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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apresentacao: 

Este relatorio de estagio supervisionado, o qual foi realizado sob a supervisao do 

professor Joao B. Queiroz de Carvalho, num periodo de dois meses e meio, totalizando 

uma carga horaria em torno de 200 horas, foi realizado na construcao do edificio que 

abrigara toda a parte administrativa do Centro de Humanidade (CH) da Universidade 

Federal de Campina Grande, situada na Rua Aprigio Veloso, 882, Bairro Universitario. 

O objetivo basico deste estagio e a integracao do aluno ao trabalho pratico na 

construcao civil, visando familiariza-lo com a realidade no canteiro de obras e dando a 

oportunidade de solucionar problemas relacionados a execucao do projeto. 

O estagio desenvolveu-se no momento em que a obra estava no inicio, com a 

escavacao das sapatas, execucao e concretagem das mesmas. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos e Finalidades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1) O relatorio aqui apresentado tern por objetivo descrever as diversas 

atividades desenvolvidas nesses dois meses e meio, como tambem 

desenvolver no aluno a capacidade critica relacionada a execucao da obra, 

racionalizacao do material empregado na mesma e o relacionamento entre os 

diversos funcionarios. 

As atividades desenvolvidas pelo estagiario, englobam um processo de 

aprendizagem, no qual as atividades no decorrer deste, diz respeito a verificacao de: 

• Plantas e Projetos; 

• Quadro de Ferragens; 

• Montagem e colocacao de armadura de pilares; 

• Montagem e colocacao das malhas de ferro e formas das escadas; 

• Verificacao de prumo e esquadro; 

• Concretagem vigas e pilares; 

• Retiradas de formas em vigas, pilares e escadas; 

3.2) Este estagio supervisionado teve por finalidade: 

• Aplicar todo o conhecimento teorico obtido em sala de aula ate o 

presente momento; 

• Obtencao de novos conhecimentos no campo da Engenharia Civil; 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar da melhor maneira 

possivel, os problemas que vierem a surgir no decorrer de uma obra; 

• Treinamento do relacionamento com operarios, fornecedores de 

material de construcao, dentre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . Introducao: 

O ramo da construcao civil e um dos que mais crescem e mais empregam no 

Brasil, por este mesmo motivo existe um grande desprendimento de capital e mao-de-

obra por parte das construtoras. Necessita-se, portanto, de uma administracao racional 

dos recursos e funcionarios a fim de reduzir os custos. Um bom planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas no decorrer da construcao, bem como um 

levantamento preciso de orcamento nos leva a obtencao de exito na mesma. 

Levando em consideracao a questao do desperdicio na execu9ao de grandes 

obras no pais, fica clara a necessidade de um bom gerenciamento, dados recentes sobre 

entulho incorporado indicam a possibilidade de construcao de outro edificio identico ao 

ediffcio construido, apenas com o material descartado na propria obra. Estas perdas 

estao principalmente associadas a ma qualifica9ao da mao de obra utilizada, projetos 

mal elaborados, planejados e or9ados. 

Atualmente grande parte dos rejeitos da constru9ao civil esta sendo reutilizado, 

para tentar se reduzir a quantidade de materials desperdi9ados, o tipo de reutiliza9ao 

varia de acordo com o tipo de material. 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desenvolvimento Teorico: 

Construcao civilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o termo que engloba a confeccao de obras como Casas, 

Edificios, Pontes, Barragens, fundacoes de maquinas, Estradas e Aeroportos, onde 

participam Arquitetos e Engenheiros Civis emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA colabora9ao com tecnicos de outras 

disciplinas. 

Em termos praticos a Engenharia Civil divide-se em dois grandes ramos 

principals: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Obras de construcao civil: Que engloba basicamente as edifica96es de moradia, 

comerciais e de servi9os publicos; 

• Obras de construcao pesada: Que engloba as obras de constru9ao de portos, 

pontes, aeroportos, estradas, hidroeletricas, tuneis, etc. Enfim, obras que em 

geral so sao contratadas por empresas e orgaos publicos. 

No Brasil a industria da constru9ao civil e a atividade economica conhecida 

como de maior capacidade de gera9ao de empregos em compara9ao com outras 

atividades economicas. A sustentabilidade deste setor e fundamental para a economia 

nacional, estadual e local, pois alem da gera9ao de emprego e uma atividade com grande 

potencial de expansao. Observem-se os investimentos em infra-estrutura propostos pelo 

governo federal e pelo aumento da procura de imoveis residenciais de acordo com o 

numero crescente de emissoes de alvara de constru9ao pelas prefeituras. 

