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A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio de estagio supervisionado referente ao curso de Engenharia Civil 

da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, sob a orientacao do professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jose 

bezerra e com inicio no dia 13/03/2006 e termino no dia 13/06/2006 com uma carga horaria 

de 20 horas semanais, totalizando 240 horas, sendo realizado na construcao de casas populares 

do bairro da Gloria, em Campina Grande sob administracao do Engenheiro Civil Denison 

Palmeira Ramos, CREA/PB-2537/D, visando a integracao aluno/mercado de trabalho bem 

como combinar a teoria vivenciada durante todo o curso de Engenharia Civil com a pratica de 

Construcao Civil. 

Entre a teoria vista no curso de Engenharia civil e a pratica observada durante o estagio 

podemos destacar disciplinas como concreto armado onde foi possivel observa na pratica todo 

o processo de locagao dos pilares, ate sua armacao desde o corte dos ferros pelo ferreiro ate 

sua armacao com os estribos e colocacao no local, foi possivel tambem observa todo o 

processo de concretagem desde a o processo de fabricacao do concreto pelo betoneiro ate a 

sua colocacao nas formas. 

Foi possivel observar tambem a parte de retirada das formas. tudo isso tanto para laje 

como para pilar. Outra disciplina que sua pratica foi muito bem observada foi Drenagem, onde 

foi possivel observa todo o processo de locacoes, escavacao, colocacao da tubulacao de esgoto 

e drenagem de aguas pluviais. Ja na parte de acabamento foi possivel observar o levantamento 

de alvenaria, colocagao de esquadrias, reboco, a maior parte da instalacao hidraulica. 

concretizando mais ainda os conceitos adquiridos na disciplina construcao de edificios, onde 

foi possivel observamos outros pontos interessantes que sao abordados na disciplina como: 

acompanhamento de cronograma fisico-financeiro, com comprimento de etapas nas datas 

previstas, medicoes de servicos entre outros. 
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Deste modo esse estagio tern a finalidade, de fazer com que tudo aquilo que foi visto 

em sala de aula fique mais concreto para o aluno, facilitando assim todo o aprendizado e 

aperfeicoar o aluno nas tecnicas da construcao civil, possibilitando tambem conhecer os 

materials e equipamentos atualmente empregados nesta ciencia. 

Foi observada a relacao entre o administrador da obra e os operarios, ja que e de 

extrema importancia que ambos tenham a melhor interacao, pois assim sendo ocorre-se uma 

maior produtividade em menor tempo e tambem um aumento da motivagao dos empregados, 

levando-os a executar suas tarefas com um menor desperdicio e conseqiientemente com maior 

eficiencia. 

E desta forma fazendo valer o conceito de estagio, que e o de apresenta para o futuro 

profissional aquilo que ele vai enfrenta na vida pratica e fazer com que ele entenda que tudo 

aquilo visto em sala de aula e de grande importancia para o seu desempenho profissional 

futuro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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l .OINTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

responsavel pelo gerenciamento de uma grande quantidade de recursos humanos e financeiros. 

A administracao desses recursos deve ser feita de forma racional a fim de reduzir os custos ao 

maximo possivel. Uma boa administracao dessa atividade comeca com um bom planejamento 

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

obtencao de exitos nas atividades desenvolvidas. 

O desperdicio nas industrias de construcao civil brasileira e um fator de grande 

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

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

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

perdas estao principalmente associadas a ma qualificacao da mao-de-obra utilizada, projetos 

mal elaborados, planejados e orcados. 

Atualmente grande parte dos rejeitos da construcao civil esta sendo reutilizada, para 

tentar reduzir-se a quantidade de materials desperdicados. O tipo de reutilizacao varia de 

acordo com o tipo de material. 

O presente relatorio tern como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante 

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

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

obras, materials empregados e utilizagao racional de materials e servicos de operarios. 

• Plantas e Projetos; 

• Quadro de Ferragens; 

• Montagem e colocacao de armadura; 

• Montagem e colocacao das armaduras e formas; 

• Questoes de prumo e esquadro; 

• Concretagem de lajes e vigas; 

• Consumo de cimento; 

• Retiradas de formas; 

Este estagio supervisionado tern por finalidade: 



• Aplicacao na pratica, da teoria adquirida no curso ate o momento; 

• Aquisicao de novos conhecimentos gerais e termos utilizados no cotidiano da 

construcao civil; 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que 

possam vir a surgir no decorrer das atividades; 

• Desenvolvimento do relacionamento com as pessoas envolvidas no trabalho. 
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2.0 O B J E T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio e muito importante na formacao de um profissional, e a unica oportunidade de 

o aluno colocar em pratica o que ele viu na faculdade. Nao so colocar seus ensinamentos em 

pratica, mas tambem absorver muitos outros, na convivencia com os mestres-de-obras, 

ferreiros e com os pioes, pois cada um destes, devido a sua vasta experiencia na pratica tern 

muito a nos ensinar. Eles nos ensinam os chamados "macetes", os quais significam, por 

exemplo, uma maneira mais facil e economica de se fazer algum servico, nao deixando de 

lado a seguranca. 

