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1.) APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O relatorio de estagio supervisionado referente ao curso de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, sob a orientagao 

do professor Joao Batista Queiroz de Carvalho e com inicio no dia 06/09/2006 

e termino no dia 03/12/2007 com uma carga horaria de 30 horas semanais, 

totalizando 400 horas, sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reaUzado na Obra do Laboratorio de Autome'io 

Localizado na Universidade Federal de Campina Grande na cidade de 

Campina Grande sob administracao do Engenheiro Civil Francisco Celso de 

Azevedo, visando a integracao aluno/mercado de trabalho bem como combinar 

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

Construcao Civil. 

O relatorio tern a finalidade, tambem, de aperfeicoar o aluno nas 

tecnicas da construcao civil, possibilitando-o conhecer os materiais e 

equipamentos atualmente empregados nesta ciencia, assim como, as novas 

tecnologias usadas na construcao civil, e se foi observado a relacao entre o 

administrador da obra e os operarios, ja que e de extrema importancia que 

ambos tenham a melhor interacao, pois assim sendo ocorre-se uma maior 

produtividade em menor tempo e tambem um aumento da motivacao dos 

empregados, levando-os a executar suas tarefas com um menor desperdicio e 

consequentemente com maior eficiencia, alcancando assim a satisfacao do 

empreendedor da construcao. 



2.) INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a realizacao do estagio observou-se aspectos diretamente ligados a 

construcao civil. Com o andamento da obra, algumas atividades direcionadas aos 

objetivos do estagio supervisionado foram ressaltadas. 

O estagio teve como finalidade: 

• Aplicacao da teoria adquirida no curso ate o momento; 

• Aquisicao de novos conhecimentos gerais e termos utilizados no 

cotidiano; 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis 

problemas que possam vir a ocorrer no decorrer das atividades; 

• Desenvolvimento do relacionamento com as pessoas; 

• Acompanhamento da execucao e controle do concreto usado; 

• Levantamento de quantitativos dos materiais necessarios; 

• Acompanhamento e fiscalizacao da execucao e testes das 

instalacoes previstas; 

• Conferencia de locacoes e liberacoes de formas e ferragens; 

• Locacao de sapatas de fundacao. 

• Verificacao do uso e qualidade dos equipamentos de seguranca 

pessoal. 

• Levantamento de quantitativos dos materiais necessarios; 

• Medicoes e controle de producao para pagamento de servicos 

executados; 

Atividades a serem desenvolvidas: 

• Plantas e projetos; 

• Acompanhamento da Terraplanagem; 

• Acompanhamento da Fundacao; 

• Quadro de ferragens; 

• Montagem das armaduras; 

• Colocacao das armaduras; 

• Montagem das formas; 

• Colocacao das formas; 

• Retirada das formas; 

• Questoes de prumo e esquadro; 

• Concretagem de pilares, vigas e lages; 

• Execucao do muro de Arrimo; 

• Acabamento interno; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.) REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1) Concreto Armado 

Concreto armado ou betao armado e um material da construcao civil que 

se tornou um dos mais importantes elementos da arquitetura do seculo XX. £ 

usado nas estruturas dos edificios. Diferencia-se do concreto (ou betao) devido 

ao fato de receber uma armadura metalica responsavel por resistir aos 

esforcos de tracao, enquanto que o concreto em si resiste a compressao. 

£ uma mistura compacta de: 

• agregados graudos: pedras britadas, seixos rolados, etc. 

• agregados miudos: areia, pedregulhos. 

• aglomerantes: cimento ou cal. 

• agua 

• aditivos: corantes.aceleradores.fibras, etc. 

Para obtencao de um bom concreto de acordo com sua finalidade, 

devem ser efetuadas com perfeicao as operacoes basicas de producao do 

material, que influem nas propriedades do concreto endurecido. 

As operacoes basicas de producao do concreto sao: 

• Dosagem: Estudo, indicagao das proporcoes e quantificacao dos 

materiais componentes da mistura, afim de obter um concreto com 

determinadas caracteristicas previamente estabelecidas. 

• Mistura: Dar homogeneidade ao concreto, isto e, fazer com que ele 

apresente a mesma composicao em qualquer ponto de sua massa. 

• Transporte: Levar o concreto do ponto onde foi preparado ao local onde 

sera aplicado, podendo ser dentro da obra ou para ela, quando 

misturado em usina ou fora dela. 

• Lancamento: Colocacao do concreto no local de aplicacao, em geral, 

nas formas.Comeca a endurecer apos quatro horas da adigao da agua. 
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• Adensamento: Compactacao da massa de concreto, procurando retirar-

se dela o maior volume possivel de vazios - ganho de resistencia.Usa-se 

vibrar a massa com vibradores mecanicos,devendo-se evitar o excesso. 

