grau de industrializagao nao seja igual a de outros paises. 

Algumas das vantagens das lajes nervuradas sao colocadas a seguir: 

• simplif icagao da execugao 

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

vigas, necessitando de uma quant idade menor de madeira ou de metal ja que a 

forma e s implesmente um piano cont inuo com recortes somente onde passam os 

pilares, sem mais nenhuma compiicagao, exceto se houver desniveis no pavimento 

ou execugao de capiteis. Ja o sistema laje + vigas necessita de formas para vigas 

nas duas diregoes, compl icando bastante a execugao das formas. 
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• menor tempo de execugao 

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

especialmente no caso em que se usar formas prontas. 

• grande liberdade de projeto 

Como o teto vai ficar totalmente liso (sem a presenga de vigas), nao ha 

probiema de onde colocar as divisorias, e considerando-se os aspectos dos 

esforgos, 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. 

• menor custo 

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

sendo, portanto economicamente vantajosa em relagao a outras lajes, 

especiaimente para vaos grandes e cargas elevadas, onde a laje nervurada tern 

uma destacada vantagem sobre as lajes macigas. Alem disto, a diminuigao do 

volume de concreto resulta numa diminuigao do peso proprio da estrutura, 

repercutindo-se em economia nos pilares e fundagoes. 

• facilita a introdugao de dutos de ar-condicionado 
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Sem vigas, os dutos tern espaco livre para serem dirigidos para qualquer 

diregao. 

• melhora-se a condigao sanitaria 

Este aspecto e importante nas empresas de industria de al imentos, como 

camaras frigorif icas, por exemplo, pois nos cantos onde as vigas se encontram com 

a iaje acumulam-se poeira, teias-de-aranha, etc. 

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

grande de utilizagao. A construgao de obras com lajes nervuradas no Brasil esta em 

franca expansao, necessitando-se, portanto de uma norma que oriente este tipo de 

sistema construtivo, ja que a atual refere-se de maneira muito sucinta. Ha tambem 

pontos obscuros no calculo da estrutura que necessitam melhor esclarecimento. 

As lajes nervuradas foram idealizadas para terem um aproveitamento mais 

eficiente do concreto e para aliviar o peso proprio. As nervuras funcionam como uma 

malha de vigas, formando uma grelha e por causa dos vazios, a resistencia a torgao 

diminui bastante. Para compensar este efeito e a excessiva flexibil idade, aumenta-se 

a altura da laje sem aumentar excessivamente o peso. 

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 deformagoes e menor que em uma laje maciga ja que a 

resistencia a torgao nas lajes nervuradas, e reduzida por causa dos vazios 

existentes entre as nervuras, ou entao e preenchido com material inerte, ja nas lajes 

macigas o concreto que ai se encontra absorve a torgao. 
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Quando os cimentos nao forem de alta resistencia inicial ou nao for colocado 

aditivo que aceierem o endurecimento e a temperature ioeai for adequada, a retirada 

das formas e do escoramento dos elementos estruturais nao deveram ser feitas 

antes dos seguintes prazos: 

-> faces laterais 3 dias. 

-> retirada de algumas escoras 7 dias. 

-> faces inferiores, deixando-se algumas 

escoras bem encunhadas 14 dias. 

-> desforma total, exceto a do item abaixo 21 dias. 

-> vigas e arcos com vao maior do que 10 m 28 dias. 

A desforma de estruturas mais esbeltas devem ser feitas com muito cuidado, 

evitando-se desformas ou retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. 
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3 NR 18 - CONDIQOES E MEIO A M B I E N T E DE T R A B A L H O NA INDUSTRIA DA 

CONSTRUQAO 

Esta Norma Regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, 

de planejamento e de organizagao, que objetivam a implementagao de medidas de 

controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condigoes e no 

meio ambiente de trabalho na Industria da Construgao. 

E vedado o ingresso ou a permanencia de trabalhadores no canteiro de obras, 

sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compatfveis com 

a fase da obra. 

Esta NR estabelece as condigoes para a area de vivencia, demoligoes, 

escavagoes, carpintaria, armagoes de ago, estruturas de concreto, estruturas 

metalicas, operagoes de soldagem e code a quente, escadas, rampas, protegao 

contra quedas de altura, movimento e transporte de materiais e pessoas, andaimes, 

cabos de ago, alvenaria, servigos em telhados, instalagoes eletricas, equipamentos 

de protegao individual, armazenamento e estocagem de materiais, protegao contra 

incendios, etc. 

A NR 18 estabelece as diretrizes para a formagao e manutengao da Comissao 

Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) nas empresas das industrias da 

construgao. Estabelece tambem as medidas que devem ser tomadas em caso de 

ocorrencia de acidente fatal. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I N F O R M A Q O E S A R E S P E I T O DA O B R A 

4.1 Caracter is t icas da edificagao 

Engenheiros e arquitetos associados, langam em terreno proximo a feira da 

Prata, um ediffcio residencial, que recebera o nome de Condomin io Residencial Sao 

Patricio. 

O ediffcio residencial consiste em 13 (treze) pavimentos tipo, havendo 4 

(quatro) apartamento por andar, totalizando 52 (cinquenta e dois) apartamentos, um 

pavimento para a area de lazer e outro destinado a garagem. 0 terreno possui 2268 

m 2 . A area ocupada pela torre representa 22 ,04% da area total do terreno. A area 

total de construcao e de 8130 m 2 . 

As areas comuns sao compostas por: 

• subsolo com garagem (125 vagas); 

• area de lazer e salao de festas; 

• academia; 

• quadra poliesportiva; 

• dois elevadores; 

• um reservatorio inferior e outro superior. 

Cada apartamento, tera: 

• duas suites; 

• salas; 
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• escritorios; 

• dependencia de servicos adaptavel as suas necessidades; 

* duas vagas na garagem, com depositos. 

Os apartamentos terao 1 2 0 m 2 de area util. ( ver anexo o layout do Apart 0 . ) . 

Abaixo, a tabela traz o resumo das areas de todos os setores do ediffcio em 

construgao. 

Tabela 5 - Areas da edificagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Areas (m2) 

Pavimentos 
C o m u m 

existente 

C o m u m 

projetada 

Privativo 

projetado 
Total V a g a s 

Subsolo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 453,68 672,72 1.264,40 125 

Terreo 
763,63 412,25 - 1.175,88 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Tipo - 20x52 = 1.040,00 125x52 = 6.500,00 7.540,00 -

Total 763,63 1.905,93 7.172,72 125 

Com relagao as orientagoes das fachadas da edificagao em construgao, tem-se 

a seguinte situagao mostrada na tabela abaixo: 

Tabela 6 - Disposigoes das fachadas da edificagao 

Norte edif icagoes residenciais 

Sul Rua Montevideu 

Leste Rua Cap. Joao Alves de Lira 

Oeste edif icagoes residenciais 
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0 Condominio Residencial Sao Patricio e um projeto do Arquiteto Carlos 

Alberto Melo de Almeida, tendo como responsaveis tecnicos o Engenheiro Romulo 

Paixao (Projeto Estrutural) e o Engenheiro Gustavo Tibeno A. Calvacante 

(Administragao). 

4.2 A c e s s o a o b r a 

Os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibil i tados para a 

movimentagao dos equipamentos de guindar e transportar como tambem a 

movimentagao dos materiais uti l izados na obra. 

