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Parte I 

CONSTRUQAO DO EDIFICIO DO CENTRO DE 

HUMANIDADES, NA UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-lNTRODUQAO 

O presente relatorio refere-se ao estagio supervisionado realizado em duas 

etapas: I - de 10/02/10 a 12/03/2010 na Coordenadoria de Engenharia do Tribunal 

de Justiga do Estado da Paraiba; e II - de 01/04/2010 a 13/07/2010 na construgao 

de edificio comercial na Universidade Federal de Campina Grande, ambos com 

carga horaria de 20 horas semanais perfazendo assim um total de 360 horas. Teve 

como objetivo principal a vivencia do dia-a-dia de um engenheiro civil que exerce 

suas fungoes em escritorios (responsaveis pelos projetos e fiscalizagao da 

execugao) ou em canteiros de construgao civil. A obra referente ao estagio foi o 

edificio comercial que servira de sede administrativa do Centro de Humanidades da 

Universidade Federal de Campina Grande, no qual foram acompanhadas de perto a 

execugoes de elementos estruturais de concreto armado e outros servigos tais como 

levantamento de alvenarias. Preocupou-se em acompanhar de perto todas as 

atividades realizadas na obra durante esse periodo, observando se as mesmas 

eram ou nao executadas de forma correta e segura, entendendo como segura a 

atividade desenvolvida em acordo com as condigoes estabelecidas no PCMAT 

(Programa de condigoes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao). 

O trabalho foi realizado com observagoes feitas no canteiro de obras, com o 

auxilio de informagoes cedidas pelo engenheiro responsavel pela construgao e sob 

supervisao do professor Gilson Miranda, orientador deste trabalho academico. 
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2.0 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Este capitulo tern por objetivo expor a abordagem teorica relacionada as 

atividades desenvolvidas nesta fase do estagio. Realizado por meio de pesquisa 

bibliografica, foi estruturado de modo a proporcionar a base conceitual necessaria ao 

desenvolvimento desta parte do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 - CALCULO ESTRUTURAL 

A estrutura e a parte resistente da construgao, formada por um conjunto de 

elementos como lajes, vigas e pilares. Sua concepgao envolve aplicagao de 

conhecimentos da teoria das estruturas para a determinagao dos esforgos 

solicitantes e da resistencia dos materiais. 

O calculo estrutural deve ser feito, obrigatoriamente, por um profissional 

habilitado, chamado calculista. 0 projeto estrutural devera compreender memorial de 

calculo, desenhos de execugao e outros documentos complementares. Devera ser 

claramente indicada a resistencia caracteristica do concreto (fck), o tipo de ago e a 

localizagao de cargas importantes. 

O projeto do engenheiro calculista por sua vez somente pode ser definido 

mediante projeto arquitetonico, que define previamente posigoes de vigas e pilares 

alem de suas dimensoes, mas, apos verificagao dos calculos das estruturas e que 

se pode verificar a viabilidade do projeto arquitetonico. No final, ambas as partes 

entram em consenso e definem o melhor posicionamento e dimensao das pegas, 

para que se tenha uma estrutura confortavel e segura. 

2.2 - CONCRETO ARMADO 

O concreto e uma mistura, em determinadas proporgoes, de quatro 

componentes basicos: cimento, agregado graudo, agregado miudo e agua. Aparece 

na literatura sob as seguintes formas: simples, armado, magro, ciclopico, leve, 

pesado, usinado e usinado-bombeado (COSTA, 2003). 

0 concreto armado resulta da combinagao de uma matriz alcalina composta 

de cimento, agregados, eventuais aditivos e agua, com um reforgo de barras de ago. 

Nesta combinagao destacam-se tres compatibilidades: o ago resiste bem a tragao, 

complementando esta deficiencia do concreto simples. A matriz de concreto deve 
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resistir bem aos esforgos de compressao e conferir protegao quimica ao ago, de 

forma que a matriz e o ago estejam perfeitamente aderidos entre si. 

O concreto simples e preparado com os 4 componentes basicos e tern grande 

resistencia aos esforgos de compressao, mas baixa resistencia aos esforgos de 

tragao. Ja o concreto armado, tern elevada resistencia tanto aos esforgos de tragao 

quanto aos de compressao. 

0 concreto magro e na verdade um concreto simples com menos cimento. Ele 

e mais economico, mas so pode ser usado em partes da construgao que nao exijam 

tanta resistencia e impermeabilidade, ou seja, na regularizagao de superficies de 

assentamento das fundagoes e outras parte nao solicitadas estruturalmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 - COMPONENTES DO CONCRETO 

• Cimento: As materias-primas do cimento sao calcario, argila, gesso e 

outros materiais denominados adigoes. A sua fabricagao exige 

grandes e complexas instalagoes industrials, como um possante forno 

giratorio que chega a atingir temperaturas proximas a 1500°C. No 

mercado existem diversos tipos de cimento. A diferenga entre eles 

esta na composigao, mas todos atendem as exigencias das Normas 

Tecnicas Brasileiras. Cada tipo tern o nome e a sigla correspondente 

estampada na embalagem para facilitar a identificagao. 

• Pedra: A pedra utilizada no concreto pode ser 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). 

• Areia: A areia utilizada no concreto e obtida em leitos e margens de 

rios, portos e bancos de areia, deve ter graos duros e, assim como a 

pedra, ela tambem precisa estar limpa e livre de torroes de barro, 

galhos, folhas e raizes antes de ser usada. As Normas Tecnicas 

Brasileiras classificam a areia, segundo o tamanho de seus graos em: 

muito fina, fina, media e grossa. 
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• Agua:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O uso indiscriminado desse componente no concreto pode 

provocar redugoes significativas na sua resistencia e 

impermeabilidade. De nada adianta um projeto estrutural bem 

elaborado se o concreto nao obtiver a resistencia prevista. E um 

elemento indispensavel ao concreto visto que o cimento, quando 

hidratado, provoca uma reacao exotermica (emite calor) que resulta 

no seu endurecimento, entretanto, quando existe na massa do 

concreto mais agua do que o cimento necessita para endurecer, este 

excesso nao e absorvido na reagao e "sobra" agua no concreto, na 

forma de bolhas minusculas, que acabam se transformando em 

vazios, depois da perda da agua por evaporagao, que sao os 

responsaveis pela redugao de resistencia e impermeabilidade do 

concreto. Por isso, e preciso cuidado com este elemento, devendo ser 

respeitada a quantidade estabelecida no projeto para o trago que se 

deseja utilizar e consequentemente para a resistencia que se deseja 

obter. 

