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APRESENTA^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio de estagio supervisionado sob a orientacao do professor Joao Batista 

Queiroz de Carvalho e com um perfodo de duracao de 9 semanas, sendo desenvolvidas 20 horas 

semanais totalizando pelo menos 180horas, foi realizado na Associacao Tecnico - Cient ifica Ernesto 

Luiz de oliveira Junior - Atecel, situado na rua Jose de Alencar 868 no bairro Prata, sob a 

responsabilidade do Engenheiro Civil Alcides Ferreira M achado Filho. 

Este t ipo de estagio visa a integracao aluno/ mercado de t rabalho, bem como combinar a 

teoria vivenciada durante todo o curso de Engenharia Civil com a prat ica da elaboracao de projetos. 
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1. OBJETIVOS E FINALIDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .1 . O relatorio aqui apresentado tern por objet ivo: 

Descrever as diversificadas at ividades desenvolvidas durante o periodo relat ivo ao tempo do 

Estagio Supervisionado, como tambem desenvolver no aluno de graduacao do curso de Engenharia 

Civil o senso cr'rtico para que este tenha condicoes de analisar as tecnicas ut iiizadas para elaboracao 

de projetos, dos materiais empregados. 

As at ividades desenvolvidas pelo estagiario no escritorio englobam um processo de 

aprendizagem, no qual as at ividades no decorrer deste, diz respeito a verificacao de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Analise de alternat ivas viaveis para a obra solicitada; 

> Elaboracao de alternate as; 

> Desenvolvimento de projetos; 

> Analise do projeto; 

1.2. Este estagio supervisionado tern por finalidades: 

> Aplicagao da teoria adquirida no curso, ate o momento, na prat ica; 

> Aquisigao de novos conhecimentos gerais e termos tecnicos ut ilizados no cot idiano da 

const rugao civil; 

> Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que possam vir 

a surgir no decorrer das at ividades; 

> Desenvolvimento do relacionamento com as pessoas envolvidas no t rabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao civil e uma das at ividades que mais geram emprego e renda, e e responsavel pelo 

gerenciamento de uma grande quant idade de recursos humanos e financeiros. A administracao 

desses recursos deve ser feita de forma racional a f im de se reduzir custos. Uma boa administracao 

dessa at ividade comeca com um bom planejamento de todas as at ividades a serem desenvolvidas e 

tambem um bom orcamento, proporcionando a obtencao de exitos nas at ividades desenvolvidas. 

O desperdfcio nas industrias de construcao civil brasileira e um fator de grande relevancia, pois 

de acordo com pesquisas feitas recentemente, o desperdfcio gerado na construcao fica em torno de 

20% em massa, de todos os materials t rabalhados. Por out ro lado, as perdas financeiras at ingem 

indices nao inferiores a 10% dos custos totais da obra. Estas perdas estao principalmente associadas a 

ma qualificacao da mao de obra ut ilizada, projetos mal elaborados, planejados e orcados. 

Atualmente grande parte dos rejeitos da construcao civil esta sendo reut ilizado, para tentar se 

reduzir a quant idade de materiais desperdicados, o t ipo de reut ilizacao varia de acordo com o t ipo de 

material. 
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3. DESENVOLVIM ENTO TE6RICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 termo "Construcao Civil" , na maioria das vezes, refere-se a obras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Edificacdes (construcao 

de edificios residenciais e comerciais, reformas, etc.), embora tambem englobe, de acordo com o 

Diagnostico Nacional da Industria, a Const rucao Pesada (construcoes de tuneis, ferrovias, barragens, 

etc.) e a M ontagem Indust rial (montagem de estruturas mecanicas, eletricas, etc.), ou seja, a 

Construcao Civil e a ciencia que estuda as disposicoes e metodos seguidos na realizacao de uma obra 

arquitetonica solida, ut il e economica. 

