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1. INTRODU^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estagio Supervisionado tern por finalidade introduzir o estudante a ter 

raciocinios praticos, logicos e realistas dos trabalhos desenvolvidos a cada dia no 

canteiro de obras, baseando-se nos conhecimentos teoricos adquiridos na instituicao de 

ensino (UFCG), mesclados com as experiencias vividas pelo estagiario preparando-o 

para o mercado de trabalho. 

O mesmo foi realizado no momento em que a obra se encontrava na fase de 

acabamento, faltando apenas na fase estrutural a laje do terreo, ou seja, encontra-se 

iniciado o processo de acabamento, construcao da parte de alvenaria e assentamento de 

pisos e esquadrias. 

A construcao civil e uma das atividades que mais fornece emprego e renda, visto 

que para alguns empregos a mao-de-obra nao especializada e e responsavel pelo 

gerenciamento de uma grande quantidade de recursos humanos e flnanceiros. A 

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

custos. 
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2. OBJETIVOS E FIN ALIDADES 

2.1 Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tem por objetivo descrever as diversificadas atividades desenvolvidas durante o 

periodo de construcao da obra, relativo ao tempo do Estagio Supervisionado, como 

tambem desenvolver no aluno de graduacao do curso de Engenharia Civil o senso 

critico para que este tenha condicoes de analisar as tecnicas utilizadas para execucao das 

obras. dos materiais empregados e utilizacao racional de materials e servicos pelos 

operarios. 

As atividades desenvolvidas pelo estagiario na Construcao do Solar das 

Acacias, englobam um processo de aprendizagem no qual as atividades deste diz 

respeito a verificacao de: Plantas e Projetos; Concretagem de algumas sapatas; 

Montagem e colocacao de armadura; Montagem e colocacao das formas; Retiradas das 

formas; Instalacoes prediais (eletricas e hidro - sanitarias)Revestimentos (piso e 

paredes); Esquadrias; Forro; Alvenarias dentre outras atividades. 

2.2 Finalidades: 

O estagio supervisionado tem portanto ,como finalidade primordial, propiciar ao 

estudante um primeiro contato com o exercicio da profissao de engenheiro civil. 

10 



3. FUNDAMENTA^AO T E O R I C A 

3.1 Construcao Civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por definicao, a construcao civil e a atividade relaciona as disposicoes e 

metodos seguidos na realizacao de uma obra arquitetonica, solida e economica, e pode-

se dizer ainda que seja a acao de juntar ou interligar materials resistentes e afins, ou de 

dar forma a certos materials, para se obter um suporte que sirva a atividades e 

necessidades da vida humana. 

A tecnica da construcao e compreendida pelos estudos mencionados abaixo: 

1) O que se refere ao conhecimento dos materials oferecidos pela natureza ou 

industria para utilizacao nas obras, assim como a melhor forma de sua aplicacao, 

origem e particularidades de aplicacao; 

2) O que compreende a resistencia dos materials empregados na construcao e os 

esforcos a que estao submetidos assim como o calculo da estabilidade das 

construcoes; 

3) Os metodos construtivos que em cada caso sao adequados a aplicacao sendo 

funcao da natureza dos materials, clima, meios de execucao disponiveis e condicoe-

sociais; 

4) O conhecimento da arte necessaria para que a execucao possa ser realizada 

atraves das normas de bom gosto, carater e estilo arquitetonico. 

Todo edificio deve ser praticamente perfeito, executado no tempo minimo 

razoavel e pelo menor custo, aproveitando-se o melhor material disponivel e o maximo 

rendimento das ferramentas, equipamentos e mao de obra. Sao tres as categorias de 

elementos de uma construcao: Essenciais, secundarios e auxiliares definidos como: 

Os elementos essenciais sao aqueles que fazem parte indispensavel da propria 

obra como: fundacoes, pilares, paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, 

tetos e escadas. 

Os elementos secundarios sao: paredes divisorias ou de vedacao, portas, janelas, 

vergas, decoracao, instalacoes hidraulicas e eletricas e calefacao. 

11 



Os elementos auxiliares sao os utilizados enquanto se constroi a obra como: 

cercas, bandeja de protecao, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Fases da Construcao: 

A execucao dos servicos construtivos pode ser subdividida nos seguintes 

trabalhos: trabalhos preliminares; trabalhos de execucao; e trabalhos de acabamento. 

l
a

 Fase - Trabalhos Preliminares: Sao os que precedem a propria execucao da 

obra tais como: programa de trabalho; escolha do local; aquisicao do terreno; 

projetos; concorrencia e ajuste de execucao; praca de trabalho; aprovacao do 

projeto; estudo do terreno; terraplanagem; locacao. 

2
a

 Fase - Trabalhos de Execucao: Sao os trabalhos propriamente ditos tais 

como: abertura de cavas de fundacao; consolidacao do terreno; execucao dos 

alicerces; apiloamento; obras de concreto; levantamento de paredes; armacao de 

andaimes; telhados; coberturas; assentamento de canalizacoes; revestimentos. 

3
a

 Fase - Trabalhos de acabamento: Sao os arremates finais tais como: 

assentamento de esquadrias e rodapes; envidracamento dos caixilhos de ferro; 

aluminio; pvc ou madeira; pintura geral; colocacao dos aparelhos de iluminacao; 

sinalizacao e controle; calafetagem e acabamento dos pisos; limpeza geral; 

arremates finais. 

3.3 Tipos de contrato de mao de obra 

Em toda obra deve ser estabelecido um contrato, pois se apresenta profissionais 

de diferentes especialidades: pedreiros, serventes, mestres, eletricistas, encanadores, 

carpinteiros, ferreiros, etc. 