2.2.2 - ExECugAo DAS FORMAS 

As formas e escoramentos sao estruturas indispensaveis para a moldagem do 

concreto. Como estruturas, devem ser adequadamente dimensionadas e 

construidas. 

O concreto e moldavel, portanto, e preciso prever a montagem dos moldes 

chamados de formas, na linguagem da construgao civil. As formas devem ser muito 

bem feitas, travadas e escoradas, para que a estrutura de concreto tenha boa 

qualidade e nao ocorram deformagoes (so para se ter uma ideia, o peso do concreto 

e quase duas vezes e meia maior que o da agua). As formas tambem devem ser 

estanques (sem fendas ou buracos) para evitar o vazamento do concreto. Podem 

ser feitas de diversos materiais: madeira, aluminio, fibra de vidro, ago e plastico. 

As formas sao estruturas compostas de 2 elementos: caixao e estruturagao. O 

primeiro, contem o concreto e, portanto, fica em contato com ele. O segundo evita a 

deformagao e resiste ao peso do concreto. O caixao da forma e feito com chapas de 

madeira compensada. 

O travamento e o escoramento das formas requerem muitos cuidados. 

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

15 



necessario usar escoras mais robustas de madeira serrada, como tabuas, vigas ou 

ate pranchoes. O travamento, o alinhamento, o prumo e o nivelamento das formas 

devem ser conferidos antes da concretagem, para evitar deformacoes no concreto 

(Figura 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1. Forma de madeira para pilar 

2.2.3 - EXECUQAO DAS ARMADURAS 

A execucao da armadura compreende as seguintes operacoes: code, 

dobramento, amarragao, posicionamento e conferencia. As principals pecas de 

concreto armado das benfeitorias de pequeno porte tern formato ou funcao de 

fundacoes, vigas, pilares e lajes. 

A armadura das fundacoes das obras de pequeno porte consiste, em geral, 

de dois ou tres vergalhoes, ja 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 suportar esforgos de torgao e flexao. As 

extremidades dos vergalhoes longitudinals devem ser dobradas em forma de 

gancho, para garantir sua ancoragem ao concreto. 

O conjunto de pilares, vigas e lajes sao submetidos ainda a outros esforgos, 

por isso, o calculo estrutural determina tambem a colocagao de uma armadura 

complementar, chamada de ferro negativo (Figura 2). 
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Figura 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Distribuigao do ago no encontro de duas lajes 

Emendas de vergalhoes devem ser evitadas, mas, caso sejam necessarias, 

devem ficar desencontradas (ou desalinhadas). O traspasse da emenda deve ter um 

comprimento determinado por norma de acordo com o diametro utilizado. Quando 

sao usadas telas soldadas, uma tela deve cobrir 2 malhas da outra, onde tanto os 

vergalhoes como as telas devem ser firmemente amarradas nas emendas. 

O concreto resiste bem as intemperie, mas a armadura pode sofrer corrosao 

se nao ficar bem protegida por uma camada dita recobrimento minimo do concreto. 

Para garantir que a armadura fique a essa distancia minima da superficie, sao 

usados espagadores - pequenas pegas de argamassa de cimento e areia -

chamadas popularmente dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "cocadas", fixadas na armadura. Hoje em dia, ja existem 

no mercado espagadores plasticos, mais baratos e praticos de serem usados. 

2.2.4- RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 

Normalmente ignorado em diversas obras, inclusive em grandes 

empreendimentos, executados por construtoras de renome, o recobrimento do 

concreto (Tabela 1) e um elemento de grande responsabilidade pela saude das 

estruturas de concreto armado. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Correspondencia entre classe de agressividade ambiental e cobrimento 
nominal (NBR 6118/2003) 

Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1) 

Tipo de estrutura 
Componente ou I II III IV 3 ) 

Tipo de estrutura 
elemento 

Cobrimento nominal 

mm 

Concreto armado 
Laje 2 > 20 25 35 45 

Concreto armado 
Viga/Pilar 25 30 40 50 

Concreto protendido 1 1 Todos 30 35 45 55 

O descuido rotineiro com esse item de extrema importancia tern resultado 

ultimamente em diversas obras de recuperagao estrutural que, quase sempre, 

envolvem altas somas em dinheiro. 

Se bem executado, o concreto tern como uma de suas vantagens, proteger as 

armaduras da corrosao. Essa protegao baseia-se no impedimento da formagao de 

celulas eletroquimicas, atraves da protegao fisica e protegao quimica. 

Um bom recobrimento das armaduras com concreto de alta compacidade, 

sem ninhos e com um perfeito equilibrio entre seus elementos e homogeneidade 

garante por impermeabilidade, a protegao do ago ao ataque de agentes agressivos 

externos. Esses agentes podem estar contidos na atmosfera, em aguas residuais, 

aguas do mar, aguas industrials, dejetos organicos, etc. 

A outra fungao do recobrimento e a protegao quimica das armaduras. Em 

ambiente altamente alcalino, e formada uma capa ou pelicula protetora de carater 

passivo na superficie do ago. O recobrimento protege essa capa protetora contra 

danos mecanicos e, ao mesmo tempo mantem a sua estabilidade. A durabilidade 

das estruturas e altamente dependente das caracteristicas do concreto e da 

espessura e qualidade do concreto do recobrimento da armadura. 

Ensaios comprobatorios de desempenho da durabilidade da estrutura frente 

ao tipo e nivel da agressividade previsto em projeto devem estabelecer os 

parametros minimos a serem seguidos. Na falta destes ensaios e devido a 

existencia de uma forte correspondencia entre a relagao agua/cimento, a resistencia 

a compressao do concreto e a sua durabilidade, permite-se os requisitos minimos 

expressos norma da qualidade de concreto de recobrimento (ABNT NBR 

6118/2003). 
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Por isso, "recomenda-se que o engenheiro projetista especifique 

adequadamente o recobrimento do concreto armado para o tipo de utilizacao da 

estrutura, em concordancia com norma brasileira vigente e que este seja respeitado 

durante a execucao" (THIERS, 2004). 

2 .2 .5 - PROCESSOS DE FABRICAQAO DO CONCRETO 

2 .2 .5 .1 - CONCRETO MISTURADO EM BETONEIRA 

A betoneira e uma maquina que agiliza a mistura do concreto, que deve ser 

operada por funcionario qualificado para que haja qualidade nos concretos 

produzidos para serem utilizados nas conformagoes das pegas na obra. O processo 

ocorre da seguinte forma: 

• Coloca-se a pedra na betoneira; 

• Adiciona-se metade de agua total a ser utilizada e mistura tudo por 

um minuto; 

• Coloca-se o cimento; 

• Por ultimo, coloca-se a areia e o resto da agua, conforme pode ser 

visto na Figura 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Preparagao do concreto na betoneira 

Alguns cuidados simples podem ser tornados para evitar problemas que 

venham comprometer a obra. A betoneira precisa estar limpa, livre de po, agua suja 

e restos da ultima utilizacao, antes de ser reutilizada. Os materials 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. 

