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i.O INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O relatorio apresentado descreve o estagio realizado na expansao, reforma e 

recuperagao do galpao da Panagro (Industria e comercio de produtos agropecuarios 

ltda) cujo responsavel pela obra e o engenheiro civil Sergio B. leite de Andrade portador 

de registro no CREA N° 032772-D/PE e pelo professor Jose Bezerra da Silva. 

As atividades foram desenvolvidas segundo o piano de estagio preestabelecido, 

assim como seus prazos de cumprimento. 

O relatorio tern por objetivo maior complementar o aprendizado do aluno 

aplicando do os conhecimentos adquiridos na universidade a pratica da construgao civil 

no canteiro de obras, alem de promover o convivio do estagiario com o segmento 

"humano" e logistico da obra. 

No estagio o aluno pode acompanhar as seguintes etapas da obra: 

- Analise de projetos; 

- Montagem, colocagao e retirada das Formas; 

- Verificagao do quadro de ferragens; 

- Concretagem de lage e Vigas; 

- Demoligoes de alvenaria de tijolos e concreto; 

Recuperagao de estruturas; 

- Verificagao de prumo e esquadro; 

- Medigao de servigos executados; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.0 - OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado tern por objetivo complementar o aprendizado do aluno 

aplicando os conhecimentos adquiridos na universidade na pratica da construgao civil, 

no canteiro de obras e no campo, alem de promover o convivio do estagiario com 

pessoas ligadas a construgao civil, bem como o segmento logistico da obra. Alem de 

ser um instrumento importantissimo para o estagiario ganhar experiencia, pois ele ira 

presenciar varias acertos e discursoes sobre determinados servigos, acertos de pregos 

e fechamento de contratos, em alguns momentos ele vai lidar com problemas que ele 

devera dar solugoes, e tomar decisoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.0- REFORMA, AMPLIAQAO E RECUPERAQAO DO GALPAO 

EXISTENTE; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fruto de uma parceria publico-privada entre o governo do estado da Paraiba 

atraves da cinep e a empresa Panagro (Industria e comercio de produtos agropecuarios 

ltda), nasceu o projeto de expansao, reforma e ampliacao do galpao existente.Os 

investimentos sao da ordem de R$ 314.453,55 mil reais feitos pela cinep, com prazo de 

entrega de 120 dias. 

A previsao para o termino e entrega da obra e no mes de maio do deste ano. 

Nesta primeira etapa foram contratados para execugao dos trabalhos, varios servigos 

como os de limpeza do terreno recuperagao das armaduras corroidas dos pilares, vigas 

e lajes, recuperagao e pintura das estruturas metalicas, retelhamento, pintura a cal da 

cerca que circunda o galpao, tratamento das fissuras e infiltragoes, assentamento da 

ceramica, colocagao de rodape, demoligoes e construgoes de alvenaria em tijolos de 1 

e 1/4 vez, demoligoes e construgoes de estruturas de concreto, colocagao de novo 

sistema eletrico, forros de gesso , aplicagao de caixilharia para vidros e ampliagao e 

reformulagao dos espagos. 

A empresa destinada para executar o servigo foi a HGM CONSTRUTORA LTDA, 

construtora da cidade de Joao Pessoa que ja tinha varias obras executadas com alto 

padrao de qualidade e possuia um corpo de empregados com vasta experiencia. A 

HGM conta com a ajuda de varios subempreiteiros da regiao para executar alguns 

servigos como, instalagoes eletricas e hidraulicas, servigos de ar condicionado, pinturas 

e retirada de entulhos. O tipo de contrato foi o da licitagao por tomada prego. Todo 

dinheiro e liberado mediante apresentagao de medigoes que retratam todos os servigos 

realizados num determinado intervalo de tempo, essas medigoes sao feitas por 

estagiarios, estas sao executadas diariamente e apresentadas em forma de planilhas 

com quantitativos totais divididos por medigao . Estas planilhas contem alem dos dados 

coletados em campo, todo detalhamento do servigo, nome do subempreiteiro que 

executou o servigo (caso o servigo nao tenha sido executado por um funcionario da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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HGM), periodo e local. Essas planilhas sao apresentadas ao engenheiro responsavel 

que as apresentaram aos fiscais. 



4.0-REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O termo "Construgao Civil", na maioria das vezes, refere-se a obras de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Edificagoes (construgao de edificios residenciais e comerciais, reformas, etc.), embora 

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

Pesada (construgoes 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 disposigoes e metodos seguidos na realizagao de uma obra 

arquitetonica solida, util e economica. 

Segundo o 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 (6,2% mao-de-obra nacional). 

Suas peculiaridades, que a diferenciam dos demais setores industrials, 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 

descentralizagao 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 principals conseqiiencias, 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 construgao civil desempenha um papel importante no crescimento de 

economias industrializadas e nos pafses que tern na industrializagao uma alavanca 

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

chave na geragao 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 competitividade, dos 

criteriosos controles sobre sua materia-prima, da busca incessante por novos processos 

construtivos e da crescente exigencia do cliente quanto a qualidade do produto por ela 



gerados, vem passando por um processo de transicao. Mesmo assim, este setor 

industrial ainda mantem fortes tracos 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, iludidos por 

promessas de uma vida mais facil e salarios compensadores. 

Os elementos de uma construgao se dividem 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. Auxiliares - Sao os elementos utilizados durante a construgao da obra, 

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

A etapa de execugao dos servigos construtivos apresenta as fases seguintes: 

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

propria execugao da obra; 

2 - Fase dos Trabalhos de execugao: Sao os trabalhos propriamente 

ditos; 

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

embelezamento da obra, como assentamento de esquadrias, rodapes, 

envidragamento, etc. 
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4.1 Tipos de contrato de mao de obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

necessidade de estabelecer ligagao com operarios de diferentes especialidades: 

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

Existem duas formas principais 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 empreitada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de construgoes. Nos 

casos de construgao 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. 

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

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

oferega mais vantagens. 