O estagio tern por objetivo promover a interacao entre aluno e mestre-de-obras, aluno e 

ferreiros, em fun, generalizando, entre aluno e a obra. Com o estagio o aluno sente na pele 

como e na real, ou seja, o que ele vai encontrar pela frente. 

O estagio curricular tem tambem como principal objetivo complementar o aprendizado 

dos alunos que queiram ingressar no mercado de trabalho unindo os conhecimentos adquiridos 

na universidade com a pratica. 
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3.0 R E V I S A O B I B L I O G R A F I C A 

3.1 A Industria da Construcao Civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

(construcao de edificios residenciais e comerciais, reformas, etc.), embora tambem englobe, 

de acordo com o Diagnostico Nacional da Industria, a Construcao Pesada (construcoes de 

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

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

metodos seguidos 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. 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 paises 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 transigao. 

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, iludido 

por promessas de uma vida mais facil e salarios compensadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 Tipos de contrato de mao de obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

necessidade de estabelecer ligacao 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 da obra e de acordo com o 

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

mais vantagens. 

3.3 Elementos 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. Auxiliares - Sao os elementos utilizados durante a construgao da obra, tais como: 

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

3.4 Fases da construgao 

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, e envolvem, entre outras atividades: a verificagao da 

disponibilidade de instalagoes provisorias; as demoligoes, quando existem 

construgoes remanescentes no local em que sera construido o edificio; a retirada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de entulho e tambem. o movimento de terra necessario para a obtengao do nivel 

de terreno desejado para o edificio. 

2. Fase dos Trabalhos de execugao: Sao os trabalhos propriamente ditos, que 

envolvem a abertura das valas, execugao dos alicerces, apiloamento, fundagao das 

obras de concreto. entre outros. 

3. Fase dos Trabalhos de acabamento: Sao os trabalhos finais da construgao 

(assentamento das esquadrias e dos rodapes; envidragamento dos caixilhos de 

ferro e de madeira; pintura geral; colocagao dos aparelhos de iluminagao; 

acabamento dos pisos; limpeza geral). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5-Desperdicio 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 

agiomerante 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 cal (100%) e da areia (15% a 30%), dependendo dos tragos 

avaliados (LEVY & HELENE, 1997). 

Tendo em vista a grande diversidade dos materials 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, 
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como os domiciliares. A quantidade expressiva dos componentes do entulho aumenta o 

impacto ambiental, pois alem de incidir em um consumo de materiais acima do indispensavel 

a producao de um certo bem, esses residuos sao depositados aleatoriamente no meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.1-Principais tipos de perdas na construcao 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 superproducao - produgao de argamassa e/ou concreto em quantidade 

acima do necessario. 

Perdas no processamento in loco - nas incorporates, 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 

condominios, 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. 

3.6 - Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construgao civil 

3.6.1 - Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno, de acordo com Borges(1972), se resume na capinagao para livra-

lo da vegetagao. O Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local 

adequado. 

3.6.2 - Canteiro de Obras 

Segundos Marinhos, canteiros de obras sao instalagoes provisorias que dao suporte 

necessario para a execugao da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Normalmente e constituido de barracoes. cercas ou tapumes, instalagoes provisorias de 

agua, energia eletrica e equipamentos, tanques para acumulo de agua e ferramentas, etc. 

A organizagao do canteiro de obra e de fundamental importancia 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. 

Quanto melhor 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

3.6.3 - 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 deve 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 municipals de obras, cabendo ao engenheiro marcar no solo os 

demais elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infringir 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, o que permitira obter exatidao no 

alinhamento dos demais edificios componentes do conjunto (Pianca, 1967). 
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3.6.4 - Movimento de Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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). 

3.6.5 - 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 fume. 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 abrirem-se cavas no terreno so lido para se construir 

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

de fundagoes sao: fundagao por sapatas, blocos, radiers, fundagoes por caixoes, 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. 

3.6.6 - Infra-Estrutura 

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 fundagao. 

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 14 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 conter o aterro do caixao. 
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3.6.7 - Superestrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 seguranca. 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. 

3.6.8 - 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. 