• Cura: Conjunto de medidas com o objetivo de evitar a perda de agua 

(evaporagao) pelo concreto nos primeiros dias de idade, agua essa 

necessaria para reagao com o cimento (hidratacao).Utilizam-se mantas 

de feltro molhadas com agua.Em climas muito frios aquecem com 

vapor.Normalmente a resistencia de projeto e atingida apos vinte e oito 

dias da aplicacao 

3.2) Muro de Arrimo 

Com frequencia, o problema representado pelo peso da terra contra 

paredes e muros, e negligenciado por falta de informagao, colocando em risco, 

nao so a estabilidade e conservacao das edrficagoes, como tambem, a 

seguranga dos usuarios. 

Podem ocorrer ai, desde danos aos acabamentos, provocados 

principalmente pela umidade da terra em contato com a parede, ate o 

desmoronamento de tal parede. 

£ importante observar que no caso em questao, a parede, como 

elemento construtivo e totalmente inadequada para suportar a pressao da terra, 

sendo necessario entao, o emprego de um muro de arrimo. 

E recomendavel que um especialista em Mecanica dos Solos seja 

sempre consultado, quando houver a necessidade de contengao de terra. 

Isso porque, sao varias e complexas as questoes a serem consideradas no 

projeto e execucao de um adequado muro de arrimo. 

3.3) Sapatas e Fundagoes 

Entende-se por fundagOes, a parte da estrutura que tern por objetivo 

transmitir, ao terreno, a carga da edificagao. Para o seu dimensionamento, 

necessita-se do calculo da cargas atuantes sobre a fundacao e o estudo do 

terreno. 

Na escolha do tipo de fundacao deve ser levado em consideragao alem 

das caracteristicas proprias do terreno o aspecto economico e possibilidade de 
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excesso de vibragao aos terrenos vizinhos, causando danos as edificagoes 

proximas. 

Geralmente as fundagoes sao classificadas em superficiais ou rasa e 

profundas. As superficiais sao aquelas em que as camadas do sub-solo 

imediatamente abaixo da futura edificacao tern a capacidade de suportar as 

cargas que Ihes serao transmitidas. Nas profundas e necessario recorrer a 

camadas mais profundas do terreno para poder suportar a cargas necessarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. ) EXECUQAO DA OBRA 

O estagio supervisionado foi realizado na construcao do Laboratorio de 

Automeio localizado na Universidade Federal de Campina Grande, proximo ao 

Blobo-CY. A Universidade localiza-se na Avenida Aprigio Veloso, bairro de 

Bodocongo, na cidade de Campina Grande. A construgao consiste em um 

pavimento terreo com salas de aula e o primeiro andar com salas para 

laboratories. 

Tivemos como responsavel tecnico o Engenheiro Civil Francisco Celso 

de Azevedo. 

5. ) INFORMAQOES DA OBRA 

5.1) Topografia 

A superficie do terreno possuia um grande declive, porem nao houve 

muita movimentagao de terra, pois sua topografia nao afetava a planta em 

projeto, porem a movimentagao de terra deu-se atraves de procedimentos 

mecanicos e manuais. 

5.2) Estrutura de Concreto Armado 

O concreto utilizado foi todo confeccionadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in locu, preparado com o 

auxilio de betoneiras. No periodo de concretagem constatou-se que a baixa 
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intensidade de chuva nao prejudicou a execucao, mas favoreceu de certa 

forma a cura do concreto. 

Executado com concreto armado, as cintas, lajes e pilares, tendo a 

resistencia caracteristica do concreto a compressao fck em 30 MPa. Observou-

se no laboratorio que todos os testes possibilitaram uma resistencia acima da 

esperada. 

5.3) Vigas e Lajes 

As vigas e lajes foram confeccionadas em concreto armado com o 

auxilio do vibrador mecanico para diminuir ao maximo o indice de vazios dentro 

do concreto, com suas respectivas dimensoes calculadas previamente em 

projeto. 

5.4) Pilar 

Os pilares foram distribuidos de modo que, nao maximizar o 

aproveitamento das areas privadas como tambem para maximizar demais 

areas. Foram confeccionados em concreto armado, tambem com suas 

localizagoes e dimensoes calculadas previamente em projeto 

5.5) Estrutura de Vedacao 

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

vedacao - tanto interna como externamente em cada apartamento - sera 

atraves de tijolos de oito furos (20x17x9 cm). 

A principio so foram erguidas as paredes externas a uma altura de um 

metro, tendo uma fungao mais de seguranga. 