O acesso a construgao e atraves da Rua Capitao Joao Alves Lira, uti l izando-se 

um portao principal (3,50m x 2,10m) para veiculos, sendo para os funcionarios e 

visitantes um portao secundario (1,00m x 2,10m). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<t 

Figura 4 - Condominio Residencial Sao Patricio em construgao 
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r i uDizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ieiarios 

0 edinciG esta sendo consiru ido em forma d e condominio. sendo de na tu reza 

junaica, w i n r e s p o n s a o m a a a e conjunia a o s proprietaries o o s apar iamentos, em 

numero aezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zz> ( i reze; a o s ouais o (tres) fazem pane a a c o m j s s a o ae riscaiizacao. 

renoQicaiTtenie s a o f a a i i z a o a s reun i tes p a r a s e aeiinir n e s i a s e avattcir u«w»oes tais 

como comora a e material. Tormas a e D a a a m e n i o . etc. 

u cooGoniinio a Lima moGGiioaag ae coGiraiG ae c o n s i r u c a o em cue os custos 

da consirucao s a o uivsuiuos e n u e o s conaomiRQS. e e s s e s tern a oonaacao 

e i e i u a r e m o D&aamerno o a s o a r c e i a s c m inicn /o ios G O i c m o o Drc-GCTtniuOS. 0 

comraro c hrrnado c o m deciaracao em carcono e oossui um r e s o o n s a v e i tecnico 

coniratSGG oeio conGGminio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ o a a s a s ocGrrenc ias aurante a execucao a a oars, sao 

O terreno intcta?men:e jnci inaao. fro: m o a m c a a o s t r a v e s a e oroceGimeruos 

m e c a n i c o s e manuals, o a r a a o r e s e n i a r ca rac te r i s t i cas o i a n a s esoecMicaaas no 

projKKj b e n u u a ;;rnoeza G O m e s m o resta a i r a v e s u e m a o u i n a s . e ca rn innoes o a r a s e 

i tulho. 

4.5 "J can>e;f<> or»^ 

A d i s o o s i c a o a o canteiro a e o o r a s tot Droietaas a e te rms s reauz i r o numero a e 

mov; m e m o s G G S o c e r a n o s . ft oetoneifG esta. ;OG5;;ZGGa s o JSGG G O e ievoaor , o 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eimemo a s r m a z e n a a o em jocai cooeno e Droteaiao aas in iemoenes proximo a 

betoneura. a a re ia e a onia a s i a o em o a i a s maiviauais a aisiancsa a e i res me i ros a s 

oeionei ra . o aeDOSito a e moios e s i a a o iaao ao e ievaaor . o Terreiro e o marcene i ro 

tamoem estao atsoostos S oeauens afeiancsa ao eievaaor. u m rsservs iooo ae actus 

foi co i o c a G O a o iario a a oeioneira . 

4.6 r u n d a s a e s a s e d i f i c s c s a 

A funaacao G O e a m c i ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 101 e x e c u i e o e e m Tunaacao otreia. o a s e r v a G s s a iouns 

cuioaaos em reiacao s 7;arnDaaem aos Diiares. onae am aiauns Donxos as sacatas 

forar 3S5Si {It?5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HiGifS u ~ *r.O m Q c ~-_v_'*r^ t i d e G'~." leffe- tO i fsc i i~GG •. (cGc33ai .0 G 

inGorDGrecao a e VJGSS a e t favsmeniG e n i r e G S G l a r e s . Ganoo a s s i m m a i s r io iaez a 

e s i n : r : 

Pars as e s c a v a c o e s c a Tunaacao s o i ez u s e oe rerro-escsvaaeiras n a s c a v a s 

ae maior crc7unG ;GGGG a TO; S C ; ; G ; I G G 3 G e s c G v a c a o -manual n a s c a v a s a s oouca 

prOTUGGiGaGG. AG eSCavaCGeG Gram lBi\v,:,7i*B5,S GGG-5 SB aiifiGif G GaiTiaGG rGGGGGG 

GGHIGGG G G GGriGGflG HlGGrO \i'J « 06 iU Cm GOm G TiGGiiGGGC GO Gvitar 0 

conts io 

GSSGHTC G TunGGGGO. NO CGncrCIG mSGfC Gram CGiGCGGGS GiQUmOS DCGFG5 GO TipO 

r a c n a o c a r o GO G G m a i s a s n c a . r a s i s i s n s a a T U H G S C S O . 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 - Cavas das fundagoes 

' /--AS 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 - Concreto magro 

Figura 7 - Processo construtivo da sapata 
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Figura 8 - Sapata concluida 

4.7 E l e m e n t o s da supe res t r u t u ra 

Pilares 

Os pilares foram distr ibuidos de modo que nao prejudicasse o aproveitamento 

das areas privadas como tambem facil itar o f luxo dentro de cada vao. As d imensoes 

dos pilares sao obtidas por meio do calculo estrutural, dependendo dos esforgos que 

a peca e submetida, com isso os pilares da obra em construcao se apresentam com 

dimensoes diferentes uns dos outros. sendo verif icado que a maior d imensao 

encontrada de um pilar na obra em questao foi de 1,20 x 0,90 cm. 

F igura 9 - Pilares da edificagao 
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=> v igas 

Como a edjf jcacao foi projeiaaa num sis iema ae iajes nervuraoas nao roi 

necessano o oaicuio para o uso ae vigas na eamcagao, no enxanro se coiocou vigas 

de pequenas aimensoes no confomo aa is je nervuraaa c o m GDJS I IVG ae ssmpimcar 

os caicuios aa ;a;e nervuraaa oar meic ao oroarama as oaicuio estrutural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=> la..-

A laje util izada na edificagao s do iipo nervurada, cogumelo ou a lnas coimeia. 

consi i tu ida cor um con;unto d e cumbucas d e oiastSco sendo sua armacao cc iccada 

entre as nervuras a a cumoucas. uev iao a aranae conceniracao a e lensoes na 

reaiac ae encomro a s ;a;e com o pitar, cr icu-ss uma reaiao macicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vnra aosorver os 

esforcos decorranies do efelto de Duncao. A D O S a concrs iaaem as laies a e v e r a m 

oermanscer aooiaaas a ie aus s s ae a orocesso a s cura. vara s e evua oosxenores 

t ranstomos 

A jusi iTiCai iva a a a a peio o engonno;ro r e s p o n s a v e i p c ; c o acornpannarnenzo 

aa oora oara o uso aa iaie nervuraaa ioram as seausntes: 

• para vaos granaes a s rajes nervuraoas s e lurnarn rnars ecunurnrcas pero 

raio ae oonsumirem uma menor quannaaae ae concreto; 

• permits s reaugso ao uso a e rorrnss a e m a a e i f s ; 

• na:aez e s s i a c i i i o s a e osmsnsscnai c r a o a s a s n e r v u r a s oara ie ias em seu 

inte; lor e t re i icaoas n a s bordas: 
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• excelente resistencia a flexao. impacto e tragao. necessaria para 

suportar c peso do concreto e sobrecargas; 

• seu formato tronco-piramidal confere extrema faci l idade para 

empi lhamento e desforma; 

• agil idade no manuseio, pois cada pega pesa apenas 3,3 kg. 

• praticidade no transpgrte: um caminhao com capacidade de 3 7 m 3 

carrega 640 pegas; 

• faci l idade na estocagem: 500 pegas empi lhadas com altura de 15 

unidades, ocupam uma area de 13m 2 . 

F igu ra 10 - Laje nervurada e regiao maciga em torno do pilar 

4.8 C o n c r e t o 

Resistencia 

A resistencia caracterist ica a compressao determinada para o projeto da 

edif icagao foi de um fck = 30 Mpa. 
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Para se atingir uma resistencia a compressao (fck) de 30 Mpa, e realizado, 

inicialmente, o ensaio de abatimento (slump-test), normai izado para a determinacao 

da consistencia do concreto e que permite verificar se nao ha excesso ou faita de 

agua no concreto para, em seguida, moldar corpos de prova com uma amostra de 

concreto do tai ensaio, para serem rompidos em uma pressao e, assim, verificar a 

resistencia a compressao de tai amostra, verif icando se esta esta de acordo com a 

resistencia especif icada no projeto. 

Tais ensaios estao representados nas f iguras seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aaura 11 Lnocio cc abatimento (Slump - Test) 
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Todos os elementos estruturais (sapatas, vigas, pilares e lajes), para 

otimizagao e melhor resistencia, foi util izado o mesmo trago, ou seja, a mesma 

dosagem. Para o concreto magro foi util izado o mesmo concreto dos elementos 

estruturais da edificagao. 