Tipos de Alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 01 

3.7 - Uso do concreto na construgao civil 

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

basicos: cimento, pedra, areia e agua.Tipos de concreto mais usados: 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 
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magro e na verdade um concreto simples com menos cimento. Ele e mais economico mas so 

pode ser usado em partes da construcao que nao exijam tanta resistencia e impermeabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1 - Componentes do concreto 

1.0- Cimento 

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

denominados adicoes. A sua fabricacao exige grandes e complexas instalagoes industrials, 

como um possante forno 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 sao os seguintes: 

NOME SIGLA (estampada na embalagem) 

CIMENTO PORTLAND comum com adigao CP I-S-32 

CIMENTO PORTLAND composto com escoria CP II-E-32 

CIMENTO PORTLAND composto com pozolana CP II-Z-32 

CIMENTO PORTLAND composto com filer CP II-F-32 

CIMENTO PORTLAND de alto forno CP 111-32 

CIMENTO PORTLAND pozolanico CP IV-32 

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

Normas Tecnicas brasileiras estabelecem 6 tamanhos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A MAN HO 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 

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, 

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

necessario consultar um profissional especializado, pois essa classificagao so pode ser feita, 

com precisao, em laboratorio. 

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 softer 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 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 : quanto maior o numero, mais resistente sera o vergalhao. Os vergalhoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1.1 Preparo do concreto 

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 

2- Calculo estrutural 

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

armado, e preciso defmir 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, aluminio, fibra de vidro, ago, plastico. O travamento, o 

alinhamento, o prumo e o nivelamento das formas devem ser conferidos antes da 

concretagem, para evitar deformagoes no concreto. 
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4- Execugao da armadura 

A execugao da armadura compreende as seguintes operagoes: 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 lages sao submetidos ainda a outros esforgos. Por isso, o 

calculo estrutural determina tambem a colocagao de uma armadura complementar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 02 (montagem das armaduras) 

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

vergalhoes sao amarrados uns aos outros com arame cozido. 

5- Mistura do concreto 

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

6- 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, carrinho de mao ou giricas, sem 

agitar muito a mistura, para evitar a separagao dos componentes. As formas devem ser limpas 
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antes da concretagem. As formas tern de ser molhadas 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. 

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 nao 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 semanas apos a concretagem.As ferramentas necessarias 

para a desforma sao: Martelo de carpinteiro, pe-de-cabra e serrote. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 Lajes Pre-moldadas 

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

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

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

Figura 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9 Lajes Nervuradas 

O Brasil ainda trabalha predominantemente com lajes apoiadas em vigas, mas tern 

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

de industrializagao nao seja igual a de outros paises. Pode-se citar algumas das vantagens: 

1.0 Simplificagao da execugao 

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

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

um piano continuo com recortes somente onde passam os pilares, sem mais nenhuma 

complicagao, exceto se houver desniveis no pavimento ou execugao de capiteis. Ja o sistema 

laje + vigas necessita de formas para vigas nas duas diregoes, complicando bastante a 

execugao das formas. 

2.0 Menor tempo de execugao 

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

no caso em que se usarem formas prontas. 

3.0 Grande liberdade de projeto 

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

4.0 Menor custo 

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

portanto economicamente vantajosa em relagao a outras lajes, especialmente para vaos 

grandes e cargas elevadas, onde a laje nervurada tern uma destacada vantagem sobre as lajes 
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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. 

5.0 Facilita a introducao de doutos de ar-condicionado 

Sem vigas, os dutos tern espago livre para serem dirigidos para qualquer diregao. 

6.0 Melhora-se a condigao sanitaria 

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

frigorificas, por exemplo, pois nos cantos onde as vigas se encontram com a laje 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 cogumelo 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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9.1 Funcionamcnto da Laje Nervurada 

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 flexibilidade, 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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3.10. Desforma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando os cimentos nao forem de alta resistencia inicial ou nao for colocado aditivo 

que acelerem o endurecimento e a temperatura local for adequada, a retirada das formas e do 

escoramento nao devera ser feita antes dos seguintes prazos: 

-> faces laterals 3 dias 

-> retirada de algumas escoras 7 dias 

faces inferiores, deixando-se algumas 

escoras bem encunhadas 14 dias 

desforma total, exceto as do item abaixo 21 dias 

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

A desforma de estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado. evitando-se 

desformas ou retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. 
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3.11 - NR 18 - Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 

Construcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta Norma Regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organizacao, que objetivam a implementacao 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 compativeis 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 corte 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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4.0 METODOLOGIA DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi realizado na construgao Sucesso S/A, sob razao social. A obra esta 

localizada na cidade de Campina Grande, PB, a Rua Terezinha Garcia Ribeiro, S/ n°, Santo 

Antonio. 

4.1 APRESENTACAO (CONJUNTO HABITACIONAL G L 6 R I A I) 

A construgao do conjunto do Gloria I tern o intuito de beneficiar os habitantes da 

cachoeira, situado no Bairro Santo Antonio em campina grande, PB. 

