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2.0 - APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio consiste em detalhar as informagoes das atividades 

desenvolvidas no estagio supervisionado do aluno Gustavo do Bomfim Barbosa, 

como exigencia da Universidade Federal de Campina Grande para a conclusao do 

curso em Engenharia Civil. 

As atividades ocorreram no periodo de maio a setembro de 2008, com 

disposicao de 20 horas semanais, durante o periodo letivo 2008.1. 

O estagio foi realizado na Santa Babara Engenharia S/A, obra da reforma e 

ampliagao do canal de Bodongo na cidade de Campina Grande, tendo como 

administrador responsavel o engenheiro civil Ayrton Lins Falcao Filho. 
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3.0 - OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades desenvolvidas verificaram os termos utilizados na construgao 

civil, plantas e projetos , cronograma, materials, controle de compras e estoque de 

materials, conferencia de plantas e projetos, questoes de prumo e esquadro, 

ressaltando as etapas de execugao alem de detalhes construtivos e abordagem 

sobre as dificuldades encontradas durante a execugao de urn obra civil. 

O objetivo deste relatorio e descrever as atividades realizadas na obra pelo 

estagiario Gustavo do Bomfim Barbosa onde o mesmo aprimorou e adquiriu 

conhecimentos importantes para sua vida profissional. 
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4.0 - CONSIDERAQOES GERAIS S O B R E TECNICAS DA CONSTRUQAO 

4.1 - TECNICA DA CONSTRUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da tecnica da construgao compreende, geralmente, quatro grupos 

de conceitos diferentes: 

1. O que se refere ao conhecimento dos materiais oferecidos pela 

natureza ou industria para utilizagao nas obras assim como a melhor 

forma de sua aplicagao, origem e particularidade; 

2. O que compreende a resistencia dos materiais empregados na 

construgao e os esforgos as quais estao submetidos, assim como o 

calculo da estabilidade das construgoes; 

3. Metodos construtivos que em cada caso sao adequados a aplicagao , 

sendo fungao da natureza dos materiais, climas, meios de execugao 

disponiveis e condigoes sociais; 

4. Conhecimento da arte necessaria para que a execugao possa ser 

executada atraves das normas de bom gosto, carater e estilo 

arquitetonicos. 

4.2 - ELEMENTOS DE UMA CONSTRUQAO 

Os elementos de uma construgao podem ser divididos em essenciais, 

secundarios e auxiliares. Os essenciais sao os que sao indispensaveis na propria 

obra tais como pilares, paredes, vigas, telhado, cobertura, pisos e tetos. Os 

secundarios podem ser paredes divisorias ou de vedagao, portas, janelas e vergas. 

E por fim os auxiliares que sao aqueles utilizados enquanto se constroi a 

obra, tais como cercas, tapumes, andaimes, elevadores e guinchos. 
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4.3 - FASES DA CONSTRUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As obras de construcoes de edificios tern seu inicio propriamente dito, com a 

implantacao do canteiro de obras. Esta impiantacao requer urn projeto especifico, 

que deve ser cuidadosamente elaborado a partir das necessidades da obra e das 

condicoes do local de implantacao. Porem, antes mesmo do inicio da implantacao 

do canteiro, algumas atividades previas, comumente necessarias, podem estar a 

cargo do engenheiro de obras. Tais atividades sao usualmente denominadas 

"servigos preliminares" 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 de 

entulho e tambem, o movimento de terra necessario para a obtengao do nivel de 

terreno desejado para o edificio. 

Existem ainda os servigos de execugao, que sao os trabalhos da construgao 

propriamente dita, que envolvem a abertura das cavas, execugao dos alicerces, 

apiloamento, fundagao das obras de concreto, entre outros, e os servigos de 

acabamento que 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). 

4.3.1 - SERVIQOS DE MOVIMENTO DE TERRA 

Os servigos ligados ao movimento de terra podem ser entendidos como urn 

"conjunto de operagoes de escavagao, carga, transporte, descarga, compactagao e 

acabamentos executados a fim de passar-se de um terreno no estado natural para 

uma nova conformagao topografica desejada". 

A importancia desta atividade no contexto da execugao de edificios 

convencionais decorre principalmente do volume de recursos humanos, tecnologicos 

e economicos e que envolvem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1) Sondagem do terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sondagem proporciona valiosos subsidios sobre a natureza do terreno que 

ira receber a edificagao, como: caracteristicas do solo, espessuras das camadas, 

posigao do nivel da agua, alem de prover informacoes sobre o tipo de equipamento 

a ser utilizado para a escavagao e retirada do solo, bem como ajuda a definir qual o 

tipo de fundagao que melhor se adaptara ao terreno de acordo com as 

caracteristicas da Edificacao. 

2) Cota de fundo da escavacao 

E urn parametro de projeto pois define em que momento deve-se parar a 

escavacao do terreno. Para isto, e preciso conhecer: a cota do pavimento mais 

baixo; o tipo de fundagao a ser utilizada; e ainda, as caracteristicas das estruturas 

de transmissao de cargas do edificio para as fundagoes, tais como os blocos e as 

vigas baldrames. 

3) Niveis da vizinhanga 

Esta informagao, aliada a sondagem do terreno, permite identificar o nivel de 

interferencia do movimento de terra com as construgoes vizinhas e ainda as 

possiveis contengoes a serem utilizadas. 

4) Projeto do canteiro 

Deve-se compatibilizar as necessidades do canteiro (posigao de rampas de 

acesso, instalagao de alojamentos, sanitarios, etc.) com as necessidades da 

escavagao (posigao de taludes, rampas, entrada de equipamentos, entre outros.). 

4.3.2 - TIPOS DE MOVIMENTO DE TERRA 

a) CORTE; 

b) ATERRO; 

c) CORTE + ATERRO. 

O corte geralmente e a mais desejavel uma vez que minimiza os possiveis 

problemas de recalque que o edificio possa vir a sofrer. No caso de cortes, devera 

ser adotado um volume de solo correspondente a area da segao multiplicada pela 

altura media, acrescentando-se um percentual de empolamento. O empolamento e o 

aumento de volume de um material, quando removido de seu estado natural e e 

expresso como uma porcentagem do volume no corte. 
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Nos casos em que seja necessaria a execugao de aterros, deve-se tomar 

cuidado com a compactagao do terreno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 - INSTALAQAO DO CANTEIRO DE SERVIQOS OU CANTEIRO DE OBRAS 

0 canteiro e preparado de acordo com as necessidades e logo apos a 

limpeza do terreno e com o movimento de terra executado devera ser feito um 

barracao de madeira de chapas compensadas, ou entao de tijolos assentados com 

argamassa de barro. Nesse barracao serao depositados os materiais e ferramentas, 

servindo tambem para o vigia da obra. 

4.4.1 - LOCAQAO DA OBRA 

A locagao tern como parametro o projeto de localizagao ou de implantagao do 

edificio.No projeto de implantagao, o edificio sempre esta referenciado a partir de um 

ponto conhecido e previamente definido. A partir deste ponto, passa-se a posicionar 

(locar) no solo a projegao do edificio desenhado no papel. E comum ter-se como 

referenda os seguintes pontos: 

> o alinhamento da rua; 

> um poste no alinhamento do passeio; 

> um ponto deixado pelo topografo quando da realizagao do controle do 

movimento de terra; 

> uma lateral do terreno. 