4.2-Desperdigo e reaproveitamento na construgao civil 

Varias publicagoes tern divulgado alguns dados sugestivos ao aproveitamento 

preconizado como solugao para o problema de entulho da construgao civil. Dentre eles, 

podem ser destacados os trabalhos desenvolvidos no Instituto de Pesquisas e 

Tecnologia de Sao Paulo - IPT, em que se quantificou o desperdicio na industria da 

construgao civil (varia entre 30% e 40% do custo total da obra). Destaca-se tambem 

que o reaproveitamento dos rejeitos ceramicos gerados nas edificagoes, 

convenientemente beneficiados, pode ser util como aglomerante pozolanico e agregado 

em argamassas, podendo reduzir o custo destas (PINTO, 1994; ARAUJO, NEVES & 

FERREIRA, 1997). A adigao de entulho beneficiado nas argamassas mistas resulta em 

evidentes melhoras no desempenho mecanico com redugoes nos consumos de cimento 

(30%), da cat (100%) e da areia (15% a 30%), dependendo dos tragos avaliados (LEVY 

& HELENE, 1997). 
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Tendo em vista a grande diversidade dos materiais utilizados na construgao civil, 

e de vital importancia o seu conhecimento para o uso em edificagoes, tanto em 

elementos estruturais quanto no acabamento. A utilizagao incorreta dos materiais pode 

levar a um colapso no setor da construgao, conduzir a maiores riscos de vida e com 

isso causar transtornos aos usuarios, gerando altas despesas de manutengao. 

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

gerados nas obras de edificagao neste municipio, sao utilizados como aterro nas 

proprias construgoes sem nenhum tipo de tratamento previo, transportados por agentes 

coletores, ou depositados em ruas ou terrenos proximos as construgoes atraindo outros 

tipos de residuos como os domiciliares. A quantidade expressivas dos componentes do 

entulho aumenta o impacto ambiental, pois alem de incidirem um consumo de materiais 

acima do indispensavel a produgao de um certo bem, esses residuos sao depositados 

aleatoriamente no meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1-Principals tipos de perdas na construgao civil 

Perdas nos estoques - em algumas edificagoes os materiais eram estocados em 

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

em relagao a chuvas, sol, roubos e vandalismos, ocasionando tijolos quebrados no local 

de estocagem. 

Perdas por superprodugao - produgao de argamassa em quantidade acima do 

necessario. 

Perdas no processamento em loco - nas incorporagoes, esse tipo de perda 

origina-se tanto na execugao inadequada de alguns servigos, como na natureza de 

diversas atividades, como por exemplo, para executar instalagoes, quebravam-se 

paredes ja embogadas. Nos condomlnios, isso tambem foi observado, porem o que 

acarretou a parcela mais significativa neste tipo de perda era a mudanga constante nos 

projetos por parte dos condominos. 

Perdas no transporte - o manuseio dos materiais de construgoes pelos operarios 

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

inadequado ou do pessimo manuseio. 
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4.3 - Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construgao civil 

4.3.1 - Limpeza do Terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

para livra-lo da vegetagao. O Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para 

um local adequado. 

4.3.2 - Canteiro de Obras 

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

necessario para a execugao da obra. Normalmente e constituido de barracoes, cercas 

ou tapumes, instalagoes provisorias de agua, energia eletrica e equipamentos, tanques 

para acumulo de agua e ferramentas, etc. 

4.3.3 - Locagao da Obra 

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

planta dos respectivos alicerces para o terreno onde sera construido.A locagao de ser 

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

irreversiveis. 

Nas construgoes executadas nas cidades, sao especificados afastamentos 

frontais e laterals pelas secretarias municipais de obras, cabendo ao engenheiro marcar 

no solo os demais elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infrigir as pre-

determinagoes. 

Nas construgoes rurais, cabe fixar a posigao da edificagao de acordo com o piano 

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

basico, que podera ser a frente do um deles no caso de serem compostos por mais de 

uma edificagao. Neste caso, deve-se demarcar tambem o eixo de todas as edificagoes, 

n 



o que permitira obter exatidao no alinhamento dos demais edificios componentes do 

conjunto (Pianca, 1967). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.4 - Movimento de Terra 

No que diz respeito aos servigos de edificagoes, 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 indispensavel 

regulariza-lo antes da locagao da obra. Se estiver mais elevado do que o nivel da via 

publica, pode ser necessario desaterra-lo, se isto for aconselhavel para a melhoria do 

aspecto estatico do edificio ou para fazer coincidir o piano do pavimento terreo do nivel 

da rua (Albuquerque, 1957). 

4.3.5 - Fundagoes 

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

evitar qualquer possibilidade de escorregamento Os alicerces de uma construgao 

deverao ficar solidamente cravados no terreno firme. mesmo se tratando de rocha dura 

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

uniao entre ambas. 

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

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

principals tipos de fundagoes sao: fundagao por sapatas ou radies, fundagoes por 

caixoes ou tubuloes, e fundagoes por estacas. Em geral todas tern como principal 

objetivo, distribuir as cargas da estrutura para o solo de maneira a nao produzir excesso 

de deformagoes do solo que prejudiquem a estrutura. 
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4.3.6 - Infra-Estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 fundacao. 

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

possiveis recalques no solo provoquem rachaduras na alvenaria. 

A alvenaria de pedra argamassada ou de tijolos de 1 e 1 1/ 2 vez funcionam de modo 

a transmitirem os esforgos de forma distribuida para o terreno, evitar a ligagao direta do 

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

4.3.7 - Superestrutura 

Superestrutura compreende os elementos responsaveis pela sustentagao da 

edificagao sao, os pilares, vigas e lajes. Devem ser projetadas de tal maneira que 

garanta a estabilidade, conforto e seguranga. As pegas estruturais podem ser 

fabricadas in loco ou pre-fabricadas para uma posterior aplicagao no local. 

Os materiais mais empregados na confecgao de pegas estruturais sao: o concreto 

armado, madeira e ago. 

4.3.8 - Alvenaria 

Chamam-se alvenarias as construgoes formadas de blocos naturais ou artificials, 

susceptiveis de resistirem unicamente aos esforgos de compressao e dispostos de 

maneira tal que as superficies das juntas sejam normais aos esforgos principals. 