Segundo o IBGE (1989) a Industria da Construcao e um dos importantes setores da economia 

de nosso pais, em fungao, principalmente, de empregar um grande cont ingente de mao-de-obra, 

t anto direta como indireta (6,2% mao-de-obra nacional). Suas peculiaridades, que a diferenciam dos 

demais setores industrials, refletem uma estrutura complexa e dinamica, onde as condicoes de 

t rabalho ainda sao precarias. 

Dentre as mencionadas peculiaridades do setor em questao, salienta-se a descentralizacao das 

at ividades produt ivas, uma vez que o produto gerado, normalmente unico, e feito sob encomenda e 

realizado no proprio local de seu consumo. Como uma das principals consequencias se tern a 

necessidade da elaboracao de projetos diferenciados. 

A at ividade produt iva do setor em questao e desenvolvida nos canteiros de obras, longe da 

sede administ rat iva das empresas. Apenas algumas empresas de grande porte possuem condicoes 

para estabelecer um escritorio proprio dent ro de cada unidade produt iva. 

A construcao civil desempenha um papel importante no crescimento de economias 

industrializadas e nos paises que tern na industrializacao uma alavanca para o seu desenvolvimento. 

Esta industria se const itui tambem, num dos elementos-chave na geragao de empregos e na 

art iculacao de sua cadeia produt iva de insumos, equipamentos e servicos para suprimento dos seus 

diferentes sub-setores. Mas este importante polo indust rial, em virtude do significat ivo aumento da 

compet it ividade, dos criteriosos controles sobre sua materia-prima, da busca incessante por novos 

processos construt ivos e da crescente exigencia do cliente quanto a qualidade do produto por ela 

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

mantem fortes tracos t radicionais de organizacao do t rabalho. Por mais que tente se adequar a uma 

nova realidade de mercado, sua principal materia-prima cont inua sendo a mao-de-obra, que 

normalmente e composta de migrantes oriundos da at ividade agricola, aventurando sua sorte 

profissional em grandes centros, iludidos por promessas de uma vida mais facil e salarios 

compensadores. 

> Os elementos de uma construcao se dividem tres categorias, que sao as seguintes: 

> Essenciais - Sao os elementos indispensaveis a obra como: Fundacoes, pilares, paredes, 

suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, tetos e escadas; 

> Secundarios - Sao os elementos tais como: paredes divisdrias ou de vedacao, portas, 

janelas, vergas, decoracdes, instalacdes hidro-sanitarias e elet ricas, calefacao; 
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> Auxiliores - Sao os elementos ut ilizados durante a const rucao da obra, tais como: 

cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A etapa de execucao dos servicos construt ivos apresenta as fases seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Fose dos Trabalhos preliminares: sao os t rabalhos que precedem a propria execucao da 

obra; 

> Fase dos Trabalhos de execucao: Sao os t rabalhos propriamente ditos; 

> Fase dos Trabalhos de acabamento: t rabalhos que visam o embelezamento da obra, 

como assentamento de esquadrias, rodapes, envidracamento, etc. 

3.1. Tipos de cont rato de mao de obra 

De acordo com  (BORGES, Alberto de Campos; Prdt ica das Pequenas Const rugdes) em um 

trabalho de uma construcao tem-se a necessidade de estabelecer ligacao com operarios de diferentes 

especialidades: pedreiros, serventes, mestres, encanadores, carpinteiros, ferreiros, etc. 

Existem duas formas principals de cont rato com operarios: por hora ou por tarefa. Os 

operarios t rabalhando por hora poderao ser contratados pelo proprietario ou pelo escritorio de 

construcao. Quando os operarios t rabalham por tarefa tem-se um regime de empreitada ent re esse e 

o cliente, ou entre esse e o escritorio de construcoes. Nos casos de construcao por empreitada, o 

operario e designado como contratado e o proprietario como cont ratante, nesse caso, o engenheiro 

ou escritorio ocupara o lugar do cliente como cont ratante. 