Os operarios trabalhando por hora, poderao ser contratados pelo proprietario ou 

pelo escritorio de construcao. Quando os operarios trabalham por tarefa tem-se um 

regime de empreitada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de construcoes. 

Nos casos de construcao por empreitada, o operario e designado como contratado e o 

proprietario como contratante, nesse caso, o engenheiro ou escritorio ocupara o lugar do 

cliente como contratante. O tipo de contrato a ser escolhido depende da obra e das 

partes interessadas. 

12 



3.4 Responsabilidade Civil do Engenheiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E aquela em que se responde com indenizacoes, como no caso de impericia no 

exercicio da profissao. Ex: Falta de conhecimento tecnico em executar uma edificacao, 

onde nao se respeitou o recuo minimo frontal estabelecido pela prefeitura da cidade, o 

que ira gerar o embargo da obra e a necessidade de demolir as paredes e construi-las de 

novo, com total custeio do servico por conta do engenheiro responsavel. 

3.5 Responsabilidade Criminal do Engenheiro 

Ocorre quando o Codigo Penal e infringido, por uma acao ou omissao do 

engenheiro no exercicio da profissao. Ex: Morte de operario por omissao do engenheiro 

em nao obriga-lo em usar o equipamento de seguranca. 

3.6 Responsabilidades Previdenciaria e Trabalhista do Engenheiro 

Cabe ao engenheiro responsavel, assegurar os direitos trabalhistas aos 

funcionarios da obra, como: Salarios reajustados de acordo com os sindicatos dos 

trabalhadores e empregadores; Pagamento do 13° salario, com incidencia do FGTS; -

Ferias remuneradas; Seguro de acidentes de trabalho; auxilio Maternidade e 

Paternidade; Aviso-previo; Feriados e dias santificados; Pagamento de 40% por 

demissao sem justa causa, etc. 

3.7 Desperdico e reaproveitamento na construcao civil 

Varios estudos vem sendo divulgados dando ideias concretas para reducao do 

desperdicio nas Obras, visto que a construcao civil e um setor que mais necessita de 

materia-prima, e por isso deve ter bastante cuidado para amenizar o desperdicio. O 

reaproveitamento dos rejeitos ceramicos gerados nas edificacoes, convenientemente 

beneficiados, pode ser util como aglomerante pozolanico e agregado em argamassas, 

podendo reduzir o custo destas. 

Tendo em vista a grande diversidade dos materiais utilizados na construcao civil, 

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

elementos estruturais quanto no acabamento. A utilizacao incorreta dos materiais pode 
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levar a um colapso no setor da construcao, conduzir a maiores riscos de vida e com isso 

causar transtornos aos usuarios, gerando altas despesas de manutencao. 

Os residuos gerados nas obras de edificacao em Campina Grande sao utilizados 

como aterro nas proprias construcoes sem nenhum tipo de tratamento previo, 

transportados por agentes coletores, ou depositados em ruas ou terrenos proximos as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

constru96es atraindo outros tipos de residuos como os domiciliares. Esses residuos 

tratados de forma adequada serve como material- prima para outra finalidade evitando 

assim o acumulo desnecessario do mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8 Perdas Na Construcao Civil 

As perdas na constru9ao civil sao inevitaveis visto que os operarios nao tomam 

as devidas providencias, essas perdas podem ser: Perdas no estoque; Perdas por 

superprodu9ao; Perdas em loco e Perdas no transporte. 

• Perdas nos estoques - Neste tipo de perda verifica que os materiais sao 

colocados em locais expostos ao vento, chuva e etc. 

• Perdas por superproducao - Ocorre perde de material visto que nao se tem um 

controle da quantidade exata de que se e necessario. 

• Perdas em loco - nas incorpora9oes, esse tipo de perda origina-se tanto na 

execu9&o inadequada de alguns servi90S, como na natureza de diversas 

atividades. Nos condominios, isso tambem foi observado. Porem,o que acarreta 

a parcela mais significativa neste tipo de perda e a mudan9a constante nos 

projetos por parte dos condominos. 

• Perdas no transporte - o manuseio dos materiais de constni96es pelos operarios 

provocava perdas como blocos, principalmente devido ao equipamento de 

transporte ser inadequado ou do pessimo manuseio. 

14 



Figura 01 - Operario Transportando material (argamassa). 

3.9 Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construcao Civil 

3.9.1 Limpeza do Terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O preparo do terreno para a edificacao consiste na limpeza do solo destinado a 

construcao, assim como das adjacencias e na abertura de caminhos para acessos a 

mesma. Este servico pode se apresentar sob varios aspectos: desde o simples rocado ate 

a derrubada de arvores e destocamento ou demolicoes. A limpeza do terreno e 

executada por serventes sob orientacao de um profissional. 

3.9.2 Canteiro de Obras 

O canteiro e preparado de acordo com as necessidades, apos a limpeza do 

terreno com o movimento de terra executado devera ser feito um barracao de madeira, 

chapas compensadas, ou entao de tijolos assentados com argamassa de barro. Nesse 

barracao serao depositados os materiais e ferramentas, servindo tambem para o guarda-

noturno da obra. 