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

tijolos ceramicos, blocos de concreto, blocos de solo cimento entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.4 - Uso do concreto na construgao civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto e uma mistura, em determinadas proporgoes, de quatro componentes 

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

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

aos esforgos de compressao, mas baixa resistencia aos esforgos de tragao. Ja o 

concreto armado tern elevada resistencia tanto aos esforgos de tragao como aos de 

compressao, mas para isso precisa de um quinto componente: armadura ou ferro.O 

concreto magro e na verdade um concreto simples com menos cimento. Ele e mais 

economico mais pode ser usado em partes da construgao que nao exijam tanta 

resistencia e impermeabilidade. 

4.4.1 - Componentes do concreto 

1.0- 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 fomo giratorio que chega a atingir temperaturas 

proximas a 1500°C.No mercado existem diverso tipos de cimento. A diferenga entre 

eles esta na composigao, mas todos atendem as exigencias das Normas Tecnicas 

Brasileiras. Cada tipo tern o nome e a sigla correspondente estampada na embalagem, 

para facilitar a identificagao. Os tipos de cimento adequado aos usos gerais no meio 

rural sao os seguintes: 

NOME SIGLA (estampada na embalagem) 

CIMENTO PORTLAND comum com adigao CP l-S-32 

CIMENTO PORTLAND composto com escoria CP ll-E-32 

CIMENTO PORTLAND composto com pozolana CP ll-Z-32 

CIMENTO PORTLAND composto com filer CP ll-F-32 

CIMENTO PORTLAND de alto fomo CP III-32 

CIMENTO PORTLAND pozolanico CP IV-32 

Tabela-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Existem ainda outros tipos de cimento para usos especificos.Em sua embalagem 

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

que o local seja fechado coberto e seco. Alem disso, o cimento deve ser estocado 

sobre estrados de madeira, em pilhas de 10 sacos, no maximo. 

2.0 - Pedra 

A pedra utilizada 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 britagem mecanica de determinadas rochas 

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

influencia na qualidade do concreto. Por isso, as pedras sao classificadas portamanhos 

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

estabelecem 6 tamanhos: 

TAMANHO DAS PEDRAS 

Pedra zero (ou pedrisco) 4,8mm a 9,5mm 
Pedra 1 9,5mm a 19mm 

Pedra2 19mm a 25mm 

Pedra3 25mm a 38mm 

Pedra4 38mm a 76mm 
Pedra-de-mao 

Tabela- 2 

3.0 - Areia 

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

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

precisa estar limpa e livre de torroes de barro, galhos, folhas e raizes antes de ser 

usada.As Normas Tecnicas Brasileiras classificam a areia, segundo o tamanho de seus 

graos, em: muito fina, fina, media, grossa. Mas isso so tern importancia em obras de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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maior porte. Nesses casos, e necessario consultar um profissional especializado, pois 

essa classificacao so pode ser feita, com precisao, em lab-oratorio 

4.0 - Agua 

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

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

agua servida (de esgoto humano ou animal, de cozinha, de fabricas, etc.) no preparo do 

concreto. 

5.0 - Armadura 

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

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

apresentar elevada resistencia a tragao, por isso, sao colocados nas partes da pega de 

concreto que vao sofrer esse esforgo. Por exemplo, numa viga apoiada nas 

extremidades, a parte de cima sofre compressao e a de baixo, tragao. Nesse caso, os 

vergalhoes devem ficar na parte debaixo das vigas. Os vergalhoes que compoem a 

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

armaduras pre-fabricadas, que 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 

saliencias na superficie. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam os vergalhoes para 

concreto de acordo com a sua resistencia e padronizam as bitolas. Ha 3 categorias no 

mercado: ago CA 25, ago CA 50, ago CA 60.Os numeros 25, 50 e 60 referem-se a 

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

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

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

obra. O uso de telas soldadas 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). 
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4.4.2 - Preparo do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A qualidade das benfeitorias executadas com concreto nao depende apenas das 

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

contribuem muito para garantir a qualidade e a economia desejada. 

1- Dosagem do Concreto 

O concreto e uma mistura dos varios componentes, em determinadas 

proporcoes, chamadas de dosagem ou trago, na linguagem da construgao civil. O trago 

varia de acordo com a finalidade de uso e com as condigoes de aplicagao. Os tragos 

sao medidos de acordo com o saco de cimento ou latas de 18 litros. 

2- 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 quantidade dos 

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

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

3- Execugao das 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 qualidade 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, fibra de vidro, ago, plastico.As formas 

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

da forma, que evita a deformagao e resiste ao seu peso. O caixao da forma e feito com 

chapas de madeira compensada. Na estruturagao podem ser usadas pegas de madeira 

serrada ou madeira bruta. Quanto ao acabamento da superficie, existem dois tipos de 

chapas no mercado: plastificadas e resinadas. O aprove'rtamento medio das 

plastificadas e de 15 vezes, enquanto o das resinadas e de 4 a 5 vezes.O travamento e 

o escoramento das formas requerem muitos cuidados. Dependendo do tamanho do vao 

ou do peso do concreto a ser suportado, e necessario usar pes mais robustos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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madeira serrada, como tabuas, vigas ou ate pranchoes. As madeiras brutas podem 

substituir as serradas no escoramento e, eventualmente, no travamento. Mas e 

desaconselhavel o seu uso em outras fungoes, como o encaibramento das lajes, por 

exemplo. O travamento, o alinhamento, o prumo e o nivelamento das formas devem ser 

conferidos antes da concretagem, para evitar deformagoes no concreto.As ferramentas 

necessarias para a execugao de uma forma sao: serrote, martelo de carpinteiro, prumo, 

linha, mangueira de nivel e, eventualmente, uma bancada para bater as formas. 

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

• Formas para Lajes 

Sao constituidas de um piso de tabuas de 1" apoiadas sobre uma trama de 

pontaletes horizontais, transversais, e longitudinais, estes por sua vez apoiam-se nos 

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

os verticals formando um quadriculado de 0,90m a 1,00m. Quando a distancia do piso a 

laje for maior que 3,00 m e necessario um sistema de travessas e escoras para evitar 

flambagem dos pontaletes, ao receberem a carga de concretagem. 