Nos casos em que o movimento de terra tenha sido feito, deve-se iniciar a 

locagao pelos elementos da fundagao, tais como as estacas, os tubuloes, as sapatas 

isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locagao devera ser iniciada pelo 

proprio movimento de terra. 

Os elementos sao comumente demarcados pelo eixo, definindo-se 

posteriormente as faces, nos casos em que seja necessario, como ocorre, por 

exemplo, com as sapatas corridas baldrames e alvenarias. Os cuidados com a 

locagao dos elementos de fundagao de maneira precisa e correta sao fundamentais 

para a qualidade final do edificio, pois a execugao de todo o restante do edificio 

estara dependendo deste posicionamento, ja que ele e a referenda para a execugao 
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da estrutura, que passa a ser referenda para as alvenarias e estas, por sua vez, sao 

referencias para os revestimentos. Portanto, o tempo empreendido para a correta 

locagao dos eixos iniciais do edificio favorece uma economia geral de tempo e custo 

da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 - ORGANIZAQAO DO CANTEIRO DE OBRA 

4.5.1 - PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS: LAYOUT 

Por que investir na qualidade do canteiro de obras? 

1. A melhoria das condicoes nos canteiros de obras tern sido encarada 

como extremamente relevante para o sucesso na produgao; 

2. E importante obedecer as normas vigentes quanto as caracteristicas do 

local de trabalho, conforme preconizado pela NR-18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ("Condigdes e 

Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao C/V/'f) e a NR-

17 {"Ergonomia"); 

3. Para que haja um aumento da competitividade no setor da construgao 

civil as empresas procuram eliminar todas as deficiencias na gestao 

dos processos construtivos e na gerencia dos recursos humanos; 

4. Uma agao ergonomica que melhore as condigoes do trabalhador, 

minimizando os sofrimentos oriundos da execugao de tarefas, resultaria 

na diminuigao da agressividade do trabalho, para que o mesmo possa 

ser realizado com o minimo de conforto e eficacia, respeitando a saude 

e a seguranga dos operarios. 

Uma pesquisa do SESI (2001) para diagnosticar o setor de mao-de-obra da 

construgao civil constatou que cerca de 20% dos operarios faltaram pelo menos uma 

vez no mes. Analisando os motivos verificou-se que 50% das faltas ocorreram por 

motivo de saude, com maior incidencia nas doengas genericas, seguidas pelas 

doengas profissionais pela fadiga e cansago. Dos entrevistados, 30.48% 

apresentaram doengas relacionadas a atividade laboral. O sintoma mais comum foi: 

dor nas costas (27,42%) ligada a problemas derivados de condicionamento 

ergonomicos das tarefas executadas. 
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4.5.2 - CARACTERISTICAS DOS TRABALHADORES DA CONSTRUQAO CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como a construgao civil absorve grande parte da mao de obra brasileira nao 

especializada, as maiores dificuldades com os operarios do setor e a baixa 

escolaridade. Dificuldades com o entendimento de informagoes, no uso de novas 

tecnicas construtivas, geram consequentemente o retrabalho, o desperdicio, o stress 

e a fadiga. 

A produtividade na construgao civil dependente do brago operario e de seu 

saber. As comunicagoes no processo produtivo sao na maioria das vezes homem a 

homem, fazendo com que o ritmo e a qualidade do trabalho dependam quase que 

exclusivamente do trabalhador. Como resultado da gestao humana, a estrutura 

hierarquica torna-se o instrumento mais eficiente de controle da produgao. 

O treinamento de pessoal e pouco incentivado, configura-se uma 

desqualificagao geral implicando em um elevado indice de rotatividade. Isto 

comprova a pouca importancia dada aos recursos humanos na construgao civil. 

A forma como a questao dos recursos humanos e encarada na construgao 

civil, caracterizada por alguns indicadores, tais como: alta rotatividade, elevado 

indice de acidentes do trabalho, grau de insatisfagao predominante entre os 

operarios, nos leva a concluir que, de maneira geral, ha um desenvolvimento da 

fungao de recursos humanos bem aquem das necessidades, sendo um numero bem 

reduzido de empresas de edificagoes que conseguiram um bom desempenho nesta 

area. 

4.5.3 - CANTEIRO DE OBRA 

0 canteiro de obras, geralmente, nao e valorizado por ser considerado como 

parte provisoria. Porem, se ao iniciar a obra ja existir um projeto de canteiro 

realizado de forma planejada e organizada, este tera uma grande influencia para a 

redugao do tempo improdutivo e auxiliar. 

Como beneficio pelas melhorias de um layout de canteiro planejado e 

organizado pode-se citar: 

a) menor manipulagao de materiais; 

b) redugao da movimentagao de materiais e mao-de-obra; 

9 
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c) diminuicao das perdas de materiais; 

d) melhor controle das quantidades de materiais; 

e) maior motivagao; 

f) bom cartao de visitas para a empresa; 

g) diminuicao de riscos de acidentes; 

h) ambiente fisico mais saudavel e aumento da produtividade. 

A NR 18 em sua nova reformulacao preve que os estabelecimentos com 20 

(vinte) trabalhadores ou mais devem apresentar layout inicial do canteiro de obra, 

contemplando, inclusive previsao de dimensionamento das areas de vivencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LAY-OUT DE UM CANTEIRO DE OBRAS 

I N T E G R A C A O 

Figura 01 - Fatores que contribuem para o planejamento do lay-out de canteiro de 

obras, extraida da NR 18. 

10 
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4.5.3.1 - EQUIPAMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para projetos de layout de canteiros de obras, cada equipamento e listado, 

anotando-se a area ocupada pela maquina, a area de trabalho do operador e a area 

para a colocagao dos materiais. Por exemplo, no dimensionamento da area total 

para a instalagao de uma betoneira deve constar a area do equipamento, a area 

necessaria para a maquina ser colocada em funcionamento e para ser suprida de 

aglomerantes e agregados utilizados na produgao de argamassas e concretos. 

A determinagao do numero de maquinas deve incluir varias consideragoes 

alem da capacidade de operagao das proprias maquinas. Fatores como horas de 

trabalho disponiveis para operagao, preparagao e frequencia das operagoes, tempos 

perdidos por varias razoes, refugos de produgao, picos de produgao, afetam na 

determinagao da quantidade de maquinas necessarias. Para se calcular a 

quantidade de elevadores de carga de uma obra, por exemplo, deve-se conhecer a 

velocidade e a capacidade de transporte, a quantidade e o tipo de material a ser 

transportado, o tempo de carga e descarga, entre outros. 

Todo operador de equipamentos ou maquinas deve receber orientagao 

especifica sobre o trabalho que ira realizar e esta deve incluir os metodos de como 

executar cada operagao com seguranga e quais sao suas responsabilidades. 

Para o planejamento do projeto deve ser levado em consideragao: 

a) dimensao e peso; 

b) area necessaria para operagao e manutengao; 

c) operadores necessarios; 

d) suprimento de energia eletrica, agua; 

e) ocupagao prevista para a maquina; 

f) manutengao; 

g) protegao adequada contra riscos de seguranga; 

h) protegao contra incidencia de raios solares e intemperies; 

i) ambiente com iluminagao natural e/ou artificial, conforme a NBR 5.413/91. 