Nela, serao desenvolvidas atividades de com as minimas condigoes de moradia, com 

infra-estrutura, drenagem, habitagao com todas as fases completadas. 

No projeto constam oitenta 408 casas que serao entregues aos seus determinados donos, 

para que possam desfrutar de uma moradia digna. 

O edificio constara de tres tipos de casa: a primeira e uma residencia, a segunda e terrea, 

mas com adaptagoes para deflcientes e a terceira e um duplex. 

Essas tipologias constarao de dois quartos, uma sala de visita, uma cozinha e um 

banheiro (plantas em anexo). A area das construgoes e de aproximadamente de 35 m
2 (area 

util) 

No inicio deste estagio, a construgao encontrava-se com cerca de 330 casa ja prontas, 

restando apenas acabamentos e conclusoes de servigos pendentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2. DADOS DA OBRA 

4.2.1. L O C A L I Z A C A O DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A obra se encontra na zona leste da cidade de Campina Grande. Tendo casas voltadas 

para o poente quanto pra o nascente, e tambem pra o sul e para o norte. Tendo em vista a 

disponibilidade do projeto arquitetonico. 

4.3. C A R A C T E R I S T I C A S DO T E R R E N O 

O terreno apresentava-se com cantos que davam na "pedra" (terreno rochoso) em 

poucos metros, mas tendo tambem trechos que eram aterros de material organico, que por sua 

vez, teve-se que fazer um tratamento para realizagoes das fundagoes. Sendo a limpeza do 

mesmo, feita atraves de maquinas e caminhoes para transportar o entulho, retro escavadeiras. 

e escavagoes manuais. Ve foto abaixo. 

Figura 1 Figura 2 

(Terreno com materia organica) (Terreno com "pedra") 
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4.4. O CANTEIRO DE OBRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A disposicao do canteiro de obras foi projetada de forma a reduzir o numero de 

movimentos dos operarios. As betoneiras foram localizadas proximas aos servigos em 

execugoes, com o intuito de diminuir o transporte dos materiais. 

O cimento e armazenado em local coberto e protegido das intemperies, a areia e a brita 

estao em baias individuals a distancia de tres metros da betoneira, o ferreiro e o marceneiro 

tambem estao dispostos a pequena distancia de onde estao sendo feito os servigos. Ve foto 

abaixo. 

Figura 3 ( canteiro de obra) 

4.5. FUNDACOES DA EDIFICAGAO 

Como a obras sao de pequenas estruturas de casas populares, foram utilizadas fundagoes 

do em alvenaria de pedra argamassada, em alguns casos, com tratamento das vala em solo 

cimento. 
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4.6. C O N C R E T A G E M DAS FUNDACOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tiveram poucas fundagoes em sapatas, havendo-o, so nos duplex. 

Foram ultilizado concreto virado na obras. 

4.7. C O N C R E T O 

4.7.1. RESISTENCIA 

A resistencia caracteristica a compressao de fck = 20 Mpa( aproximadamente) , e os 

ferros sao de CA-60( usados em cintas e para estirbos dos pilares e vigas) e CA-50( usado 

para armaduras passivas dos pilares e vigas). 

4.7.2. C E N T R A L DE PREPARO DO C O N C R E T O 

O concreto foi preparado mecanicamente com betoneira de 600 litros no proprio 

canteiro de obra a qual foi instalada ao nivel do terreno. 

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

transportado em sacos e assim evita-se o desgaste fisico do pessoal que trabalha carregando os 

mesmos. A rede eletrica de alimentagao do equipamento de produgao e realizada a partir do 

quadro parcial de distribuigao e de acordo com a existencia de potencia disponivel para os 

motores do tambor da betoneira e atraves da montagem de disjuntores para evitar acidentes. 

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

funcionamento, o dimensionamento das equipes de transporte e os meios de transportes do 

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

29 



4.8. LANCAMENTO DO C O N C R E T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O langamento do concreto na construgao ocorreu apos as seguintes verificacoes: 

-> conferencia da ferragem e posicao correta da mesma; 

conferencia da forma por meio de prumos e mangueira de nivel; 

-> Procedimento de umedecimento das formas com desmoldante, evitando assim a 

absorcao da agua de amassamento; 

4.9. ADENSAMENTO DO C O N C R E T O 

Utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao. O concreto foi lancado de 

camada em camada de modo que as mesmas nao ultrapassassem % da altura da agulha do 

vibrador, com intuito de movimentar os materiais que compoe o concreto para ocupar os 

vazios e expulsar o ar do material. Para se obter uma melhor ligacao entre as camadas, tem-se 

o cuidado de penetrar com o vibrador na camada anterior vibrada. 
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4.10. ATIVIDADES DO ESTAGIO DESENVOLVIDA P E L O ESTAGIARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos trabalhos do estagiario e fazer um check list em todos os servicos que estao 

sendo executados na obra. A produgao e feita nos diversos setores: pedreiros, serventes, 

carpinteiros, etc. Este servigo e de extrema importancia, pois apos uma avaliagao do servigo 

concluido, o estagiario deve checar se ha algum defeito, e se houver, devera ser avisado ao 

mestre ou ao engenheiro responsavel para que seja corrigido. 