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

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

mudando o trago antes feito para se conseguir atingir uma certa resistencia, que nao 

sera mais alcangada caso haja vazamento. Uma forma de evitar que isto ocorra e tapar 

estas aberturas com raspa de Madeira. 

• Formas para os pilares 

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

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

para permitir a ligagao dos ferros de um para outro pavimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Formas para as vigas 

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

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

pontaletes verticals como as lajes. 

Foto 3-Forma para viga e pilar 

4- Execugao da armadura 

A execugao da armadura compreende as seguintes operagoes: corte, 

dobramento, amarragao, posicionamento, conferencia. As principais 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 extremidades dos vergalhoes 

longitudinals devem ser dobradas em forma de gancho, para garantir sua ancoragem 

ao concreto. As lajes concretadas no local tern vergalhoes nos sentidos de 

comprimento e da largura, formando uma tela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura - 1 

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, chamada de ferro negativo. 

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

vergalhoes sao amarrados uns aos outros com arame cozido. O transpasse (ou 

trespasse) da emenda deve ter um comprimento de oitenta vezes o diametro do 

vergalhao. As armaduras devem ser ter um recobrimento de no minimo 1 cm para se 

evitar corrosoes.Para garantir que a armadura fique a essa distancia Dompra da 

superficie, sao usados espagadores (pequenas pegas de argamassa de cimento e areia 

fixados na armadura). As ferramentas necessarias para a confecgao de armaduras sao: 

tesourao, serra de arco, torques, alavanca para dobrar, bancada com pinos. 

Figura - 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5- Mistura do concreto 

O concreto pode ser misturado de tres modos: manualmente, em betoneiras. em 

usina. 

Mistura manual do concreto 

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

cimento, com uma pa ou enxada mexa a areia e o cimento ate formar uma mistura bem 

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

sobre essa camada, misturando tudo muito bem, faca um monte com um buraco (coroa) 

no meio, adicione e misture a agua aos poucos, evitando que escorra. 

Concreto misturado em betoneira 

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

betoneira adicione metade da agua e misture por um minuto ponha o cimento por 

ultimo, ponha a areia e o resto da agua. Os materiais devem ser colocados com a 

betoneira girando e no menor espaco de tempo possivel. Apos a colocacao de todos os 

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

Concreto misturado em usina 

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

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

viavel para quantidades acima de 3 metros cubicos, e para obras nao muito distantes 

das usinas ou concreteiras, por questao de custo. 

6- Concretagem 

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

lancamento nas formas e o seu adensamento dentro delas. A concretagem deve ser 

feita no maximo uma hora apos a mistura ficar pronta. Nessa etapa e importante a 

presenca de um profissional experiente. O transporte pode ser feito em latas ou 

carrinho de mao, sem agitar muito a mistura, para evitar a separacao dos componente. 

As formas devem ser limpas antes da concretagem. As formas tern de ser molhadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para que nao absorvam a agua do concreto. Esse nao deve ser lancado de grande 

altura, para evitar que os componentes se separem na queda. 

A concretagem nunca deve parar pela metade, para evitar emendas, que ficarao 

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

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

de madeira ou barra de 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 

durabilidade.As ferramentas necessarias para a concretagem sao: pa, enxada, carrinho 

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

7- Cura e desforma do concreto 

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

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

durabilidade 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, evitando choques 

ou pancadas, para nao estragar as formas e para nao transmitir vibragoes ou esforgos 

ao concreto. O escoramento das formas de lajes ou vigas so deve ser retirado 3 

Errado Certo 

Figura - 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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semanas apos a concretagem.As ferramentas necessarias para a desforma sao: 

Martelo de carpinteiro, pe-de-cabra e serrote. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.3 Concreto Magro 

E um concreto simples, aplicado para lastro de piso, ou sob sapatas, que tern 

funcao impermeabilizante e de regularizagao. Os tracos normalmente utilizados sao 

1:4:8 ou 1:5:10 (Cimento: areia: brita). A espessura e variavel de 5 a 10 cm. 

A aplicagao deve ser precedida de preparacao do terreno, esta preparagao e 

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

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

Foto 4-Nivelamento do piso sobre concreto magro 

4.4.4 Lajes Pre-moldadas 

O painel da laje e basicamente constitufdo de vigas de pequeno porte (vigotas), 

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

aplicada uma camada de concreto de cobertura com o minimo de espessura de 3 cm 

de espessura. 
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As vigotas sao colocadas no sentido da menor direcao da pega. 

A principal vantage desse tipo de laje, e o reduzido emprego de madeiramento 

para formas e cimbramento. 

£ importante saber que a primeira vigota na 

o e encostada na parede lateral, pois se comeca com um bloco apoiado na 

pa rede e na primeira vigota. 

Foto 5-Reforgo em laje pre-moldada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.4.1 - Montagem 

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

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

ser apoiadas na propria cinta de amarragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0 PATOLOGIA DO CONCRETO ARMADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto e um material formado por cimento, agregados e agua no qual, 

algumas vezes, entra um quarto componente, os aditivos, que as vezes e necessario 

obter altas resistencias iniciais, ausencia de retragao de secagem, leve e controladas 

expansdes, elevada aderencia ao substrato, baixa permeabilidade e outras 

propriedades normalmente obtidas a custa do emprego de aditivos e adicoes tais como 

plastificantes, redutores de agua, impermeabilizantes, escoria de alto forno , cinza 

volante, microsilica e, via de regra, baixa relacao agua/cimento. Nao e de estranhar, 

portanto, que os defeitos de cada um desses materiais possam influir, 

desfavoravelmente, sobre as caracteristicas mais importantes do concreto: resistencias 

mecanicas, estabilidade e durabilidade. 