0 t ipo de cont rato a ser escolhido depende do porte da obra e de acordo com o 

desenvolvimento do escritorio que executa, sendo escolhido o t ipo de cont rato que Ihe ofereca mais 

vantagens. 

3.2. Desperdioo e reap rove ita me nto na construcao civil 

Varias publicacoes tern divulgado alguns dados sugestivos ao aproveitamento preconizado 

como solugao para o problema de entulho da construcao civil. Dentre eles, podem ser destacados os 

t rabalhos desenvolvidos no Inst itute de Pesquisas e Tecnologia de Sao Paulo - IPT, em que se 

quant ificou o desperdfcio na industria da construcao civil (varia ent re 30% e 40% do custo total da 

obra). Destaca-se tambem que o reaproveitamento dos rejeitos ceramicos gerados nas edificaooes, 

convenientemente beneficiados, pode ser ut il como aglomerante pozolanico e agregado em 

argamassas, podendo reduzir o custo destas (PINTO, 1994; ARAUJO, NEVES & FERREIRA, 1997). A 

adicao de entulho beneficiado nas argamassas mistas resulta em evidentes melhoras no desempenho 

mecanico com reducoes nos consumos de cimento (30%), da cal (100%) e da areia (15% a 30%), 

dependendo dos t racos avaiiados (LEVY & HELENE, 1997). 
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Tendo em vista a grande diversidade dos materiais ut ilizados na const ruc§o civil, e de vital 

importancia o seu conhecimento para o uso em edificacoes, tanto em elementos estruturais quanto 

no acabamento. A ut ilizacao incorreta dos materiais pode levar a um colapso no setor da construcao, 

conduzir a maiores riscos de vida e com isso causar t ranstornos aos usuarios, gerando altas despesas 

de manutencao. 

Em uma pesquisa realizada em Campina Grande, NOBREGA (2002), os residuos gerados nas 

obras de edificagao neste municipio, sao ut ilizados como aterro nas proprias construcoes sem 

nenhum t ipo de t ratamento previo, t ransportados por agentes coletores, ou depositados em ruas ou 

terrenos proximos as construcoes at raindo outros t ipos de residuos como os domiciliares. A 

quant idade expressiva dos componentes do entulho aumenta o impacto ambiental, pois alem de 

incidir em um consumo de materiais acima do indispensavel a producao de um certo bem. Esses 

residuos sao depositados aleatoriamente no meio ambiente. 

3.3. Principals t ipos de perdas na construcao civil 

Perdas nos estoques - em algumas edificacoes os materials eram estocados em locais abertos 

no proprio canteiro ou em ruas proximas sem nenhum t ipo de protecao em relacao a chuvas, sol, 

roubos e vandalismos, ocasionando t ijolos quebrados no local de estocagem. 

Perdas por superproducao - producao de argamassa em quant idade acima do necessario. 

Perdas no processamento em loco - nas incorporacoes, esse t ipo de perda origina-se tanto na 

execucao inadequada de alguns servicos, como na natureza de diversas at ividades, como por 

exemplo, para executar instalacoes, quebravam-se paredes ja embocadas. Nos condominios, isso 

tambem foi observado, porem o que acarretou a parcela mais significat iva neste t ipo de perda era a 

mudanca constante nos projetos por parte dos condominos. 

Perdas no t ransporte - o manuseio dos materiais de construcoes peios operarios provocava 

perdas, principalmente, com blocos devido ao equipamento de t ransporte ser inadequado ou do 

pessimo manuseio. 

3.4. Etapas e at ividades desenvolvidas em obras da construcao civil 

3.4.1. Limpeza do terreno 

A limpeza do terreno, de acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Campos; Prat ica das Pequenas 

Const rugdes), se resume no capinamento para livra-lo da vegetacao. O M aterial arrancado devera ser 

empilhado, e ret irado para um local adequado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4.2. Canteiro de obras 

Segundo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apost ila do Curso de Const rugdes de Edificios do professor M arcos Loureiro M arinho 

- Universidade Federal da Paraiba, canteiro de obras sao instalacoes provisorias que dao suporte 

necessario para a execuc/ao da obra. Normalmente e const ituido de barracoes, cercas ou tapumes, 

instalacSes provisorias de agua, energia eletrica e equipamentos, tanques para acumulo de agua e 

ferramentas, etc. 