Dosagem do concreto: 

Dosagem do concreto das sapatas e pilares; 

3 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia. 

40 a 50 litres de agua conforme inspegao 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 litres de cigua conforme inspegao visual do teor de umidade da areia. 

=> Central de preparo do concreto 

O concreto foi preparado mecanicamente com betoneira de 600 litros no 

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

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

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

mesmo e transportado em sacos e assim evita-se o desgaste f isico do pessoal que 
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trabalha carregando os mesmos. A rede eletrica de alimentacao do equipamento de 

producao e realizada a partir do quadro parcial de distribuigao e de acordo com a 

existencia de potencia disponfvel para os motores do tambor da betoneira e atraves 

da montagem de disjuntores para evitar acidentes. 

Antes do infcio da utilizagao dos equipamentos, verificaram-se as condigoes de 

funcionamento? o dimensionamento das equipes de transpose e os meios de 

transposes do concreto a serem utilizados, de acordo com a central de produgao. 

Figura 13 - Local de preparo do concreto 

• Lancamento do concreto 

0 langamento do concreto na construgao ocorreu apos as seguintes 

verificagoes: 

• conferencia da ferragem e posigao correta da mesma; 

• conferencia da forma por meio de prumos o manguoira de nivcl; 
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* KrocetiimentG as umeaecimeniG das formas com desmoidante. eviiando 

assim a aoscrcao aa aaua ao amassamenio. 

upscrvou-sc na oora, quo anxeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO se lancar o concreio nos pnares, era 

derramaaa uma naia oe cimenio aeraro aas rormas ao Disar. para com isso eviiar a 

concemracao ae onia na case oo pilar, sooaraaas aos cuiros comDonanies do 

concreio. 

Adensamento GO concreto 

Utiiizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao. O concreio foi 

sancsao ae camaaa em camaaa ae moao aue as mesmas nao usiraoassassemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 3A da 

aitura ca aauma oo vioraaor. com ;n:u:ic ao movimontar GO maioriGio GUG ccmoce a 

concreio oara ccuoar os vazsos a exouisar o ar G G mc:cna». rara se ooxer uma 

meincr naacso enire as camaaas. isve-se o cuiaauo oe oeneirar com o vioracor na 

camaaa anterior vsorada. um ouiro cuiaaao aue se ODservou na oora e o nao 

proionyamenio G O use oo vioraaor. eviianao ass;m. a seoarscso aos ccm&cnemes 

ao concreto. 

Quanao cassava o cesDrenaimenio ae ar e aoarecia na suoerTJcis uma i;ae?ra 

camaaa ornnanxs. a v ioracsc srs COJ iciuida. 
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Figura 14 - Adensamento do concreto 

• Cura do concreto 

Durante os 10 (dez) primeiros dias do concreto, preocupou-se em manter as 

pecas estruturais molhadas, para se evitar a evaporagao prematura da agua 

necessaria a hidratagao do cimento. 

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

tern importancia fundamental nas propriedades do concreto. Apos a retirada das 

formas, as pecas estruturais foram hidratadas, sendo molhadas varias vezes ao dia. 

Figura 15 - Hidratacao do concreto 
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4.9 formas uimsaaas 

As formar uev.::: ser estanoues. »sas. soiidamenie esiruiuraoas a aoolaaas. 

asvsnoo sua ;;osracao oara as concreiaaens ser oerceDiaa oe a ore vac ao do 

engenneiro responsavei 

As formas uiiilzadas na cora sao basicamenie toaas eias de maaelra comum. 

senao aue nos snares, se uimzcu lamoem a coniriouicao aezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tormas msiaiicas. 

Foi vermcado na oora. aue as formas aezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA madeira comum causam mums 

inconveniences na hora Que estao sendo montadas no local, devido a iacmoade de 

serem emoenaoas. ocasfOtianoo aifjcujoaae em coioca-ia em orumo e as vezes nao 

orcsianao mats oara o ocrvico, airranuindo o reaorovsnsmanio ao materia*. 

Atuamienie esia se ooianao peso uso ao rormas meiaiicas as auais aoresemam 

vanas vantaoons. como uma ma:or reutuizacao s oranoe ouauaaaa no acaoamento, 

principafmenie quanao se uuuza concreio aparenie. 

rare o uso aa rorma metaiica. era reito onmeiro a retiraaa ae toaa a suiesra aas 

formas imiizanoo um iixaaor case ©sia ia lanna SJGG usaaa. em seouiaa oassa-se 

uma camaaa aa oiea oara aiminuir o aimo na nora aa concraiaaem. As formas sao 

amarraoss com oararusos oeniro oe ouios. bates ouios sao usaoos oara lacunar a 

rctiraaa aos paraTUSOS, aue oor sua vez sao yimzaaos oara evitar os 

"embucnamsnios raierais aos Duares. 

Antes da montaaem das formas das lales. inicia-se. onme»o. o escoramenio. 

aue naaa mass o ouo rGiorcos oxecuiaaos na lorma oara aue suoone o seu oroorio e 

tambem do oonoroto Treses iancado. pararninao uma Deneiia moiaaaom na osca 
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Estes escoramentos deverao ser perfeitamente rigidos. convenientemente bem 

apoiados e contraventados, impedindo qualquer movimento das formas no momento 

da concretagem. Tais pecas para o escoramento nao devem apresentar 

deformacoes nem irregularidades que possam comprometer seu comportamento. 

Para este tipo de laje (laje nervurada) foram utilizados, para a escora, 

pontaletes metalicos. 

0 material empregado nas formas da laje, ou seja, o material constituinte das 

cumbucas e o polipropileno. 

Figura 16 - Servico de execugao das formas para o pilar 

Figura 17 - Escoras metalicas da laje do mezanino 
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Figura 18 - Servigo de execugao das formas do mezanino 

4.10 Ferragens 

A dobragem e o corte de vergalhoes de ago em obra foram feitos sobre 

bancada apoiada sobre superficies resistentes. niveladas e nao escorregadias, 

afastadas da area de circulagao de trabalhadores. 

E importante que, durante a descarga de vergalhoes de ago, a area esteja 

isolada, fato que foi observado na obra. 

A confecgao dos ferros e realizada na propria obra, compreendendo as 

seguintes operagoes: 

• corte; 

• dobramento; 

• montagem; 

• ponteamento; 
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* coiocacac das "cocadas". foeouenos alemenios de concreto colocados 

entre a armadura s a terms oara aarantsr o cobnmento especificada em 

projeto). 

Nos trabalhos de armacao da ferragem foram ccguidos os cetaines do projeto. 

Com o obletivo de garantir uma maior psrfsigao na execugao, maior 

estab:::cado o seguranca,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tot reita a devida conrerencia em cada parte da armadura 

dos aiemenios estruiurais da edificacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A conrerencia era ism peic engonheiro 

executive aa oora. 

A conferencia a comoosta das seauintes etaoas: 

• venncacao das Ditoias; 

* verificacao aas Doeicoes e airecoea ass TerraQenB: 

• vsnncacao oo compnmenio aos rerros; 

• vermcec^o aas quanuoaaes aos rerros. 

• venTicacao aos esoacamemos enire os rerros. 

Foi adoiado um roteiro de conferencia de ferraaem de acordo com o eiemanto 

ostrutura; cue so vas conronr. cooGoconac os soouintes nens: 

• saoa:a= 

cado: 

1- tipc de ago; 



2- bitolas; 

3- quantldsds ds fsrros; 

4- posfCicnamsnio aa rsrragem. 

• piiares 

Era verificado: 

1- tipo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ago; 

2- bltoias; 

3- quanudade aa ferros; 

4- posicionarriento, quando nao exists simetria; 

5- compnmenta de aspara; 

o- espacamenio dos esinbos; 

7- prumo aa armadura. 

* . . . ^ imerrto 

Era verificado: 

*j - itpc* oe aco; 

2- bitolas; 

3- quaniiaaos ae lerros; 

4- posicioi'iamento das ferragans; 

5- espacamento dos estribos. 
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• lajes 

Era verificado: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento da ferragem positiva e negativa. 