A constru9ao civil desempenha um papel importante no crescimento de 

economias industrializadas e nos paises que tern na industrializa9ao uma alavanca para 

o seu desenvolvimento. Esta industria se constitui tambem, num dos elementos-chave 

na gera9ao de empregos e na articula9ao de sua cadeia produtiva de insumos, 

equipamentos e servi9os para suprimento dos seus diferentes sub-setores. Mas este 

importante polo industrial, em virtude do significativo aumento da competitividade, dos 

criteriosos controles sobre sua materia-prima, da busca incessante por novos processos 

construtivos e da crescente exigencia do cliente quanto a qualidade do produto por ela 

gerado, vem passando por um processo de transi9ao. Mesmo assim, este setor industrial 

ainda mantem fortes tra90s tradicionais de organiza9ao do trabalho. Por mais que tente 

se adequar a uma nova realidade de mercado, sua principal materia-prima continua 

sendo a mao-de-obra, que normalmente e composta de migrantes oriundos da atividade 

agricola, aventurando sua sorte profissional em grandes centros, iludidos por promessas 

de uma vida mais facil e salarios compensadores. 
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Quanto a execucao dos servicos construtivos, temos as seguintes fases: 

• Trabalhos preliminares: Limpeza e marcacao do terreno; 

• Execucao: O trabalho propriamente dito, englobando desde as 

escava9oes das funda9oes ate a alvenaria; 

• Acabamento: Como o proprio nome ja diz e a fase final da obra, 

referente ao assentamento do piso, esquadrias, rodapes, blocos 

ceramicos, etc. 

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Tipos de contrato de mao de obra 

De acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Campos; Prdtica das Pequenas 

Construcdes) em um trabalho de uma constru9ao tem-se a necessidade de estabelecer 

liga9oes com operarios de diferentes especialidades: pedreiros, serventes, mestres, 

encanadores, carpinteiros, ferreiros, eletricistas etc. 

Existem duas formas principals de contrato com operarios: por hora ou por 

tarefa. Os operarios trabalhando por hora, podem ser contratados pelo proprietario ou 

pelo escritorio de constru9ao. Quando os operarios trabalham por tarefa tem-se um 

regime de empreitada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de constru9oes. 

Nos casos de constru9ao por empreitada, o operario e designado como contratado e o 

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

cliente como contratante. 

O tipo de contrato a ser escolhido depende do porte da obra e de acordo com o 

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

ofere9a mais vantagens. 

5.2 Desperdicio e reaproveitamento na construcao civil: 

Segundo MESSEGUER (1991), o desperdicio advem, ou se origina, de todas as 

etapas do processo de constru9ao covil, que sao: planejamento, projeto, fabrica9ao de 

materials e componentes, execu9ao e uso e manuten9ao. Assim, ao contrario do que a 

maioria dos leigos acredita, os desperdicios da Constni9ao Civil nao ocorrem apenas no 

momento da execu9ao de uma obra. Sao decorrencia de um processo formado de varias 

etapas e composto de diferentes empresas e pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na Execucao das obras da Construcao Civil, os fatores que influenciam a 

produtividade e que, conseqiientemente, acarretam desperdicios, sao identificados 

porSERPELL (1993) como: 

• Deficiencias de projeto e planejamento que dificultam a construtibilidade da 

obra 

e que, normalmente, sao causados pela falta de detalhamento no projeto; 

• Ineficiencia da gestao administrativa que enfatiza a correcao dos problemas ao 

inves da prevencao dos mesmos. Isto ocorre devido ao pouco envolvimento dos 

administradores com o processo produtivo; 

• Metodos ultrapassados e/ou inadequados de trabalho que nao observam as 

experiencias advindas de projetos anteriores, o que ocasiona a repeticao dos 

erros; 

• Pouca vinculacao da obra com as atividades denominadas de apoio, como: 

compras, estoques e manutencao; 

• Problemas com os recursos humanos decorrentes da pouca especializacao da 

mao-de-obra e alta taxa de turnouver do setor; 

• Problemas com a seguranca dos trabalhadores gerados, principalmente, pelo nao 

fornecimento e/ou uso dos equipamentos de prote9ao individual ou coletivo; 

• Deficiencias dos metodos utilizados para o controle de custos projetados e 

executados. 

SERPELL conclui, de maneira obvia, que atacando de forma permanente e 

continua os sete pontos anteriores, os indices de perdas na execu9ao das obras sera 

reduzido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Principals tipos de perdas na construcao civil: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Perdas nos estoques - em algumas edificacoes os materiais sao estocados em 

locais abertos no proprio canteiro ou em ruas proximas sem nenhum tipo de 

protecao emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao a chuva, sol, roubo e vandalismo, ocasionando tijolos 

quebrados no local de estocagem. 

• Perdas por superprodu9ao - produ9ao de argamassa em quantidade acima do 

necessario. 

