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MATERIAIS LTDA,CNPJ:411579670001-69, pela oportunidade do 

estagio; ao Engenheiro ALBINI ELUCCIANE DE ARAUJO 

BRANDAO, pela orientacao;ao meu supervisor,© professor JOAO 

BATISTA QUEIROZ DE CARVALHO e aos meus pais, pela influencia 
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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FI S CALI ZACAO E VI STO R I A D E O B RAS 

Aluno :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Joao Batista Soares da silva 

Orie n tado r : ALBINI E L U C C I A N E D E ARAUJO BRANDAO 

Unive rs idade Fe de ral de Cam pin a Gran d e - U F C G 

O trabalho final descreve as atividades desenvolvidas durante a construcao do 

Museu de artes Assis Chateubriand de Campina Grande - PB, no periodo de setembro de 

2008 a Janeiro de 2009, referente a disciplina Estagio Supervisionado do Curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. 

Foi realizado pelo aluno Joao Batista Soares da Silva, sob supervisao do Professor: 

JOAO BATISTA DE QUEROZ CARVALHO, e do engenheiro , responsavel pelo 

desenvolvimento das obras referidas, ALBINI ELUCCIANE DE ARAUJO BRANDAO 

orientador da disciplina Estagio Supervisionado. 

O relatorio consta das atividades desempenhadas pelo estagiario na obra e da 

descricao dos servicos. A coordenacao de estagio tern o objetivo de capacitar o aluno para 

que este possa fiscalizar, avaliar, acompanhar e gerenciar atividades dentro de um canteiro 

de obras. 

O estagio serviu para o desenvolvimento pratico de atividades profissionais e para 

o aperfeicoamento do conhecimento teorico ja existente, atraves de direitos e deveres pre-

estabelecidos entre o engenheiro supervisor e o aluno, facilitando o aprendizado e 

mostrando a atuacao da engenharia no canteiro e na administracao de obras. 

Palavras-chave: Qualidade constroi seguranca. 

Area do Conhecimento: Obras diversas. 
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I N TR O D U CAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio e baseado na execucao do Museu de artes Assis Chateubriand, 

responsavel pela ENGEMAT-ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA,CNPJ 

:41157967/0001-69, no periodo de setembro 2008 a Janeiro de 2009, e tern por 

objetivo atender a disciplina Estagio Supervisionado da Universidade de Campina 

Grande. 

Para melhor entendimento do relatorio e necessaria a compreensao do 

funcionamento da construtora. 

O estagiario nao esta restrito apenas a aprender a executar uma obra, mas 

tambem participa de decisoes que em outras empresas seriam tomadas no escritorio, ou 

ainda, a gerenciar uma obra atraves do seu planejamento que vai desde a quantidade de 

funcionarios a prazos e cotas de produ9ao, tudo com auxilio do fax e do computador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OBJETIVOS GERAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fiscalizacao das atividades executadas na obra; formulacao e uso dos instrumentos 

de acompanhamento e controle de atividades fiscais, tais como: planilhas; participagao no 

desenvolvimento da obra junto ao engenheiro, mestre e encarregados de ferragem, 

carpintaria, alvenaria, eletrica e hidraulica. 
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O B JETI VO S ES P ECI FI CO S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capacitacao desde as etapas de fundacao,ate acabamento, pois aprenderemos a 

interpretar as plantas de formas e ferragens, que e muito importante para acompanhar e 

conferir a execucao da obra, bem como : pro tensao de concreto, concretagem de pilares, 

vigas e lajes ,colocacao e o observacao de pontos de agua luz e esgoto,dentre outros. 
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DADOS DA EDIFICACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Museu de Arte Assis Chateubriand localiza-se na R Joao Leleis n °581 

Bairro do catole CEP 58910-140 Campina Grande /PB FONE/FAX:8333376233 

A nova estrutura do museu contara com tres pavimentos, com uma area de 3.014 m
2 

para jardinagem e 2.823 m
2 para estacionamento, com capacidade para 61 veiculos 

normais e cinco vagas para veiculos de grande porte. Enquanto a nova sede do MAAC nao 

fica pronta, o Centro de Cultura e Arte da UEPB continua fimcionando no atual predio do 

Museu, localizado no Parque Evaldo Cruz, com espaco para a escola de teatro, o grupo 

Acaua da Serra, cursos de musica e danca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O gerenciamento de uma obra de construcao engloba o gerenciamento de todas as 

atividades relacionadas a execucao das mesmas, com apoio de profissionais pertencentes a 

matriz e/ou aos escritorios regionais da firma gerenciadora, trabalhando em tempo integral 

ou parcial, de acordo com as necessidades. 