3.4.3. Locagao da obra 

A locacao da obra e uma etapa muito importante, pois consiste na transferencia a planta dos 

respectivos alicerces para o terreno onde sera const ruido. A locaca*o de ser executada com muito 

cuidado, pois 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. 

Nas construcoes 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 edificacao. Neste caso, deve-se 

demarcar tambem o eixo de todas as edificacoes, o que permit ira obter exat idao no alinhamento dos 

demais edificios componentes do conjunto. 

3.4.4. M ovimento de terra 

No que diz respeito aos servicos de edificacoes, as terraplanagens apresentam-se sobre dois 

aspectos: a terraplanagem e o desaterro. Terraplanagens para regularizacao e para alicerces. Se o 

terreno oferecer irregularidades de nivel sera indispensavel regulariza-lo antes da locacao da obra. Se 

est iver mais elevado do que o nivel da via publica, pode ser necessario desaterra-lo, se isto for 

aconselhavel para a melhoria do aspecto estat ico do edificio ou para fazer coincidir o piano do 

pavimento terreo do nivel da rua (Albuquerque, 1957). 

3.4.5. Fundacoes 

Tern como objet ivo t ransmit ir toda a carga proveniente da construcao de modo a evitar 

qualquer possibilidade de escorregamento Os alicerces de uma construcao deverao ficar solidamente 

cravados no terreno f irme, mesmo se t ratando de rocha dura nao basta assentar o piano das 

fundacoes no solo, deve-se ter certeza que ha uma uniao entre ambas. 

Dai decorre a necessidade de abrirem-se cavas no terreno solido para se construir 

tecnicamente as fundacoes. De acordo com Vargas e Napoles Neto (1968), os principals t ipos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fundacoes sao: fundacao por sapatas ou radies, fundacoes por caixoes ou tubuloes, e fundacoes por 

estacas. Em geral todas tern como principal objet ivo, dist ribuir as cargas da est rutura para o solo de 

maneira a nao produzir excesso de deformacoes do solo que prejudiquem a est rutura. 

3.4.6. Infra-est rutura 

A infra-est rutura compreende os alicerces que podem ser de alvenaria ou de pedra 

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

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

ate a fundacao. 

As cintas sao responsaveis pela amarracao da est rutura, alem de evitar que possiveis recalques 

no soio provoquem rachaduras na alvenaria. 

A alvenaria de pedra argamassada ou de t ijolos de 1 e 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % vez funcionam de modo a 

t ransmit irem os esforcos de forma dist ribuida para o terreno, evitar a ligacao direta do solo com a 

alvenaria ou cinta alem de confer o aterro do caixao. 

3.4.7. 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 confeocao de pecas estruturais sao: o concreto armado, 

madeira e aco. 

3.4.8. Alvenaria 

Chamam-se alvenarias as construcoes formadas de blocos naturais ou art ificiais, susceptiveis 

de resist irem unicamente aos esforcos de compressao e dispostos de maneira tal que as superficies 

das juntas sejam normals aos esforcos principals. 

As alvenarias sao mais utilizadas para fechamento, podem ser construidos com t ijolos 

ceramicos, blocos de concreto, blocos de solo cimento ent re out ros. 



3.5. Uso do concreto na construcao civil 

O concreto e uma mistura, em determinadas proporcoes, de quat ro componentes basicos: 

cimento, pedra, areia e agua. Tipos de concreto: simples, armado e magro. O concreto simples e 

preparado com os 4 componentes basicos e tern grande resistencia aos esforcos de compressao, mas 

baixa resistencia aos esforcos de t racao. Ja o concreto armado tern elevada resistencia tanto aos 

esforcos de tracao como aos de compressao, mas para isso precisa de um quinto componente: 

armadura ou ferro. O concreto magro e na verdade um concreto simples com menos cimento. Ele e 

mais economico, mas so pode ser usado em partes da construcao que nao exijam tanta resistencia e 

impermeabilidade. 