Existe no mercado betoneiras com diferentes capacidades de producao de 

concreto que podem ser alugadas ou compradas dos seus fabricantes ou 

distribuidores e tern como caracteristica, em sua maioria, funcionar por meio de 

energia eletrica. As ferramentas necessarias para a mistura do concreto sao: 

enxada, pa, carrinho de mao, betoneira, lata de 18 litros, colher de pedreiro. 

2 .2 .5 .2 - CONCRETO USINADO 

O Concreto usinado e aquele cuja presenca de aditivos dos tipos 

plastificantes e retardadores de pega sao imprescindiveis. No caso da necessidade 

de bombeamento (Figura 4), deve ser um concreto com baixa consistencia para que 

possa com facilidade ser elevado aos mais diversos locais sem perder no final a sua 

resistencia. 
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Figura 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Langamento do concreto usinado (Fernandes, 2007) 

Pode ser comprado pronto, ja misturado no trago desejado e entregue no 

local da obra por caminhoes-betoneira. Esse tipo de fornecimento so e viavel para 

quantidades acima de 3 metros cubicos e para obras nao muito distantes das usinas 

ou concreteira, por questao de custo. 

Para solicitar os servigos de uma central dosadora de concreto deve-se ter 

em maos todos os dados necessarios, tais como: 

• Indicagoes precisas da localizagao da obra; 

• O volume calculado medindo-se as formas; 

• A resistencia caracteristica do concreto a compressao (fCk) que consta 

do projeto estrutural, ou seu consumo de cimento; 

• Quantidade de cimento por m 3 de concreto, quando necessario; 

• O tamanho do agregado graudo a ser utilizado, pedras 1 ou 2, em 

fungao das dimensoes da pega e distancia entre armaduras; 

• O abatimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {slump test) adequado ao tipo de pega a ser 

concretada; 

• A programagao deve incluir tambem o volume por caminhao a ser 

entregue, bem como o intervalo de entrega entre caminhoes, 

dimensionado em fungao da capacidade de aplicagao do concreto, 

pela equipe da obra. 
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2 . 3 - C O N C R E T A G E M 

A concretagem abrange o transporte do concreto recem misturado, o seu 

langamento nas formas e o seu adensamento dentro delas. Deve ser feita no 

maximo uma hora apos a mistura ficar pronta. Nessa etapa, e importante a presenga 

de um profissional experiente, tal como o engenheiro executor ou um mestre de 

obra. 

O transporte pode ser feito em latas ou carrinho de mao, sem agitar muito a 

mistura, para evitar a separagao dos componentes ou ainda no caso de concreto 

usinado, o langamento e feito por injegao de concreto no local. As formas devem ser 

limpas antes da concretagem, evitando a presenga de microorganismos que possam 

acarretar problemas. Quaisquer buracos ou fendas que possam deixar o concreto 

vazar precisam ser fechados. Em seguida, as formas devem ser molhadas para que 

nao absorvam a agua do concreto que por sua vez nao deve ser langado de grande 

altura, para evitar que os componentes se separem na queda. O certo e langar o 

concreto da altura da borda da forma. 

Antes da descarga do caminhao, deve-se avaliar se a quantidade de agua 

existente no concreto esta compativel com as especificagoes, nao havendo falta ou 

excesso de agua. A falta de agua dificulta a aplicagao do concreto, criando "nichos" 

de concretagem, e o excesso de agua, embora facilite sua aplicagao, diminui 

consideravelmente sua resistencia. Esta avaliagao e feita por meio de um ensaio 

simples, denominado ensaio de abatimento do concretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (slump test) especificado 

pela norma tecnica brasileira NBR NM 67. 

As regras para a reposigao de agua perdida por evaporagao sao 

especificadas pela norma tecnica brasileira NBR 7212 - Execugao de concreto 

dosado em central - procedimento. 

Nao e recomendavel que a concretagem pare pela metade, para evitar 

emendas, que ficarao visiveis depois da desforma. O concreto deve ser adensado 

em camadas, a medida que e langado nas formas. Isso pode ser feito manualmente, 

com um soquete (haste feita de madeira ou barra de ago) ou com a ajuda de 

vibradores eletricos. O adensamento e necessario para que o concreto preencha 

toda a forma, sem deixar vazios ou bolhas. Quanto mais adensado (compactado) for 
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o concreto, maior sera sua resistencia e durabilidade, pois estarao sendo 

preenchidos os maiores numeros de vazios possiveis (NBR 6118/80). 

As ferramentas necessarias para a concretagem sao: pa, enxada, carrinho de 

mao, lata de 18 litros e colher de pedreiro. 

2 .3 .1 - CUIDADOS NA APLICACAO 

Uma boa concretagem deve garantir que o concreto obtenha uma forma 

coesa, que preencha todos os seus cantos e armadura, e ainda seja 

adequadamente vibrado. Este objetivo sera atingido se forem observados os 

seguintes cuidados: 

• Procurar o menor percurso possivel para o concreto; 

• No langamento convencional, as rampas nao devem ter inclinagao 

excessiva e os acessos deverao ser pianos, de modo a evitar a 

segregagao decorrente do transporte do concreto ate a forma; 

• Preencher uniformemente a forma, evitando o langamento em pontos 

concentrados que possam causar deformagoes; 

• Nao langar o concreto de altura superior a 02 (dois) metros, nem joga-

lo a grande distancia com pa para evitar a separagao da brita. 

• Quando a altura for muita elevada deve-se utilizar anteparos ou funil; 

• Preencher as formas em camadas de, no maximo, 50 cm para se 

obter um adensamento adequado. 

2 .3 .2 - JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Se, por algum motivo, a concretagem tiver que ser interrompida, deve-se 

planejar o local onde ocorrera a interrupgao da mesma. O concreto novo possui 

pouca aderencia ao ja endurecido. Para que haja uma perfeita aderencia entre a 

superficie ja concretada (concreto endurecido) e aquela a ser concretada, cuja 

ligagao chamamos de junta de concretagem, devemos observar alguns 

procedimentos: 

• Deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), por 

jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, 

de modo a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor 

aderencia com o concreto a ser langado; 
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• E necessaria a interposigao de uma camada de argamassa com as 

mesmas caracteristicas da que compoe o concreto; as juntas de 

concretagem devem garantir a resistencia aos esforgos que podem 

agir na superficie da junta; 

• Deve-se prever a interrupgao da concretagem em pontos que facilitem 

a retomada da concretagem da pega, para que nao haja a formagao 

de "nlchos" de concretagem, evitando a descontinuidade na 

vizinhanga daquele ponto. 