Figura 19 - Conferencia da armadura do pilar quanto ao prumo 

4.11 Desforma 

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 Ec 

(modulo do elasticidade) o a maior probabilidade do qrando deformagao lenta 

quando o concreto e solicitado com pouca idade. 
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A desforma e feita logo apos o eoneretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amgw seu ponto ae seguranca e 

quando o mesmo ja resiste as reacoes que neie atuam. 

Na obra foi ootado oelo seaulnte olanelamento de desforma: 

Saoatas: 1 dia 

=̂  r Hares: 1 dia 

-> Lajes: 15 dias 

As formas da laje nervurada eram retlradas apos 15 dias, enquanto que os 

escoramentos eram reiirados por complete apos 30 dias. A retirada dos pontaletes 

era reaitzaaa ae iai maneira aue a oeca esiruiurai vmna a iraoainar araaaisvamenie 

nas condicoes oeias as auals a oeca foi dimensionada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.12 fvlao-ds-obrs 

Para execucao da parte esiruiurai oo edifieio coniraiou-se a emoresa Omeaa 

com ssae em joao ressoa, a modaiidaae as contrato uiiiizado foi o de Preco Global. 

Nesta modSwGSGG de contrato. os services sao contraise para depots de 

intosramonte exscutado. 

Um contrato dessa modaiidaae deve ser feiio somente auanao disouser de um 

projeto comoleto com iodos os aetaines, ou seja, com as auantidaoes e 

especiTicacoes ae toaos os services pern asTinsacs, para sviiar auviaas rsiauvas aos 

ratores acima mencionados, assim como os paaamentos. O faturamento e feito 

subdivid;ndo-se o preco toiai em parceias que oevem ser pagas ae acorao com o 
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desenvoivimento da obra. O BDI - Bansficlo e Despesas Indiratas - e incluido no 

preco toia; apos o caicuio oo cusio direto iota!. 

Aiem da empresa terceirizada contratada, a adminisiracao- da obra oossufa o 

seu quaoro propnc de tunaonanos, senoo composro por: ferreiros, padreifos, 

sncanaoores, um oeionairo, um gujncneiro, um auxiiiar de escriidrio, um vigia e um 

cozmneiro, aiem ae possuir um engsnns i ro que acompanna roaa a execucau oa 

obra. 

A jornaaa ae i raoaino se cava ae segunas a sexia-reira, aezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f hs as 12 hs e de 

13 ns as 17 ns. ic-iaiizanao uu noras ssmanais. 

Abaixo se tern um auaaro com a itsta ae saianos paoo aos runcionanos aa 

construcoo CivilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO bstado G G Paraiba o SOGUIGG oeia GaminisiracGC da oora. 

Tapsia / - Distnouicao aos funcicnanos a suas remuneracoes saaunao o Sinaicaio 

aos i raoajnaoores iniarmunicioai nas inausinas aa uonsxrucao Givii e do Mobtiiano 

dO EsiavJu da F c f f c t t t J c l l ' 2 0 0 6 f . 

Funcao 
RE .... .. :ao 

Funcao 
Dia im) Hora (R$) 

Serventes 315,00 73,50 10,50 1.43 

Profissionais 421,20 98,28 14,04 1,92 

Encarregados 461.00 107,59 15,37 2.096 

Mastre de obras i no ' IS • z,55 

Guincheiros 352.07 82.18 11,77 1.60 

Vicjas 315.36 | 73.57 10.51 1.44 

Betonesros 317,90 74,20 10,60 1,44 

Aux. Escritorio j 354,25 82,67 11,81 1,61 

4.1*> pro#ato a# insiaiaco** f»dfayiiea& e sanitarias 

T\s eiSDorscaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GG oroisiG GS insistscoes n:Grsu;;casr o crcici.'Gia GGVG osiuaar a 

interoaDanaeocfa aas GJVSFSSS canes GO conjumo. v isanoo ao aoasreamenio nos 
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ponies us consume dentro aa meinor lecnica e economia. De maneira geral, um 

projeio complete de insiaiacoes hidrauiicas compreende: 

• pianta, corte, detaihe e vistas isomsincas (perspectiva s cavaioira), com 

dimensionarnento e tracado dos conoutores: 

• memorias descntivas, justifjeaiivas e ds calculo; 

• espeCiiicaQoes oo marenai e normas para a sua apiicacao: 

• orcamanio, compreenoenao o levaniamenio ass quanuaaaes e aos precos 

unitanos a qiooai aa oora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a elaboracao do projeto. sao imprescinalveis as pianias compleras oe 

arquneiurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO preaio, .-em como emenamienios inaisoensaveis com o autor do 

projeio e o caicunsia ssiruiurai. a nm ae ser consegu;; a soiucac ma is ssienca aenire 

aa meihor iecnica e economia. 

Deve ficar clara a iocailzacao das caixas de aaua. da rede de abastecimento do 

orsaio. cas corneas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G G S aIversos comas ae consume*. 

A escais de o r o t i c mais usuai a a de 1:50. Dodenao. em aiqur.z coccc. se; us 

i i ' iuu; porem, os aeiaines aevem ser ratios em escaias de 1.20 ou 1:25. 

De acordo com a Norma, as instaiacoes oe aaua ma Severn ser orofeiSGSS a 

coiisiiuldas de modo a: 

"Garantir c tornecimsnto ds aaua de forma continua. em auanijdade suticiente. 

com crcocoes e veKXSGaaes aoeauaaas ao oenetio TunCiGnamenio aas oecas de 

utilizacces e aos ssslemas ae luouiacoes: 



61 

Vreservar rlgorosamente a quaildade de agua dos sistemas de 

abasiecimento"; 

"Preserve/ o maximo conforto dos usuarios. inciuindc-se a reducac aos rnveis e 

rufdo". 

Para a afaboracao do projeto das instaiacoes prediais de esgoios saniiarios, 

sao necessaries; 

» definicao compieia dos eiementos do projeio de arqurteiura do ecwicio, 

plantas na escala r.ou, cortss e racnadas; 

• definicao compieia oos proietos ae esiruiuras e ae fundacoes com pete 

menos as pianias ae Tormas; 

• definicao da possibmdaas ae ugacao aa insiaiacao em coieior pucisco, 

normalmente peia frsnte do lote; 

• definicao oos oemais projeios oe insiaiacao ao eamao: aaua ma, agua 

quenie, agua p»uviais, comoate a mcsnaios, gas, vapor, vacuo, oxigenio, 

instaiacoes eietricas etc. 

• no caso ae imoossiDsiiaaae lemooranazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G U aeTintuva ae iKsacao em ceteior 

puDSico, IOUOS os eiementos necessanos ao oroieto aa insiaiacao oara 

destmo final. 

0 projeio da& instaiacoes praoiais oe esgoios samianos compreenaera as 

seuuinies auviaades: 

• defjnjeso a s iodos centos a s rsccDcao de eeeoioe: 
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* definicao do ponto oo dos pontes de destino; definicao do coleior principal; 

• definicao e loeaiizacao oas tuouiacoss qua iransponarao loaos os esgoios 

oos pantos ae recepcao ao ponto ou pontes ae aesuno. Definicao das 

inspecdes; 

• definicao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ocanzacao aas !UDuia vue3 nscessanas a venoiacao oas 

tuouiavoes pnmanas; 

* definicao e iocsiizaoao da insiaiacao sisvaiona e aa insiaiacao oara destine 

rinai. quanaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TOT O case; 

• det-iHnnacao. oara caoa irecno aas luouiacoes oromauaB. oo numero ae 

unidades Hunter que ihe corresponde; 

• especiTioacao ae maienais. assposiuvos e equipamsnxos a serem uiiiizaoos: 

• acTcrrn:r.acao oos uiamyiros oas tubufacues e oimonsionornonto da 

insia-acao sfavaiona. quanuo nouvar; 

• rsxacaa ae aisposicoes consirunvas; 

• definicao aos resrss ae rsceDimenio; 

• eiaooracao ao manual ae operacao e manuiengao (opcional); 

• reiacao ae maienais e eauioamenios loocionan; 

• estimativa do custos; orcamento (opcional); 

• apressnracao as projeio; 

• supervise.© e responsabmaade; 

• tabelas e desenhos. 