3.5.1. Componentes do concreto 

3.5.1.1. Cimento 

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

adicoes. A sua fabricacao exige grandes e complexas instalacoes industrials, como um possante forno 

giratorio que chega a at ingir temperaturas proximas a 15005C.No mercado existem d'rverso t ipos de 

cimento. A diferenca ent re eles esta na composicao, mas todos atendem as exigencias das Normas 

Tecnicas Brasileiras. Cada t ipo tern o nome e a sigla correspondente estampada na embalagem, para 

facilitar a ident ificacao. Os t ipos de cimento adequado aos usos gerais no meio rural sao os seguintes: 

NOME SIGLA (estampada na embalagem) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CIM ENTO PORTLAND comum com adicao CP l-S-32 

CIM ENTO PORTLAND composto com escoria CP H-E-32 

CIM ENTO PORTLAND composto com pozolana CP ll-Z-32 

CIM ENTO PORTLAND composto com filer CP ll-F-32 

CIM ENTO PORTLAND de alto forno CP 111-32 

CIM ENTO PORTLAND pozolanico CP IV-32 

Existem ainda out ros t ipos de cimento para usos especificos. Em sua embalagem original saco 

de 50 kg o cimento pode ser armazenado por cerca de 3 meses, desde que o local seja fechado 

coberto e seco. Alem disso, o cimento deve ser estocado sobre estrados de madeira, em pilhas de 10 

sacos, no maximo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.5.1.2. Pedra 

A pedra ut ilizada no concreto pode ser de dois t ipos: seixo rolado de rios, cascalho ou 

pedregulho; pedra britada ou brita. Os seixos rolados sao encontrados na natureza. A pedra britada e 

obt ida 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 

classlficadas por tamanhos medidos em peneiras (pela abertura da malha). As Normas Tecnicas 

brasileiras estabelecem 6 tamanhos: 

TAMANHO DAS PEDRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

Pedral 9,5mm a 19mm 

Pedra2 19mm a 25mm 

Pedra3 25mm a 38mm 

Pedra4 38mm a 76mm 

Pedra-de-mao 

3.5.1.3. Areia 

A areia ut ilizada no concreto e obt ida 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 limpa e livre de 

torroes de barro, gaihos, folhas e raizes antes de ser usada. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam 

a areia, segundo o tamanho de seus graos, em: muito f ina, f ina, media, grossa. Mas isso so tern 

importancia em obras de maior porte. Nesses casos, e necessario consultar um professional 

especializado, pois essa classificacao so pode ser feita, com precisao, em laboratorio. 

3.5.1.4. Agua 

A agua a ser ut ilizada no concreto deve ser limpa sem barro, oleo, gaihos, folhas e raizes. 

Nunca use agua servida (de esgoto humano ou animal, de cozinha, de fabricas, etc.) no preparo do 

concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.5.1.5. Armadura 

A armadura e composta de barras de ago, tambem chamadas de ferro de construcao ou 

vergalhoes. Eles tern a propriedade de se integrar ao concreto e de apresentar elevada resistencia a 

t ragao. Por isso, sao colocados nas partes da peca de concreto que vao sofrer esse esforco. Por 

exemplo, numa viga apoiada nas extremidades, a parte de cima sofre compressao e a de baixo, 

t ragao. Nesse caso, os vergalhoes devem ficar na parte debaixo das vigas. Os vergalhoes que 

compoem a armadura sao amarrados uns aos out ros 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 superffcie. As 