2 .3 .3 - CURA E DESFORMA DO CONCRETO 

Cura e a fase de secagem do concreto, na linguagem da construgao civil. Ela 

e importantissima, pois, caso nao seja feita de modo correto, o concreto nao tera a 

resistencia e a durabilidade desejadas. 

Ao contrario do que se possa pensar, para uma boa cura nao basta deixar o 

concreto simplesmente secar ao tempo. 0 sol e o vento secam o concreto muito 

rapidamente. Na verdade, ele deve ser mantido umido por uma semana. Isso pode 

ser feito regando o concreto pelo menos uma vez por dia ou cobrindo a sua 

superficie com sacaria ou capim molhados. O concreto fresco nao pode ficar 

encharcado nas primeiras seis horas apos a mistura, quando ainda esta mole" 

(THIERS, 2004). Caso haja o risco de cair uma chuva forte apos o termino da 

concretagem de uma pega de grande superficie, uma laje ou um piso, o concreto 

fresco deve imediatamente ser coberto com uma lona plastica. 

A desforma, ou seja, a retirada das formas deve ser feita depois que o 

concreto atingir uma boa resistencia, geralmente tres dias apos a concretagem. 

Inicialmente sao retiradas as pegas laterals, com cuidado, evitando choques ou 

pancadas, para nao estragar as formas e para nao transmitir vibragoes ou esforgos 

ao concreto. O escoramento das formas de lajes ou vigas so deve ser retirado 03 

(tres) semanas apos a concretagem. 
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2 .4 - SEGURANQA NA CONSTRUCAO CIVIL 

O tema seguranga destina-se a alertar e informar a empregadores e 

empregados do setor da construgao civil quanto aos principals riscos existentes nos 

canteiros de obra, apresentando de forma precisa e direta como trabalhar com 

prevengao e como agir em casos de eventuais acidentes. 

Um numero cada vez maior de operarios e afastado de suas fungoes devido a 

lesoes na coluna, geralmente ocasionadas por total falta de conhecimento de 

tecnicas de levantamento de peso adequadas. 

Pesquisas realizadas pelo Engenheiro Carlos Thiers (2004) demonstram 

estatisticas de que 1 em cada 3 ferimentos em obra e devido a quedas. E por causa 

do ambiente de trabalho tipico encontrado em canteiros de obra, mesmo um 

pequeno tombo pode se mostrar desastroso. Superficies elevadas, veiculos, 

escadas, pogos e passarelas sao areas onde uma queda pode ocorrer com graves 

consequencias. Estatisticamente, a maior ocorrencia de acidentes na construgao 

civil, com graus variados de gravidade, esta ligada a queda ou arremesso de objetos 

sobre os trabalhadores. 

O invento e uso de ferramentas manuais e motorizadas permitiram a 

realizagao de trabalhos que nao poderiam ser feitos so com as maos. Estas 

ferramentas tornam possiveis a qualquer um executar tarefas que seriam dificeis ou 

ate impossiveis sem elas. Porem, com elas tambem vieram os riscos, pois muitas 

pessoas utilizam as ferramentas de forma inadequada e isto pode resultar em 

ferimentos dos mais variados graus. 

Segundo a percepgao de construtores, consultores e fornecedores de EPIs 

(Equipamentos de Protegao Individual), "as empresas pequenas, que nao possuem 

profissionais de seguranga, costumam se preocupar pouco com a prevengao de 

acidentes", afirma Alain Clement Lesser Levy, diretor da I. C. Leal, importadora 

paulista de EPIs. 

De acordo com a NR-18 (Norma Regulamentadora n° 18 do Ministerio do 

Trabalho), os equipamentos de protegao individual devem ser fornecidos de forma 

gratuita para os empregados sempre que as medidas de protegao coletiva nao forem 
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viaveis do ponto de vista tecnico ou nao oferecerem completa protegao aos 

operarios. 

Os EPIs costumam ser, entretanto, um dos bons indicadores das condigoes 

de seguranga de uma obra. Claro que, se nao houver o desenvolvimento de um 

programa de seguranga do trabalho ou se a empresa preferir, ao inves de eliminar 

os riscos na fonte geradora, apenas proteger os operarios com esse tipo de 

equipamento, os resultados praticos serao nulos. Dispensar os EPIs, porem, seria 

impossivel. 
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3.0 - EDIFJCIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE HUMANIDADES,UFCG 

A obra consiste em um edificio comercial composto de cinco pavimentos em 

estrutura de concreto armado e fechamento em alvenaria, sendo terreo (auditorio e 

recepcao) e quatro pavimentos tipos com salas. Cada pavimento possui uma area 

construida de aproximadamente 628 m 2 que, somando-se as areas, totalizam 3768 

m 2 . A obra encontra-se localizado em frente a Creche da UFCG, proximo ao 

Sindicato dos funcionarios da Universidade. 

0 acompanhamento e execucao da obra ficou a cargo do Engenheiro Joao 

Motta. 

A obra foi iniciada no ano de 2009, de maneira que no inicio do estagio ja havia 

5 (cinco) lajes com a superestrutura finalizada. Sendo a laje forro acompanhada. A 

Figura 5 mostra uma vista externa da situacao atual da edificagao (setembro/2007), 

enquanto a Figura 6, apresenta a planta baixa dos pavimentos tipos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5. Edificio no mes de julho de 2007 
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Figura 6. Esboco da Planta baixa do pavimento tipo do edificio 
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4 .0 - DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ACOMPANHADAS 

4 . 1 - EXECUCOES DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

As execugoes das pegas estruturais, tais como vigas, pilares, lajes e escadas, 

foram acompanhadas, como previsto no piano de trabalho, durante o periodo de 

estagio. Durante esse tempo, uma laje foi construida. 

Com base no projeto estrutural todas as pegas eram armadas em suas devidas 

posigoes, liderados por um armador, tudo era cuidadosamente tratado para que todas 

as especificagoes tecnicas fossem seguidas. Os comprimentos das barras, os 

diametros, o numero de barras, recobrimentos etc, eram conferido pelo engenheiro 

responsavel que inspecionava a armadura de cada estrutura antes da concretagem, 

para que o projeto estrutural fosse fielmente reproduzido. Na Figura 7 e possivel 

visualizar as armaduras de espera dos pilares, armaduras das vigas e as formas das 

vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Detalhe das armaduras dos pilares e vigas. 