A figura s seaulr. mostra a« insialayue© hkiiCH-^nicarias da adificagao; 

file:///ocanzacao
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Figura 20 - Instalacao de agua e esgoto 

4.14 Equipamentos e materiais utilizados na obra 

Para se executar uma obra se faz necessario uma grande diversidade de 

equipamentos e materiais. 

No periodo de duracao do estagio, foram observados os seguintes 

equipamentos e materias: 

Vibrador de Imersao 

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

vibrador utilizado na obra tern 1,5 CV de potencia. 

Serra Eletrica 

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

utilizada para cortar a ferragem. 
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uetoneira 

Equipamsnio uiliizado para producao da argamassa. Nesta oora, a beio iwa 

tern capacidade para 500 ! a potsncia de 7,5 CV (1730 RrM). 

=> Prumo 

Equipamsnio utilizado para verificar & prumo, o nivei da alvenana e das 

estruturas de concreto armado. 

Lixadeira 

Para limoar as formas metajicas oos cares. 

ivicauina co so: ear 

Para soldar formas e escoramento. 

=> Carres de mao 

Utilizaoos oara o transpone oo concreio a oe ouiros maienais oe consirucao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>.p.c, comumonio cnamaoos oe osncaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DOF TOCOS O S cosranos as oora. 

=> Paaioias 



65 

uomDanimenio utiiizaao oara a aosagem aos agregados graudos e miudos. 

Ferramentas 

Na obra foram utiiizadas as seouintes ferramentas: 

- Pas; 

- Picaratas: 

Garros do mao; 

- Coiner de pedrairo; 

- Prumos manuais; 

EscsiSs. 

- Ponieiros; 

Nfvel. entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= > A C Q 

Utilizaoo nas oecas oezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concrete) armado. Para a eamcacao se usou o aco CA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DU e o aco CA-DU . com oiamewo coriTorme essecmcaoo no ufcweio oo calculo 

estrutural. 

=> Ac 

Para o concreto: areia arossa oeneiraoa na oenesra oe TU mm: 
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rsrs a araamassa aa assentamenio da aivenaria, chad sco 9 emboco: areia 

grossa psnairaoa na peneira aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a araamassa do rebcco so uscu arsia media, penelraca na penalra 5 mm. 

—• -- — - sraydo 

O agregaao utilizado para os eiememos estruturais e tambem para o concreio 

macro foi a brita 19. 

Aqua ae gjjjassgjjjgjjto 

A ague utilizada na obra foi fornecida peia CAGEPA (Cornpanhia de Agua e 

tsgotos da Haraiba). 

Cim ?̂! <':'••-' 

0 cimeniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UKIIZSGO e o cimenio Portland Nassau CP-H-Z-32. Esies sao 

emDHnanos com aitura maxima de sz S3COS s ao-ncaacs em :-oca; orcieoido aas 

inte r.oenes. assencaaos em um caaiaao ae zinco oara evuar a umiaaas ao soro. 

os 

O fecnamenio aa esiruiurs oe susterriacao. ou ssia a avsnsna ce veaacao. 

lame interna cc-mo exiernamsme. ornm exscutaaas orrsyss oezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IHO-QS as QKQ ruros 

(20 x i 7 x 9} cm. 
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Foi observado no servico de aivenaria que a sua execucao era interromoida 

antes de se chegar ao encontro da laje nervurada, sendo colocados nos espagos 

ente a aivenaria e a laje, depois de um certo tempo, cunhas de concreto. Esse 

procedimento de encunhamento era realizado apos o carregamento do pavimento 

superior e quando a argamassa de assentamento da aivenaria ja se encontrava 

endurecida. Tal procedimento evita o surgimento de fissuras na aivenaria como 

tambem fissura no revestimento da parede. 

Figura 22 - Cunhas de concreto 
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4 . I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD uontreis de dascerdicios 

Algo observadc durante o estsgio re; o pequeno oesporGicic ae materia* per 

parte da mao-de-obra, pois a equipe terceinzada tinha onentacao para evita-k>s. A 

incidence ae aesDeraiao se concsntrava mars nos services ae revestsmento. onae 

os oeerarios do ausdro adm.THStratfvo da obra sorsseniavam um certo 

desconnscimsnto do aus rsorsssnta o controls- da dssDordicios ds uma obra. 
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5 ATiviDADES DESENVOLV1DAS PELO E37AG«ARIO 

um ccc iracasnoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO esxagiano e razer uma cnecagem em loaos os servicos 

que esiao senao execuisaos na oora coma lamoern a vermcacao aa proaucao 

reauzaaa nas aivsrsus saiores: pear&sros, servsniss, carpHiieiros. etc. ts ie servico e 

de exirsma imocnancja. GGIS aoas uma avaiiaoaG ao servico oonciuiao. o osiaaiano 

aovo cnecar se na asgum OOTOIIO. O so nouvor. aovoro sor GVISGGO ao masxre ou ao 

engennsiro responsavei oara aue seiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GOFFKUGG-. 

cim gerai, as snvinsaes aessmpsnnaoas peio esiagiana aeniro as uma oora, 

oonsisisrn em venrtcar os seausnies iisns: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• U S C U JH U ti l i W JttO S UsSSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i s i i - xSnSJ 

• a atiura ae ayeae ao cancrsfG. 

• a Torme oe iancamsnio ao concreio score a v>ga; 

• a forma ae uiJHzacaa ao vioraaor: 

• se esia aconieccf sao seyregacsa ao concreio na ease aos piiares; 

• se estsa suras nao Dicnsiras:: cu brocamenic nas secss esiruiurais: 

• meaicoes aas aimensoes aas panes con&iituinies aa oora; 

• mecc— aa gAwirnvKmoe cos overafjc-s; 

• concicoss oo iraoaina aos operonos; 

* conterencia ae materials. 
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a.i snuacao enconiraca aa oora 

Quando se iniciou o astasia, no dia 14 de novembro de 2005. a estrutura da 

earn cacao esiava toaa ssa ia execuiaoa como K*»»em o fechamentc de toda 

alvenana externa, senco reaiizaac na eamcacao services ae revesumenios. 

instaiacoes hidrauiicas e assentamento da alvenana interna da edmcscao. 

Paraleiarnente aos services mencionados acima. era desenvolvida a execucao 

oe um mszanmo. ao nival da I 4 5 iais. oara a! ser consiruido uma ossclna em formato 

de L ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ambem uma auadra Dollesoortiva. destlnado ao lazer dos futures moradores 

Nesse penzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGQO, a execucao ao mszsmno ssiava nas pnmssras Tunaacoes, 

ponaniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TGI possivei se ve no esiacio IOGG c proceoimsniD execuuvo oas oemais 

JUS .uauues, a iccacao c GXGOUCGG GCS Diioros como ismoem xooo o orccesso 

cons:- - vo oa ;aie GO mezanino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xi.i. A i i v i c a G s s Q5S£nvc;v;aGG c a i c esiaaiar io: 

Foi fsito o connecimenio ao cameiro oe oofe. ve r i T ;~5c^o aas aiiviGGGos 

aesenvoiviaas oie o crcccnie momonio s snaiise aos Droieios snvoiviaos na 

eaiTicscso airaves aa enaenneiro resconsavei ceia execucao as ocrs. 

us oroieios visios na onra irszsam os seauintefe i ens: 

• premie arquitetonicG Ga eaiTicacao. mosiranac a piama oaixa. cones 

TsensGSS Disnia cs cccsna s mania cs iccscao e siiu^cao. 

file:///ambem
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• projeto cctrutural da aaificscao, mostrando o dimsnsionamonto das 

arms-auras aos eiementos estruiursis: como as sapatas. piiarcs c as jajcs: 

* pianias as Tunaacso a iocacao aos pnares; 

• cronograms nsico - financelro da obra. 