• Perdas no processamento em loco - nas incorpora9oes, esse tipo de perda 

origina-se tanto na execu9ao inadequada de alguns servi90s, como na natureza 

de diversas atividades, como por exemplo, para executar instala9oes, 

quebravam-se paredes ja embo9adas. Nos condominios, isso tambem foi 

observado, porem o que acarretou a parcela mais significativa neste tipo de 

perda era a mudan9a constante nos projetos por parte dos condominos. 

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

provocava perdas, principalmente, com blocos devido ao equipamento de 

transporte ser inadequado ou do pessimo manuseio. 

5.4 Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construcao civil: 

5.4.1 Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno, de acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Campos; Prdtica 

das Pequenas Construgdes), se resume no capinamento para livra-lo da vegeta9ao. O 

Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local adequado. 

5.4.2 Canteiro de obras 

De acordo com a NR.-18, um canteiro de obras e a area de trabalho flxa e 

temporario, onde se desenvolvem opera9oes de apoio e execu9ao de uma obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4.3 Locacao da obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A locacao da obra e uma etapa extremamente importante, trata-se da marcacao 

no terreno da exata posicao do predio, transportando as dimensoes desenhadas no 

projeto arquitetonico em escala. Erros ocorridos durante a locacao podem ser 

irreversiveis. 

Nas construcoes executadas nas cidades, sao especificados afastamentos frontais 

e laterals pelas secretarias municipals de obras, cabendo ao engenheiro marcar no solo 

os demais elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infringir as pre-

determinacoes. 

NaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9oes rurais, cabe fixar a posicao da edificacao de acordo com o piano 

geral da obra. Aqui tambem ha a necessidade de ser estabelecido um alinhamento 

basico, que podera ser a frente de um deles, no caso de serem compostos por mais de 

uma edifica9ao. Neste caso, deve-se demarcar tambem o eixo de todas as edifica96es, o 

que permitira obter exatidao no alinhamento dos demais ediflcios componentes do 

conjunto. 

5.4.4 Movimento de terra 

No que diz respeito aos servi9os de edifica96es, as terraplanagens apresentam-se 

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

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

regulariza-lo antes da loca9ao da obra. Se estiver mais elevado do que o nivel da via 

publica, pode ser necessario desaterra-lo, se isto for aconselhavel para a melhoria do 

aspecto estatico do edificio ou para fazer coincidir o piano do pavimento terreo do nivel 

darua (Albuquerque, 1957). 

5.4.5 Fundacoes 

A funda9ao e um termo utilizado na engenharia para designar as estruturas 

responsaveis por transmitir as solicita9oes das constru96es ao solo. Em geral, sao 

utilizadas varias funda96es seguidas para esse fim. Existem diversos tipos de funda9ao e 

sao projetadas levando em considera9ao a carga que recebem e o tipo de solo onde vao 

ser construidas. 

5.4.5.1 Fundacoes rasas 

Tecnicamente, as funda9oes rasas sao aquelas em que a profundidade de 

escava9ao e inferior a 3 metros, sendo mais empregues em casos de cargas leves, como 

residencias, ou no caso de solo firme. O baldrame e o tipo mais comum de funda9ao 

dentre as funda9oes rasas. Constitui-se de uma viga, que pode ser de alvenaria, de 

concreto simples ou concreto armado, construida diretamente no solo, dentro de uma 

pequena vala. Outro tipo de funda9ao rasa e a sapata, que pode ser do tipo isolada, 

associada ou alavancada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.4.5.2 Fundacoes profundas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As fundacoes profundas sao mais utilizadas em casos de ediflcios altos em que 

os esforcos do vento se tornam consideraveis, e/ou nos casos em que o solo so atinge a 

resistencia desejada em grandes profundidades. Os tipos mais comum de fundacao 

profunda sao as estacas escavadas e as estacas cravadas.As estacas cravadas, conforme 

o material de que sao constituidas, podem ser: de madeira, metalicas, concreto armado 

ou pre moldadas. 

5.4.6 Infra-Estrutura 

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

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

Os tocos de pilares compreendem a parte do pilar que fica abaixo da cinta de 

amarracao e vai ate a fundacao. 

As cintas sao responsaveis pela amarracao da estrutura, alem de evitar que 

possiveis recalques no solo provoquem rachaduras na alvenaria. 

A alvenaria de pedra argamassada ou de tijolos de 1 e 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 X

A vez funcionam de 

modo a transmitirem os esforcos de forma distribuida para o terreno, evitar a ligacao 

direta do solo com a alvenaria ou cinta alem de conter o aterro do caixao. 

5.4.7 Superestrutura 

Superestrutura compreende os elementos responsaveis pela sustentacao da 

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

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

ou pre-fabricadas para uma posterior aplicacao no local. 

Os materiais mais empregados na confeccao de pecas estruturais sao: o concreto 

armado, madeira e aco. 