Normas Tecnicas Brasileiras classificam os vergalhoes para concreto de acordo com a sua resistencia e 

padronizam as bitolas. Ha 3 categorias no mercado: aco CA 25, aco CA 50, aco CA 60.Os numeros 25, 

50 e 60 referem-se a resistencia do aco : quanto maior o numero, mais resistente sera o vergalhao. Os 

vergalhoes sao vendidos em barras retas ou dobradas, com 10m a 12m de comprimento. Eles sao 

cortados e dobrados no formato necessario, no proprio local da obra. O uso de telas soldadas em lajes 

e pisos reduz a mao-de-obra e elimina as perdas do metodo de montagem da armadura no local da 

obra (pontas cortadas que sobram). 

3.5.2. Preparo do concreto 

A qualidade das benfeitorias executadas com concreto nao depende apenas das caracterist icas 

dos seus componentes. As sete etapas, explicadas a seguir, tambem cont ribuem muito para garant ir a 

qualidade e a economia desejada. 

3.5.2.1. Dosagem do Concreto 

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

de dosagem ou t raco, na linguagem da construcao civil. O t raco varia de acordo com a finaiidade de 

uso e com as condicoes de aplicacao. Os tracos sao medidos de acordo com o saco de cimento ou 

latas de 18 lit ros. 

3.5.2.2. Calculo est rutural 

O t raco define a proporcao dos componentes do concreto. Para se ut ilizar o concreto armado, 

e preciso definir tambem a posicao, o t ipo, a bitola e a quant idade dos vergalhoes que vao compor a 

armadura. Essa determinacao chama-se calculo est rutural e deve ser ferta, obrigatoriamente, por um 

profissional habilitado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.5.2.3. Execucao das formas 

Como ja dit o, o concreto e moldavel. Por isso, e preciso prever a montagem dos moldes. As 

formas devem ser bem feitas, travadas e escoradas, para que a est rutura de concreto tenha boa 

qualidade e nao ocorram deformacoes. As formas tambem devem ser estanques (sem fendas ou 

buracos) para evitar o vazamento. As formas podem ser feitas de diversos materiais: madeira, 

aluminio, f ibra de vidro, aco, plast ico. As formas sao compostas de 2 elementosxaixao da forma, que 

contem o concreto, a estruturacao da forma, que evita a deformacao e resiste ao seu peso. O caixao 

da forma e feito com chapas de madeira compensada. Na estruturacao podem ser usadas pecas de 

madeira serrada ou madeira bruta. Quanto ao acabamento da superffcie, existem dois t ipos de chapas 

no mercado: plastificadas e resinadas. 0 aproveitamento medio das plastificadas e de 15 vezes, 

enquanto o das resinadas e de 4 a 5 vezes. O t ravamento e o escoramento das formas requerem 

muitos cuidados. Dependendo do tamanho do vao ou do peso do concreto a ser suportado, e 

necessario usar pes mais robustos de madeira serrada, como tabuas, vigas ou ate pranchoes. As 

madeiras brutas podem subst ituir as serradas no escoramento e, eventualmente, no t ravamento. Mas 

e desaconselhavel o seu uso em outras funcoes, como o encaibramento das lajes, por exemplo. O 

t ravamento, o alinhamento, o prumo e o nivelamento das formas devem ser conferidos antes da 

concretagem, para evitar deformacoes no concreto. As ferramentas necessarias para a execucao de 

uma forma sao: serrote, martelo de carpinteiro, prumo, linha, mangueira de nivel e, eventualmente, 

uma bancada para bater as formas. 

Formas para os pilares 

Sao const ituidas de quat ro paineis laterals, estribados com cintas para evitar o seu 

abaulamento no ato da concretagem. Sao deixadas port inholas nos pes dos pilares para permit ir a 

Ugacao dos ferros de um para out ro pavimento. 

Formas para as vigas 

Semelhantes aqueles dos pilares, apenas se diferenciando por que tern a parte superior livre. 

Devem ser escorados de 0,80 m em 0,80 m, aproximadamente, por pontaletes vert icals como as lajes. 