Ncsta ssmana,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TUI sncarrsoado de vcrificar a orcKiuUvidade de um aos 

operanos aa oora. u operarso se cnamava ;sa;as t>ezerra senoo auxinaao peso seu 

ajudante Erinaldo. u servico a se execuiaao era o ds rsvsstimonto do fachada do 

edificio. senoo execuiaao no momerno a camaaa ae emoocozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para oreQarar a 

suoemcie oara a coiocacao aas oastunas. 

Aba;xo esta reoresentado um esauema da area aue estava sendo executado o 

ssrvico as emboca da tacnada. 
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* - As dinensoes en azul sao a s que f o r a n e x e c u t a d a s no dia. 

- A a l t u r a execu tada por dia de cada dimensao foi de 2,00 n, 

r iuui«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J.6 - tsauama aa aroa iraoainaaa osio oDsrario 

A meaicao aa oroautiviaaae ao ooerano roi y&rmcaaa aas /:uu ns as n:30 ns 

sum oonoao ao •o aias. 

Na labola a seauir se ism cs resuiiaaos obiidos aa oroautividado do ooerano. 
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»abcia 8 - Rssuliados da produtlvidade dc cperario 

J-

22/11/05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. : , . 

4 

::::::::v:-::\::̂  

11,90 

:. 

5 0,595 

23/11/05 9a. 3 8,80 6 0,528 

<-v A i * * ir\ r- 8 a 6 13,30 D 0,798 

25/11/05 8 a . 6 14,20 6 0,852 

28/11/05 ( ° . 4 13,4U b 0,670 

29/11/05 :, 4 9,50 0 0,570 

cm meaia se lem uma area execuiaaa oeio Genoao aa manna ae 11.85 m2. ou 

seta c pecreiro resnza DOT ncra z.uo rrr ae area revesnas DOT csmaas ae emooco 

yisnie aos resuitaaos aa msoicao vsrmcou-se aue o ccoTiCionxe de 

proautfviaaao ao pscrsirc para o moiro qooaroao as service s as L\38 n. u Vaior 

Gciioo e inrericr auanaa oa ccrncara com vGiorcc rcrnecicos oor "oocias de 

comootijccci; cc crucut; assim cucc-sc oonciusf cue o irjEcrcsscjf::c c prccnciunc 

nrsssiur S R U S orrsnrjn?; r.nf=r;r:;f?r;rfi.s rssrs s«= ainsnnar urn orcamenrr; rriRj.s vinyS! 00 

crozr.es c r . . - B 5 ~o=T:C:eni=5 c© r;rnr;;;i;vir:~;ie SO serao aicsncscos com a 

exDcnsncis G O consirutor. 

O consume cc arcsmsssa nssse cencac. como mosiraao na laosia u TO; oe 

'1 03 m3. 

http://crozr.es
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Grafico 1 - Desempenho do operario 
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Nests semans foi observado as rasas Inlcias dos seryigos voitados a execugao 

do mezanino, tais como: 

• locagao dos piiares do mezanino; 

* escavagao das cavas das sapatas; 

• reguianzscao das cavas das sapatas por meso do concreto magro; 

• o processo de colocacac das formas, da armacao e concretagem da* 

sapatas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• rC9t f rCRf tazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *-4cao iuimao uao oayaiao . 

Aiem dos services do mezanino, eram reaiizados simuitanesmcnte os servigos 

de levantamento da aivenaria interna de alguns pavimenios. 

Gonttnuou a ser cbseryado o processo de construcao do mezanino, 

aparecenao os segumtss servigos, aiem dos que ja Toram citaaos nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a semana: 

• vermcacao 00 prumo oas armaouras oos piiares; 

• colocacso das rormas oos piiares e a vermcacao novamente do prumo; 

• concrexagem oos piiares; 

• retirada aas formas dos Diiaros: 
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* iniciacao da colocacao dos pontaletes metalicos para permitir o apoio das 

primeiras cumbucas da iaja do mezanino; 

Nosta scmana roram tsuas meaicoes nos eiementos estruturas da edificacao 

(sapatas e piiares} como tambem das alvenarias internes ja concluidas, para se 

razer a conferencia dessas medidas com as medldas fomscldas pelo projato. 

Nesta semana. acontecsu a transforoncia do aloiamento dos ooerarics oara a 

'ale do 1° pavimenio, pois o aio.amenio se enconirava iniciaimente aentro aa area 

destinada a locacoo dos piiares do mezanino e a mediae que se avangovo a 

concretagem dos piiares ficava inviavel a permanencia do mesmo no local. 

Foi verificado tambem. os segumtcs services: 

• coniinuaram os iraoainos ae execucao nas sapatas e piiares; 

• foram feitos aterros de alaumas saoatas: 

• coiocagao aas cumbuca s das armaduras do mezanino; 

• remogao ae emu:nos aeviaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a muaanca ao aio-jsmento: 

• execucao ae aigumas vigas ae coniraventamento aos piiares. senao estas 

feitas dentro de vaias aue liasm um pilar ao ouiro. 
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Figura 25 - Colocagao das armaduras e cumbucas da laje do mezanino 

Nesta semana, fui encarregado de fazer a conferencia de alguns materiais que 

chegavam no canteiro de obra, para verificar se a quantidade pedida pela 

administracao da obra era a mesma fornecida pelo fabricante. 

Os servigos observados nesta semana foram: 

• chapisco das fachadas da edificacao; 

• colocagao de aigumas canalizagoes de agua fria e esgoto; 

• continuagao dos servigos de execugao de sapatas e piiares, 

• termino dos servigos de embogo. 

Foi observado tambem que as quantidades de cumbucas destinadas a 

execugao da laje do mezanino se esgotaram, atrasando o planejamento de 

conclusao do mezanino. 
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Nesse momento, os operarios da Omega responsaveis pela execucao do 

mezanino foram temporariamente dispensados do canteiro de obra, aguardando a 

chegada de mais cumbucas para se da prosseguimento ao servico. 

Foi verificado nesta semana apenas a continuagao dos servigos de execugao 

das sapatas e piiares, como colocagao das formas, preparo e colocagao da 

armadura, concretagem e desforma. 

Nesta semana foi realizada a colocagao da forma da piscina como tambem 

toda a sua armagao. 

Figura 26 - ferragem a ser utilizada na piscina 



79 

Foi verificado apenas, o andarnento da exscucao de mais saoatas e oiiares da 

estrutura do mezanino, como tambem a execugao de mais aigumas vigas de 

contraventamento. 

Na ultima semana foram verificados os seauintes services: 

• concretagem da piscina por meio de concreto usinado da Suoermlx trazido 

em caminhoes-betoneira em remessas de 6,5 m3; 

• concretagem de parte da isje do mezanino aue havia sido teita com as 

cumbucas antes deias se esgotarom. O concrotc utilizado tambem foi o 

usinado da Supermix; 

• colocagao dos primeiros caixilhcs das csquadrics. 

Antes de ser fsita a concretagem da laje do mezanino, foi realizada uma 

limpeza em cima da laje, pcis a mesma se enconcrava bast ante suja. devido as 

constanies queaas ae argamassa provenientes ao service as smoogo. 
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Figura 27 - Forma, ferragem e concretagem da piscina 

Figura 28 - Concretagem da laje do mezanino por meio de concreto usinado 
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6 EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO INDIVIDUAL - (EP!) 