15 



3.9.3 Locacao da Obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para iniciarmos uma construcao, ou seja, realizar um projeto e de praxe fixar o 

seu tracado no solo, isto e, locar a edificacao no terreno. Uma locacao mal feita traz 

inconvenientes as vezes onerosos para o construtor, podendo trazer resultados 

desastrosos. Os erros de locacao sao imperdoaveis, pois a falta de precisao nesta 

operacao da margem a diferencas bastante sensiveis nas dimensoes dos compartimentos 

e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for90samente, irao refletir-se nas fachadas, alterando eixos de esquadrias, de motivos 

ornamentals, etc. 

3.9.4 Movimento de Terra 

No que diz respeito aos servi9os de edifica9oes, as terraplanagens apresentam-se 

sobre dois aspectos: a terraplanagem e o desaterro. Terraplanagens para regulariza9ao e 

para alicerces. Se o terreno oferecer irregularidades de nivel sera indispensavel 

regulariza-lo antes da loca9ao 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. 

3.9.5 Fundacoes 

Funda9oes sao os elementos estruturais cuja fun9ao e transmitir as cargas da 

estrutura ao terreno onde ela se apoia. Assim as funda9oes devem ter resistencia 

adequada para suportar as tensoes causadas pelos esfor90s solicitantes. Alem disso, o 

solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para nao sofrer ruptura e nao 

apresentar deforma96es exageradas ou diferenciais. 

Os principals tipos de funda9oes sao: funda9ao por sapatas ou radiers ( funda9ao 

verificada durante o estagio), funda9oes por caixoes ou tubuloes, e funda9oes por 

estacas. 
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Figura 02- Fundacao em sapata, para receber pilar da laje do 1° Pavimento 

3.9.6 Infra-Estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

pedra argamassada, as cintas de amarracao, os tocos de pilares. Os tocos de pilares 

compreendem a parte do pilar que fica abaixo da cinta de amarracao e vai ate a 

fundacao. As cintas sao responsaveis pela amarracao 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 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz  vez funcionam de modo a transmitirem os esforcos 

de forma distribuida para o terreno, evitar a ligacao direta do solo com a alvenaria ou 

cinta alem de conter o aterro do caixao. 

3.9.7 Superestrutura 

Esta fase da Obra compreende os elementos responsaveis pela sustentacao da 

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

garanta a estabilidade, conforto e seguranca. As pecas estruturais podem ser fabricadas 

in loco ou pre-fabricadas para uma posterior aplicacao no local. Os materiais utilizados 

nesta etapa sao: o concreto armado, madeira e aco. 

17 



3.9.8 Alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alvenarias sao as construcoes formadas de blocos naturais ou artificials 

susceptiveis de resistirem unicamente aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esfor90s de compressao e dispostos de 

maneira tal que as superficies das juntas sejam normais aos esfor90s principals. 

Estes blocos solidos e resistentes de que constituem as alvenarias podem ser 

simples pedras resistentes obtidas da extra9ao de pedreiras graniticas ou outro tipo de 

rocha, mas podem ser fabricados especialmente pra esse fim, como os tijolos de barro, 

de concreto ou mesmo de vidro e ceramica. Os tijolos de barro cozido sao os mais 

utilizados em alvenaria. 

Sao apresentados a seguir os tipos de Tijolos verificados na constru9ao civil: 

Tijolo comum (maci90, caipira); Tijolo furado ( 4 - 6 - 8 furos); Tijolo laminado (21 

furos); Tijolos de solo cimento e Blocos de concreto. 

Figura 03- Tijolo com oito furos, utilizados no Ediflcio Solar da Acacias. 

As alvenarias podem ser apresentadas como: Paredes de tijolos maci9os; Paredes 

de tijolos de concreto, Parede de tijolo furados e baianos. 
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3.9.8.1 Paredes de tijolos macicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois da impermeabilizacao, serao erguidas as paredes conforme a planta. O 

servico e iniciado pelos cantos apos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA destacamento das paredes (assentamento da 

primeira fiada), obedecendo ao prumo de pedreiro para o alinhamento vertical e o 

escantilhao no sentido horizontal. Os cantos sao levantados primeiro porque, desta 

forma, o restante da parede sera erguida sem preocupacoes de prumo e horizontalidade, 

pois estica-se uma linha entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.A argamassa 

de assentamento e de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. 

Pode-se observar nas imagens a seguir a maneira mais pratica de verificarmos o 

nivel e o prumo de uma alvenaria. 

E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente, pois 

como ja visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. Na Figura abaixo mostra a execucao 

de cantos de parede. 

Figura 04- Formacao dos cantos da parede na Obra. 
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3.9.8.2 Paredes com blocos de concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao blocos constituidos de concreto vibrado, e com o desenvolvimento dos 

artigos pre-moldados, se estendem rapidamente em nossas obras. 

Tabela 01- Vantagens e desvantagens dos Blocos de Concreto 

Vantagens Desvantagens 

Peso Menor Nao permite cortes para dividi-los. 

Menor tempo de assentamento e 

revestimento, economizando mao-de-obra. 

Geralmente, nas espoletas e arremates do 

vao, sao necessarios tijolos comuns. 

Menor consumo de argamassa para 

assentamento. 

dificil para se trabalhar nas aberturas de 

rasgos para embutimento de canos e 

conduites. 

Melhor acabamento e uniformidade. nos dias de chuva aparecem nos paineis de 

alvenaria externa, os desenhos dos blocos. 

Isto ocorre devido a absorcao da 

argamassa de assentamento ser diferente 

da dos blocos. 

3.9.8.3 Parede de tijolo furados utilizados na Obra do Edificio 

Sao utilizados com a flnalidade principal de diminuicao de peso e economia, nao 

oferecem grande resistencia e, portanto, so devem ser aplicados com a unica funcao de 

vedarem um painel na estrutura de concreto. 