Os carpinteiros se responsabilizavam pela colocagao das formas verificando, 

antes e depois da concretagem, por exemplo, a prumada dos pilares, a estabilidade 

das formas, etc. 

Nas vigas e lajes, carpinteiros e armadores trabalhavam muitas vezes 

simultaneamente na armagao destas pegas. Depois de armadas, todas as pegas 

passavam por verificagoes, suas dimensoes e especificagoes de projeto, eram 

conferidos e em seguida as pegas eram liberadas para concretagem. 

Apos armadas, as pegas eram entao concretadas. Os pilares eram executados 

com concreto preparado na propria obra, empregando para isso um trago cuja 

resistencia caracteristica (fCk) era de 25 MPa. A Figura 8 mostra os equipamentos 

utilizados no processo de fabricagao do concreto. Na Figura 8a apresenta-se uma 

betoneira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8. Equipamentos utilizados no processo de fabricacao do concreto (Pinheiro, 

2006). 

Nos dias de concretagem de vigas e lajes toda a equipe era mobilizada para 

realizagao deste servigo, sendo comum, inclusive, a presenga permanente o 

engenheiro responsavel pela execugao da obra. A Figura 9 mostra em detalhe a 

execugao deste servigo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concretagem de lajes e vigas 

Esperava-se para desforma dessas pegas cercas de 28 dias, tendo em vista que a 

resistencia do concreto a essa data ja alcangava 100% do valor de projeto. 

4 . 1 . 1 . FUNDACOES 

Em paralelo com outros servigos foi acompanhada em outra obra da Empresa 

(Bloco CY, de Fisica) parte da locagao, escavagao e concretagem das sapatas 

responsaveis por transferir as cargas do edificio para o solo. As sapatas foram 

projetadas como isoladas e assente a uma profundidade variavel de rocha. Depois das 

sapatas escavadas, foi langada uma camada de concreto magro (Figura 10A) com 

espessura superior a 8 cm sobre a mesma, em seguida locado o pilar pelo cruzamento 

dos eixos dos pilares adjacentes e colocadas as grelhas (Figura 10B). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Langamento do concreto magro (A) e grelhas 

para colocagao sob sapatas (B). 

Depois de colocada as grelhas, langava-se o concreto estrutural para ser vibrado 

e aguardar a cura (Figura 11) para entao assim moldar a forma do respectivo pilar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sapata isolada com armadura de espera para moldagem do pilar 

4.2 - LEVANTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAQAO 

Chama-se de alvenaria a construgao de blocos naturais ou artificiais, susceptiveis 

de resistirem unicamente a esforgos de compressao e dispostos de maneira tal que as 

superficies das juntas sejam normais aos esforgos principals, ou ainda, um conjunto 

coeso e rigido, de tijolos ou blocos (elementos de alvenaria) unidos entre si por 

argamassa. 

Na obra, para assentamento de alvenaria, usava-se um trago 1:2:8 

(cimento:cal:areia) preparado com auxllio da betoneira. Os blocos utilizados, sentados 

a espelho, vinham de uma ceramica do municipio de Joao Pessoa, possuiam 

dimensoes 9x19x19 cm e tinham oito furos. 

Sob orientagao do Engenheiro, cumprindo fielmente as especificagoes contidas no 

projeto arquitetonico, o primeiro passo dado para levantamento de alvenarias era o 

processo de marcagao. Cuidadosamente a primeira fiada era posta sobre o pavimento, 

a partir dela, a demais eram posta uma em cima da outra, unidas por camadas de 

argamassa, a prumada era sempre verificada, para construir uma superficie mais 



regular, minimizando assim as espessuras de reboco futuros. A Figura 12 mostra 

detalhes deste processo. 

A. 

B. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 2 . Detalhes dos processos de marcagao (A) e levantamento de 

alvenaria (B). 

Com o processo construtivo adotado, a quantidade de entulho gerado foi 

consideravel, mobilizando assim certa quantia de mao de obra para retirada e 

deposicao final desse material. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0 - SEGURANQA NO TRABALHO E O PCMAT 

5.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - PROGRAMA DE CONDigOES E MEIO AMBIENTE DE T R A B A L H O NA INDUSTRIA DA 

CONSTRUCAO - P C M A T 

O PCMAT, tendo sua obrigatoriedade determinada pela NR-18 nos 

estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, deve ser elaborado por um 

profissional legalmente habilitado na area de seguranga no trabalho. 0 PCMAT faz 

parte de um conjunto de medidas adotadas pela empresa, visando a melhoria das 

condigoes de seguranga e higiene do trabalho. 

As diretrizes estabelecidas no PCMAT foram, em sua maioria, implementadas 

proporcionando ao trabalhador mais seguranga e integridade fisica no exercicio de 

suas fungoes. 

5.2 - O GRAU DE IMPLANTACAO DO P C M A T 

Observou-se que ocorre grande resistencia por parte dos operarios para o 

cumprimento de todas as exigencias da NR-18, inseridas no PCMAT. No entanto, em 

sua maioria, as recomendagoes da NR-18 sao cumpridas. 

Exemplificando este comprometimento da empresa, podemos citar: 

• A periodica distribuigao de equipamentos de protegao individual, luvas, 

botas, cintos de seguranga etc; 

• Instalagao de equipamentos de protegao coletiva para evitar queda de 

trabalhadores ou de protegao de materials; 

• Fechamento resistente de aberturas; 

• Instalagao de plataforma principal de protegao na primeira laje, bem como 

plataformas secundarias a cada tres lajes; 

• Obrigatoriedade de utilizagao de cinto de seguranga tipo para-quedista em 

servigos realizados a mais de 2,00 metros de altura; 

• Entre outras medidas. 
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Parte II 

COORDENADORIA DE ENGENHARIA do 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA 

PARAIBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODligAO 

Dentre o universo de atividades que o Engenheiro Civil pode atuar esta a elaboragao 

de orgamento de obras. Esta fase compreende essencialmente o levantamento de 

quantitativos, cotagao de pregos e composigao da planilha orgamentaria, o que a torna 

fundamental para previsao dos investimentos que se fizerem necessarios. A 

elaboragao do orgamento esta atrelada a disponibilidade de diversos documentos 

referentes a uma edificagao (projetos arquitetonicos, estrutural, eletrico, especificagoes 

tecnicas, etc.), os quais irao garantir que a previsao de custo se aproxime ao maximo 

do que se pretende construir. A seguir, dar-se-a uma apreciagao bibliografica no que 

concerne a orgamento de obras da construgao civil. 