Ha pedreiros trabalhando em diversos setores da obra: assentamento de alvenaria, 

chapisco, embogo, massa unica, fachada, concreto e outros. Para cada tipo de servigos e feita 

uma avaliagao do comprimento, a qual inclui a area e os capeados em metro linear, entao na 

ocasiao das produgoes, conferir nesta pasta o valor do comprimento concluido, de acordo com 

os servigos que foram executados. 

4.10.1. NAS FUNDACOES 

Eram medidas as profundidades das valas para a fiscalizagao da CAGEPA, que liberava 

o trecho, para devida execugao, quando se tinha uma analise em laboratorio da resistencia do 

solo. 

Quando se tinha uma profundidade muito grande (em torno de 1,60 m, considerada 

fundo para a obra), fazia-se um tratamento com solo cimento (no trago de aproximadamente 

de 1:18). Com isso feito, dava-se a sequencia da execugao, atraves da argamassa de pedra em 

torno de 30 cm de atura. 

Esse tipo de fundagao e definido em fungao do terreno onde a edificagao sera 

implantada. Nao ha restrigoes ao uso de nenhum tipo de fundagao em especial. 

Apos esse servigo, e feito o embasamento com alvenaria de 1 vez + cintas de amaragoes 

( canaletas de 20 cm de espessura e com 3 ferros CA-60 de 5.0) 
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Com o objetivo de garantir uma maior perfeicao na execugao, maior estabilidade e 

seguranca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 04 (Alvenaria de 1 vez + cinta) 

4.10.2. NA ALVENARIA E S T R U T U R A L 

A alvenaria e estrutural nao armada (autoportante), executada com tijolos ceramicos. 

Apos a execugao, nivelamento e impermeabilizacao do baldrame iniciam-se o 

assentamento dos tijolos, nos cantos externos e em cada encontro de paredes, como deflnido 

em projeto. O nivelamento da parede e de fundamental importancia para uma perfeita 

execugao do restante da alvenaria. 

Os cantos e os encontros das alvenarias sao levantados primeiramente em fiadas de 

quatro, mantendo o nivel e o prumo das fiadas. Os cantos sao amarrados entre si, pelo proprio 

sistema de assentamento, a amarragao das paredes internas com a alvenaria da fachada. A 

contra verga e a verga sao executadas com apoios de tabuas que servem de suporte para e 
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execugao de concretagem das mesma e sao colocados "fio de ferros" nas duas extremidades, 

com um transpasse de cerca de 30 cm. 

A argamassa para assentamento dos tijolos para alvenaria estrutural, deve ser uma 

argamassa mista de cimento, cal e areia de trago 1 : 1 : 6 preparada de forma especial. 

A alvenaria executada com os devidos cuidados, mantendo prumo e nivelamento, possui 

bom acabamento e aparencia, podendo ficar aparente. Para tal e importante que o 

assentamento dos blocos seja imediatamente seguido de cuidados de limpeza da argamassa 

excedente e de frisamento das juntas. Para limpeza das juntas deve-se utilizar estopa ou 

esponja seca e para o frisamento, usa-se passar na argamassa um ferro de 5/8", dobrado nas 

extremidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 05 (Alvenaria de 1/2 vez) 
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4.10.3. E X E C U T E S D E L A J E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As lajes sao do tipo pre-moldadas (trilhos), que sao postas em uma diregao com um 

enchimento de bloco de tijolos ceramicos de 30 cm de largura e preenchidos com concreto, no 

trago 1:2:3, fugando assim, com uma espessura final de aproximadamente 12 cm 

Foto 06 (Execucao da laje) 

4.10.4. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E E L E T R I C A S 

As instalagoes hidraulicas sao embutidas na alvenaria, que precisam ser cortadas 

verticalmente, com disco de corte para encanamentos de diametro Tendo-se tambem as 

tubulagoes de %" ,para esgoto, colocadas em seu devidos lugares, de acordo com o projeto de 

execugao. 