Sobre elas nao devem ser aplicados nenhuma carga direta. No entanto, os tijolos 

baianos tambem sao utilizados para a elevacao das paredes, e o seu assentamento e feito 

em amarracao, tanto para paredes de 1/2 tijolo como para 1 tijolo. 
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Figura 05- Parede de Vedacao. 

3.9.8.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Argamassa-Preparo e aplicacao 

As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, sao os componentes que 

formam a parede de alvenaria nao armada, sendo a sua fiincao: unir solidamente os 

elementos de alvenaria; distribuir uniformemente as cargas; vedar as juntas impedindo a 

infiltracao de agua e a passagem de insetos, etc. As argamassas devem ter boa 

trabalhabilidade. Podemos considerar que ela e trabalhavel quando: distribui-se com 

facilidade ao ser assentada, nao "agarra" a colher do pedreiro; nao endurece 

rapidamente permanecendo plastica por tempo suficiente para os ajustes (nivel e prumo) 

do elemento de alvenaria. 

O Preparo da argamassa para assentamento de alvenaria de vedacao pode ser 

feito: Manualmente, com betoneira, Tradicional e Cordao. 
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Figura 06- Betoneira utilizada na Obra para preparo da Argamassa. 

3.9.9 Revestimento das paredes, tetos. 

3.9.9.1 Argamassas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os revestimentos sao executados para dar as alvenarias maior resistencia ao 

choque ou abrasao, impermeabiliza-las, tornar as paredes mais higienicas (lavaveis) ou 

ainda aumentar as qualidades de isolamento termico e acustico. 

Os revestimentos internos e externos devem ser constituidos por uma camada ou 

camadas superpostas, continuas e uniformes. O consumo de cimento deve, 

preferencialmente, ser decrescente, sendo maior na primeira camada, em contato com a 

base. As superficies precisam estar perfeitamente desempenadas, prumadas ou niveladas 

e com textura uniforme, bem como apresentar boa aderencia entre as camadas e com a 

base. Os revestimentos externos devem, alem disso, resistir a acao de variacao de 

temperatura e umidade. 
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Figura 07- Argamassa para utilizacao em alvenaria. 

3.9.9.2 Chapisco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Camada de argamassa aplicada sobre a alvenaria, com a finalidade de preparar 

sua superflcie para receber o emboco. Geralmente e preparado com argamassa de 

cimento e areia grossa no traco usual 1:3. Espessura em torno de 5mm. 

3.9.9.3 Emboco 

Consiste de uma camada de argamassa que cobre as paredes dando-lhe um 

aspecto aspero e piano. Tal acabamento aspero permite a aplicacao de um segundo 

revestimento fino - o reboco - que deixa a parede plana e lisa. Espessura de 15mm a 

20mm. Traco 1:4:5 (cimento, massame, areia). 

3.9.9.4 Assentamento da Taliscas (tacos ou calcos) 

No caso de paredes, quando forem colocadas as taliscas, e preciso fixar uma 

linha na sua parte superior e ao longo de seu comprimento. A distancia entre a linha e a 

superficie da parede deve ser menor ou igual a 1,5cm. As taliscas (calcos de madeira de 

aproximadamente 1x5x12cm) devem ser assentados com argamassa mista de cimento e 
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cal para emboco, com a superficie superior faceando a linha. Sob esta linha, recomenda-

se a colocacao das taliscas em distancias de 1,5m a 2m entre si. 

Alem de madeira, as taliscas podem ser pedacos de material ceramico (cacos de 

piso, azulejo, etc.). A partir da sua disposicao na parte superior da parede, com o auxilio 

de fio de prumo, devem ser assentadas outras na parte inferior (a 30 cm de piso) e as 

intermediarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9.9.5 Guias ou Mestras 

Sao constituidas por faixas de argamassa, em toda a altura da parede (ou largura 

do teto) e sao executadas na superficie ao longo de cada fila de taliscas ja umedecidas. 

A argamassa mista, depois de lancada, deve ser comprimida com a colher de pedreiro e, 

em seguida, sarrafeada, apoiando-se a regua nas taliscas superiores e inferiores ou 

intermediarias. 

Em seguida, as taliscas devem ser removidas e os vazios preenchidos com 

argamassa e a superficie regularizada. 

O desempenamento do emboco pode ser efetuada com regua apoiada sobre as guias. A 

regua deve sempre ser movimentada da direita para a esquerda e vice-versa. 

3.9.9.6 Reboco 

Camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboco, propiciando uma 

superficie com acabamento final, permitindo que receba massa plastica e/ou pintura. 

Tracos usuais: Reboco externo (cimento, cal e areia fina) 1:1:5; Reboco interno (cal, 

areia fina) 1:1 ou cimento e areia fina 1:2, no Edificio o revestimento das paredes foi 

realizado com gesso, isso dispensa o chapisco e o emboco. 
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Figura 08- Revestimento Interno dos apartamentos feitos de gesso. 

3.9.9.7 Azulejos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao materiais ceramicos ou louca vidrada, fabricados originalmente em 

quadrados de 15x15, existindo outras dimensoes. Podem ser lisos ou decorados. Os 

azulejos podem ser assentados nas seguintes formas: em diagonal, junta a prumo e em 

amarracao. As juntas entre os azulejos deverao ter largura suficiente para que haja 

perfeita penetracao da pasta de rejuntamento e para que o revestimento de azulejo tenha 

relativo poder de acomodacao. 