1.1 Necessidade e vantagens de um orgamento 

Na visao de Giammusso (1991, p. 14) a viabilidade de um empreendimento esta 

diretamente relacionado com o conhecimento de seu custo total o qual permitira ao 

proprietario saber se tern capacidade financeira para executa-lo. O autor levanta 

ademais as seguintes vantagens para procede-se a elaboragao orgamentaria: 

• Competitividade de prego 

Releva o conhecimento do custo total para intervir na formagao de prego quando da 

participagao em concorrencia ou ingresso no mercado. 

• Cronograma de aplicagao 

A ciencia do detalhamento dos custos e das partes que o compoe possibilita a 

coleta de informagoes dos recursos ao longo do tempo. 

• Redugao de custos 

Permiti atuar sobre os servigos com participagao mais significativa, o que traduz-se 

em redugao dos encargos financeiros e menores pregos. 

• Obtengao de dados 

0 acompanhamento da obra facilita o ajuste e atualizagao dos custos, obtendo-se 

informagoes reais sobre a sua composigao e o seu valor. A acervo montado com tal 

procedimento serve como base para elaboragao de novos orgamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conceito de orgamento 

Giammusso (1991, p. 13) escreve que na lingua espanhola orgamento e designado por 

"presupuesto" ou "pressuposto", que significa previsao. O autor entende por orgamento: 

A determinagao do custo de um empreendimento antes de sua 

realizagao. Tambem podera ser denominado previsao de custo. 

Nas palavras de Avila (2003, p.02) entende-se por orgar: 

Orgar e quantificar insumos, mao-de-obra, ou equipamentos necessarios 

a realizagao de uma obra ou servigo bem como os respectivos custos e o 

tempo de duragao do mesmo. 

Na visao de Limmer (1997, p.86), orgamento e definido por: 

A determinagao dos gastos necessarios para a realizagao de um projeto, 

de acordo com um piano de execugao previamente estabelecido, gastos 

esses traduzidos em termos quantitativos. 

No estudo realizado por Limmer (1997, p.86), descreve-se que um orgamento deve 

satisfazer aos seguintes objetivos: 

• definir o custo de execugao de cada atividade ou servigo; 

• constituir-se em documento contratual, servindo de base para o faturamento da 

empresa executora do projeto, empreendimento ou obra, e para dirimir duvidas 

ou omissoes quanto a pagamentos; 

• servir como referenda na analise dos rendimentos obtidos dos recursos 

empregados na execugao do projeto; 

• fornecer, como instrumento de controle da execugao do projeto, informagoes 

para o desenvolvimento de coeficientes tecnicos confiaveis, visando ao 

aperfeigoamento da capacidade tecnica e da competitividade da empresa 

executora do projeto no mercado. 

1.3 Tipos de orgamento 

Para Araujo (2003) o orgamento, dependendo das fases de elaboragao de um projeto -

estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo, pode ser classificado em: 

• Estimativa de custo 

E a avaliagao de custo obtida atraves de estimativa de quantidades de materiais e 

servigos, pesquisa de pregos medios e aplicagao de percentuais estimados ou 

coeficientes de correlagao, efetuada na etapa de estudo preliminar do projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Orgamento preliminar 

Corresponde a avaliagao de custo obtida atraves de levantamento e estimativa de 

quantidades de materials e de servigos e pesquisa de pregos medios, efetuada na 

etapa de anteprojeto. 

• Orgamento analitico ou detalhado 

E a avaliagao de custo obtida atraves de levantamento de quantidades de materials 

e de servigos e da composigao de pregos unitarios, efetuada na etapa de projetos 

executivo. 

Limmer (1997, p.89) afirma que toda estimativa orgamentaria e, por seguinte, afetada 

de erro, que sera tanto menor quanto melhor for a qualidade da informagao disponivel 

por ocasiao da sua elaboragao. O autor ainda afirma que a elaboragao de um 

orgamento de um projeto e, normalmente, tarefa complexa em si. A essa complexidade 

refere-se o autor aos seguintes fatores; 

• baixa especializagao da mao-de-obra, dificultando a obtengao de niveis 

uniformes de produtividade; 

• falhas e omissoes na engenharizagao dos projetos, gerando frequentes 

alteragoes no planejamento da sua execugao, nos tipos e quantitativos de 

materiais e nos tipos de mao-de-obra; 

• grande numero de atividades executadas, gerando diferentes tipos de trabalho 

de dificil quantificagao; 

• variagao continua de pregos de insumos, sendo esta variagao de pregos devida 

a dois fatores: o da escala de pregos (aumentando de pregos em fungao da 

demanda de mercado) e o da inflagao (aumento de prego devido a deterioragao 

do valor da moeda). 

Araujo (2003) cita uma nota onde e possivel elaborar um orgamento sem que o projeto 

nao esteja completo, bastando para tal que se tenha pelo menos um anteprojeto de 

arquitetura com as respectivas especificagoes. A autora complementa que a partir 

deste documento, os quantitativos podem ser levantados, bastando apenas aplicar 

percentuais estimados aos servigos nao levantados, no entanto ela afirma que 

elaborado desta forma nao ficara tao exato quanto um orgamento elaborado a partir de 

um projeto completo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Goldman (1997) entende que para se realizar o levantamento de quantitativos, o 

tecnico responsavel pela confecgao do orgamento devera dispor dos seguintes 

documentos: 

• projeto arquitetonico completo; 

• projeto de calculo estrutural; 

• projetos das instalagoes (eletrico, agua fria, agua quente, esgoto, incendio, gas, 

etc); 

• memorial descritivo das especificagoes tecnicas e de acabamento da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Especificagoes tecnicas 

Araujo (2003) afirma que nao existe uma formatagao normalizada para se efetuar as 

especificagoes. No entanto essas devem ser precisas, haja vista que apos a sua 

aprovagao passam a ser documentos legais, no caso de registro de condominios e 

incorporagoes. A autora ressalta que as especificagoes se constituem em ferramenta 

essencial para a elaboragao do orgamento/planejamento de um empreendimento. A 

seguir serao apresentadas as especificagoes de materials, de equipamentos, de mao-

de-obra e de servigos conforme explica Araujo (2003). 

1.4.1 Especificagoes de materiais 

As especificagoes de materiais devem levar em consideragao a sua utilizagao. 