3.5.2.4. Execugao da armadura 

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

posicionamento, conferencia. As principals pecas de concreto armado das benfeitorias de pequeno 

porte tern formato ou funcao de : fundacoes, vigas, pilares, lajes. Os pilares e as vigas tern armadura 

composta de vergalhoes longitudinals e estribos. Estes, mantem os vergalhoes longitudinals na 

posicao correta e ajudam o conjunto a aguentar esforcos de torgao e flexao. As extremidades dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vergalhoes longitudinals devem ser dobradas em forma de gancho, para garant ir sua ancoragem ao 

concreto. As lajes concretadas no local tern vergalhoes nos sentidos de comprimento e da largura, 

formando uma tela. 

O conjunto de pilares, vigas e lajes sao submetidos ainda a out ros esforcos. Por isso, o calculo 

est rutural determina tambem a colocacao de uma armadura complementar, chamada de ferro 

negat ivo. 

Em geral, as armaduras sao montadas no local da obra, sobre cavaletes onde os vergalhoes 

sao amarrados uns aos out ros com arame cozido. O transpasse (ou trespasse) da emenda deve ter um 

comprimento de oitenta vezes o diametro do vergalhao. As armaduras devem ser ter um 

recobrimento de no mtnimo 1 cm para se evitar corrosoes. Para garant ir que a armadura fique a essa 

distancia minima da superficie, sao usados espacadores (pequenas pecas de argamassa de cimento e 

areia fixados na armadura). As ferramentas necessarias para a confeccao de armaduras sao: tesourao, 

serra de arco, torques, alavanca para dobrar, bancada com pinos. 

3.5.2.5. M istura do concreto 

O concreto pode ser misturado de t res modos: manualmente, em betoneiras, em usina. 

•  M istura manual do concreto 

Espalhe a areia formando uma camada de uns 15 cm sobre a areia, coloque o cimento, com 

uma pa ou enxada mexa a areia e o cimento ate formar uma mistura bem uniforme, espalhe a mistura 

formando uma camada de 15cm a 20 cm e coloque a pedra sobre essa camada, misturando tudo 

muito bem, faca um monte com um buraco (coroa) no meio, adicione e misture a agua aos poucos, 

evitando que escorra. 

•  Concreto misturado em betoneira 

A betoneira e uma maquina que agiliza a mistura do concreto. Coloque a pedra na betoneira 

adicione metade da agua e misture por um minuto ponha o cimento por ult imo, ponha a areia e o 

resto da agua. Os materiais devem ser colocados com a betoneira girando e no menor espaco de 

tempo possivel. Apos a colocacao de todos os componentes do concreto, a betoneira ainda deve girar 

por, no minimo, 3 minutos. 

•  Concreto misturado em usina 

O concreto tambem pode ser comprado pronto, ja misturado no t raco desejado e entregue no 

local da obra por caminhoes-betoneira. Esse t ipo de fornecimento so e viavel para quant idades acima 

de 3 metros cubicos e para obras nao muito distantes das usinas ou concreteiras, por questao de 

custo. 
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3.5.2.6. Concretagem 

A concretagem abrange o t ransporte do concreto recem misturado, o seu lancamento nas 

formas e o seu adensamento dent ro delas. A concretagem deve ser feita no maximo uma hora apos a 

mistura ficar pronta. Nessa etapa e importante a presenca de um profissional experiente. 0 

t ransporte pode ser feito em latas ou carrinho de mao, sem agitar muito a mistura, para evitar a 

separacao dos componentes. As formas devem ser limpas antes da concretagem. As formas tern de 

ser molhadas para que nao absorvam a agua do concreto. Esse nao deve ser lancado de grande altura, 

para evitar que os componentes se separem na queda. 

A concretagem nunca deve parar pela metade, para evitar emendas, que ficarao visi'veis 

depois da deforma. O concreto deve ser adensado em camadas, a medida que e lancado nas formas. 