3.9.9.8 Pastilha 

E outro revestimento impermeavel, empregado nas paredes, principalmente nas 

fachadas de edificios. E constituida de pequenas pecas coladas sobre papel grosso. 

A argamassa de assentamento sera de cimento branco e caulim em proporcao 

igual (1:1), ou argamassa colante, de uso interno ou externo, propria para pastilhas. O 

rejuntamento e executado com nata de cimento branco ou rejunte especifico. 

A argamassa de assentamento e estendida sobre o painel e as placas de pastilhas 

sao arrumadas sobre ela fazendo pressao por meio de batidas com a desempenadeira. O 

papelao ficara na face externa e apos a pega, que se da aproximadamente em dois dias, 

e retirado por meio de agua e acido. 
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3.9.9.9 Revestimento de Pisos 

3.9.9.9.1 Preparo da Base zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todas as vezes que vamos aplicar qualquer tipo de piso, nao podemos faze-lo 

diretamente sobre o solo. Devemos executar uma camada de preparacao em concreto 

magro, que chamamos de contrapiso, base ou lastro. 

p

igura 09- Contrapiso na Obra. 

A espessura minima do contrapiso devera ser de 5 cm; podendo atingir ate ± 

8cm, pois o terreno nunca estara completamente piano e em nivel. 

3.9.9.9.2 Pisos ceramicos 

Regularizacao de base para pisos ceramicos: E feita com argamassa de cimento e 

areia media sem peneirar no traco 1:4 ou 1:6 com espessura de 3,0cm. Utiliza-se uma 

argamassa mista de cimento com areia media seca no traco 1:0,5:4 ou 1:0,5:6 , o 

processo e o mesmo do assentamento de pisos de madeira e tambem devemos polvilhar 

a massa. Na obra a argamassa utilizada e pre-fabricada. 
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0 rejuntamento sobre o piso e feito com pasta de cimento comum, estendida 

sobre o piso e puxada com rodo, espera-se que forme um pouco de pega e se limpa com 

um pano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 10- Piso ceramico executado no Solar das Acacias. 

3.10 Uso do concreto na construcao civil 

O concreto e uma mistura. em determinadas proporcoes, 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 tem grande resistencia 

aos esforcos de compressao, mas baixa resistencia aos esforcos de tracao. Ja o concreto 

armado tem elevada resistencia tanto aos esforcos de tracao 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 mas so 

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

impermeabilidade. 

3.10.1 Componentes do concreto 

3.10.1.1 Cimento 

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

denominados adicoes. A sua fabricacao exige grandes e complexas instalacoes 

industrials, como um possante forno giratorio que chega a atingir temperaturas 

proximas a 1500°C. No mercado existem diverso tipos de cimento. A diferenca entre 
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eles esta na composicao, mas todos atendem as exigencias das Normas Tecnicas 

Brasileiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 11- Armazenamento do Cimento na Obra. 

3.10.1.2 Pedra (Agregado Graudo) 

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 tem influencia 

na qualidade do concreto. Por isso, as pedras sao classificadas por tamanhos medidos 

em peneiras (pela abertura da malha). 

Figura 12- Agregado graudo utilizado na Obra. 
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3.10.1.3 Areia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A areia utilizada no concreto e obtida em leitos e margens de nos, 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 tem importancia em obras de maior 

porte. Nesses casos, e necessario consultar um profissional especializado, pois essa 

classificacao so pode ser feita, com precisao, em laboratorio. 

Figura 13- Agregado miudo usado na Obra. 

3.10.1.4 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. 

3.10.1.5 Armadura 

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

construcao ou vergalhoes. Eles tem a propriedade de se integrar ao concreto e de 

apresentar elevada resistencia a tracao. Por isso, sao colocados nas partes da peca de 

concreto que vao sofrer esse esforco. Por exemplo, numa viga apoiada nas 
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extremidades, a parte de cima sofre compressao e a de baixo, tracao. 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 tem 

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: aco CA 25, aco CA 50, aco CA 60.Os mimeros 25, 50 e 60 referem-se a 

resistencia do aco : quanto 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). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 14- Armaduras e Estribos. 

3.10.2 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. 

3.10.2.1 Dosagem do Concreto 

O concreto e uma mistura dos varios componentes, em determinadas proporcoes, 

chamadas de dosagem ou traco, na linguagem da construcao civil. O traco varia de 
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acordo com a finalidade de uso e com as condicoes de aplicacao. Os tracos sao medidos 

de acordo com o saco de cimento ou latas de 18 litros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10.2.2 Calculo estrutural 

O traco define a proporcao dos componentes do concreto. Para se utilizar o 

concreto armado, e preciso definir tambem a posicao, o tipo, a bitola e a quantidade dos 

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

e deve ser feita, obrigatoriamente, por um professional habilitado. 

3.10.2.3 Execucao 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 deformacoes. 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, aco, plastico. As formas 

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

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

chapas de madeira compensada. Na estruturacao podem ser usadas pecas de madeira 

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

chapas no mercado: plastificadas e resinadas. O aproveitamento 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 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 funcoes, 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 deformacoes no concreto. As ferramentas necessarias para a 

execucao de uma forma sao: serrote, martelo de carpinteiro, prumo, linha, mangueira de 

nivel e, eventualmente, uma bancada para bater as formas. 
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Formas para Lajes (lajes convencionais) 

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

pontaletes horizontals, transversals, e longitudinals, estes por sua vez apoiam-se nos 

pontaletes verticals. Os pontaletes horizontals sao separados a cada 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 traco antes feito para se conseguir atingir certa resistencia, que nao sera 

mais alcancada 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 paineis laterals, estribados com cintas para evitar o 

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

para permitir a ligacao dos ferros de um para outro pavimento. 