Estes sao assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco 

(1:2:8 em volume) com juntas de 15 mm. 
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5.6) Canteiro de Obras 

O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dao 

suporte a uma edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos 

trabalhadores. 

E de fundamental importancia, que durante o planejamento da obra, a 

construcao do canteiro de obras e das areas de vivencia fiquem bem definidos, 

para que o processo de construcao nao seja prejudicado, e em paralelo, 

oferega condigoes de seguranga para as pessoas que venham desempenhar 

suas atividades profissionais na construgao. 

O fato de algumas instalagoes do canteiro, principalmente as areas 

molhadas serem de madeira dificulta a lavagem e aumenta a retengao de agua, 

deixando o ambiente mais umido e conseqiientemente mais vulneravel ao 

desenvolvimento de organismos patogenos. 

5.7) Mao de Obra 

A Jornada de trabalho do condominio e de segunda a sexta-feira, de 

7:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h, totalizando as 45 horas semanais e 

eventualmente (quando e concretagem de alguma laje de um dos pavimentos), 

trabalha-se extra no sabado nos mesmos horarios ou conforme seja 

necessario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

6.1) Equipamentos 

Por opgao da CONSTRUTORA AZEVEDO os equipamentos ficaram 

sendo locados a medida que se faziam necessario na obra. Eis os principals 

equipamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.1.1) Formas 

As formas utilizadas para confeccionar as vigas e pilares sao de 

madeirit, sendo reforgadas internamente, deforma o minimo na concretagem, e 

o seu reduzido peso permite um facil manuseio em obra alem da simplicidade 

na montagem e desforma, ja que sao apoiadas diretamente sobre o 

escoramento. Outra caracteristica das formas e que elas nao ocupam muito 

espago para serem guardadas. 

Outros fatores devem ser considerados, como: 

- O acabamento do concreto em contato com a forma e de otima 

qualidade, sendo frequentemente deixado com acabamento final; 

- Ao desformar deve-se evitar forgar nos cantos das formas; 

- OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diametro do Vibrador para concretagem n§o deve exceder 45 mm. E 

com o tipo de forma utilizada na obra deve-se utilizar o vibrador com 

diametro de 40 mm no maximo. 

6.1.2) Vibrador de Imersao 

Equipamento utilizado para o adensamento do concreto. Sao utilizados 

para cada concretagem, 1 (um) vibrador, ocupando assim um operario. O 

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

6.1.3) Serra Eletrica 

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

utilizada para serrar a ferragem. 

6.1.4) Betoneira 

Equipamento utilizado para a producao de argamassa. Nesta obra, a 

betoneira tern capacidade para 580 litros e potencia de 7,5 cv (1730 rpm). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.1.5) Prumo 

Equipamento utilizado para verificar o prumo e o nivel da alvenaria e das 

estruturas de concreto, sendo tambem usados corpos de prova penduradas por 

fio de arame. 

6.1.6) Ferramentas 

Sao utilizadas as seguintes ferramentas: pas; picaretas; carros de mao; 

colher de pedreiro; prumos manual's; escalas; ponteiros; nivel, etc. 

6.2) Materiais 

6.2.1) Ago 

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

- 60B, com diametros conforme especificados no projeto. 

6.2.2) Areia 

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

Para levantamento de alvenaria: areia grossa peneirada na peneira de 

5 mm. 

6.2.3) Agua 

Fornecimento feito pela Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba 

(CAGEPA); considerando-se a mesma potavel. 

6.2.4) Agregado Graudo 

O agregado utilizado para os pilares e a brita 19 e para lajes, e tanto a 

brita 19 como a 25. 
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6.2.5) Cimento 

O cimento utilizado foi: Portland CP II - Z - 32 

Empilhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local 

protegido das intemperies, assentados em um tablado de madeira para evitar a 

umidade do solo. 

6.2.6) Tijolos 

Tijolos ceramicos com oito furos. Ate o presente momento as paredes 

estao na altura de um metro nos vaos cuja estrutura esta pronta, isto por 

determinacao das leis trabalhistas. 

6.2.7) Madeira 

Tabuas de madeiras para confeccao de vigas e pilares, escoramento 

entre outras atribuicoes. Possuindo um reaproveitamento de 10 vezes. 

6.2.8) Armacao 

Confeccao realizada na propria obra, compreendendo as operacoes: 

corte; dobramento; montagem; ponteamento; colocacao das "cocadas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.) EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO INDIVIDUAL (EPI) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi verificada a necessidade de reposigao de botas e capacetes 

danificados, os uniformes cedidos pela empresa eram insuficientes para todos 

os funcionarios da empresa, os trabalhadores em servigo a mais de 2,00m de 

altura estao usando cinto de seguranga, a obra esta protegida por tapumes e 

fixados de forma resistentes com altura minima de 2,20m e se encontram em 

bom estado de conservagao. 