5.1 PRINCIPAIS MANIFESTAQOES PATOLOGICAS 

De forma geral, costuma-se separar as consideracoes em dois tipos: as que 

afetam as condigoes de seguranga da estrutura (associadas ao estado limite ultimo ) e 

as que comprometem as condigoes de higiene, estetica., etc. ou seja, as denominadas 

condigoes de servigo e funcionamento da construgao ( associadas aos estados limites 

de utilizagao ). Abaixo estao relacionados os principals agentes causadores das 

patologias no concreto: 

Erros de Projeto Estrutural 

As principals causas de deterioragao de estruturas, decorrentes de erros de projeto 

estrutural sao: 

- Falta de detalhes ou detalhes mal executados; 

- Cargas ou tensoes nao levadas em consideragao no calculo estrutural; 

- Falta, ou projeto deficiente de drenagem; 

- Efeito da fluencia do concreto, nao levados em conta; 

- Agoes climaticas e acidentais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Emprego de Materiais inadequados 

Os materiais deverao ser criteriosamente conhecidos, de acordo com ensaios 

previos, de maneira a caracteriza-los, conforme Normas e Procedimentos dos mesmos, 

em relacao as caracteristicas do projeto, utilizacao e condigoes ambientais, a que 

estarao sujeitos, ou seja, a realizagao de controle tecnologico durante a execugao. 

Erros de Execugao 

Relacionamos as principals causas de deterioragao de estruturas de concreto 

decorrentes de erros de execugao: 

- Ma interpretagao das plantas e/ou detalhes, por parte do pessoal de campo; 

- Falta de limpeza das formas; 

- Ma colocagao da armadura, com falta de cobrimento adequado, ma distribuigao; 

- Langamento, adensamento; 

- Recalques diferenciais; 

- Descimbramento e desforma; 

- Segregagao do concreto; 

- Retragao hidraulica, durante a pega do concreto, por perda d'agua; 

- Vibragoes produzidas por trafego intenso, cravagao de estacas, impactos ou 

explosoes nas proximidades da estrutura. 

Uso 

O uso inadequado das estruturas de concreto, podem acarretar danos, 

principalmente devido a falhas de operagao e manutengao, utilizagao inadequada das 

edificagoes para fins nao previstos, e sobrecargas nao previstas em projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acoes do Meio Ambiente 

As acoes do meio ambiente sao devidas a agentes climaticos (temperatura e 

umidade, compreendendo agoes de alternancias de temperaturas que provocam o 

congelamento e o degelo da agua no interior do material e de molhagem e secagem, da 

radiagao solar - efeitos fotoquimicos etc. ) e agentes quimicos ( presenga de ions 

agressivos ao concreto no meio fluido que o envolve ). 

Para iniciar-se o processo de degradagao do concreto, tern que haver uma interagao 

entre o meio e o concreto, interagao esta que depende da permeabilidade, tipo e forma 

geometrica do elemento de concreto, alem, e claro, do tipo de agressividade. 

Os principals tipos de meio ambiente agressivo, caracterizados atraves do tipo de 

atmosfera sao: atmosfera urbana, industrial e marinha. As atmosferas urbanas e 

industrial contem normalmente impurezas em foram de oxido de enxofre, fuligem acida 

e dioxido de carbono. Estas impurezas podem gerar a carbonatagao do concreto e 

corrosao das armaduras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 MANIFEST AQOES PATOLOGICAS MAIS COMUNS 

. Movimentagao de Formas e Escoramentos 

Os recalques do subleito ou mau escoramento das formas podem causar trincas 

no concreto enquanto na fase plastica. 

Tais movimentos podem ser causados por: 

• Deformagao das formas, por mau posicionamento, por falta de 

fixagao inadequada, pela existencia de juntas mal vedadas ou de fendas. 

• Inchamento da madeira devido a umidade ou perda de pregos; e 

• Devido ao uso improprio ou excessivo dos vibradores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As medidas preventivas consistem em: 

• Compactar suficientemente o subleito; e 

• Projeto adequado de formas e escoramentos, 

• Utilizar madeiras com qualidade razoavel. 

Foto 6 - Corrosao nas armaduras(caixa d'aqua) 

DIAGNOSTICO 

• Concreto com alta permeabilidade e/ou elevada porosidade; 

• Cobrimento insuficiente das armaduras; 

• Ma execugao; 

• Deficiencia do sistema de impermeabilizagao. 

Foto 7 - Ma execugao (vazios) 



DIAGNOSTICO: 

• Agentes agressivos do ambiente impregnados na estrutura (cloretos); 

• Agentes agressivos incorporados involuntariamente ao concreto durante 
seu amassamento. 

Foto 8-Cobrimento insuficiente da armadura e reforco da caixa d'agua 

D I A G N O S T I C O 

• Dosagem inadequada; 

• Dimensao maxima caracteristica do agregado; 

• Graudo inadequado; 

• Lancamento e adensamento inadequados; 

• Taxa excessiva de armaduras. 

29 



6.0 - SEGURANQA NO TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os trabalhadores receberam informagoes sobre as Condigoes e Meio 

Ambiente de Trabalho, riscos inerentes a sua fungao, uso adequado dos EPI's 

(equipamentos de protegao individual) e EPC's (equipamentos de protegao coletiva), 

existentes no canteiro de obra, visando garantir a execugao de suas atividades com 

seguranga. 

Tomaram-se medidas de protegao coletiva onde se fornecesse riscos de 

trabalhadores ou de projegao de materiais, como: 

- os vaos de acesso as valas possuem fechamento provisorio, constituido de 

material resistente e seguramente fixado a estrutura; 

- na periferia da edificagao, foi instalada protegao contra queda de 

trabalhadores e projegao de materiais. 

- as pontas de vergalhoes de ago foram todas protegidas adequadamente. 

Foi fomecido aos trabalhadores os seguintes Equipamentos de Protegao 

Individual (EPI'S): 

- cordas e oculos; 

- botas; 

- Luvas de borracha e couro; 

- protegao para ouvidos. 

- capacetes. 

- Mascaras descartaveis 



7.0 - ASPECTOS GERAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O J E T O 

Os servigos foram realizados em rigorosa observancia as indicacoes constantes 

dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediencia as prescricoes e 

exigencias referidas nas especificacoes. 