Formas para as vigas 

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

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

pontaletes verticals como as lajes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10.2.4 Execucao da armadura 

A execucao da armadura compreende as seguintes operacoes: corte, dobramento, 

amarracao, posicionamento, conferencia. As principais pecas de concreto armado das 

benfeitorias de pequeno porte tem formato ou funcao de: fundacoes, vigas, pilares, lajes. 

Os pilares e as vigas tem armadura composta de vergalhoes longitudinals e estribos. 

Estes mantem os vergalhoes longitudinals na posicao correta e ajudam o conjunto a 

agiientar esforcos de torcao 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 tem vergalhoes nos sentidos de comprimento e da 

largura,formando uma tela. 
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Figura 15- Armadura de Um Pilar na Obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 minima da superficie, sao usados 

espacadores (pequenas pecas de argamassa de cimento e areia fixados na armadura). As 

ferramentas necessarias para a confeccao de armaduras sao: tesourao, serra de arco, 

torques, alavanca para dobrar, bancada com pinos. 

3.10.2.5 Mistura do concreto 

0 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 15 cm 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. 
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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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10.2.6 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 componentes. As formas devem 

ser limpas antes da concretagem. As formas tem 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. 

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 aco) ou com a ajuda de vibradores eletricos. O adensamento e 

necessario para que o concreto preencha toda a forma, sem deixar vazio 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. 
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3.10.2.7- Cura e desforma do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cura e a fase de secagem do concreto, na linguagem da construcao 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 pecas laterals, com cuidado, evitando choques ou pancadas, 

para nao estragar as formas e para nao transmitir vibracoes ou esforcos 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. 

3.11 Lajes 

3.11.1 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 e em seguida, 

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

espessura. 

As vigotas sao colocadas no sentido da menor direcao da peca. 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 comeca com um bloco apoiado na parede e na primeira vigota. 

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 carreiras de lajotas podem 

ser apoiadas na propria cinta de amarracao. 

3.11.2 Lajes Nervuradas 

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

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

que o grau de industrializacao nao seja igual a de outros paises. Pode-se citar algumas 

das vantagens esse tipo de laje foi o utilizado na obra: 
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3.11.2.1 Caracteristicas das Lajes Nervuradas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Simplificacao da execucao 

Uma laje cogumelo tem 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 complicacao, exceto se houver desniveis no pavimento ou execucao de 

capiteis. Ja o sistema laje + vigas necessita de formas para vigas nas duas direcoes, 

complicando bastante a execucao das formas. 

Menor tempo de execucao 

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

especialmente no caso em que se usarem formas prontas. 

Grande liberdade de projeto 

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

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

modifica-los a vontade. Nas lajes cogumelo, as divisorias nao necessitam estar uma 

embaixo da outra nos sucessivos andares do predio para esconder as vigas que 

sustentam a estrutura. 

Menor custo 

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

sendo, portanto, economicamente vantajosa em relacao a outras lajes, especialmente 

para vaos grandes e cargas elevadas onde a laje nervurada tem uma destacada vantagem 

sobre as lajeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maci9as. Alem disto, a diminui9ao do volume de concreto resulta numa 

diminui9ao do peso proprio da estrutura, repercutindo-se em economia nos pilares e 

funda9oes. 

Facilita a introdu9ao de doutos de ar-condicionado 

Sem vigas, os dutos tem espa90 livre para serem dirigidos para qualquer dire9ao. 
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Melhora-se a condicao 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 tem um potencial muito 

grande de utilizacao. A construcao 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

3.11.2.2 Funcionamento 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 torcao 

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

altura da laje sem aumentar excessivamente o peso. 

Para cargas normais e vaos pequenos, como em edificios residenciais, a laje 

cogumelo macica passa a ser vantajosa em relacao a nervurada. Os esforcos em uma 

laje nervurada ocorrem de maneira relativamente complexa e nao existem metodos de 

calculo que levem em conta a atuacao de cada esforco, nem e totalmente conhecida a 

maneira como eles atuam nas lajes. 

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 deformacoes e menor que em uma laje macica ja que a 

resistencia a torcao nas lajes nervuradas e reduzida por causa dos vazios existentes entre 

as nervuras ou entao e preenchido com material inerte. Ja as lajes macica o concreto 

que ai se encontra absorve a torcao. 
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4.0 METODOLOGIA DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Fronteira Construcoes e lncorporacoes e vendas Ltda., constroem em 

terreno do antigo Clube das Acacias, situado a Rua Severino Cruz, em frente ao 

Acude Velho, cartao postal de Campina Grande um edificio residencial, que recebera 

o nome de Residencial Solar das Acacias. 

No condominio Residencial Solar das Acacias serao desenvolvidas atividades 

de lazer e esporte como piscina, quadra de esporte sala de sala de musculacao e 

constara ainda, alem dos apartamentos residenciais, salas para reunioes, um 

auditorio, salao de festa e praca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alimenta9ao. 

O edificio consta de cinqiienta e oito (58) apartamentos sendo dois por 

andares, sendo que ainda contem dois apartamentos triplex, que desfrutarao da vista 

panoramica e de mais conforto. Os apartamentos tipo tem uma area de 140 m
2 (area 

util) sendo uma varanda, 3 suites 1 sala de estar, sala de jantar, cozinha, hall de 

entrada, dormitorio para empregada, 2 (dois) elevadores privativos, l(um) elevador 

social, WC para empregada, area de servi9o. Cada apartamento ainda dispoe de duas 

vagas na garagem. "Alem das op9oes de unidades tipo, foi dado ao cliente a 

oportunidade de modificar o projeto". Um gerador e acionado automaticamente em 

caso de falta de energia eletrica. O edificio conta ainda com estacionamento para 

visitantes, antena coletiva, P090 artesiano, acesso a Internet, alem de sistema de 

seguran9a integrado. 