Estes desdobramentos, somados a positiva interacao existentes entre os 

estagiarios e os participantes ao longo da pesquisa, demonstram que e 

possivel, no curto ou medio prazo, constituir uma rede formal de pesquisas na 

area, visto que, no Brasil em particular, ha carencia de estudos sobre 

seguranga do trabalho na construgao. 
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8.) CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio foi possivel observar a correta disposigao dos 

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

deslocamentos por parte dos operarios, melhorando a eficiencia na realizacao 

dos trabalhos. Foi verificado tambem, os cuidados com a protecao dos 

operarios, dotados de equipamentos individuals e mostradas as exigencias 

atuais sobre a seguranga no trabalho, a necessidade de se manter os vaos 

concluidos com a alvenaria fechada. 

Foram observados diversos pontos importantes, dos quais alguns 

merecem destaque. Entre eles, notou-se a importancia do mestre-de-obras 

para a construcao. Este profissional serve de mediador entre o engenheiro e os 

operarios responsaveis pelo andamento da obra, ja que o engenheiro e 

proprietario da construtora era responsavel por supervisionar varias obras ao 

mesmo tempo. 

No que se refere a execucao da obra, mais especificamente na 

concretagem, para evitar a queda de concreto nos espagos destinados a 

passagem dos condutos hidraulicos optou-se por colocar caixilhos de madeirit 

com po-de-serra no interior das formas desses espagos. Fatores importantes 

foram levados em consideragao nesta etapa, tais como o posicionamento 

correto da ancoragem das ferragens negativas, o trabalho constante do 

vibrador, principalmente naquelas pegas estruturais dotadas de grande 

quantidade de ferragem. Embora os vergalhoes dos pilares apresentassem 

ligeira oxidagao, nao se verificou ferrugem solta. Sendo assim, foi aceito o 

material na confecgao das armaduras dos pilares e vigas. 

Durante o estagio foi possivel obter informagoes indispensaveis para se 

manter a qualidade do concreto, desde sua producao ate a cura. 

Outro ponto importante verificado antes da concretagem foi a firmeza 

das laterais dos pilares. Visto que o concreto e langado de uma so vez na pega, 

exigia-se uma resistencia lateral das formas, ja que o peso e muito grande. As 

dimensoes dos elementos estruturais estao todos dentro das especificagoes da 

NBR 6118/03. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 



Tambem foram verificados alguns aspectos que necessitam ser 

evitados, tais como: a retirada de formas de pilares precocemente, impedindo 

assim o comprometimento da resistencia desta peca estrutural; contato entre 

as barras de pilares; retirada brusca do mangote do vibrador durante a 

concretagem; inexistencia de um piano de concretagem de qualidade que 

pudesse trazer seguranga durante a realizacao do processo, evitando assim o 

surgimento de problemas simples que poderiam se expandir num futuro 

proximo, como por exemplo o aparecimento de juntas frias e falta de concreto; 

nao utilizagao dos equipamentos de segurangas indispensaveis. 

Buscando melhorar a execucao da obra, seria mais produtivo se as 

concretagens comegassem por volta das 8hs, desta forma se evitaria o uso de 

juntas frias e tambem o fato dos trabalhadores estarem envolvidos em outras 

atividades no inicio da manna e enfrentarem a concretagem desgastados. 

Outro aspecto envolve as ferragens, que para se manter a posigao da 

ferragem negativa das lajes, sugere-se amarrar as pontas dos ferros com fios 

de arame para que a ancoragem nao gire, formando assim uma estrutura mais 

rigida. £ importante que se mantenha sempre cobertos os vergalhoes, que 

serao utilizados na obra. Algumas vezes o vento retirou a lona plastica que 

protegia estes deixando assim os ferros expostos aos agentes oxidantes. 

O aumento na produgao e um fator diretamente proporcional a 

fiscalizagao e acompanhamento serio do andamento da obra. Uma maior 

cobranga por parte da administracao em busca de maior produtividade 

implicaria em um maior numero de tarefas executadas em menor intervalo de 

tempo. 

Logo podemos observar com o fim das atividades do relatorio que a 

empresazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construtora Azevedo tern uma constante preocupagao com a 

seguranga de seus empregados e que isso deveria servir como exemplo para 

as demais. Deveria tambem ser feito um trabalho de conscientizagao 

mostrando a grande importancia de se estar sempre equipado com os 

materiais basicos de seguranga e todos os possiveis riscos aos quais todos 

estariam expostos. 
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