5.4.8 Alvenaria 

Alvenaria e a construcao de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas 

entre si por argamassa. Estas unidades podem ser blocos (de ceramica, de vidro ou de 

betao) e pedras. 

Fala-se alvenaria insossa a construcao com pedras justapostas sem argamassa, e 

alvenaria gorda a alvenaria cuja argamassa e feita com abundancia da cal em 

contraposicao a alvenaria magra cuja argamassa e feita com pouca cal ou cimento. 

A alvenaria pode servir tanto como veda9ao como estrutura de uma edifica9ao. 

Neste segundo caso, assume o nome de alvenaria estrutural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.5 Uso do Concreto na Construcao Civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto e um material da construcao civil composto por uma mistura de 

cimento, areia, pedras britadas e agua, alem de outros materiais eventuais, os aditivos. 

Quando armado com ferragens passivas, (e quando o concreto comum e adicionado de 

vigas de aco) recebe o nome de concreto armado, e quando for armado com ferragens 

ativas recebe o nome de concreto protendido. 

Sua resistencia e durabilidade depende da proporcao entre os materiais que o 

constituem. A mistura entre os materiais constituintes e chamada de dosagem. 

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. 

5.5.1 Componentes do concreto 

1.0 Cimento 

O cimento e um material ceramico que, em contato com a agua, produz reacao 

exotermica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cristaliza9ao de produtos hidratados, ganhando assim resistencia 

mecanica. E o principal material de construcao usado na construcao como aglomerante. 

E uma das principalszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities mundiais, servindo ate mesmo como indicador 

economico. 

O Cimento e composto de clinquer e de adi9oes que distinguem os diversos tipos 

existentes, conferindo diferentes propriedades mecanicas e quimicas a cada um. As 

adi96es tambem sao ou nao utilizadas em fun9ao de suas distribui9oes geograficas. 

Observemos a tabela abaixo: 

Cimento Tipo Clinquer Escoria Material Calcario 

(ABNT) +Gesso (%) Siderurgica pozolanico (%) 
(%> (%) 

CP I Comum 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -
C P I - S Comum 95-99 1-5 1-5 1-5 

CP I I - E Composto 56-94 6-34 0-10 
CP I I - Z Composto 76-94 - 6-14 0-10 

CP I I - F Composto 90-94 - - 6-10 

CP III Alto Forno 25-65 35-70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0-5 

CP IV Pozolanico 45-85 - 15-50 0-5 
CP V - A R I Alta 95-100 - - 0-5 

Resistencia 
Inicial 
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2.0 Agregado Graudo 

A pedra utilizada no concreto pode ser de dois tipos: seixo rolado de rios, 

cascalho ou pedregulho; pedra britada ou brita. Os seixos rolados sao encontrados na 

natureza. A pedra britada e obtida pela britagem mecanica de determinadas rochas 

duras. Independentemente da origem, o tamanho das pedras varia muito e tern influencia 

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

em peneiras (pela abertura da malha). As Normas Tecnicas brasileiras estabelecem 6 

tamanhos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tamanho das Pedras 

Pedra zero ou pedrisco 4,8mm a 9,5mm 

Pedral 9,5mm a 19mm 

Pedra 2 19mm a 25mm 

Pedra 3 25mm a 38mm 

Pedra 4 38mm a 76mm 

Obs: O sexto tamanho refere-se a pedra de mao. 

3.0 Agregado Miudo 

A areia utilizada no concreto e obtida em leitos e margens de rios, ou em portos 

e bancos de areia. A areia deve ter graos duros. E, assim como a pedra, ela tambem 

precisa estar livre de impurezas. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam a areia, 

segundo o tamanho de seus graos, em: muito fina, fina, media, grossa. Tendo 

fundamental importancia em obras de grande porte, exigindo para tanto ensaios precisos 

em laboratories. 

4.0 Agua 

A agua a ser utilizada na preparacao do concreto deve estar livre de qualquer 

tipo de impureza, sendo a mesma, portanto, um dos itens de maior importancia na 

preparacao do concreto. Devendo-se evitar, portanto, aguas oriundas de esgoto humano 

ou animal, de cozinha, de fabricas, etc. 