4.5.3.2 - INTEGRAQAO 

Os fatores ligados de forma direta e indireta a produgao devem estar todos 

harmoniosamente integrados. Devem ser estudados, colocados em posigoes 

l l 
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estrategicas e dimensionadas de forma adequada. Exemplo: portao de entrada dos 

materiais, posigao dos bebedouros, entrada/saida do pessoal, local das instalagoes 

hidro-sanitarias, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.3.3 - MOVIMENTAQAO 

Nos locais de trabalho, as disposigoes das areas devem obedecer as 

exigencias de movimentagao de maneira que o pessoal, os materiais e os 

equipamentos possam se movimentar em fluxo continuo, organizado e de acordo 

com a sequencia logica do servigo. O transporte geralmente e tido como tempo 

auxiliar, e nao agrega valor ao produto ou servigo. 

Devem-se considerar os seguintes aspectos: 

a) minimizagao das distancias de percurso seguido pelos materiais, maquinas e 

pessoal, com as especificagoes das distancias; 

b) definigao de percursos em linha reta, evitando cruzamentos e retornos; 

c) tipos de transportes usados; 

d) espago existente para a movimentagao; 

e) frequencia, esforgo fisico necessario, tempo utilizado para manuseio; 

f) entregar materiais diretamente no local de trabalho; 

g) quando houver equipamentos de guindaste e para transporte considerar: a 

capacidade de carga; altura de elevagao do equipamento; os acessos da obra 

devem estar desimpedidos e precaugoes especiais quando da movimentagao 

proximo a redes eletricas. 

4.5.3.4 - ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados no canteiro devem ser considerados, materia-

prima, material em processo e produto final, levando em conta os seguintes 

aspectos: 

a) localizagao; 

b) dimensoes; 

c) metodos de armazenagem; 

d) tempo de espera; 
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e) cuidados especiais; 

f) nao prejudicar: 

-transito das pessoas; 

-circulacao de materiais; 

-acesso aos equipamentos; 

-nao obstruir portas; 

-altura das pilhas de materiais que garantam a sua estabilidade e facilitem seu 

manuseio; 

-nao sobrecarregar as paredes, lajes, alem do previsto em seu 

dimensionamento; 

-nao empilhar diretamente sobre o piso instavel, umido ou desnivelado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.3.5 - MAO-DE-OBRA 

Leva-se em consideracao todo o pessoal direto e indireto que frequenta o 

canteiro, com as seguintes ponderacoes: 

a) area necessaria para desenvolvimento do trabalho; 

b) condicoes de trabalho; 

c) pessoal necessario. 

4.5.3.6 - SEGURANQA NO TRABALHO 

A preocupagao neste aspecto tern como finalidade garantir a seguranga 

individual e coletiva por toda a extensao da obra. As causas dos acidentes na 

construgao civil sao as mais diversas possiveis: ausencia de um planejamento 

adequado; nao previsao dos riscos na fase de projeto; utilizagao inadequada de 

materiais e equipamentos; erros na execugao; inexistencia da definigao de 

responsabilidades e falta de informagao. 

Os custos gerados pelos acidentes de trabalho, geralmente nao sao 

computados pela empresa, devido a dificuldade de levanta-los, ja que envolvem um 

grande numero de variaveis, tais como: despesas com reparo ou substituigao de 

maquinas, equipamentos ou material avariado; despesas com servigos assistenciais 

aos nao segurados; salario dos primeiros 15 dias de afastamento; complementagao 
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salarial (apos 15 dias de afastamento); pagamento de horas extras em decorrencia 

de acidentes; despesas juridicas; prejuizo decorrente da queda de produgao pela 

interrupgao do funcionamento da maquina ou da operagao de que estava incumbido 

o acidentado; desperdicio de material ou produgao fora de especificagao, em virtude 

da emogao causada pelo acidente; redugao da produtividade pela baixa do 

rendimento do acidentado, durante certo tempo, apos o regresso ao trabalho; horas 

de trabalho dispendidas pelos empregados que suspendem seu trabalho normal 

para ajudar o acidentado; e horas de trabalho dispendidas pelos supervisors e por 

outras pessoas: - na ajuda ao acidentado; - na investigagao da causa do acidente; -

em providencias para que o trabalho do acidentado continue a ser executado; - na 

selegao e preparo de novo empregado; - na assistencia medica para os primeiros 

socorros; - e no transporte do acidentado. 

O canteiro de obras deve contemplar as medidas de seguranga como: 

a) tunel de protegao para entrada das pessoas; 

b) capacetes em locais de facil acesso, de preferencia proximo a entrada da obra; 

c) identificar os locais de apoio que compoem o canteiro de obra; 

d) indicar as saidas por meio de placas e setas; 

e) advertir quanto ao risco de queda; 

f) identificar acessos, circulagao de veiculos e equipamentos na obra; 

g) e extintor de incendio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.3.7 - FLEXIBILIDADE 

Em fungao de algum problema eventual deve-se sempre considerar a 

possibilidade de mudangas em um projeto de layout. Portanto, deve-se considerar a 

facilidade para mudar e adaptar-se as novas condigoes. Em muitas obras o canteiro 

vai se modificando dependendo da fase na qual a mesma se encontra. 
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4.5.3.8 - SATISFAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A produtividade tende a aumentar atraves da melhoria das condicoes do 

canteiro. Os operarios estarao mais satisfeitos para produzirem mais e melhor. O 

numero de acidentes devera sofrer redugao, e o cliente ao visitar a obra ficara mais 

satisfeito ao ve-la limpa, com isso aumentando a credibilidade na empresa. 

4.5.4 - AS VARIAVEIS DAS CONDIQOES DE TRABALHO NO CANTEIRO DE 

OBRA 

O canteiro de obra e um setor de produgao onde a variabilidade e extrema e 

constante. Tudo e variavel, o espago de trabalho vai se alterando durante a obra; as 

condigoes do tempo podem definir se uma atividade vai ser realizada ou nao na data 

prevista; o fornecimento de materiais muitas vezes nao corresponde ao planejado, 

pois nao se pode trabalhar com estoque; as equipes sao alteradas a cada etapa 

construtiva, sendo minimo o numero de trabalhadores que permanecem na obra do 

inicio ao fim; a colaboragao entre estes trabalhadores tern que ser formada a todo 

instante, pois as equipes se modificam durante a obra e de uma obra para outra; 

enfim, cada momento de uma obra sempre tera caracteristicas que Ihe serao 

peculiares. 