A construtora tern a obrigacao de manter o canteiro de obras em bom estado. Se 

para a realizagao da obra e seus complementos, forem necessarios detalhes de 

servigos por ventura nao incluida como parte do projeto, a construtora fica obrigada a 

executa-los, sempre sob a dependencia de aprovagao por parte da fiscalizagao. 

A S S I S T & N C I A T E C N I C A E A D M I N I S T R A T I V A 

Para perfeita execugao e completo acabamento das obras e servigos, a 

construtora obrigou-se a manter sob sua responsabilidade no canteiro de obras, 

pessoal qualificado, como corpo tecnico necessario, qualidade do material e a prestar 

toda assistencia tecnica e administrativa suficientes para imprimir andamento 

conveniente aos trabalhos consoante ao cronograma fisico. 

O R I E N T A Q A O G E R A L E F ISCALIZAQAO 

A construtora e obrigada a facilitar a meticulosa fiscalizagao dos materiais de 

execugao das obras e servigos, facultando a fiscalizagao o acesso a todas as partes da 

obra contratada. 

Obriga-se do mesmo modo a simplificar a fiscalizagao em depositos e armazens 

onde encontrarem materiais destinados a construgao. 

INSTALAQAO E A D M IN 1STRAQAO DA O B R A 

A obra tern as instalagoes provisorias ao seu bom funcionamento, portaria, 

barracao, sanitarios, agua, energia eletrica, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foi de responsabilidade da construtora o fornecimento de todo ferramenta, 

maquinaria, aparelhamento adequados a mais perfeita execugao dos servigos 

contratados. As medidas de protegao aos empregados e a terceiros durante a 

construgao, obedeceram ao disposto nas "Normas de Seguranga de Trabalho nas 

Atividades da Construgao Civil". 

A administragao da obra foi exercida por um engenheiro responsavel tecnico, 

residente, para perfeita execugao das obras que, para o bom desempenho de suas 

fungoes, contou com tantos funcionarios quantos fossem necessarios ao bom 

andamento da administragao. 

R E S P O N S A B I L I D A D E T E C N I C A 

A construtora assumiu integral responsabilidade pela perfeita execugao e 

eficiencia dos servigos que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos, instrugoes 

de concorrencia e demais documentos tecnicos fornecidos, bem como pelos danos 

decorrentes da realizagao de ditos trabalhos. 

Correu por conta exclusiva da construtora a responsabilidade de quaisquer 

acidentes de trabalho, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de 

caso fortuito e por qualquer causa, a destruigao ou danificagao da obra em construgao 

ate a definitiva aceitagao da mesma pelo contratante, bem como idealizagoes que 

possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos do servigo contratado, ainda que 

ocorridos na via publica. 

E Q U I P A M E N T O S DE C O M B A T E E P R E V E N Q A O A INCENDIO 

Conforme as exigencias do Corpo de Bombeiros da Cidade foram adotadas os 

seguintes sistemas de protegao contra incendio: 

- Extintores portateis 

- Sistema de alarme manual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.0 - DADOS DA OBRA 

8.1 Canteiro de obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-ORGANIZAQAO DO CANTEIRO - A organizacao do canteiro de obra e fundamental 

para evitar desperdicios de tempo, perdas de materiais e mesmo defeitos de execugao 

e falta de qualidade final dos servigos realizados. Para o mesmo existe a NR 18, 

elaborada em conjunto por construtoras, trabalhadores e governo, estabelecendo 

diretrizes e exigencias diversas. 

- PLANEJAMENTO DO CANTEIRO - Com a planta do terreno em maos, demarca-se o 

local de implantagao da casa. Com a ajuda do arquiteto e construtor, define-se onde 

devem ficar o barracao de alojamento e o deposito de materiais e ferramentas. 

Observar a melhor posigao tambem para a chegada de caminhoes, lembrando que o 

descarregamento de materiais pode ser feito por suas laterals ou por basculamento de 

cagamba. Para os materiais a granel, como areia e pedra, e preciso determinar um local 

(baia) que nao atrapalhe o desenvolvimento do trabalho, mas que seja de facil acesso e 

evite desperdicios. 

Quanto mais planejado, melhor sera o desempenho dos servigos. Por isso, e 

importante definir com os construtores as estrategias para realizar os trabalhos no 

canteiro: se serao usadas ferramentas proprias ou se elas estao incluidas nos custos 

de execugao; se havera necessidade de alugar escoramentos ou comprar madeira para 

andaimes; se os trabalhadores precisarao de equipamentos de protegao individual 

obrigatorios por lei, alem de varias outras providencias. 

E preciso pensar no fluxo de materiais pela obra, prevendo os trajetos feitos 

pelos carrinhos de mao e giricas (especie de carrinho que carrega mais material); quais 

os servigos que poderao causar conflitos quando executados simultaneamente; e se o 

estoque de materiais de acabamento nao sera afetado pelo trafego de pessoas e 

materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O escritorio, a sala do mestre e estagiarios, o alojamento para os operarios com 

cozinha ja existiam no galpao e so foram recuperados. O almoxarifado foi colocado 

nunha parte do galpao onde o lugar e amplo e central o que permite uma boa recepgao 

de mercadorias assim como uma boa distribuicao de materiais e equipamentos. Devido 

ao amplo espaco que possui, o rodizio do cimento e sempre obedecido, os cimentos 

mais antigos sao utilizados primeiros que os novos, tendo assim um tempo de detengao 

pequeno.Sao empilhados em cima de paletes de madeira distantes do solo e das 

paredes, o que evita o ataque da umidade, essas precaugoes sao para importantes 

para evitar que os graos de cimento sejam hidratados precocemente. 

O local de armazenamento era mantido sempre limpo, seco e com controle da 

ordem de recebimento dos lotes de materiais, possibilitando o uso destes sempre na 

ordem cronologica de chegada na obra. 

Nao foram executadas medigoes para esse servigos pois para essa etapa foi 

destinada um verba para construgao e aparelhagem do canteiro de obras e escritorio. 

Agua e Esgoto 

O uso da agua e intensivo para preparar materiais no canteiro. Ela serve 

tambem para a higiene dos trabalhadores e deve estar disponivel em abundancia. 