5.0 Armaduras 

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

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

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

concreto que vao sofrer esse tipo de esforco. Os vergalhoes que compoem a armadura 

sao amarrados uns aos outros com arame recozido. Existem tambem armaduras pre-

fabricadas, que ja vem com os vergalhoes unidos entre si: sao as telas soldadas, que 

servem de armadura para lajes e pisos. A maioria dos vergalhoes tern saliencias na 
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superficie. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam os vergalhoes para concreto de 

acordo com a sua resistencia e padronizam as bitolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela de armaduras para concreto armado com as respectivas areas de aco e 

massa linear 

B A R R A S Fern A R E A cm
2 

M A S S A L I N E A R 

kg/m 

5.0 0.20 0.16 

6.3 0.315 0.25 

8.0 0.50 0.40 

10 0.80 0.63 

12.5 1.25 1.00 

16 2.00 1.60 

20 3.15 2.50 

25 5.00 4.00 
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5.5.2 Preparo do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O preparo co concreto e uma serie de operacoes executadas a flm de se obter, a 

partir de um determinado numero de componentes previamente conhecidos, um produto 

endurecido com propriedades especificas detalhadas em um projeto. 

5.5.2.1 Operacoes 

a) dosagem 

b) mistura 

c) Transporte externo 

d) Transporte interno 

e) lancamento 

f) adensamento 

g) cura 

Dosagem: 

E o processo de se estabelecer a proporcao dos materiais, seja em volume ou 

massa. Normalmente o concreto dosado em volume e aquele preparado em obra, atraves 

de padiolas, pelo volume aparente dos materiais. 

O concreto dosado em usina ou laboratorio e normalmente em massa, atraves de 

balancas de precisao, sendo um processo mais exato com a correcao da umidade 

executada de maneira mais correta. Os agregados sao normalmente colocados em silos e 

descarregados por comportas hidraulicas. O cimento pode ser dosado em sacos ou em 

balanca especial. 

A maior influencia na qualidade do concreto, ocorre na alteracao da relacao 

agua/cimento. A falta do cimento provoca a queda da resistencia prevista. 

As normas em geral admitem tolerancias nas quantidades de material de ate 3% 

da massa nominal, sendo interpretado como intervalo maximo de varia9ao na 

quantidade de material, ficando dentro do desvio padrao adotado para calculo da 

resistencia do concreto. 

Mistura: 

E o processo que visa a homogeneidade de todos os componentes do concreto. 

Cada particula de cimento deve estar em contato com a agua, formando uma pasta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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homogenea e que envolva completamente os agregados. Existem duas qualidades 

basicas a serem obtidas em uma mistura: 

• Homogeneidade: A composicao deve ser a mesma em todos os pontos da 

mistura; 

• Integridade: Todas as particulas de agua devem estar em contato com todas as 

particulas solidas. 

Tal mistura pode ser feita de duas maneiras, manualmente ou mecanicamente. 

A mistura manual e normalmente feita em obras de pequeno porte, que nao exigem 

tanto rigor. 

A mistura mecanica e feita por um equipamento denominado betoneira, que 

proporciona a mistura por tombamento do material. A maquina gira em torno de um 

eixo e o material e misturado por aletas internas. Os fatores fundamentals nesse tipo de 

processo sao: 

• Tempo de mistura 

• Velocidade do equipamento 

• Colocacao dos materiais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Transporte externo: 

Este procedimento ocorre quando o concreto e preparado em usinas, e pode 

ocorrer de duas maneiras: 

a) Caminhao basculante comum: Este tipo de transporte e inadequado visto que 

pode haver perda do material por nao serem estes caminhoes perfeitamente 

estanques. Pode haver segregacao devido a falta de agitacao do material, alem de 

perdas por exsudacao, evaporacao durante o transporte, trajetos com pisos 

irregulares, etc. Outro inconveniente e a descarga do material que e feita atraves 

da abertura na carroceria da cacamba, portanto, de maneira inadequada. 

b) Caminhoes Betoneira: Sao normalmente agitadores e misturadores, 

dependendo da velocidade de rotacao da betoneira. Quando os caminhoes tern 

dupla finalidade, a mistura pode ser terminada na obra. Este tipo de transporte 

pode ocorrer em tempos de noventa minutos ou mais dependendo da experiencia 

do operador, caso o percurso tome um tempo maior, e necessaria a adicao de 

aditivos. 

Transporte interno: 

E o transporte apos a descarga do concreto pela betoneira. Podem ser distancias 

pequenas ou grandes, dependendo unicamente da obra em questao. 
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• Transporte manual:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caixas ou padiolas com peso compativel a este tipo 

de transporte, com no maximo 70 kg, sendo necessarios dois operarios 

para a realizacao do transporte; 

• Transporte com carrinhos e giricas: Existem diversos tipos de 

carrinhos de mao de uma roda, bem como giricas de duas rodas. Deve-se 

ter caminhos apropriados sem rampas acentuadas. Deve-se usar carrinhos 

com pneus de modo a evitar tanto a segregacao quanto a perda do 

material. 

• Transportes com gruas, cacambas e guindastes: Sao cacambas 

especiais para concretos, com descarga de fundo e que sao acionadas 

hidraulicamente. Estas ca9ambas sao transportadas por gruas ou 

guindastes e o tempo de aplica9ao depende da carga, transporte e 

descarga. 