O trabalho realizado pelas diversas equipes tern como objetivo o atendimento 

ao prazo e ao custo estipulados em contrato, alem da qualidade tecnica 

normalmente esperada. Estes fatores sao os que normalmente guiam as tomadas 

de decisao no canteiro, e assim, a reformulagao do projeto, que inicialmente foi 

orientado para as necessidades do usuario, passa a ser orientada por esta logica 

(prazo/custo/qualidade tecnico) 

Indefinigoes organizacionais, como o numero de operadores que iriam 

trabalhar na obra, interferem diretamente na definigao do layout do canteiro e 

consequentemente nos projetos complementares como estrutura, hidro-sanitario e 

eletrico, originando alteragoes que se refletirao no andamento da obra. Assim, 

depois da empresa investir em equipamentos e obras e que se pensa em como e 

com quern tudo isto ira funcionar. Desta forma, dificilmente havera readaptagoes. E 
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quando diversos outros aspectos ja foram definidos e investimentos foram feitos, 

provavelmente pouco podera ser feito para adaptar o trabalho ao homem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.5 - ERGONOMIA 

E a ciencia que parte do principio da economia de energia na movimentagao 

do corpo durante a execugao de um servigo, indicando ao operario qual e a maneira 

correta de usar o corpo enquanto trabalha. 

4.5.6 - POSTURA E MOVIMENTO 

Na realizagao de uma postura ou de um movimento sao trabalhados varios 

musculos ligamentos e articulagoes do corpo. As posturas prolongadas podem 

prejudicar os musculos e as articulagoes, alguns movimentos, alem de produzirem 

tensoes mecanicas nos musculos e articulagoes, apresentam um gasto energetico 

tambem no coragao e pulmoes. 

lida (Principios Ergometricos e de seguranga-1990) cita que, a posigao 

parada, em pe, e altamente fatigante porque exige muito trabalho estatico da 

musculatura envolvida para manter essa posigao. O coragao encontra resistencias 

para bombear o sangue para os extremos do corpo. Acrescenta ainda que as 

pessoas que realizam trabalho dinamico em pe apresentam menos fadiga do que 

aquelas que permanecem estaticas ou com pouca movimentagao. 

Dul J. Weerdmeester (Principios Ergometricos e de seguranga-1995), nao 

recomenda passar o dia todo na posigao em pe, pois provoca fadiga nas costas e 

pernas. Um estresse adicional pode aparecer quando a cabega e o tronco ficam 

inclinados, provocando dores no pescogo e nas pernas. Alem disso, trabalhar com 

os bragos para cima, sem apoio, provoca dores nos ombros e no pescogo. E que as 

dores se agravam quando ha aplicagao de forgas ou se realizam movimentos 

repetitivos com as maos. O pedreiro passa praticamente todo o tempo de trabalho 

exercendo estas posturas e estes movimentos. 

Dul J. Weerdmeester, declara ainda que os periodos prolongados com o 

corpo inclinado devem ser evitados, porque a parte superior do corpo de um adulto, 
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acima da cintura, pesa aproximadamente 40kg. Quando o tronco tende para frente, 

ha contragao dos musculos e dos iigamentos das costas para manter essa posigao, 

surgindo as dores. 

Uma dor aguda. localizada, e o alerta de que algo nao esta indo bem. Em 

alguns casos com o passar dos dias, ha adaptagao do organismo. Contudo se a dor 

continuar, ou aumentar, indica que essa adaptagao nao se processou, podendo 

provocar inflamagoes que se nao forem tratadas corretamente, causam lesoes 

permanentes. (lida - 1990) 

lida define espago de trabalho como um espago imaginario, necessario para o 

organismo realizar os movimentos requeridos por seu trabalho. E afirma: "sempre 

que possivel e economicamente justificavel, as medidas antropometricas devem ser 

realizadas diretamente, tomando-se uma amostra significativa de sujeitos que serao 

usuarios ou consumidores do objeto ou do posto de trabalho a ser projetado. 

Acrescenta que, o enfoque ergonomico e baseado principalmente na analise 

biomecanica da postura. Esse enfoque tende a desenvolver postos de trabalho que 

reduzam as exigencias biomecanicas, procurando colocar o operador em uma boa 

postura de trabalho". 

E importante a sensibilizagao dos operarios quanto aos principios 

ergometricos de organizagao do canteiro e de higiene e seguranga do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.7 - CONSIDERAQOES ERGONOMICAS GERAIS NA ORGANIZAQAO DO 

LAYOUT 

Na elaboragao de um layout devemos levar em consideragao os seguintes 

aspectos: 

/ Deve-se reduzir ao minimo a movimentagao das pessoas, materiais e 

informagoes; 

/ Posicionar os postos de trabalho com alto empenho visual mais 

proximo da luz natural; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Garantir que o trabalho intelectual seja feito longe de ruas 

movimentadas e de maquinas produtoras de ruido, e que estejam 

tambem afastadas de fontes de calor ou odor; 
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szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os utensilios devem estar dentro do alcance maximo; 

* Os objetos que nao estiverem dentro da area de alcance devem estar 

distantes, de forma a obrigar o usuario a se levantar para apanha-lo, 

evitando torcer o tronco ou fazer movimentos exagerados; 

s Prover o escritorio com areas isoladas, para trabalho onde seja 

necessario certo grau de privacidade ou de concentracao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6 - REVESTIMENTOS DE ARGAMASSAS (REBOCO) 

4.6.1 - FUNQOES 

Nos edificios construidos pelos processos convencionais, com estrutura de 

concreto armado e vedacao de alvenaria, os revestimentos de argamassa tern, em 

geral, as seguintes fungoes: 

/ Proteger as vedagoes e a estrutura contra a agao de agentes 

agressivos e, por consequencia, evitar a degradagao precoce das 

mesmas, aumentar a durabilidade e reduzir os custos de manutengao 

dos edificios; 

/ Auxiliar as vedagoes a cumprir com as suas fungoes, tais como: 

isolamento termoacustico, estanqueidade a agua e aos gases e 

seguranga ao fogo. Por exemplo, um revestimento externo normal de 

argamassa (30 a 40% da espessura da parede) pode ser responsavel 

por 50% do isolamento acustico, 30% do isolamento termico e cem 

porcento responsavel pela estanqueidade de uma vedagao de 

alvenaria comum; 

s Fungoes esteticas, de acabamento e aquelas relacionadas com a 

valorizagao da construgao ou determinagao do padrao do edificio. 

Quando o revestimento de argamassa estiver associado a outros 

revestimentos (por exemplo, um revestimento de pastilhas ceramicas, azulejos ou de 

"Formica") ele tern tambem as fungoes de um substrate 

Deve-se salientar, entretanto, que nao e fungao dos revestimentos 

dissimularem imperfeigoes grosseiras das alvenarias ou das estruturas de concreto 

armado, o famoso "esconder na massa". Apesar de ser frequente esta situagao ela e 
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uma prova irrefutavel de ineficiencia tecnica, da ausencia de controles e da falta de 

racionalizacao construtiva na execugao das etapas precedentes. 

Para o dominio da tecnologia de execugao de revestimentos de argamassa e 

necessario conhecerem-se conceitos relativos as argamassas, as propriedades dos 

revestimentos e as caracteristicas das bases de aplicagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6.2 - CLASSIFICAQAO 

Os revestimentos de argamassa podem ser classificados de acordo com os 

seguintes criterios: 

a) quanto ao numero de camadas que o constituem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Uma unica camada 

/ Multiplas camadas 

b) quanto as condigoes de exposigao: 

/ Revestimentos de paredes internas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Revestimentos de paredes externas; 

c) quanto ao piano de aplicagao: 

S Vertical (paredes); 

/ Horizontal (tetos). 