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

distribuir alguns protetores auriculares, comprar, meia duzia de capacctes, calgar o 

pessoal com botas e tudo estaria resolvido. A CiPA (Comissao interna de Prevengao 

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

esiabiildade do ernprego e do ponto de vista do empregador era uma perda de 

tempo, uma vez que haviam "coisas mais importantes a fazer". A contratacao do 

pessoai habiiitado tais como tecnicos, engonheiros e medicos do trabalho eram 

tratadas como mera forma!idade apenas com o objetivo de cumprir a legislacao e 

mesmo assim, o trabalho dosses profissionais era desviado para outras atividades 

tais como: seguranca patrimonial, administracao de refeitorio, services gerals, etc. O 

resultado desse dsscaso esta gravado nas estatlsticas oflciais que mesmo sem 

considerar ocorrencias nao comunicadas chegam a conclusces alarmantes tais 

como urna morte a cada tres horas e uma media de 140.000 acidentes com 

afastarnento por ano. 

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

adroinistrativa de alguns executivos e a fcrmagao contfnua de uma legislacao 

espccifico pare o assunto, pode-se visiumbrar a reversao desse quadrc sombrio com 

a mudanga gradativa na conceituagao basica, baseada na prevencao de acidentes, 

com foco na eliminagac ou neutralizagec dos riscos dedieondo tratamento 

espccifico, pesquisa, metedos, procedimentos e tecnlcas especificas aoiicadas a 

seguranca no trabalho desde o projeto ate a operocdo nos processes produtlvos. 

Fica-se c:aro que, com o passar dos anos, o desenvoivimento do tratamento 

objetivo a seguranca, depends male e mais do comprometlmento real da diregac das 
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empresas em cofocar este assunto entre as prioridades, definindo diretrizes, 

tracando metas, estabeiecendo prazos, cobrando solugoes com a mesma 

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

recursos humanos, logistica e manutengao. 

Toda empresa e obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 

Equipamentos de Protegao Individual - EPI com CA (Certificado de Autenticacao), 

fornecido pelo Ministerio do Trabalho com a atenuacao exigida por lei, adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, sempro que as medidas 

de ordem geral nao oferecam completa protegao contra os riscos de acidentes e 

danos a saude do empregado, segundc 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 seguranca; ao lado dos de 

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

uma constants na rotina diaria dos funcionarios que atuam nas areas de risco como 

a linha de produgao, manutengao, engenharia e controle de produoao e usinagem. 

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

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

• As que evitam a queda: guarda-corpo, barreiras e telas verticals; 

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

elasticos ou redes; 

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

Com reiacao ao perlodo de duragao do estagio, observou-se a utilizagao de 

alguns equipamentos de seguranca por parte dos trabalhadorss, como cinto de 
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seguranca tipo para-quedista, utilizado em situagoes de trabalho a mais de 2,00 m 

de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabaihador, capa para situagoes 

de chuva, oculos de protegao no corte de ferragens com a utilizacao de serra 

eletrica, capacetes, botas e uniforme proprio da empresa. 

Aiem destes equipamentos, medidas de seguranga foram instaladas, como a 

barreira de seguranca contra queda (guarda-corpos), para evitar risco da projegac 

dos trabalhadores de materiais, ferramentas, entulhos, pegas, equipamentos, etc. 

Com relagac ao elevador de carga, a operagao e feita por meio de botoeira 

localizada no interior da cabina ou por botoeira externa opcional. 

Foi verificado que alguns dos operarios nao faziam uso dos equipamentos de 

protegao quando se executavam alguns servigos. Tambem nao foi constatada a 

presenga de aparelhos auditivos para uso dos operarios. 

O engenheiro responsavel pela execugao da obra era o encarregado de 

observar tudo o que diz respeito a integridade fisica dos operarios, sendo ele o 

responsavel pelos equipamentos de protegao dos operarios, e no caso de acontecer 

algum acidente com algum operario, o engenheiro tomara todas as providencias 

cabiveis. 

No inicio do estaglo foi alertado pelo engenheiro aos estaglarlos da obra o 

quanto e importante a questao da seguranga do trabalho e observancia das leis em 

vigor para um profissiona! que atua no ramo da construgao civil, para com isso se 

evitar acidentes dos operarios e transtornos trabalhistas ao proprietario da 

construgao. 

Todos os estaglarios foram orientados para usarem os capacetes fornecidos 

pela administragao da obra. 
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7 E R R O S O B S E R V A D O S NA OBRA 

Foi observado nesta obra a falta de cuidado com as escavacoes realizadas 

atraves da retro-escavadeira, pois em varies instantes verificava-se desmoronamento 

de terra, atrasando o andamento normal da obra. 

Na parte prcpriamente executiva da obra, verificou-se um erro na execucao de 

um dos piiares do mezanino, observando que o mesmo nao se encontrava 

perfcitamente no prumo, apresentando uma pequena iorcao ao longo do seu 

comprimento. Outro erro visto, foi a presence de "ninhos de concreto''' em alguns 

piiares, o que provaveimente decorreu de um adensamertfo mal executado, o qual 

deveria ser continua e energicarnents. O fate do aparecimentc dos ninhos pode ser 

expiicado pelo o fato de que qualquer operacio fazia uso do vibrador sem que o 

mesmo fosse qualificado para tal servioo. 

Observou-se tambem que as retiradas das formas e das escoras nao seguiam 

as recomendacoes das normas. A altura de queda para concretagem dos piiares 

estava em torno de uns 3 m o que nao deveria ocorrer ja que o especificado e em 

torno de 2 m. 
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8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VEKlHGAyAu Do uUMrKfMEN l u DA NR 1 8 

A segulr sera feito uma verificagao dos mais variados setores da obra em 

relacao ao cumprimento da NR 18. 

=> Areas de vivencia 

0 canteiro de obras dispoe de: 

• instaiacoes sanitarias; 

• vestiario; 

• alojamento; 

• local de refeicoes; 

• cozinha. 

O canteiro nao dispoe de uma area de lazer e nem dispoe tambem de 

iavanderia, obrlgando os operarios a utilizar os iavatorios para lavar as roupas. 

=> Lavatorios 

• possui torneira de plastico; 

• ficar a uma altura de 0,90 m (noventa centimetros); 

• sao ligados diretamonte a rede de esgoto; 

• tern revestimento interne de material iiso, Impermeavel e lavavel; 
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Os lavatorios nao sao individuals e nao dispoem de recipiente para coleta de 

papeis usadcs. 

=> Vasos sanitarios 

O local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario): 

• tern area superior a 1,00 m 2 (um metro quadrado); 

• tern divisorias com altura de 1,80 m (um metro e oitenta centirnetros) 

Porem nao possui recipiente com tampa, para deposito de papeis usados. As 

portas nao sao provsdas de trinco interno. 

=> Chuveiros 

Os chuveiros sao de plastico, mas nao tern agua quente e nao exists suporte 

para sabonete e tcalha. 

=> Vestiaries 

O vestiario se apr mar 

• tern parades de aivenaria; 

• tern pisos de concreto, 

« tern cobertura que proteja contra as intemperies; 
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* tern iluminagao natural e artificial; 

• tern pe-direito maior 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros); 

* e mantido em perfeito estado de conservagao, higiene e limpeza. 

Porem nao possui bancos em numero suficiente para atender aos usuarios. 

Nao possui armarios individuals. 

=> Alojamento 

O alojamento tern pe-direito de 2,70m sendo inadequado a utilizagao de camas 

dupias(Beliches). Os colchoes sao de espuma sem densidade especifica, sendo as 

roupas de cama de propriedade dos trabalhadores. 

O bebedouro do alojamento encontra-se em bom estado de condicao de uso. 

^> LOC3l Oc?s ci •'̂ s l̂v-'.--̂ -:--

• tern parades que permite o isolamento durante as refeigoes; 

• tern pi so de concreto; 

• tern cobertura que proteja das intemperies; 

• tern capacldade para atender todos os trabalhadores no horario das 

refeigoes; 

• tern ventilagao e iluminagao natural e artificial; 

• tern lavatorio snstaiado em suas prcximidades; 

• tern mesa com tampo liso e lavavei; 

• tern ossontos em numero suficiente para atender aos usuarios; 
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• nao tem comunicacao direta com as instaiacoes sanitarias; 

Porem nao se verificou a presenca de deposito com tampa para detritos. 