• Transporte por esteiras: E feito por deslocamento de esteiras sobre 

roletes podendo ser transportado a diversas distancias, podendo estas 

esteiras ser articulaveis, o que permite o transporte para diversos pontos. 

• Bombeamento: Transporte feito atraves de tubula9oes sob efeito de 

algum tipo de pressao que pode ser por ar comprimido, tubos 

deformaveis ou pistao. Alguns cuidados devem ser adotados na execu9ao 

do concreto, tais como: o diametro do agregado nao deve ser maior que 

1/3 do diametro do tubo, o concreto deve ter slump de 8 a 10 com no 

minimo 60% de argamassa. O concreto desloca-se dentro da tubula9ao de 

maneira constante, devendo haver uma pelicula lubrificante entre a 

tubula9ao e a massa que e obtida com a introdu9ao na tubula9ao de uma 

nata de cimento antes do im'cio da concretagem. 

Lancamento: 

E o processo de coloca9ao do concreto nas formas. O principal cuidado e evitar 

que o material se separe, algumas indica9oes sao: 

a) Evitar o arrasto a distancias muito grandes para evitar a perda de material 

durante arrasto; 

b) Evitar o lan9amento de grandes alturas para evitar a segrega9ao. As alturas 

maximas sao de ate dois metros. E aconselhado o uso de calhas ou mangotes 

tomando-se o cuidado de se fazer aberturas laterals nas formas no caso de 

grandes alturas. 

Adensamento: 

E a opera9ao que procura a elimina9ao dos vazios que possam ocorrer durante o 

lan9amento, tornando a mistura mais compacta, menos permeavel e portanto mais 

eficaz. O adensamento depende fundamentalmente da trabalhabilidade do material. As 

formas de adensamento sao o manual e o mecanico: 
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• Adensamento manual:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pode ser feito com pecas de madeira ou barras de aco 

que atuam como soquete e empurram o concreto para baixo expulsando o ar 

incorporado e eliminando vazios. E um processo que so deve ser usado em casos 

de emergencia ou em locais de pouca importancia devido a dificuldade de um 

correto acabamento. 

• Adensamento mecanico: E o processo que se usa na maioria dos casos 

normalmente com vibradores de agulha que sao imersos na massa de concreto 

espalhando-o. Os vibradores tern um raio de acao, ou seja, ele so provoca o 

adensamento com eficiencia se agir em camadas subseqiientes e adjacentes, o 

quadro indica a area de atuacao de diversos tipos de agulhas: 

Diametro da agulha Raio de acao 

Dimensao em mm Dimensao em mm 

31 100 

54 250 

75 400 

100 500 
140 850 

Cura: 

A cura do concreto e um processo que pretende evitar a retracao hidraulica nas 

primeiras idades do concreto, quando sua resistencia ainda e pequena. 

A perda de agua se da por varios motivos, tais como exposicao ao sol, vento, 

exsudacao, etc, e provocam um processo cumulativo de fissuracao. 

Alguns procedimentos de protecao podem ser: 

• Molhar a superficie exposta diversas vezes nos primeiros dias apos a 

concretagem; 

• Prote9ao com tecidos umedecidos; 

• Lonas plasticas que evitem a evapora9ao, evitando-se a cor preta; 

• Emulsoes que formem peliculas impermeaveis evitando assim a saida de agua. 
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6. METODOLOGIA DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi realizado na construcao da sede administrativa do Centro de 

Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande. 

Constituido de um predio de seis andares, cuja area construida esta 

disponibilizada no quadro abaixo: 

Pavimento Area (m
2

) 

Pavimento terreo 587,4 

1 ° pavimento 616,38 

2° pavimento 601,82 

3° pavimento 601,82 

4° pavimento 601,82 

5° pavimento 601,82 

Casa de maquinas 115,37 

Area Total construida 3726,43 

Area de Cobertura 637,64 

A obra tern como responsaveis tecnicos os seguintes profissionais: 

Arquiteta: 

Eva Miranda 

Engenheiro Civil responsavel: 

Joao Motta 

Calculo Estrutural: 

William Guimaraes Lima 

Projeto Hidraulico: 

Jose Aguiar Barbosa Maia 

Mestre de Obras: 

Antonio Cavalcante 

7. Caracteristicas da Obra: 

A construcao esta sendo realizada pela J. MOTTA ENGENHARIA LTDA. 

Tendo a presenca de cerca de 15 operarios entre serventes, pedreiros, ferreiros, 

armadores, betoneiros, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.1 Terraplenagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O terreno possuia um desnivel em torno de 1,5m, sendo necessario aterra-lo, o 

trabalho de compactacao foi realizado manualmente. 