Os revestimentos argamassados podem ainda servir de base para outros 

revestimentos, tais como: pastilhas, azulejos, gesso, "Formica", "Fulget", pedras 

naturais, etc. ou entao ter como acabamento final um sistema de pintura. 

Considerando estas diferentes situagoes e mais as condigoes de exposigao e do 

piano de aplicagao, verifica-se que os revestimentos de argamassa poderao estar 

submetidos as solicitagoes de intensidade muito diferentes e por isto deverao 

apresentar caracteristicas distintas de modo a atender adequada e otimizadamente 

as exigencias funcionais. 

E entao conveniente que haja uma classificagao mais ampla dos 

revestimentos de argamassa, que os agrupe em diferentes tipos, de acordo com as 

especificas caracteristicas que devam apresentar. Assim, eles podem ser divididos 

nos seguintes tipos: 

> Revestimentos internos de paredes com acabamento em pintura; 

> Revestimentos internos de paredes, base para outros revestimentos; 
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> Revestimentos de tetos (com acabamento em pintura); 

> Revestimentos externos com acabamento em pintura e 

> Revestimentos externos, base para outros revestimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6.3 - CONCEITO DE PROJETO 

O projeto de revestimentos correspondente a definicao clara e precisa de 

todos os aspectos relativos aos materiais e tecnicas e detalhes construtivas a serem 

empregados e aos padroes e tecnicas de controle de qualidade a serem 

observados. Obtem-se, assim, um projeto construtivo adequado, que permita a 

execugao de planejamento, programagao e controle detalhados e coerentes e uma 

gerencia eficiente e eficaz do que se vai executar. 

Este especifico projeto, como os demais projetos construtivos (de 

impermeabilizagao, de alvenaria, de formas, etc.), deve ser concebido antes do 

inicio das obras e interagir com os demais projetos induzindo desta forma uma total 

integragao e coordenagao entre eles. A existencia e a utilizagao plena e correta de 

projetos construtivos tern se mostrado como a melhor ferramenta para a eliminagao 

de desperdicios, a redugao de custos, o controle do processo, a obtengao da 

qualidade desejada, enfim, para a racionalizagao construtiva e para a otimizagao do 

desempenho da atividade de construgao de edificios. 

O projeto dos revestimentos de argamassas tern basicamente os seguintes 

objetivos: 

a) Definir os tipos de revestimentos a serem executados; 

b) Especificar as argamassas a serem empregadas em cada um dos tipos 

de Revestimento; 

c) Definir as tecnicas a serem utilizadas na execugao dos revestimentos; 

d) Especificar os padroes de qualidade exigidos para os servigos; 

e) Estudar e definir detalhes arquitetonicos e construtivos que afetam o 

desempenho dos revestimentos, evitando ou diminuindo sua solicitagao 

por agentes potencialmente prejudiciais; 

f) Definir a sistematica de controle de qualidade a ser adotada e 

especificar os requisitos de desempenho a serem atingidos. 
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4.6.4 - CONTROLE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os procedimentos de controle numa obra envolvem varias etapas que se 

completam ao longo do processo executivo e sao realimentadas por ele. 

Esta dinamica, que se chama genericamente controle de qualidade, visa 

garantir a qualidade e racionalizagao dos servigos da construgao atraves de uma 

sistematica que permita avaliar a participagao de cada um dos insumos, materiais, 

equipamentos e mao-de-obra, no processo executivo como um todo, podendo 

determinar alteragoes localizadas ou globais, capazes de garantir, quando da obra 

acabada, a conformidade do produto com o previsto no nivel dos projetos 

executivos. 

Na etapa referente a execugao dos revestimentos de argamassa, os 

procedimentos de controle podem ser agrupados em: 

> Controle de qualidade das condigoes para inicio da execugao dos 

servigos; 

>Controle de qualidade de execugao (de produgao do servigo); 

> Controle de qualidade de aceitagao. 

Alem destes conjuntos de procedimentos, o processo de controle incorpora 

tambem outro conjunto denominado - apropriagao. Esta se constitui em um 

excelente instrumento de gerenciamento de recursos. Seu objetivo primeiro e a 

realimentagao do processo de produgao dos revestimentos atraves da analise de 

dados referentes a produgao e consumo de argamassas, a produtividade de mao-

de-obra e dos equipamentos utilizados neste servigo. A apropriagao devera ser feita 

segundo uma metodologia que determine estes valores de forma sistematica. Os 

dados assim obtidos irao gerar indices de consumo, de perdas e de produtividade 

proprios que serao ainda utilizados para, por exemplo, avaliagao global da obra em 

questao, fundamentar o projeto e o planejamento destes servigos em obras futuras, 

ampliarem o conhecimento do processo e permitir sua evolugao, etc. 
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5.0-NR-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A NR-18 e uma norma regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem 

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

de medidas de controle e sistemas preventives de seguranga nos processos, nas 

condigoes e no meio ambiente de trabalho na Industria da Construgao. 

E proibido 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. 

A 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. 

6 . 0 - O ESTAGIO 

6.1. APRESENTAQAO 

Nos ultimos anos, o municipio de Campina Grande vem apresentando um 

significativo crescimento populacional, fazendo com que areas que possuem pouca 

infra-estrutura se desenvolvam rapidamente, fato notorio em centros urbanos 

maiores. 

Algumas areas da cidade necessitam de desenvolvimento urbano, de forma 

que o trago urbanistico da cidade possa ser definido e novos caminhos viarios sejam 

abertos, criando interligagoes essenciais para o crescimento ordenado. 

Uma das importantes areas da cidade que necessita de urgente intervengao 

urbanistica se localiza no entorno do riacho Bodocongo. 

Este riacho forma a maior bacia drenante da cidade de Campina Grande, e 

esta localizado no extremo oeste da cidade, formando uma area aproximada de 

2.200 ha. 
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O acude de Bodocongo fica localizado nesta bacia, ao qual drenam todas as 

aguas de montante. A partir deste acude passa a correr o riacho Bodocongo, que 

teve os seus primeiros 2,4 km canalizados e urbanizados na 1 a . Etapa de servigos. 

A canalizacao e urbanizacao da 1 a . Etapa trouxe grandes beneficios para toda 

a populagao do entorno, alem de ter aberto novos fluxos viarios, desafogando o 

acesso da cidade para o sertao paraibano. 

Com a execugao da 2 a . Etapa sera possivel beneficiar a populagao de outros 

bairros da cidade - Malvinas, Dinamerica, Cruzeiro, Conjunto Pres. Medici e Tres 

Irmas -, atraves da melhoria da qualidade de vida e do consequente 

desenvolvimento economico e social da regiao. 

Os servigos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Urbanizagao e Canalizagao do Riacho Bodocongo - 2 a . 

Etapa complementarao o corredor de interligagao norte-sul do municipio de 

Campina Grande, cuja implantagao trara inumeros beneficios, nao apenas sociais, 

minimizados com a reurbanizagao das comunidades, como tambem sera o ponto 

fundamental para o crescimento economico daquela regiao. 