Destinam-se a identificar as caracteristicas especificas do material, tais como 

dimensoes, resistencia, espessura, cor, formato, etc. 

Ex: Cimento: Cimento Portland Comum - CPI - 32, sacos de 50Kg 

1.4.2 Especificagoes de equipamentos 

Diz respeito a identificagao dos equipamentos necessarios a execugao de determinado 

servigos dentro de uma construgao. Pode-se citar como exemplo as argamassadeiras 

(20 L), betoneiras (145 L, 400 L, 580 L, 600 L), bombas de drenagem (2 CV, 3 CV), 

compactadores de solo ( placa vibratoria ou "sapinho), niveis a laser, prumos a laser, 

vibradores de imersao, teodolitos, etc 

1.4.3 Especificagoes de mao-de-obra 

Significa identificar, determinar os profissionais que serao responsaveis pela execugao 

de uma determinada tarefa ou um determinado servigo. Dentro da construgao civil, os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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profissionais que sao utilizados na execugao das etapas construtivas, de forma direta e 

indireta sao: administrativos, oficias e serventes. 

Os profissionais administrativos sao os responsaveis pelo gerenciamento da obra, 

quais sejam: engenheiros, almoxarifes, mestres de obra, encarregados, tecnicos e 

estagiarios. Ja os Oficiais sao todos os profissionais qualificados que trabalham de 

forma direta na execugao, quais sejam: armadores ou ferreiros, azulejistas, 

carpinteiros, eletricistas, encanadores, gesseiros, ladrilhistas, operarios de maquina e 

equipamentos, pastilheiros, pedreiros, pintores, telhadistas, etc. Os citados operarios 

podem ser nomeados diferentemente nas regioes do pais. Ja os serventes sao os 

operarios que nao possuem qualificagao profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Especificagoes de servigos 

Este tipo de especificagao e mais frequente no dia-a-dia. As empresas construtoras 

geralmente so fornecem o documento citado. Devem ser evidenciadas as 

caracteristicas dos servigos que serao utilizados na consecugao de uma obra. Em 

sintese, corresponde a uniao das especificagoes de servigos e materiais. A seguir sera 

apresentada um exemplo deste documento. 

Ex: Instalagoes eletricas - Telefonicas - Interfone 

• serao executadas de acordo com os respectivos projetos, sendo respeitadas as 

exigencias das concessionarias de Joao Pessoa e suas especificagoes tecnicas; 

• os fios e cabos serao da marca Pirelli, Condumax, Ficap, Lousano, Alcoa ou 

similar; 

• Cada quarto social tera caixa externa para instalagao futura de ar-condicionado 

do tipo "janela", com dimensoes para aparelhos pequenos (7.000 Btus); etc. 

As especificagoes sao tidas com uma bussola de orientagao, ja que e necessaria para 

iniciar o orgamento, serve de consulta na fase de compras e execugao, alem de 

arquivar os dados referentes a obra, podendo alem, sofrer atualizagoes quando 

necessario. 

1.5 Etapas para elaboragao de um orgamento 

De acordo com Giammusso (1991) a montagem de um orgamento e o desdobramento 

das etapas construtivas nos diversos servigos que as constituem e, que cada um dos 

servigos e por sua vez desdobrado nos seus insumos (materiais, mao-de-obra, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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equipamentos) quanto a sua natureza, quantidade, unidade, prego unitario, o que 

permiti obter o prego ou custo do servigo. O referido autor acresce que a quantificagao 

dos servigos e feita pelo projeto executivo, a sua natureza e obtida do projeto executivo 

juntamente com o memorial descritivo e que a unidade esta associada a natureza do 

servigo. 

Na visao de Araujo (2003) para elabora-se um orgamento, faze-se necessario 

desenvolver, alem do calculo dos custos, uma serie de tarefas sucessivas e ordenadas. 

A seguir, a Figura 01 mostra o Fluxograma das etapas para elaboragao de um 

orgamento. 

Escritorio encaminha o 

projeto ao orcamentista 

Interpretacao do 

projeto 

Discriminacao 

orcamentaria 

Levantamento de 

quantitativos 

Composicao de custos 

unitarios 

Composicao de verbas 

para servicos 

Lancamento de dados 

na planilha 

Operacoes aritmeticas 

Conferencias das 

operacoes 

Conferencias da 

discriminagao dos 

servicos 

Fechamento do 

orcamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 01: Fluxograma de atividades no orgamento - Fonte: Araujo (2003) 

1.5.1 Metodo de Quantificagao 

Limmer (1997) estabelece no seu trabalho que o metodo de quantificagao abrange dois 

processos: o da quantificagao de insumos e o da composigao do custo unitario. 

1.5.1.1 Quantificagao de insumos 

Para o autor, a quantificagao de insumos e baseada no seguinte procedimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No levantamento das quantidades de todos os insumos basicos 

necessario a execugao da obra, os quais podem ser reduzidos a tres 

grupos: mao-de-obra, materiais e equipamentos, compreendendo estes 

tanto os incorporados ao projeto como os utilizados na construgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Limmer (1991) o custo do empreendimento resultara da soma das seguintes 

parcelas: 

Custo Custo Custo de Custos Custos de Custo da 

Administragao 

Empresarial e 

Lucro 

Custo = direto Direto de equipamentos Indiretos de Transporte 

Custo da 

Administragao 

Empresarial e 

Lucro 

Custo = 
de Materiais + Mao-de-obra + de construgao + Administracao + Interno + 

Custo da 

Administragao 

Empresarial e 

Lucro 

Figura 02: Parcelas que resultam no custo de um empreendimento - Fonte: Limmer (1993), adaptado 

1.5.1.2 Composigao do custo unitario 

No tocante a composigao de custo unitario (CPU), diz Limmer (1993): 

Baseia-se na decomposigao do produto (o projeto a ser executado) em 

conjunto ou partes, de acordo com centros de apropriagao (ou de 

custos) estabelecidos em fungao de Estrutura Analitica de Partigao (EAP) 

do projeto e de uma Estrutura Analitica de Insumos (ou de Custos) (EAI), 

a primeira detalhada no nivel de pacotes de trabalho a serem executados 

por operarios especializados, com os materiais adequados e usando 

equipamentos apropriados, e a segunda no nivel de tipos de insumos ou 

de custos. 