7.2 Escavacoes 

Todo o trabalho de escavacoes para a execucao de todas as fundacoes foi 

realizado manualmente. A profundidade girou em torno de 3,5m, chegando a atingir 5m 

em alguns casos. 

7.3 Fundacoes 

As fundacoes foram todas em sapatas, sendo necessaria uma regularizacao com 

concreto cicloptico, cujo fck e igual a 20MPa. Todas foram concretadas com concreto 

de fck igual alOMPa. 

7.4 Estrutura de Concreto Armado 

As cintas, vigas e pilares, foram executados com concreto armado com uma 

resistencia a compressao superior a 30 MPa (fck). 

O concreto utilizado em todos os elementos estruturais foi confeccionado na 

propria obra atraves do uso de Betoneira utilizando o cimento Ita CPU - Z - 32, britas 

25 - 19 e areia natural. 

Os ensaios de resistencia a compressao, foram realizados pela Atecel, os 

mesmos foram repetidos para cada etapa da obra. 

7.5 Caracteristicas dos elementos estruturais 

Vigas: Uma viga e um elemento estrutural das edificacoes. A viga e geralmente usada 

no sistema laje-viga-pilar para transferir os esforcos verticals recebidos da laje para o 

pilar ou para transmitir uma carga concentrada, caso sirva de apoio a um pilar. As 

mesmas estao distribuidas ao redor de toda a estrutura, sendo responsaveis por dar 

sustentacao e estabilidade a estrutura. 

Pilares: Um pilar e um elemento estrutural vertical usado normalmente para receber os 

esforcos verticals de uma edificacao e transferi-los para outros elementos, como as 

fundacoes. Costuma estar associado ao sistema laje-viga-pilar. Os pilares desta obra 

foram distribuidos de forma a facilitar o fluxo dentro da edificacao. Para garantir o 

revestimento das armaduras, foram utilizadas cocadas produzidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in-locu. 

Estrutura de Fechamento: O fechamento da estrutura de sustentacao, ou seja, a 

alvenaria de vedacao, tanto interna como externamente, sera feita atraves de tijolos de 
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oito furos (20 x 17 x 9cm). Ate o momento, nao foi realizada a construcao da estrutura 

de fechamento. 

7.6 Canteiro de obras 

Segundo a NB-1367, canteiro de obras e o conjunto de areas destinadas a 

execucao e apoio dos trabalhos da industria da construcao, dividindo-se em areas 

operacionais e area de vivencia. 

Na obra em questao, o canteiro de obras consta de cozinha, escritorio, dormitorio 

e deposito de material de construcao e ferramentas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.7 Equipamentos 

Os principals equipamentos utilizados no periodo que compreendeu este estagio 

foram: 

Formas: 

As formas utilizadas sao de compensado resinado e/ou plastificado, utilizadas 

para os pilares e vigas em geral. 

Deve-se tomar cuidado no momento da retirada das formas, evitando deforma-

las, a fim de reutiliza-las em outras etapas da obra. 

Vibrador de imersao: 

Equipamento destinado a realizacao do adensamento do concreto. Estao sempre 

disponiveis na obra dois equipamentos, visando suprir uma eventual necessidade no 

caso de quebra ou outro problema. 

Serra eletrica: 

Foram utilizadas tres serras, duas para o corte da madeira e do compensado e 

uma para o corte de ferro. A existencia de duas serras para corte da madeira, advem da 

necessidade constante de uso da madeira no canteiro, visto que o emprego da mesma na 

obra e imprescindivel. 

Betoneira: 

Equipamento utilizado para a producao de concreto e argamassazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in-locu. Foram 

disponibilizadas pela empresa duas betoneiras, visando suprir a necessidade da 

producao de concreto, e evitando tambem que a concretagem seja interrompida devido a 

algum problema no equipamento. 
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Prumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

estruturas de concreto. Durante a fixacao das formas e das armaduras nos pilares, 

utilizou-se o prumo manual e corpos de concreto pendurados por fio de arame. 

Foram utilizados ainda na obra: 

• Pas; 

• Picaretas 

• Carros de mao; 

• Colher de pedreiro; 

• Prumos manuais; 

• Escalas; 

• Ponteiros; 

• Nivel, escadas, etc. 

7.8 Materiais utilizados 

Aco 

Utilizado nas pegas de concreto armado. Foram utilizados o ago CA - 50 e o ago 

CA - 60, com diametro conforme especificado no projeto. 

Areia 

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

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

Agua 

A agua utilizada na obra foi fornecida pela companhia local, no caso a CAGEPA 

(Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba). 

Agregado Graudo 

O agregado utilizado para todos os elementos estruturais foram as britas 19 e 25. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cimento que esta sendo utilizado e o cimento Portland ITA CP II - Z - 32. 