Se a obra nao contar com rede publica de abastecimento, que exigira a instalagao de 

um cavalete de entrada com registro, e preciso providenciar um pogo, prevendo-se uma 

bomba ou somente um sarrilho para retirar a agua. Lembrar ainda que o uso sanitario 

da agua gera esgotos. Se nao houver coleta de rede publica, sera necessaria uma 

fossa. 

Tanto a alimentagao de agua para todos os servigos e para as instalagoes 

sanitarias provisorias da obra como o destino dos esgotos foi feita atraves de ligagao 

com a rede existente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Instalacao Eletrica 

£ necessario esquecer as gambiarras e os fios eletricos pendurados no ambiente 

de trabalho, nada seguros. Nao custa exigir cuidado nesse tipo de instalacao, desde a 

entrada de energia no terreno ate a sua distribuicao e iluminagao das frentes de 

trabalho. Deve-se procurar saber se existem equipamentos que exigem instalagoes 

eletricas mais sofisticadas. 

A ligagao provisoria para funcionamento do canteiro de obras foi feita conforme 

as exigencias da concessional local. Os pontos de alimentagao de energia foram 

disponibilizados com a capacidade necessaria para atender a demanda da obra. E foi 

aproveitada a estrutura existente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.2 Materiais e equipamentos 

CIMENTO 

Cimento utilizado: 

Portland Nassau CP II - Z - 32. 

Empilhados com altura maxima de 10 sacos, abrigado em local protegido das 

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

TIJOLOS 

Tijolos ceramicos com (08) oito furos. As paredes ja foram praticamente todas 

feitas quando da construgao restando apenas as da expansao e divisoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ALUMfNIO 

Portas e portoes para escritorio e setores de cargas e descarga, substituidos de 

madeira por aluminio. 

CONCRETO 

O concreto foi produzido in loco pelos proprios operarios, com auxilio de 

betoneiras. Sua mistura se deu de duas formas, manual e mecanica. A primeira com 

base na NBR 6118, da ABNT, na qual autoriza o preparo manual do concreto 

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

quando a betoneira utilizada estava em manutengao. Ja as misturas mecanicas, foram 

feitas com maquinas da propria obra denominadas de betoneiras. 

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

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

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

da agua de amassamento) ate o langamento, pois nao deveria ser superior ao tempo de 

pega. 

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

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

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

baixa resistencia, as trincas e fissuras, corrosao da armadura. O principal cuidado que 

se deve tomar para obter uma cura correta e manter as argamassas e os concretos 

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

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

colocando tabuas ou chapas de madeira molhadas sobre a superficie, de modo a 

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

minimo de sete dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AGREGADOS 

Foram utilizadas para preparagao do concreto as britas 19 e 25 ( 19mm e 

25mm.) e areia lavada do ho da Paraiba.Este material granular sem forma e sem 

volumes definidos, geralmente inertes, de dimensoes e propriedades adequadas para o 

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

concreto de boa qualidade. Caracteristicas como porosidade, absorcao d'agua, 

composicao granulometrica, forma e textura superficial das particulas, resistencia 

mecanica e presenga de substancias nocivas, foram levadas em consideragao em toda 

e qualquer utilizagao. Por isso, agregados graudos e miudos eram cuidadosamente 

inspecionados atraves de peneiramento. 

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

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

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

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

reduzem o efeito da retragao. Portanto, estas duas fungoes, dentre outras, tornam o uso 

dos agregados na construgao civil algo de sumo importancia. 

FERRAMENTAS 

A todo instante eram utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Pas; 

• Picaretas; 

• Carros de mao; 

• Colher de pedreiro; 

• Prumos; 

• Escalas; 

• Ponteiros; 

• Nivel; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ago 

Utilizado nas pegas de concreto armado, usou-se CA - 50 e o ago CA - 60, com 

diametros conforme especificados no projeto. 

Agua de amassamento 

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

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

concreto. 

CERAMICA 

Nos sanitarios, vestiarios e cozinha foram empregados azulejos da Elizabete, na 

cor branca (30 X 30 cm) segundo detalhe especifico. Os azulejos foram colocados em 

toda area de servigo. 

1) Colocagao 

A base deve estar preparada para receber os azulejos (chapriscada e embogada), 

foram assentados com argamassa industrializada propria para assentamento ceramico. 

2) Juntas 

As juntas sao secas, retas e rigorosamente de nivel e prumo. 

Foto 9 - colocagao da ceramica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.3 CHAPISCO / EMBOQO / REBOCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Chapisco 

Sobre as superficies de alvenaria, laje de forro e outras pegas de concreto , tais 

como vigas ou pilares que receberam aplicacoes de massa , foram aplicados 

revestimentos em chapisco constituido de argamassa de cimento e areia peneirada no 

trago de 1:3, langado a colher, com forga suficiente a permitir uma perfeita aderencia 

em camada homogenea e bastante aspera. 

2) Embogo 

O embogo so foi iniciado apos a completa pega da argamassa das alvenarias e 

chapisco, como tambem depois de embutidas todas as canalizagoes que por elas 

passam. 

Antes de aplicado o embogo a superficie foi abundantemente molhada. 

A espessura do embogo nao ultrapassou 15 mm, de modo que com a aplicagao 

de 5mm de reboco, o revestimento da argamassa nao ultrapassasse 20 mm ( 25 mm 

com a inclusao da espessura do chapisco). 

O embogo de superficies externas foi executado com argamassa de cimento, cal 

em pasta e areia fina peneirada, no trago 1:2:5 ou com argamassa de cimento e areia 

no trago 1:6. 

3) Reboco 

O embogo devia estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco, as 

impurezas visiveis como raizes, pontas de ferro da armagao da estrutura e outros, eram 

removidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A superficie do embogo era abundantemente molhada antes de aplicado o 

reboco, que nao ultrapassava a espessura de 5 mm . 

Algumas paredes foram refeitas, essas paredes foram usados os tragos acima. 

Foto 10-Reboco da guarita. 