Nas obras da 2 a . Etapa estao previstas: 

- Implantagao do canal, direcionando as aguas da bacia; 

- Execugao e pavimentagao de vias laterals; 

- Execugao de calgadas, ciclovias e iluminagao publica; 

- Interligagao das ruas de entorno com as vias laterals, possibilitando o acesso entre 

as populagoes das duas margens. 

O trecho a ser executado e de aproximadamente 2.400 metros, contemplando 

a faixa do riacho que vai da rotula da Av. Floriano Peixoto (fim da 1 a . Etapa) ate a 

interligagao com a ponte das Tres Irmas. 

Na Meta Fisica proposta neste Piano de Trabalho, estao previstos serem 

executados servigos que concluem parcialmente a 2 a . Etapa, entre a rotula da Av. 

Floriano Peixoto e proximidades da Ponte do Cruzeiro (estacas 0 a 60). Foi 

considerada nesta meta a construgao do canal em concreto ciclopico, a execugao de 

aterro compactado nas vias laterais e ruas de acesso no entorno, bem como os 

elementos e redes de drenagem lateral (ruas do entorno e canais secundarios). 
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Ja se encontram neste trecho executados aiguns servigos de terraplenagem e 

concreto do canal, conforme detalhamento apresentado na memoria de calculo em 

anexo. Em resumo, estao executados os seguintes servigos na area de trabalho: 

a) Terraplenagem parcial das vias laterals esquerda e direita: Est. 0 a 33; 

b) Escavagao do canal: Est. 0 a 33; 

c) Concreto de fundo do canal: Est. 0 a 33; 

d) Concreto de paredes do canal (parcial, c/ alturas variaveis: Est. 0 a 33. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.2. DADOS GERAIS 

A populagao a ser beneficiada diretamente na execugao da 2 a . Etapa e de 

aproximadamente 75 mil habitantes. A renda da maior parte da populagao varia 

entre 1 e 3 salarios minimos, e sua grande maioria trabalha fora desta regiao, 

necessitando de um constante deslocamento. 

Atualmente, os moradores da margem direita possuem apenas duas opgoes 

seguras de travessia para a margem esquerda: pela Avenida Floriano Peixoto (fim 

da 1 a . Etapa) ou pela Av. Almirante Barroso / Ponte do Cruzeiro (estaca 79-80 da 2 a . 

Etapa), ou seja, cerca de 1,6 km separam estas duas vias, criando dificuldades de 

fluxo. Aiguns moradores se arriscam nas epocas de menor intensidade 

pluviometrica, atravessando por passagens provisorias aiguns pontos do riacho. 

O escoamento das aguas pluviais causa constantes erosoes nos leitos das 

ruas, levando este material a depositar-se proximo ao leito do riacho, provocando 

assoreamento e piorando as inundagoes nas baixadas. 

Parte da area ao longo do riacho de Bodocongo esta atualmente sendo 

ocupada com a construgao de edificagoes populares, e com a execugao desta nova 

etapa havera uma crescente valorizagao da area, e consequentemente a melhoria 

da condigao de vida e significativo aumento da auto-estima dos moradores, tal como 

ocorreu com a urbanizagao da 1 a . Etapa. 

A funcionalidade do canal e das vias laterals ja se encontra comprovada pelos 

anos, desde o inicio da execugao da 1 a . Etapa ate a presente data, com a 

observagao da sua eficiencia no trecho executado, que tern atendido com grande 

satisfagao a regiao, tendo ajudado inclusive a mudar os costumes da populagao, que 
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aprendeu a se beneficiar de seus passeios/ciclovias, tornando um habito regular a 

pratica saudavel de exercicios no local, tais como caminhadas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cooper e ciclismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3 - ESPECIFICAQOES TECNICAS DE SERVIQOS 

6.3.1 - SERVIQOS PRELIMINARES 

A. Placas da obra 

Serao confeccionadas placas de identificacao da obra, conforme modelo e 

dimensoes a serem especificadas, incluindo a fixacao, manutengao e posterior 

retirada do local. 

B. Desmatamento, destocamento e limpeza. 

Sera realizado em toda a faixa de off-set desmatamento e limpeza 

mecanizada, inclusive, quando necessario, o corte de arvores com diametro ate 15 

cm e suas raizes. A remogao da camada vegetal, bem como das arvores, sera feita 

ate 5,0 m alem do limite da faixa de trabalho. Para o servigo, serao utilizados 

tratores com implementos adequados. 

FOTO 01 - Desmatamento, 

destocamento e limpeza-vista "A' destocamento e limpeza-vista "B 

FOTO 02 - Desmatamento 
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C. Abertura de arruamento 

Nos locais determinados pela Fiscalizagao sera executada abertura 

mecanizada de arruamento, com largura minima de 6,0 m, servindo para dar acesso 

aos equipamentos e descarga de materiais. O arruamento sera executado ao longo 

dos trechos que apresentarem dificil acesso alternado entre as margens direita e 

esquerda do canal. Serao utilizados tratores com implementos adequados ou moto 

niveladoras. 

D. Instalacao do canteiro de obras 

O local escolhido para instalacao do canteiro de servigos devera ser aprovado 

pela Fiscalizagao, e devera ter acesso facil para a area dos servicos. As edificacoes 

provisorias serao executadas conforme projeto fornecido pela Empreiteira. 

FOTO 03 - Instalacao do canteiro de FOTO 04 - Instalacao do canteiro de 

obras-vista "A" obras-vista "B" 

6.3.2 - ESCAVAQAO MECANICA EM CAMPO ABERTO 

Os servigos de escavagao serao desenvolvidos com base no projeto 

executivo, elementos fornecidos pela Fiscalizagao e nas especificagoes, metodos e 

normas do DNER. 

Desde que aconselhavel tecnica e economicamente, as massas em excesso, 

que constituiriam os bota-foras, devem ser integrados aos aterros, constituindo 

alargamentos da plataforma ou bermas de equilibrio. 
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As massas excedentes que nao possam se integrar serao objeto de remocao 

orientada, para efeito de nao ameacar a estabilidade das vias e do canal e nao 

prejudicar o aspecto paisagistico da regiao. 

A. Escavagao em lama 

Classifica-se como escavagao em lama aquela em que o solo apresente baixa 

ou nenhuma consistencia, sem suporte adequado e com excesso de agua. A lama e 

encontrada geralmente no leito do riacho e nas areas de alagamento natural. Todo 

este material sem suporte devera ser expurgado para ser substituido por colchao de 

areia, conforme liberagoes da Fiscalizagao. 

B. Escavagao em terra 

Classifica-se como escavacao em terra aquela passivel de execugao sem a 

necessidade de utilizagao do escarificador, ou seja, a escavacao e feita apenas com 

a lamina do equipamento (tratores, pas carregadeiras ou motoniveladoras). 

FOTO 07 - Escavacao mecanica em terra ate 2,0 m 
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FOTO 07 - Escavagao mecanica em terra ate 2,0 m 

C. Escavagao em pigarro 

Classifica-se como escavagao em pigarro aquela em que o solo apresente 

dureza suficiente para a utilizagao de equipamento leve com escarificador (ex.: 

motoniveladoras) para a retirada do material. 

D. Escavagao em rocha branda 

Classifica-se como escavagao em rocha branda aquela em que seja 

necessario a utilizagao de compressor ou equipamento pesado com escarificador 

(p.ex.: tratores) para a retirada do material. 