Deverao ser atribuicoes deste setor: planejamento executivo da obra, realizacao do 

planejamento no proprio canteiro, programacao das atividades a ser executadas, controle 

qualitativo e quantitative e garantia da qualidade e por flm a elaboracao de relatorios 

tecnicos. 

Analisemos cada uma destas atribuicoes : 

Planejamento executivo das obras - consiste em uma analise minuciosa da logica 

construtiva de todo o empreendimento, envolvendo todas as suas partes e um detalhado 

estudo de todos os metodos, materials e praticas construtivas. Quando da elaboracao do 

projeto basico, o projetista desenvolve o planejamento geral do empreendimento, 

considerando os elementos disponiveis. 

A construtora, acompanhando o planejamento desde sua versao geral, preparada 

pelo projetista, estara mobilizada no canteiro e analisara os planejamentos executivos, 

assessorando o cliente na escolha das melhores alternativas. Destas discussoes e que 

resultarao beneflcios para o empreendimento com a adocao das melhores solucoes tecnicas 

e de custos. BAUD, Gerud - Manual de Construcao, Sao Paulo, Hemus Editora Ltda, 

1995. 

Realizacao do planejamento no proprio canteiro - requer profissionais com larga 

experiencia especifica e representa um trabalho arduo, mesmo para pessoas de consideravel 

experiencia e deve ser preparado no canteiro utilizando-se das equipes mobilizadas; 

planejamento realizado por equipes afastadas dos problemas a serem enfrentados contera, 

certamente, imperfeicoes e sera recebido com reservas por aqueles que nao puderem 

participar. BAUD, Gerud - Manual de Construcao, Sao Paulo, Hemus Editora Ltda, 

1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ProgramacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - significa a introducao do tempo no planejamento e deve ser efetuada logo 

que o mesmo tenha sua primeira rede de precedencias resolvida. A introducao do fator 

tempo exerce profundas influencias no planejamento em termos de redefinicao de 

atividades, de antecipacao ou retardamento de providencias, no tratamento a ser dado as 

atividades criticas, na solucao de conflitos envolvendo recursos, etc. SOUZA, Roberto de 

- Qualidade na aquisicao de materials e execucao de obra, Sao Paulo : Pini, 1996. 

EPI- EQUIPAMENTQ DE PRQTECAQ INDIVIDUAL 

"E todo meio ou dispositivo de uso pessoal destinado a preservar e proteger a 

incolumidade fisica do empregado, durante o exercicio do trabalho, contra as 

conseqiiencias resultantes de acidente de trabalho". 

Ha uma obrigatoriedade por parte da empresa em fornecer aos trabalhadores, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e 

funcionamento, assim sendo, sao entregues aos profissionais oculos, protetor facial, 

capacete, botas, fardamento, protetor auricular, luvas, cinto de seguranca e outros que se 

fizerem necessarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E X E C U C A O 

CONCRETQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seguindo-se fielmente as plantas, prosseguiu-se a execucao da obra com a 

concretagem de pilares, vigas e lajes, cujos projetos estruturais foram elaborados pela 

Dantas ,Luiz e Clayton (Calculos Estruturais). 

O concreto e lancado em formas, que sao moldes, com a finalidade de se obter a 

forma desejada. As formas podem ser em chapas metalicas ou chapas de compensado de 

madeira (resinadas ou plastificadas). 

No Edificio em questao foram observados os seguintes requisitos para uma boa 

forma: 

1. Fiel execucao obedecendo ao calculo estrutural; 

2. Umedecimento das formas de madeira, para nao absorverem agua do concreto; 

3. Previsao de furos, quando necessario; 

4. Quantidade suficiente de escoramento; 

5. Assegurar o recobrimento - distancia que vai da armadura ate a forma, corresponde a 

capa de concreto que envolve a ferragem. Consegue-se assegurar o recobrimento 

necessario com o uso das "cocadas"; 

6. Obedecer a superposicao dos pilares; 

7. Limpeza das formas; 

8. Calafetacao das formas, que consiste em veda-las com papel jornal para evitar que a 

gorda de cimento caia; 

9. Uso de contra-flecha, quando necessario. 

O concreto utilizado para execucao dos pilares, vigas e lajes, foi constituido por 

um aglomerante, o cimento Portland, agregado fino constituido por areia grossa, agregado 

graudo constituido por brita n° 25 e n° 19 e agua quimicamente pura. 

O preparo de todo concreto estrutural do predio foi preparado em usinas 

especializadas, por meio de caminhoes tipo betoneira. 