^> Cozinha 

A cozinha encontra-se em conformidade com a NR 18, exceto no recipiente 

para detritos que nao possui tampa e na falta de aventais e gorros para os que 

trabalham nela. 

=> Carpiniaria 

A serra circular atende as seguintes disposicoes: 

• e dotada de mesa estavel, com fechamento de suas faces inferiores, anterior 

e posterior, construfda em madeira resistente e de primeira qualidade, 

• tem a carcaca do motor aterrada eletricamente; 

• o disco e mantldo afiado e travado; 

• e provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificacao do 

fabricante e ainda coietor de serragem. 

Porem as lampadas de iluminacao da carpintaria nao estao protegidas contra 

impactos provenientes da prpjecao de particuias^ 

Tambem se observa que o uso da serra nao se faz apenas pelo profissional 

habilitado, mas pela maiorla dos operarios. 
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=> Armacoes de aco 

Com muita frequencia sao encontradas pontas verticals de vergalhoes de aco 

desprotegidas. 

Durante a descarga de vergalhoes de aco nao e feito o isolamento da area. 

Qoeracoes de soldaoem e corte a auente 

A operacao de solda nao e praticada apenas pelo profissional habilitado, mas 

por todos os operarios, inclusive sem o uso de mascara protetora aigumas vezes. 

=> Escadas. ram oas e oassarelas 

Foram observadas irregularidades no uso de escadas de mao, pois as mesmas 

nao ultrapassam 1,0 m o piso superior, e nao sao fixos nos pisos superior e inferior. 

—? fyloo'das de orotecao contra ouedas do aitura 

Todas as aberturas nos pisos sao fechadas com madeira. 

Os vaos de acesso as caixas dos elevadores possuem fechamento provisorio 

de 1,20m (um metro e vinte centimetres) de altura. 

Cada pavimento do edificio possui anteparo rigido, em sistema guarda-corpo 

com as dimensoes especificadas na NR 18, ate o momento do fechamento do 

perimetro com aivenaria. 
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Em todo perimetro da construgao do edificio foi instalado uma plataforma 

principal de protecao na altura da primeira laje, com as dimensoes de 2,50m (dois 

metros e cinquenta centimetros) de projegao horizontal e 0,80m (oitenta centimetros) 

de extensao com inclinagao de 45°. 

Acima e a partir da plataforma principal de protegao, sao instaladas, tambem, 

plataformas socundarias de protegao, em balango, de 3 (tres) em 3 (tres) lajes, com 

dimensoes de 1,40m (um metro e quarenta centimetros) de balango e um 

complemento de 0,80m (oitenta centimetros) de extensao, com inclinagao de 45° 

(quarenta e cinco graus), a partir de sua extremidade. 

O edificio nao possui tela protetora contra projegao de meterias e ferramentas. 

Um unico eievador e utilizado para transporte de materias e passageiros, 

inclusive simultaneamente. 

A torre do eievador e montada pelos proprios operarios do edificio. 

Nao e feita nenhuma anotagao pelo guincheiro em caso de irreguiaridades no 

eievador. 

=> Eouipamento do Proteooo Individual - ERI 

A empresa fornece aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e 

em perfeito estadc de conservagao e funcionamento, consoanto as dispesigoes 

contldas na NR 6 - Equipamento de Protegao Individual (EPI). 
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O cinto de seguranga tipo para-quedista e utilizado com frequencia em 

atividades nas quais haja risco de queda do trabalhador. 

Apesar da existencia dos equipamentos de seguranga, alguns operarios 

resistem a sua utilizacao, seja por falta de costume, seja por falta de orientagao 

sobre a real necessidade de sua utilizagao. 

Alguns operarios acreditam que, por ja ter bastante experiencia, nao precisam 

utilizer os equipamentos de seguranga, e arriscam suas vidas na concretagem de 

altos piiares, sem se quer utilizar o cinto de seguranca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— s, ArmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-5-7on-5.iQir! azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c\crr\r" ^r'/nm rin rr-sofcjriQIC 

Foi observado que o cimento e armazenado em local proteglde das 

intemperies, porem e estocado em pilhas de 12 (doze) sacos, onde o recomendado 

na embalagem do produto e de 10 (dez) pilhas. 

binalizacao de seouranca 

Nenhum tipo de sinalizacao foi encontrada na obra. 

=> Treinamento 

A empresa responsavel pela administracao da obra nao oferece treinamento 

para os funcionarios, porem os operarios da empresa Omega receberam 

treinamento previo e ja tem muita experiencia em virtude de outras obras. 
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=> Flscaiizacao 

Durante o periodo de duracao do estagio nao houve nenhuma fiscalizacao por 

parte do ministerio do trabalho. Contudo, todos os estagiarios eram orientados a 

fiscalizar a utilizacao dos EPIs e instaiacoes de protecao contra queda. 
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9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Sendo a construgao 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 administragao. 

A administragao desses recursos deve ser feita de forma racional a fim de se reduzir 

custos. Uma boa administragao dessa atividade comega com um bom planejamento 

de todas as atividades a serem desenvoividas e tambem um bom orgamento, 

proporcionando a obtengac de exitos nas atividades desenvoividas, sendo tambem 

de grande importancia uma boa qualificagao profissional dos operarios. 

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

administrada, observou-se a importancia do mestre de obras para a construgao. Este 

profissional serve de intermediador entre o engenheiro e os operarios responsaveis 

pela execucao da obra. 

Para que nao haja desperdicio de materials ou mac-de-obra e muito importante 

uma correta disposicao dos materiais e equipamentos no canteiro de obras, a fim de 

evitar grandes desiocsmentos por parte dos operarios, o que poderia oca s ion a r 

menor produgao. 

Outro ponto importante a se observar e quanta a seguranca dos operarios, os 

quais devem sompre trabalhar dotados de equipamentos Individuals tais como: 

capacets, luvas, botas, cinto de seguranga, oculos de seguranga, mascaras para 

scidadores, etc. 
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10 CONCLUSAO 

Diante da experiencia deste estagio e posstvei afirmar que o conhecimento 

pratico adquirido nas obras e de simples assimilagao, de pouca complexidade e 

limitado com relagao as proprias experiencias, porem o embasamento teorico e 

indispensavel e ilimitado pelo fato da ciencia estar continuamente progredindo. 

O engenheiro civil deve ser um eterno estudante de engenharia, porque os 

principios teoricos a cada momento estao mais aprofundados e novas tecnologias 

surgem no mercado, necessitando de uma continua atualizacao do profissional. 

E de grande importancia que o engenheiro responsavel por uma obra, conhega 

as normas, que visam acima de tudo a seguranga dentro da obra, como a NR 18, 

que, como visto, e de diffcil cumprimento na integra, mas nao impossfvel. Alguns 

pontos da norma sao descumpridos simplesmente por falta de conhecimento do 

engenheiro responsavel. 

Nas construgoes deve-se fazer uma anallse minuciosa a respeitc da economia, 

porque o que pode ser lucrativo agora pode tornar-se um grande problema no futuro, 

por isso e indispensavel seguir as normas, para evitar maiores transtornos. 

Os novos engenheiros tem a missao de elevar a qualidade da engenharia, 

fazendo com que procedimenios inadequados sejam evitados para o 

engrandecimento da engenharia civil. 

Deve-se salientar tambem, que um engenheiro e responsavel tanto pelos bens 

materiais da obra, como pelo irabaiho humano, ou seja, por um bom relacionamento 

entre as pessoas que estao envolvidas. Sam desmerecer ou ate mesmo juJgar-se 

superior a ninguem, contudo mantendo sempre o respeito e a ordem. Devera zelar 

sempre pela harmonia no ambiente de trabalho, por ser um aspecto fundamental 
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para um bom desempenho dos operarios, e consequentemente uma boa qualidade 

na construgao 

Finalmente posso afirmar que, este estagio, foi de grande valor, pois pude ver 

na pratica o que apenas havia visto na teoria em varias disciplinas, aiem de ter 

ampliado meus conhecimentos na area da construgao civil. 



ANnXO 