E. Escavagao em rocha dura 

Classifica-se como rocha dura o material passivel de execugao unicamente 

com o uso de explosivos. Devem ser utilizados explosivos adequados a natureza da 

rocha a escavar e as condigoes do entorno da obra. 

6.3.3 - ESCORAMENTO DE VALAS 

A. Escoramento tipo continuo 

As superficies das escavagoes serao contidas, quando necessario, por tabuas 

de boa resistencia de 1" x 12", justapostas, travadas horizontalmente por longarinas 

de 2" x 6" em todo o comprimento necessario e escoradas com estroncas de 

madeira da regiao de diametro minimo de 15 cm, espagadas a cada 1,35 m. 

B. Escoramento tipo descontinuo 

Quando necessario, sera feita a contengao descontinua, obedecendo o 

mesmo criterio do item anterior, porem, ao inves de justapostas, as tabuas terao 

espagamentos de 0,35 m. 

C. Escoramento com estacas prancha de ago 

Nos locais onde houver escavagoes com alturas acima de 2,50m e o solo for 

de pouca coesao, serao utilizados escoramentos com estacas prancha de ago. 
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Quando o solo for de pouca resistencia ou para pequenas profundidades de 

cravacao, podem ser utilizados marteletes pneumaticos leves ou ate marretas. 

6.3.4 - SINALIZAQAO 

A. Sinalizagao aberta com iluminagao 

Nos locais dentro da obra em que se apresentar necessario, devidamente 

indicados pela Fiscalizagao, sera executada sinalizacao, feita com cavaletes de ou 

sarrafos apoiados em suportes, pintados ou com fitas plasticas de sinalizagao, 

providos de iluminagao feita com lampadas protegidas por baldes plasticos ou cones 

luminosos, dando maior prioridade ao uso das cores vermelha, amarela, branca e 

preta. 

B. Sinalizagao aberta sem iluminacao 

Este servigo obedecera ao mesmo criterio do anterior, porem sem a utilizagao 

de iluminagao. 

6.3.5 - ESGOTAMENTO 

A. Esgotamento de valas 

A empreiteira devera dimensionar as instalagoes de bombeamento com 

suficiente margem de seguranga e deverao ser previstos equipamentos de reserva, 

incluindo grupo moto-bomba a diesel, para eventuais interrupgoes de energia 

eletrica. 

FOTO 08 - Esgotamento de vala 
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6.3.6 - REBAIXAMENTO DO LENQOL FREATICO 

No caso de necessidade de aplicagao de rebaixamento de lengol freatico por 

sistema de ponteiras, a escavagao abaixo do nivel original do lengol so podera 

ser executada apos comprovagao do perfeito funcionamento e rendimento do 

sistema atraves de indicadores de niveis. 

Se o nivel estatico da agua situar-se a uma cota superior em mais de 1,0 m 

ao fundo da escavagao, sera feito o rebaixamento parcial do nivel de agua ate cerca 

de 1,0 m acima do fundo da escavagao, mantendo a vala seca com o auxilio 

tambem do bombeamento direto. 

No caso em que a escavagao for executada em solos arenosos ou siltosos, 

ou onde tais solos constituam o fundo da vala, somente sera permitido o uso do 

rebaixamento do nivel d'agua atraves de ponteiras ou pogos filtrantes, com eventual 

uso de vacuo. 

A adogao do sistema de rebaixamento do lengol freatico com a instalagao 

montada dentro da vala, somente sera permitida se este nao interferir com os 

trabalhos de reenchimentos da vala. Este sistema de rebaixamento deve ser 

executado de maneira a poder funcionar com total eficiencia ate apos o 

reenchimento da vala acima da cota prevista. 

As instalagoes de rebaixamento do lengol, uma vez instaladas, funcionarao 

ininterruptamente ate o termino do servigo em determinado trecho, nao se 

permitindo a interrupgao por nenhum motivo. 

A agua retirada devera ser conduzida para galerias coletoras de agua pluvial 

ou outro local adequado. 

6.3.7 - SERVIQOS PARA FUNDAQAO 

A. Regularizagao manual do fundo do canal 

Apos a escavagao mecanizada, se faz necessario regularizar manualmente o 

fundo do canal, de forma que os limites de projeto sejam atingidos, retirando-se o 

solo solto onde nao e possivel utilizar maquinas. 
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B. Colchao de areia no fundo do canal 

Em toda a extensao do canal sera executado em seu fundo um colchao de 

areia em camada devidamente adensada e com espessura minima de 0,30m, 

podendo, quando necessario, ser utilizada camada superior. Sera admitida uma 

tolerancia maxima de 0,50 m para cada lado, alem da largura do concreto a ser 

aplicado no fundo do canal. 

C. Lastro de pedra de mao 

Em toda a extensao do canal sera executado em seu fundo um lastro de 

pedra de mao em camada devidamente arrumada e com espessura minima de 

0,30m. Sera admitida uma tolerancia maxima de 0,50 m para cada lado, alem da 

largura do concreto a ser aplicado no fundo do canal. 

FOTO 09 - Lastro de pedra de mao 

D. Colchao de areia nas laterais do canal 

Apos a execugao do aterro das vias, nas laterais do canal, entre as paredes 

de concreto e a plataforma de aterro, sera executado colchao de areia drenante 

sobre o colchao de pedrisco, com dimensoes com forme projeto, auxiliando na 

drenagem lateral do canal. 
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FOTO 10 - Colchao de areia no fundo FOTO 11 - Colchao de areia no fundo 

do canal espessura variavel - vista "A" do canal espessura variavel - vista "B" 

E. Colchao de pedrisco nas laterais do canal 

Apos a execugao do aterro das vias, nas laterais do canal, entre as paredes 

de concreto e a plataforma de aterro, sera executado colchao de pedrisco drenante 

sob o colchao de areia, com dimensoes conforme projeto, auxiliando na drenagem 

lateral do canal. 

6.3.8 - ESTRUTURA DO CANAL 

A. Fundo do canal em concreto ciclopico 

Sera executado o fundo do canal em concreto ciclopico, com espessura 

nunca inferior a 30 cm. 0 concreto ciclopico sera executado na proporcao de 30% 

de pedra de mao granitica e 70% de concreto com fc 28 (resistencia aos 28 dias) 

igual a 160 kgf/cm2. 

FOTO 12 - Fundo do canal em FOTO 13 - Fundo do canal em 

concreto ciclopico - vista "A" concreto ciclopico - vista "B" 
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As pedras de mao utilizadas deverao ser, antes da aplicagao, limpas e 

umedecidas, apresentando uma forma homogenea e com dimensao em torno de 

25 cm. 

Sobre o colchao de areia, sera aplicada uma primeira camada de pedra, 

respeitando-se o espagamento entre estas de pelo menos 3 cm. Em seguida, se 

aplica uma camada de concreto, que deve ser devidamente adensado, de forma que 

as pedras de mao fiquem envolvidas por uma camada minima de 3 cm. A seguir, se 

repetem as camadas de pedra e de concreto, ate que a espessura estabelecida em 

projeto seja alcangada. 