O adensamento do concreto foi realizado com vibradores de imersao, seguindo 

sempre os seguintes cuidados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O vibrador foi sempre imerso no concreto com o motor previamente ligado e 

sempre introduzido na vertical; 

A sequencia de imersoes foi funcao da capacidade do vibrador, de modo que todo 

o concreto fosse submetido ao adensamento; 

O vibrador jamais foi colocado em contato com a armadura, pois a mesma 

vibrando produziria areas adjacentes sem a presenca de agregados graudos; 

So era permitido a penetracao de ate 2/3 da haste; 

Em pilares ou pecas de maiores alturas, concretou-se em camadas consecutivas; 

Considerou-se concluido o adensamento quando constatou-se a presenca de 

bolhas de ar que seguia-se a presenca d'agua; 

A retirada do vibrador foi procedida com o material em movimento e na vertical. 

Na cura do concreto - periodo que se segue desde o lancamento ate que o concreto 

obtem uma resistencia proxima para o qual foi planejado; durante pelo menos os 5 (cinco) 

primeiros dias que se seguiram ao lancamento, as superficies nao receberam cargas 

adicionais e foram protegidas contra uma brusca evaporacao da agua. 

E levantado o custo do material e da mao-de-obra oferecida pela construtora que 

podera ser atraves de indices obtidos na obra, ou do TCPO e posteriormente o custo devido 

a alteracao tendo o proprietario um credito ou um debito com a empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FU N D ACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a escavacao das valas colocou-se 

o concreto magro com 5cm de espessura ,numa 

seccao com folga da superficie da sapata, para 

melhor estabilizacao e impermeabilizacao 

quanto ao contato com terreno mais 

umido. 

Em seguida, colocou-se a forma 

de madeira no local, para concretagem dos 

blocos que serviriam de apoio para os pilares de 

sustentacao do edificio tendo suas medidas 

conferidas previamente. 

14 



Centralizou-se a caixa (forma) atraves de 

duas linhas que se cruzam de forma perpendicular 

puxadas a partir de pontos fixos da banqueta 

marcando-se o eixo da peca e com o auxilio do 

prumo mediu-se metade do comprimento do bloco 

para ambos os lados. 

Lancou-se a armacao da base, depois a do 

pilar, sendo a peca concretada e tendo mergulhado 

o vibrador de imersao, com Fck 250 kgf/cm2 e 

recobrimento de 4 cm. 
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CINTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeiramente lancou-se a armacao, 

sempre com as cocadas e posteriormente 

colocou-se a forma para que houvesse a 

concretagem. 

Houve acompanhamento de todo o 

processo feito em conferencia com o projeto 

estrutural. 

Muitas das cintas se encontravam 

distantes do chao (cintas aereas),nestas eram 

preciso calcular alem de areas de forma a 

quantidade de escoramento. 

Por fim lancava-se o concreto, de forma, 

previstas pela norma chegando ate um objeto 

final. 

16 



Durante a fundacao, apos a 

concretagem ,foram deixados presos a 

superficie pedacos de madeira designados 

"moscas" e as esperas das armaduras para 

serem complementadas de acordo com o 

especificado para o pavimento. Alguns varoes 

de ferro foram interrompidos e outros 

prosseguiram. Como nao se dispunha de barras 

com comprimento suficiente para o trabalho, 

estas foram emendadas por traspasse, 

tomando-se por medida 50 vezes o diametro 

do ferro. A partir de entao marcou-se os 

"gabaritos". Fixados nas "moscas" foram 

colocados pedacos de tabuas. Puxou-se as 

linhas a partir das banquetas cruzando-as no 

eixo do pilar. Acima da tabua anteriormente 

mencionada, colocou-se o prumo e marcou-se, 

para ambos os lados, a metade da dimensao 

correspondente ao pilar concretado (armacao + 

revestimento) e a espessura da forma em 

madeirit. Este procedimento foi feito para 

todos os lados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ap6s a marca9ao dos gabaritos, foram 

colocadas as "cocadas" por toda a estrutura. 

Cocadas sao pe9as executadas na obra 

com tra90 1:2 (cimento : areia grossa 

peneirada). Colocadas em tabuleiro, apos a 

mistura com agua, sofrem cortes com a colher 
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de pedreiro com a dimensao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5cm  x 5cm  e espessura que satisfaca o recobrimento 

desejado, no caso 1,5 cm. Depois e colocado o arame que possibilita a fixac&o nas 

estruturas apos a secagem. 

Em seguida colocou-se a forma na qual foi aplicada DISMOL, para que o 

concreto nao aderisse (tra9o  1:4 - DISMOL + AGUA) e prendeu-se a pe9a com barrotes e 

ferragens denominadas "sargentos". 

O pilar ficou escorado e desta forma tirou-se o seu prumo, certificando-se da sua 

verticalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALVENARIA 

Podendo ser de tijolos ou blocos ligados por juntas de argamassa de 

aproximadamente 2 cm, ou ainda, singela ou dobrada a importancia deste servi90 

comeca na m arca9ao . 

Mar cacao e execucao: 

A marca95o  e a loca9ao  dos 

ambientes, e feita de posse do projeto 

de arquitetura, fios de nylon, trena e 

uma fiada de tijolos. 