Pintura antioxidante 

Foi aplicado na recuperagao das armaduras oxidadas e tambem nas estruturas 

metalicas, depois de serem feitas as providencias inicias, limpeza e retirada de todo 

material proveniente da oxidagao.Depois desse processo e feita outra pintura com um 

adesivo, que ira servir de ponte de aderencia para o novo concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MAO-DE-OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O quadro de operarios desta obra e composto da seguinte forma: 

Quantidade Fungao 

01 Mestre de Obra 

07 Pedreiro 

12 Servente 

01 Encarregado 

02 Carpinteiro 

01 Auxiliar de Escritorio 

01 Eletricista 

01 Aux. de Eletricista 

02 Encanador 

01 Almoxarife 

Tabela - 3 

Foto 11-Vistas externas do galpao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9.0 - Metodologia e desenvolvimento do estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi desenvolvido no periodo entre o dia 20 de fevereiro de 2006 ate o 

dia 29 de abril do mesmo ano, todos os servigos desenvolvidos pelo estagiario eram 

fiscalizados pelo engenheiro responsavel. As atividades eram na parte de medigao 

dos servigos executados tanto pela construtora como tambem por subempreiteiros. 

O Servigo 

No inicio da obra foi feito um levantamento para determinar qual era o estado de 

conservagao que o galpao existente estava, esse levantamento foi feito atraves de 

uma vistoria feita pelos primeiros estagiarios e engenheiro, detalhando 

minuciosamente os itens que estavam faltando ou que estavam deteriorados, foi 

preenchida uma planilha que continha todos os itens e sua situagao. Esse servigo foi 

feito em uma semana, nas semanas seguintes os trabalhos foram so de medigao. 

Os servigos executado pelos estagiarios era o de medigao dos servigos 

executados na obra, todos os dados eram computados e demonstrados em forma de 

planilhas, que traziam informagoes como : local , executor , tipo de servigo , data, 

projeto demonstrative, alem de dimensoes , area , volume , quantidade. 

Dentre os servigos executados estao : Retirada de bacia sanitaria, bide , granito 

do piso e paredes dos banheiros, demoligoes de alvenaria em tijolos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz e 1 vez, 

demoligoes de lajes e de concreto armado, areas de raspagem, imunizagao e pintura 

de madeiras, retirada limpeza e recolocagao de telhas, desmatamento , raspagem e 

destocamento do terreno, recuperagao das armaduras com utilizagao de pintura anti 

corrosiva, recuperagao das estruturas metalicas, construgoes em alvenarias de Vz e 1 

vez e pilares , vigas de concreto armado, volume de entulho retirados, areas de 

regularizagao de pisos, assentamento de esquadrias, escavagoes em solo de varias 

categorias, dentre outros. 

Todos os servigos eram medidos e marcados em plantas ou em croquis, que 

retratavam os locais onde os servigos foram executados, as medigoes eram 

arquivadas em arquivos no computador e em pastas discriminadas por medigao. 
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A Medigao 

As medigoes eram apresentadas diariamente ao engenheiro responsavel, e 

quinzenalmente eram mostradas aos fiscais da cinep, que iam ao campo conferir 

todos os dados coletados, depois da revisao das medigoes e se as medigoes 

estivessem corretas o dinheiro entao era liberado pelo estado. Esse servigo era de 

muita responsabilidade para os estagiarios pos em alguns casos os indicios dos 

servigos como demoligoes nem sempre eram visiveis, e entao os fiscais tinham que 

acreditar na palavra dos estagiarios. 

Erros na Medigao 

Como em toda atividade que se executa pela primeira vez, ha uma ocorrencia de 

erros, erros esses que foram minimizados quase que em cem por cento nas medigoes 

posteriores, os erros eram de pouca magnitude, quase que em todas as vezes os 

erros foram na ordem de centimetros a mais ou a menos do que os executados na 

verdade, isso ocorreu porque as vezes algumas dimensoes eram retiradas das 

plantas antigas que nao retratavam fielmente as dimensoes encontradas no campo. 

Um erro que foi observado de maior importancia foi o no desmatamento e 

limpeza do terreno, esse erro foi porque as medigoes foram feitas em suposigoes de 

areas e feita com trenas de 50 metros, a corregao foi feita com um topografo com uso 

de estagao total. 

Erros no projeto 

Existiram alguns erros de execugao devido a erros existentes nos projetos 

arquitetonicos, esses erros resultaram em varias demoligoes. Todos os servigos 

executados foram medidos, porem, nao entraram na medigao do mes referente, e o 

dinheiro que iria ser pago por esse servigo nao foi liberado, sendo colocado no 

aditivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os Estagiarios 

Na obra existiam dois estagiarios que faziam todas as medigoes, essas 

medigoes eram conferidas pelo engenheiro da construtora HGM, alem disso, os 

estagiarios tambem executavam varios levantamentos para compras de materiais, 

alem de serem responsaveis tambem pelo recebimento e conferencia dos materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10 - CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da experiencia obtida neste estagio foi possivel afirmar que o 

conhecimento pratico adquirido nas obras quase sempre e simples, de pouca 

complexidade e muitas vezes problemas que pareciam ser grandes sao resolvidos de 

forma simples, isto foi possivel porque nesta obra todos podiam participar dando sua 

opiniao,mestres de obra, pedreiros e estagiarios, podiam dar suas opinioes que elas 

eram discutidas e se fossem aceitas eram executadas. 

Muitos servigo foram repassados para nos, estagiarios, cada estagiario era 

responsavel por um servigo, tanto na parte de execugao como no providenciamento de 

materiais necessarios para a execugao do servigo. 

Nas construgoes deve-se fazer uma analise minuciosa a respeito da economia, 

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

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

pois como ja foi dito esses servigos sao onerosos e geram uma ma impressao para 

construtora. 

Finalmente posso afirmar que, como estagiario, foi muito valido, pois pude ver na 

pratica o que apenas havia visto na teoria em varias disciplinas, alem de ter ampliando 

meus conhecimentos, fiz novas e boas amizades e estive constantemente entre 

discussoes sobre melhor forma de executar os servigos, acertamento de contratos e 

compra de materias, pude sentir o que o engenheiro vai deparar na sua vida 

profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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