Isso pode ser feit o manualmente, com um soquete (haste feita de madeira ou barra de aco) ou com a 

ajuda de vibradores elet ricos. O adensamento e necessario para que o concreto preencha toda a 

forma, sem deixar vazios ou bolhas. Quanto mais adensado (compactado) for o concreto, maior sera 

sua resistencia e durabilidade. As ferramentas necessarias para a concretagem sao: pa, enxada, 

carrinho de mao, lata de 18 lit ros e colher de pedreiro. 

3.5.2.7. Cura e desforma do concreto 

Cura e a fase de secagem do concreto, na linguagem da construcao civil. Ela e important issima: 

se nao for feita de modo correto, o mesmo tera a resistencia e a durabilidade desejadas. A desforma, 

ou seja, a ret irada das formas deve ser feita depois que o concreto at ingir uma boa resistencia, 

geralmente tres dias apos a concretagem. Primeiro sao ret iradas as pecas laterais, com cuidado, 

evitando cheques ou pancadas, para nao estragar as formas e para nao t ransmit ir vibracoes ou 

esforcos ao concreto. O escoramento das formas de lajes ou vigas so deve ser ret irado 3 semanas 

apos a concretagem. As ferramentas necessarias para a desforma sao: M artelo de carpinteiro, pe-de-

cabra e serrate. 

3.5.3 Concreto M agro 

£ um concreto simples, aplicado para lastro de piso ou sob sapatas, que tern funcao 

impermeabilizante e de regularizacao. Os tracos normalmente ut ilizados sao 1:4:8 ou 1:5:10 

(cimento: areia: brita). A espessura e variavel de 5 a 10 cm. 

A aplicacao deve ser precedida de preparacao do terreno, esta preparacao e const itufda de 

nivelamento e apUoamento que serve para untforrmzar a superf it ie e evitar que aterra solta se 

misture com o concreto, estragando a dosagem. 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. Cronograma 

O estagio foi iniciado no dia 26 de M arco de 2009 

19 Semana 

O primeiro passo foi a apresentacao da metodologia de t rabalho do escritorio, alem de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Conhecimento dos programas ut ilizados; 

• S Conhecimento dos Instrumentos ut ilizados; 

No decorrer da semana foi observado o desenrolar das at ividades em escritorio. 

2
g

 semana 

Conhecimento e aprendizado com o t rabalho do software ut ilizados na elaboracao de 

projetos. 

3
9

 semana 

Descarga de pontes coletados em campo, com a topografia, para iniciarizacao do projeto, com 

a integracao do t rabalho em campo e o escritorio, inicializando assim o projeto. 

49 semana 

Cont'muidade ao projeto com a analise da topografia e dimensionamento das ruas, para 

pavimentacao em paralelo. 

59 semana 

ContVnuidade ao projeto com o projeto de drenagem. 

6
e

 semana 

Novo projeto a ser inicializado, com os mesmos passos a seguir ao anterior. 
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6. CONSIDERAgOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo a construcao civil uma das at ividades que mais gera empregos e renda, e sendo o 

engenheiro civil um dos responsaveis em fazer com que a mesma obtenha lucros e de fundamental 

importancia que setenha uma boa administracao. 

A administracao desses recursos deve ser feita de forma racional a f im de se reduzir custos, 

uma boa administracao dessa at ividade comeca com um bom projeto e planejamento de todas as 

at ividades a serem desenvolvidas e tambem um bom orcamento, proporcionando a obtencao de 

exitos nas at ividades desenvolvidas, sendo tambem de grande importancia uma boa qualificacao 

profissional dos operarios. 

Apos o pen'odo de estagio ficou muito claro como um projeto deve ser elaborado, observou-se 

a importancia de um bom topografo para se obter uma boa coleta de dados em campo. Este 

profissional serve de intermediador ent re o que existe em campo e o engenheiro que ira elaborar o 

projeto. 
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