Arquiteto: Carlos Alberto Almeida 

Engenheiro responsavel: Engenheiro Civil Gustavo Tiberio de A. Cavalcanti 

Supervisor: Engenheiro Civil Milton Lira de Araujo 

Calculo estrutural: Engenheiro Civil Romulo de Freitas Paixao 

Mestre de obras: Manuel Araujo 
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5.0 C A R A C T E R I S T I C A S DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao esta sendo realizada pela FRONTEIRA ENGENHARIA, tendo a 

presenca de mao-de-obra terceirizada, como e caso, por exemplo, da utilizacao do 

concreto industrializado, formas para lajes nervuradas, formas para abafamento de 

pilares, torres e vigas metalicas. 

5.1 Topografia 

A superficie do terreno possuia um pequeno declive onde foi necessaria uma 

pequena movimentacao de solo para a locacao da obra, sendo feito atraves de 

procedimentos mecanicos e manuals. 

5.2 Escavacdes 

Para a execucao das escavacoes, foi necessario de perfuracao e do uso de 

explosivos. 

5.3 Fundacdes 

As sapatas das fundacoes foram construidas sobre um terreno com 

caracteristicas de rocha, regularizadas com concreto magro. Estas foram concretadas 

com um concreto armado de resistencia a compressao de 30 Mpa (fck). 

5.4 Estrutura de Concreto Armado 

As cintas, lajes pre-moldadas, vigas e pilares, foram executados com concreto 

armado com uma resistencia a compressao de 30 MPa (fck ). 

O concreto utilizado em todos os elementos estruturais foi confeccionado pela 

concreteirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SUPER MIX, com um fck de 30 MPa, o tipo de cimento utilizado foi 

CPU F - 32, britas 25-19 e areia natural. 

5.5 Caracteristicas dos elementos estruturais 

Vigas 

As vigas sao elementos estruturais muito importantes e as mesmas estao 

distribuidas sobre todos os contornos da estrutura, pois em conjunto com os pilares 
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sao responsaveis por dar sustentacao e estabilidade a estrutura. Estao distribuidas de 

modo a suportarem todo o carregamento e suas dimensoes sao variada de acordo com 

o esforco a que esta sendo solicitada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajes 

A laje utilizada e do tipo nervurada cogumelo sendo sua armacao feita no 

sentido X e Y tanto na parte inferior quanto na parte superior da laje e que apresenta 

em media 33 cm de altura de superficie a superficie. 

Devido a grande concentracao de tensoes na regiao de encontro da laje com 

os pilares foram criadas regioes macicas de concreto para absorver os momentos 

decorrentes do efeito de puncao. Apos a concretagem as Lajes permaneceram 

apoiadas ate o processo de cura para evitar posteriores transtornos. 

Pilar 

Os pilares foram distribuidos de modo que nao prejudicassem o 

aproveitamento das areas privadas como tambem facilitar o fluxo dentro de cada vao. 

Para manter a espessura dos revestimentos das armaduras dos pilares, os operarios 

utilizam cocadas de concreto que sao feitas in-loco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estrutura de fechamento 

O fechamento da estrutura de sustentacao, ou seja, a alvenaria de vedacao, 

tanto interna como externamente, sera feita atraves de tijolos de oito furos (19x19x9) 

cm. 

Janelas 

As janelas serao de correr: Sao compostas de folhas que deslizam 

lateralmente apoiadas sobre trilhos e que receberao os vidros. Podem tambem ser 

compostas com venezianas de chapa e bandeiras (basculantes ou nao). 

Portas 

As portas sao do tipo comum na qual se compoem de batente, que e a peca 

fixada na alvenaria onde sera colocada a folha por meio de dobradicas. A folha e a 

parte movel que veda o vao deixado pelo batente e por fim a guarnicao, que e um 
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5.6 Canteiro de obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canteiro de obras sao instalacoes provisorias que dao o suporte necessario 

para que uma obra seja construida. Consta normalmente de: Barracoes, cercas ou 

tapumes, instala9oes provisorias de agua, energia eletrica e equipamentos, tanques 

para acumulo de agua e ferramentas. 

E de fundamental importancia que durante o planejamento da obra a 

constru9ao do canteiro de obras fique bem deflnido, para que o processo de 

constru9ao nao seja prejudicado, e em paralelo, ofere9a condi9oes de seguran9a para 

as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais na constru9ao. 

5.7 Equipamentos 

Os equipamentos sao de responsabilidade da empresa contratada. Os 

Principals equipamentos sao: Vibrador de Imersao;Serra Eletrica, Betoneira,Prumo e 

ferramentas em geral tais como: Pas; Picaretas; Carros de mao; Colher de pedreiro; 

Prumos manuais; Escalas; Ponteiros; Nivel, etc. 

Figura 17- Ferramentas utilizadas na Obra. Figura 18- Vibrador de Imersao 
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5.8 Materiais utilizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aeo: Nas pecas de concreto armado foram utilizados o aco CA - 50A e o aco 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 a brita 19 e para as lajes, a 

brita 19 e a brita 25. 