As instalagoes eletricas ficam embutidas na alvenaria que e executada com blocos do 

tipo 2DF-EL e 2DF14-EL, nos pontos da passagem das instalagoes, eliminando a necessidade 

de cortes verticals. Os cortes so serao necessarios nos pontos de caixas de tomada e no local 

do QDL. 
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4.10.5. ESQUADRIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podem ser utilizados esquadrias metalica do tipo bascilantes e porta de Madeira 

maciga na entrada principal e entrada de fundo e portas prensadas nos quartos e banheiros. As 

esquadrias sao encaixadas nos vaos e fixadas a alvenaria por meio de pinos metalicos 

4.10.6. COBERTAS 

As cobertas foram execultada de madeiramento e telhamento, sem nenhum tipo de forro. 

4.10.7. ACABAMENTO 

Esse servigo foi feito de argamassa para execurgao do reboco e embogo, tendo 

assentamento de ceramica nos banheiros, pias e lavanderias, fazendo-se tambem um 

revestimento protetor e pintura interna e exetrena com duas demaos. 
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4.10.8.TERRAPLANAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LIMPEZA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os servigos de limpeza tern como objetivo, deixar a area livre de todo material 

organico, tais como: mato, vegetagao, arbustos e outros; para assim podermos iniciar os 

servigos de terraplanagem. 

Foto 08 (Limpeza do terreno) 

S E R V I Q O S D E C O R T E : Apos estarem definidas a implantagao e as cotas locadas, terao 

inicio os servigos de corte, sempre em obediencia as locagoes topograficas, cotas e 

alinhamentos, carga do material escavadoe transporte ate as areas de aterro e/ou bota fora. 

Que tambem eatarao locadas e em condigoes de receber o referido material. 

Foto 09 (Corte do terreno) 
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E S P A L H A M E N T O E C O M P A C T A Q A O :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estes servigos referem-se a utilizagao de solo de 

1 a categoria proveniente das escavacoes que sera espalhado em camadas nao superiores a 20 

cm, compactadas com rolo compactador auto propelido e seguidas de irrigagao quando 

necessaria com utilizagao de grade e acompanhamento pelo laboratorio tecnico de solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 

Foto 10 (Espalhamento e compactacao) 

4.10.9 - INFRA-ESTRUTURA 

D R E N A G E M : Serao iniciadas apos a locagao, nivelamento e implantagao das cotas de 

inclinagao os servigos de drenagem, tendo como ponto de partida a escavagao de vala com 

deposito ao lado, para posterior reaproveitamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ;  

Foto 11 (Nivelamento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T U B O S :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fornecimento de tubos. O fornecedor devera apresentar os testes de resistencia e 

compressao do material; permeabilidade e garantir a descarga dos tubos, sem que estes soft-am 

qualquer quebra ou trinca. Neste caso as tubulacoes sao fabricadas "in loco" com devidos 

cuidados em sua execugao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 12 (Tubos) 

A S S E N T A M E N T O D O S T U B O S E R E J U N T A M E N T O D O S T U B O S 

Os tubos serao igados com cabos projetados para esta finalidade e colocados no 

fundo da vala, que apos assentados, alinhados e conferidas as cotas e inclinagao, receberao 

o rejunte com argamassa de cimento e areia aplicada inicialmente cada bolsa. 

Foto 13 (Assentamento) Foto 14 (Rejuntamento) 
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R E A T E R R O D A S V A L A S :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utilizando com reaterro 50% do diametro do tubo uma camada 

de areia media-fina colocada manualmente ou com auxilio de equipamento. Em seguida, sera 

lancada a terra de l
a

 categoria que estara depositada ao lado das vala, com emprego de mao-

de-obra e equipamentona execugao da compactagao das valas ate atingir a cota do terreno 

natural. 

Foto 15 (Reaterro) 

C A I X A S D E C A P T A Q A O : Executadas em alvenaria de tijolos macicos, assentadas e 

revestidas com argamassa de cimento e areia. Construida sobre laje de fiindo em concreto 

magro de 10 cm de espessura, com coluna armada na propria alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 16 (Caixa de captacao) 
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4.10.10 - MAO-DE-OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para execugao da parte estrutural do edificio contratou-se e empresa Omega com sede 

em Joao Pessoa, a modalidade de contrato utilizado foi o de Prego Global, nesta modalidade 

de contrato, os servigos sao contratos para depois de inteiramente executado. 

Um contrato dessa modalidade, deve ser feito somente se dispoes de um projeto 

completo em todos os detalhes, ou seja, com as quantidades e especificagoes de todos os 

servigos bem definidos, para evitar duvidas relativas aos fatores acima mencionados, assim 

como os pagamentos. O faturamento e feito subdividindo-se o prego total em parcelas que 

devem ser pagas de acordo com o desenvolvimento da obra. O BDI - Beneficio e Despesas 

Indiretas - e incluido no prego total apos o calculo do custo direto total. 