Madeira 

A confecgao das formas e realizada na propria obra pelos carpinteiros. Devido 

as questoes ambientais, a necessidade de reutilizacao da madeira e constante, 

sendo portanto reutilizada o numero de vezes que for possivel, no caso dos pilares 

que se repetem pavimento apos pavimento, as formas ja ficam guardadas 

aguardando a nova utilizacao 

Armacao 

Confecgao realizada na propria obra, compreendendo as operagoes: 

• Corte; 

• Dobramento; 

• Montagem; 

• Ponteamento; 

• Colocagao das "cocadas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.9 Concretagem e armadura 

Foi realizada de forma a cumprir todas as especificagoes de projeto. Em alguns 

casos, devido ao acumulo de ferragem em alguns elementos estruturais, foi necessario 

um cuidado redobrado a flm de evitar o acumulo do agregado graiido na hora da 

concretagem, o que ocasionaria a segregagao do material, prejudicando muito a 

resistencia mecanica do mesmo. 

7.10 Adensamento 

Foi realizado por meio do vibrador de imersao. Vale salientar, que em alguns 

casos, devido a proximidade das armaduras, foi inevitavel o toque do vibrador nas 

paredes das formas e nas armaduras. 

8. Seguranca na Obra 

Para termos garantia de seguranga em qualquer obra, e indispensavel o uso por 

parte de todos os operarios, engenheiros e visitantes o E.P.I. (Equipamento de Protegao 

Individual). Porem, isto nao foi observado continuamente na obra em questao. Alguns 

operarios, mesmo recebendo todo o equipamento, nao o utilizavam, expondo-se a riscos 
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ate mesmo de vida. O descuido com a serra eletrica ocasionou um pequeno acidente na 

obra, o que mostra que e necessario um treinamento previo para manusear os 

equipamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Atividades desenvolvidas durante o estagio 

O estagio foi iniciado em abril de 2009, a obra encontrava-se na etapa de 

escavacoes para as fundacoes. 

Cronograma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V a 3a

 semanas 

Nas tres primeiras semanas de estagio, houve a analise de todos os projetos do 

edificio, alem de: 

• Verificacao das bitolas de ferro no ato de entrega por parte do fornecedor; 

• Acompanhamento da instalacao da serras para madeira no canteiro. 

• Acompanhamento das escavacoes de cerca de 30 sapatas; 

4a semana 

• Escavacao de mais seis sapatas; 

• Regularizagao e concretagem da sapata 18, e de um complexo de sapatas 

associadas; 

• Instalacao por parte do eletricista de pontos de luz ao redor do canteiro, bem 

como de um TUE destinado ao vibrador de imersao. 
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5
a s e m a n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Continuacao das escavacoes das sapatas; 

• Regularizagao e concretagem de tres sapatas; 

• Escavagao das duas ultimas sapatas. 

6
a

 semana 

• Execucao da estrutura de pedra argamassada que recebera o baldrame; 

• Acompanhamento dos trabalhos de nivelamento no terreno; 

• Colocacao de algumas armaduras do baldrame. 
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TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA semana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Continuagao da execucao da estrutura de pedra argamassada que recebera os 

baldrames; 

• Escavagao e concretagem do fosso dos elevadores; 

• Colocacao de formas em cinco vigas baldrame. 

8
a

 semana 

• Concretagem de cinco vigas baldrame; 

• Acompanhamento dos trabalhos de reaterro e nivelamento do terreno; 

• Acompanhamento da confecgao dos pilares. 
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10. Consideracoes Finais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O campo da construcao civil e um dos que mais empregam no Brasil, portanto, 

responsavel direto pelo crescimento do pais. O papel de cada Engenheiro em cada obra, 

alem de orientar os operarios na execucao, e saber administrar a mao-de-obra disponivel 

bem como o consumo de materiais, visando sempre a otimizacao dos mesmos. A 

administragao desses bens e servigos deve ser feita racionalmente, visando sempre a 

economia e seguranga na obra. 

Apos este periodo de estagio, ficou claro o papel de cada operario, dando enfase ao 

mestre de obras, cujo principal papel e orientar seus operarios de forma que a obra seja 

executada inteiramente dentro dos padroes estabelecidos pelo projetista. 

Foi possivel observar diversas tecnicas de construgao, acompanhar a concepgao de 

alguns projetos e a execugao dos mesmos, bem como adquirir experiencia na solugao de 

problemas corriqueiros em obras. O treinamento do relacionamento humano, fator 

importantissimo para o sucesso de um empreendimento, recebeu tambem uma atengao 

especial. Tornando este periodo, portanto, um periodo extremamente proveitoso no que 

diz respeito ao enriquecimento do conhecimento necessario ao engenheiro, quando o 

mesmo esta atuando no seu campo profissional. 
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