B. Paredes do canal em concreto ciclopico 

Serao executadas as paredes do canal em concreto ciclopico, de acordo com 

as proporgoes descritas no item anterior. Estao incluidos neste item: preparo, 

langamento, adensamento, regularizacao e cura. 

FOTO 14 - Paredes do canal em concreto ciclopico 

C. Forma para concreto de canal 

Os servicos de forma para concreto serao desenvolvidos com base no projeto 

executivo e nas especificagoes, metodos e normas da ABNT. 

As formas deverao respeitar os projetos executivos e os demais detalhes 

construtivos, conforme determinagao da Fiscalizagao, e servirao para dar o formato 

necessario aos elementos de concreto ciclopico a serem executados. Estao 

incluidos neste servigo: fabricagao, escoramento, cimbramento, aplicagao da forma 

e desforma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FOTO 15 - Forma para concreto de canal 

D. Enrocamento com pedra rachao 

Nos pontos finais de langamento das aguas do canal serao executados 

enrocamentos em pedra rachao granitica rejuntada com concreto simples. 

6 .3 .9 - REVESTIMENTO 

A. Armacao em tela de ago tipo Q-61 

Sera aplicada sobre a superficie do concreto ciclopico uma tela de ago CA-

60, tipo telcon Q-61 (0,97 kg/m 2) ou similar, com a fungao de evitar fissuras 

superficiais e tambem fazer a ligacao entre a superficie de concreto e o revestimento 

final em argamassa. 

B. Revestimento com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia) 

Todas as paredes e fundo de canal serao revestidos com argamassa de 

cimento e areia no trago volumetrico 1:3, com espessura media de 4 cm. Estao 

incluidos neste item: preparo, aplicagao e acabamento final da superficie revestida. 

6 .3 .10- BARBACAS 

A. Tubos de PVC, diam. 75 mm 

Serao aplicados no fundo e nas paredes do canal tubos de drenagem, para 

auxiliar na drenagem e combater a sub-pressao do terreno. No fundo, os tubos se 

apresentarao dispostos transversalmente a cada 1,0 m e a cada 1,50 m no sentido 

longitudinal. 
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FOTO 16: Representacao dos FOTO 18 - Barbacas e Bidin - vista "B" 

Barbacas e Bidin - vista "A" 

Nas paredes, os tubos se apresentarao a partir do fundo do canal em tres 

linhas horizontais, sendo dispostos a cada 1,50 m longitudinalmente (lateralmente) 

e a cada 1,0 m de altura, alternados conforme esquema a seguir: 

B. Bidim OP-20 

Sera aplicado geotextil nao-tecido tipo bidim OP-20 nos tubos barbacas de 75 

m aplicados nas paredes do canal, no intuito de evitar o entupimento destes 

barbacas, mantendo a filtracao e a drenagem atraves dos colchoes de areia e de 

pedrisco. 

C. Tubo de PVC 100 mm perfurado 

Serao colocados ao longo das extremidades inferiores das paredes do canal, 

complementando a drenagem lateral executada com pedrisco e areia, tubos em PVC 

100 mm perfurados, dispostos longitudinalmente ao sentido do canal. 

6.3.11 - BOTA-FORA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, ATE 1,0 KM 

As massas excedentes das escavagoes, inadequados para uso nas obras, e 

que nao possam se integrar aos aterros ou alargamentos de plataforma serao objeto 

de remogao orientada, para efeito de nao ameagar a estabilidade das vias e do 

canal e nao prejudicar o aspecto paisagistico da regiao. Os locais onde se efetuarao 

os bota-foras deverao ser determinados pela Fiscalizagao, de forma a definir-se com 

antecedencia as distancias a serem percorridas e os volumes a serem depositados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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B. Ensecadeiras simples com estaca prancha de madeira 

Serao executadas ensecadeiras com estacas pranchas de madeira quando se 

fizer necessario, de acordo com autorizacao da Fiscalizagao, quando nao for 

possivel solucionar com sacos de areia (pressao e velocidade da agua a ser 

desviada, bem como terreno de aplicagao da ensecadeira). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4 - TAREFAS EXECUTADAS NO ESTAGIO 

O Estagio envolveu um processo de aprendizagem, integrando a teoria a 

pratica. As atividades desenvolvidas no estagio foram: 

• Verificagao das caracteristicas gerais da obra; 

• Verificagao da fase da obra; 

• Organizagao do canteiro de obras; 

• Verificagao das caracteristicas e armazenagem dos materiais utilizados 

na obra; 

• Analise das plantas dos projetos da obra e sua devida aplicagao: 

Todos os projetos foram analisados antes do inicio das atividades do estagio 

na obra principalmente os projetos arquitetonicos. Todos eram executados como 

planejados , exceto , quando se exigiam algum tipo de corregao. 

• Utilizagao dos diversos prumos, esquadros e linhas de eixo; 

• Verificagao da argamassa utilizada para os revestimentos de piso, 

pa rede e teto; 

• Verificagao do processo de revestimentos ceramicos; 

• Constituigao da equipe de trabalho, condigoes de trabalho ,estadia e 

verificagao da seguranga no trabalho. 
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7.0 - CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se observar que a construgao civil esta propicia a apresentar erros e 

que estes erros tendem a aumentar se houver negligencia, descompromisso e falta 

de atengao por parte dos que compoem toda a construgao. A obra pode apresentar 

falhas por falta de informagao dos operarios ou talvez do engenheiro responsavel da 

obra ou da parte administrativa. Pode acontecer que os operarios nao terem as 

informagoes necessarias para realizar tais tarefas ou se recusarem a receber novas 

informagoes para um trabalho correto. E responsabilidade do engenheiro e do 

administrador da obra proporcionar treinamentos e aperfeigoamento de tais 

funcionarios. 

A questao do bem estar e seguranga no trabalho devem estar presentes nas 

obras da construgao civil. Muitos funcionarios nao usam os cintos de seguranga nem 

os outros equipamentos de protegao individual por imprudencia e irresponsabilidade. 

Os funcionarios tendem a serem pessoas que nao se cuidam no trabalho e cabe aos 

superiores tentar reverter tal quadro no ambiente de trabalho. 

Outro fato importante e que o engenheiro e responsaveis pela obra devem 

estar sempre bem informados e atentos para as mudangas e inovagoes tecnologicas 

e sempre dispostos a mudar de ponto de vista. Pode-se perceber que os executores 

nem sempre estao antenados com novos informagoes e nem com as mudangas das 

normas de execugao de servigos. 

Diante da experiencia deste estagio e possivel afirmar que o conhecimento 

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

limitado com relagao as proprias experiencias. Porem, o embasamento teorico e 

indispensavel ao crescimento profissional vivenciado em um estagio academico. 

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

principios teoricos a cada momento estao mais aprofundados, necessitando de uma 

continua atualizagao do profissional. O responsavel de uma obra deve conhecer as 

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

como visto, e de dificil cumprimento na integra, mas nao impossivel. Os novos 

engenheiros tern a missao de elevar a qualidade da engenharia, fazendo com que 

procedimentos inadequados sejam evitados, bem como o cumprimento da etica e da 

disciplina para o engrandecimento e sobrevivencia de nossa sociedade civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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