O trabalho e realizado de Segunda a Sexta-feira, de 7 h as 1 2 h e d e 13 has 17 hs.O 

quadro de funcionarios e composto por: 1 ferreiro, 2 pedreiros, 1 betoneiro, 1 guincheiro, 1 

auxiliar de escritorio, 1 vigia e 8 serventes. 

4.11. - MATERIAIS UTILIZADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACQ 

Utilizado nas pegas de concreto armado, foram utilizados o ago CA - 50B e o ago CA 

- 60B, com diametro conforme especificado no projeto. 

Areia 

Para o concreto: areia grossa peneirada na peneira de 10 mm; 

Para a argamassa da alvenaria: areia grossa peneirada na peneira de 5 mm 

Agua 

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

da Paraiba). 

Agregado Graudo 

O agregado utilizado para os pilares e lajes e a brita 19 . 
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Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

com altura maxima de 12 sacos e abrigado em local protegido das intemperies, assentados em 

um tablado de madeira para evitar a umidade do solo. 

Tijolos 

- -=L«.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *1J» ITE: 

Figura 17 (Estocagem do cimento) 

Sao utilizados os tijolos ceramicos com 8 furos. 

Armacao 

Confecgao realizada na propria obra, compreendendo as operagoes: 

• Corte; 

• Dobramento; 

• Montagem; 

• Ponteamento; 

• Colocacao das "cocadas". 
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5.0 V E R I F I C A C A O DO CUMPRIMENTO DA NR 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A obra conta apenas com 15 (quinze) trabalhadores, nao sendo obrigatorio a elaboracao 

do PCMAT. 

Areas de vivencia. 

O canteiro de obras dispoe de: 

a) instalacoes sanitarias; 

b) vestiario; 

c) alojamento; 

d) local de refeicoes; 

e) cozinha; 

g) area de lazer. 

O canteiro nao dispoe de lavanderia, obrigando os operarios a utilizar os lavatorios para 

lavar as roupas. 

Lavatorios. 

a) sao individuals; 

b) possui torneira de plastico; 

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

d) sao ligados diretamente a rede de esgoto; 

e) tern revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel; 

Os lavatorios nao dispoem de recipiente para coleta de papeis usados. 

Vasos sanitarios 

O local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario): 

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

b) tern divisorias com altura de 1,80m (um metro e oitenta centimetros); 

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

providas de trinco interno. 
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Chuveiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os chuveiros sao de plastico, mas nao tern agua quente e nao existe suporte para sabonete 

e toalha. 

Vestiarios 

O vestiario : 

a) tern paredes de alvenaria; 

b) tern pisos de concreto; 

c) tern cobertura que proteja contra as intemperies; 

d) tern iluminacao natural e artificial; 

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

f) e mantido em perfeito estado de conservagao, higiene e limpeza; 

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

armarios individuas. 

Alojamento 

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

duplas(Beliches). As mesmas sao utilizadas, sendo que a cama superior e desprovida de 

protegao lateral e escada. Os colchoes sao de espuma sem densidade especifica, sendo as 

roupas de cama de propriedade dos trabalhadores. 

O bebedouro do alojamento encontra-se quebrado ha varios meses. 

Local para refeigoes: 

a) tern paredes que permite o isolamento durante as refeigoes; 

b) tern piso de concreto; 

c) tern cobertura que proteja das intemperies; 

d) tern capacidade para atender todos os trabalhadores no horario das refeigoes; 

e) tern ventilagao e iluminagao natural e artificial; 

f) tern lavatorio instalado em suas proximidades; 

g) tern mesa com tampo liso e lavavel; 

h) tern assentos em numero suficiente para atender aos usuarios; 

i) nao tern comunicagao direta com as instalagoes sanitarias; 

Porem nao possui 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. 
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Carpintaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A serra circular atende as seguintes disposicoes: 

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

posterior, construida em madeira resistente e de primeira qualidade; 

b) Tern a carcaca do motor aterrada eletricamente; 

c) o disco e mantido afiado e travado; 

d) e provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificagao do 

fabricante e ainda coletor de serragem. 

Porem as lampadas de iluminagao da carpintaria nao estao protegidas contra impactos 

provenientes da projecao de particulas. 

Armacoes de ago 

Com muita freqiiencia sao encontradas pontas verticals de vergalhoes de ago 

desprotegidas. 

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

Operagdes de soldagem e corte a quente 

A operagao de solda nao e praticada apenas pelo profissional habilitado, mas por todos 

os operarios, inclusive sem o uso de mascara protetora. 

Medidas de protegao contra quedas de altura 

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 centimetros) 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 

alvenaria. 
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Equipamcnto dc Protegao Individual - EPI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante as disposigoes contidas na NR 6 -

Equipamento de Protegao Individual - EPI. 