Cimento: O cimento utilizado e o cimento Portland Nassau CP II - Z - 32. Estes sao 

empilhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local protegido das 

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

Madeira: A confeccao das formas se da na propria obra sendo responsabilidade do 

carpinteiro. Tabuas de madeira possuem um reaproveitamento de 6 vezes. Algumas 

das formas utilizadas para forma de pilares estao sendo reaproveitadas nas formas 

das vigas. 

Armacao: Confeccao realizada na propria obra e compreendcndo as operacoes: 

corte; Dobramento; Montagem; Ponteamento; Colocacao das "cocadas". 

5.9 Concretagem e Armadura 

Procedida de forma a evitar problemas com aglomeracoes de vergalhoes nas 

bases dos pilares e continuacao dos mesmos no pavimento superior, ocorre o 

congestionamento de barras, dificultando a passagem do agregado graudo entre as 

barras, ocasionando o "brocamento", que e a ausencia de agregado graudo no 

cobrimento da armadura e que gera um vazio preenchido parcialmente pela pasta, 

prejudicando o cobrimento necessario para combater os efeitos da oxidacao da 

armadura. 
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5.10 Adensamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O adensamento do concreto e feito com vibrador de imersao atingindo toda a 

area onde existe concreto como tambem a profundidade das pecas. Outro cuidado 

importante e nao prolongar seu uso, evitando a separacao dos componentes do 

concreto e nem permitir que o vibrador encoste-se as armaduras. 

6. SEGURAN£A NA OBRA 

Para se ter uma obra devidamente segura e necessario que todos os operarios 

e visitanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fa9am o uso de capacete. Os operarios tambem devem utilizar botas e 

luvas. Os soldadores devem utilizar mascaras metalicas e os operarios responsaveis 

pela concretagem devem estar protegidos com cinto de seguran9a. 

A maioria das formas utilizadas e metalica, mas existem tambem formas de 

madeira o que agrava muito na incidencia de peda90s de madeiras e pregos que 

geralmente fleam expostos apos a desforma causando acidentes. 

Figura 19- Extintores 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTAGIO 

Primeiramente o estagiario tem que fazer um check- list em todos os servi9os 

que estao sendo realizados na obra. Esta parte e muito importante, pois o mesmo tem 

contato com os operarios, e pode verificar se tem algum problema na obra se verificado 

esse problema, deve comunicar ao mestre ou ao engenheiro responsavel para que ocorra 

a corre9ao. 

O estagio foi iniciado no dia 05 de Novembro de 2007 quando a edifica9ao se 

encontrava na fase estrutural concluida, faltando apenas concretagem da laje do 
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pavimento da garagem, e com o processo de acabamento ja em andamento, construcao 

da parte de alvenaria e assentamento de pisos e esquadrias. 

Como a obra se encontra na parte de acabamento, durante todas as semanas 

verificou-se que as atividades eram feitas simultaneamente tais como: Nivelamento dos 

pisos para colocacao da ceramica, assentamento de pisos; levantamento das paredes de 

alvenaria, ocorrendo no 21° andar, acompanhamento da confeccao dos tracos para 

assentamento das alvenarias, acompanhamento da execucao do reboco na fachada do 

edificio, Acompanhamento da producao na betoneira; concretagem de pilares para a laje 

da garagem, revestimento feito com gesso na parte interna. 
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8. CONSIDERA^OES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Construir e uma atividade que exige muito cuidado e atencao para que a obra 

tenha uma boa execucao, visto que quando mal executada gera prejuizos, que 

comprometem o meio ambiente e a populacao. 

A construcao civil utiliza muita materia-prima, sem notar que esses materiais 

estao sendo retirados da natureza de forma inadequada ocasionando muito impactos 

ambientais, e quando alguns desses residuos sao colocados de volta na natureza de 

forma erronea para esses tipos de rejeitos denomina-se os entulhos da construcao civil. 

Esses entulhos vem sendo estudados para saber suas caracteristicas mecanicas e 

fisicas para que possam ser utilizados em alguma etapa da construcao; Nota-se que 

esses residuos sao utilizados como aterros em algumas obras. 

Apos o termino do estagio torna-se muito claro como se deve ser a 

administracao da obra, e quao e importante a presenca de todos os trabalhadores, por 

exemplo, a importancia de um mestre de obra para a construcao, o mesmo tem a funcao 

de intermediador entre os operarios e Engenheiro. 

O estagio e fundamental para o estudante de engenharia civil, pois se aprende a 

desenvolver relacoes pessoais, e torna o estagiario mais maduro para o mercado de 

trabalho que atualmente se encontra muito concorrido. 

Outro fator fundamental e cuidar da seguranca da obra para que nao ocorram 

acidentes tragicos, fornecendo todo o material para a seguranca dos operarios. E trata-

los de forma coerente para que os trabalhos possam ser executados de forma correta. 

45 



9. R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ASSOCIAgAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. NBR 6118 

Projeto e execucao de obras de concreto armado. Rio de Janeiro, ABNT, 1978, 63p. 

BORGES, Alberto de Campos; Pratica das Pequenas Construcoes, Volume I , 7° 

Edicao - Editora Edgard Blucher Ltda, 1979. 

BARROS, M . M . S.B.; Tecnologia de producao de contrapisos para edificios 

habitacionais e Comerciais. Sao Paulo: EPUSP,1991. 

CHAGAS FILHO, Milton Bezerra. Notas de aula. UFCG - Campus I , UAEC,Campina 

Grande - PB, 2007.1 

ROCHA, Aderson Moreira. Concreto Armado. Volume I I . 21
a . Edicao. Ed. Nobel. Sao 

Paulo -SP, 1999. 

46 