As cotas sao retiradas da 

planta de arquitetura e tomamos como 

referenda as bordas da laje e os pilares, 

sendo descontados os vaos das portas e janelas. Lembrar que na planta de arquitetura as 

cotas sao acabadas devendo descontar tambem, o reboco ou embo90, ceramica ou 

marmore e das grades de porta, pois estes irao variar de acordo com a espessura da 

parede. 

As paredes sao levantadas, apos a marca9ao com fiadas sucessivas de tijolos , 

acompanhada pelo prumo e concordando com o alinhamento transversal e longitudinal. 



Vergas de concreto e cunhas [ traco 1 : 5 (cimento : areia)] sao fabricadas na 

obra para as portas e o aperto na alvenaria, devendo ser estudado a altura das cunhas 

que podera variar devido as alturas de vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Argam assa para alve n aria: 

A argamassa e uma mistura de aglomerantes e agregados minerals com agua e 

possui uma capacidade de endurecimento e aderencia. 

El a varia com a posicao da alve n aria: 

- Para uma alvenaria exterior de elevacao, um tipo de argamassa; 

- Para exterior no nivel ou abaixo do nivel do solo (fundacao, muro de arrimo. 

pocos, galerias, calcamentos), outro tipo; 

- E para interior, outro tipo. 

O traco de argamassa para alvenaria para o interior foi de 1 : 8 (cimento : areia 

grossa). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Protensao do concreto 

Os cabos de pro tensao eram colocados na 

fase de armacao das lajes ,logo depois 

concretados . 

Esperava-se que o concreto obtivesse a 

resistencia maxima apos os 28 dias depois de 

fixadas as pontas dos cabos com chapas metalicas 

,se faziam a pro tensao estirando os cabos com 

um macaco hidraulico logo em seguida anotava o 

alongamento esperado pre determinados pelos calculistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Movimento de terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alguns pavimentos se encontravam em 

niveis diferentes chegando ate 70 cm acima do 

meio fio ,entao foi feito um pequeno movimento 

de terra para aterrar o piso que necessitaria de 

niveis mais altos,em seguido compactados por 

camadas. 

Areas de forma 

De posse das areas disponiveis em plantas 

calculavamos as areas de formas assim como, pra 

cintas ,sapatas,vigas,pilares e lajes. 

Escoras 

De posse dos projetos disponiveis em 

plantas ,teve se a oportunidade de acompanhar 

a execucao bem como o seu policiamento tanto 

quanto a exeqiiibilidade quanto a capacidade de 

suporte 



Instalacoes Hidro-sanitarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim como todas as execucoes e 

planejamento dos outroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S,nao foi 

diferente,com posse das plantas de esgoto fez-se 

o levantamento dos quantitativos e conexSes 

assim como a loca9ao de seus pontos . 

Ensaio de esclerometria 

Acompanhou-se o ensaio nao destrutivo 

esclerometria que mede resistencia do coreto sem 

que preciso daniflca-lo 

Ensaio: Slamp-test 

Acompanhamento do ensaio de salmp-test 

que estima a consistencia do concreto terceirizado 

,pela empresa super-mix. 
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E sabido que o estagio supervisionado, da ao aluno uma experiencia pratica, 

integrada ao conhecimento teorico aprendido na faculdade. 

Mas ressalto com grande valia ,a dimensao de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao de uma obra que 

tern amplitude de uma simples concretagem a toda parte burocratica da obra 

,como:compra de materiais sele9ao de a equipe, contratos , previsao de entregas de 

servi90S e materiais...Impossivel de se observar em sala de aula. E a constru9ao o 

Museu de Arte Assis Chateubriand, teve importancia nao so pelo que foi dito acima, 

mas tambem pela convivencia com os diversos tipos de profissionais envolvidos, suas 

formas de trabalho, experiencias e temperamentos. 

Sinto gratidao pela oportunidade oferecida pela ENGEMAT - ENGENHARIA DE 

MATERIAIS LTDA e o eng. ALBINE ELUCCIANE DE ARAUJO BRANDAO e a 

UFCG-UNIVERSIDADE FEDRAL DE CAMPINA GRANDE junto ao professor 

JOAO BATISTA QUEIROZ DE CARVALHO, dos quais tirei bastante proveito para 

minha vida pessoal e profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RECOMENDACOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sugiro que a UFCG-universidade de Campina grande,continue sempre exigindo a 

disciplina de estagio supervisionado, pois e atraves dele que podemos relacionar a teoria 

com tudo que acontece no dia a dia da obra, enfrentando as dificuldades, e procurando 

sempre obter solucoes simples e eficientes. Tudo isso contribui para o enriquecimento do 

nosso curriculo e crescimento de nossa vida professional. 
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