O cinto de seguranga tipo para-quedista e utilizado com freqiiencia em atividades nas 

quais haja risco de queda do trabalhador. 

Apesar da existencia dos equipamentos de seguranga, alguns operarios resistem a sua 

utilizagao, 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 utilizar os 

equipamentos de seguranga, e arriscam suas vidas na concretagem de altos pilares, sem se 

quer utilizar o cinto de seguranga. 

Armazenagem e estocagem de materiais 

Foi observado que o cimento e armazenado em local protegido dos intemperies, porem e 

estocado em pilhas de 12 (doze) sacos, onde o recomendado na embalagem do produto e de 10 

(dez) pilhas. 

Sinalizagao de seguranga 

Totalmente sinalizada com suas devidas placa de orientagao,tanto interna da obra quanto 

externa. 
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6.0 - CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 

desenvolvidas e tambem um bom orgamento, proporcionando a obtengao de exitos nas 

atividades desenvolvidas, 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 

execugao da obra. 

Para que nao haja desperdicio de materiais ou mao-de-obra e muito importante uma 

correta disposigao dos materiais e equipamentos no canteiro de obras, a fim de evitar grandes 

deslocamentos por parte dos operarios o que poderia ocasionar menor produgao. 

Outro ponto importante a se observar e quanto a seguranga dos operarios, os quais 

devem sempre trabalhar dotados de equipamentos individuals tais como: capacete, luvas, 

botas, cinto de seguranga, oculos de seguranga, mascaras para soldadores, etc. 
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7.0 CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da experiencia deste estagio e possivel afirmar que o conhecimento pratico 

adquirido nas obras e de simples assimilacao, 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, necessitando de uma continua atualizacao 

do profissionai. 

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

normas, que visam acima de tudo a seguranga dentro da obra, como a NR18, que, como visto, 

e de dificil cumprimento na Integra, mas nao impossivel. Alguns pontos da norma sao 

descumpridos simplesmente por falta de conhecimento do engenheiro responsavel. 

Nas construgoes deve-se fazer uma analise minuciosa a respeito 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 tern a missao de elevar a qualidade da engenharia, fazendo com 

que procedimentos 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 trabalho humano, ou seja, por um bom relacionamento entre as pessoas 

que estao envolvidas. Sem desmerecer ou ate mesmo julgar-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 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, alem de ter ampliado meus 

conhecimentos, fiz novas amizades e pude colocar meu nome a disposigao do empresario que 

mais vem crescendo no ramo da construgao civil em Campina Grande e em todo Brasil. 

4 7 



8.0 - R E F E R E N C I A S BIBLIOGRAFICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

Universidade Federal da Paraiba. 

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

execugao de obras de concreto armado. Rio de Janeiro, ABNT, 1978, 63p. 

NR 18 - Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao 

BORGES, Alberto de Campos; Pratica das Pequenas Construgoes, Volume I , 7° Edigao -

Editora Edgard Blucher Ltda, 1979. 

PETRUCI, E. G. Concreto de Cimento Portland, 13 ed, Sao Paulo, globo 1998,307p 

MARINHO, Marcos Loureiro. Construgao de Edificios. DEC, CCT, UFPB. 

RIPPfeR, Ernesto. Como evitar erros na construgao. Sao Paulo : Pini, 1984. 

www.facens.com.Dr; 

www.construcoes.com.br; 

www.gerdal.com.br. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 8 

http://www.facens.com.Dr
http://www.construcoes.com.br
http://www.gerdal.com.br


A N E X O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 9 



Proj. coberta 

Q U AR T O - 02 

Area: 7.47m2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 70x210 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b====== 

y 90x210 

zuiOZlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA : eaiy 

IO - oiuvno 

V AR AN D A 

Area: 3.00m2 

90x21 V4-

90x210 

3 
a) O 

o 

PISO C IM E N TAD O 

Area: 2.10m2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o ) 

W C B 

Area: 3.46m2 

S ALAU N I C A 

Area: 10.04m2 

100x100 

2 

\  CO 

j iuQ| .-g :eaiy 

VHNIZOO 

50x100 

i n 

i n 

i n 
m 

IT 

CO 

PLANTA BAIXA 

Tipologia Deficiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C o t a s de Eixo 



PLANTA BAIXA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C otas de Eixo 



MAS, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5,28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.3B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TERRAQO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar ea:  3. 31m
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.10x.80 

SALA UNICA 

Ar ea:  6. 55m
2 

PISO 

Ar ea:  2. 67m
2 

2,36 

U 

- e 

CIRCULAQAO 

Ar ea:  1. 74m
2 

.lOx.60 

COZINHA 

Ar ea:  5. 40m
2 

4.94 

i 
CD 

o S 

2-36. 



7.28 