A composigao do custo unitario e feita a partir de coeficientes tecnicos de consumo 

extraido de publicagoes especializadas ou compilados por cada empresa, pelo 

processo de experiencia e erro, em fungao do planejamento e do controle dos projetos 

por ela executados (LIMMER, 1991). Cada empresa construtora pode formar sua 

composigao a partir destes coeficientes ou utilizar composigoes ja existentes como 

modelo. Cita-se a exemplo composigao da Editora PINI, a qual e responsavel pela 

publicagao da TCPO. A seguir um modelo de CPU extraido de Araujo (2003) (Figura 

03). 

Servigo: Alvenaria de elevagao com tijolos ceramicos 

furados, dimensoes 10x20x20cm, espessura das juntas 

de 12mm 

Unidade: m 2 

A - Materiais 

Insumos Unid. Quantidade 
Pregos - R$ 

Insumos Unid. Quantidade 
Unitario Total 

Argamassa 1:3:7 m 3 0,012 123,35 1,48 

Tiiolo ceramico Um 25,00 0.14 3,50 

Total de Materiais = > 4,98 

B - Mao-de-obra 

Insumos Unid. Quantidade 
Pregos - R$ 

Insumos Unid. Quantidade 
Unitario Total 

Pedreiro H 1,00 1,63 1,63 

Servente H 1,00 1,22 1,22 

Leis Sociais % 122,00 3,47 

Total de Mao-de-obra = > 6,32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C - Equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Insumos Unid. Quantidade 
Pregos - R$ 

Insumos Unid. Quantidade 
Unitario Total 

Total de Equipamentos = > 0,00 

D - Servicos de Terceiros 

Insumos Unid. Quantidade 
Pregos - R$ 

Insumos Unid. Quantidade 
Unitario Total 

Total de Servigos de Terceiros = > 0,00 

A+B+C+D 11,30 

BDl (22,00%) 2,48 

Total Geral => 13,78 

Figura 03: Composigao de Pregos Unitarios de Alvenaria com Tijolos Ceramicos de 8 Furos 

Goldman (1997) diz que as composigoes de custos foram desenvolvidas no sentido de 

tornar rapido e facilitar o trabalho do orcamentista e que elas permitem calcular todas 

as quantidades e custos dos insumos componentes de uma atividade, apenas com 

base no levantamento das quantidades do servigo em projeto e nos pregos unitarios 

dos insumos. 

Para entendimento de uma composigao, faz-se necessario o conhecimento de alguns 

conceitos descritos a seguir na visao de Araujo (2003). 

• Prego unitario: E o valor correspondente a cada unidade de servigo. As unidades 

de servigo sao aquelas constantes na discriminagao orgamentaria. 

Ex: 1m 2 de tapume de madeira compensada. 

• Componentes da CPU: Diz respeito aos seguintes itens: 

- Insumos (materiais, mao-de-obra, equipamentos, servigos terceirizados). 

- Quantidades (indice de coeficiente) de aplicagao de materiais, de produgao ou 

aplicagao de mao-de-obra, de aplicagao de equipamentos e de aplicagao de 

servigos de terceiros. 

- Pregos unitarios de materiais, mao-de-obra, equipamentos, servigos terceirizados. 

- Taxas de Leis Sociais (que incidem apenas na mao-de-obra). 

- BDl (apenas quando a CPU for de venda) 

• Coeficiente de aplicagao de materiais: Sao as quantidades de materiais 

aplicadas na execugao de determinado servigo de construgao, demoligao ou 

conservagao (Araujo (2003)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TCPO (2000)). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ex: Cobertura com telha tipo francesa - 1m 2 corresponde a 16un de telha francesa. 

• Coeficientes de produgao ou de aplicagao de mao-de-obra: Sao as quantidades 

de mao-de-obra aplicadas na execugao de determinado servigo de construgao, 

demoligao ou conservagao. Sao obtidos em manuais de apropriagao de servigos 

(TCPO, por exemplo) ou diretamente atraves de apropriagao dos servigos nas 

obras. 

Ex: (Araujo (2003)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud TCPO (2000)). 

Execugao de 1 m 2 de forma de madeira comum, utilizagao duas vezes 

Carpinteiro - 1,50h 

Ajudante- 1,50h 

• Coeficiente de aplicagao de equipamentos: e o tempo de utilizagao do 

equipamento para a execugao de determinado servigo. 

Ex: (Araujo (2003) apud TCPO (2000)). 

Execugao de 1m 3 de concreto estrutural, controle tipo "A", Fck 20 MPa 

Betoneira - 0,714h 

• Coeficientes de aplicagao de servigos de terceiros: Sao as quantidades de 

servigos terceirizados aplicadas na execugao de determinado servigos de 

construgao, de demoligao ou conservagao. 

Ex: Execugao de Revestimento com painel de gesso - 1m 2 (material e mao-de-

obra) 

• Prego unitarios de materiais: Conseguidos atraves de pesquisas de mercado (ou 

cotagao) de pregos dos materiais que fazem parte da CPU. 

Ex: (Araujo (2003) apud Revista construgao Mercado, (Margo/2003)). 

Cimento: R$ 19,00 / saco de 50 kg posto na obra. 

• Prego unitario de mao-de-obra: Conseguido diretamente no departamento de 

pessoal da empresa ou nos sindicatos de trabalhadores e/ou construtores da 

construgao civil. No caso da cidade de Joao Pessoa SINTRICOM e 

SINDUSCON-JP. 

Ex: (Araujo (2003) apud Revista construgao Mercado, (Margo/2003)). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ajudante geral: R$ 1,34h 

Pedreiro: R$ 1,80h 

• Prego unitario de equipamento: Conseguido atraves de pesquisa de mercado 

(ou cotacao) de pregos dos equipamentos em questao que compoem a CPU. 

Ex: (Araujo (2003)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Revista construgao Mercado, (Margo/2003)), para as 

pragas do Rio de Janeiro - RJ e de Sao Paulo respectivamente. 

Retroescavadeira com cagamba frontal - R$ 49,90h 

• Prego unitario de servigos de terceiros: Conseguido atraves de pesquisa de 

mercado (ou cotagao) de pregos dos servigos de terceiros em questao 

(materiais, mao-de-obra, equipamentos). 

Ex: (Araujo (2003) apud Revista construgao Mercado, (Margo/2003)), para a Praga 

de Salvador-BA. 

Concreto convencional dosado em central, Fck 20Mpa: R$ 173,00m3 

• Taxa de Leis Sociais: Correspondem as despesas com encargos sociais e 

trabalhistas, conforme legislagao em vigor, incidentes sobre o custo da mao-de-

obra. 

Ex: (Araujo (2003) apud Revista construgao Mercado, (Margo/2003)). 

125,29% (cidades onde nao existe ambulatorio Seconci, como Joao Pessoa). 

• BDl: Taxa correspondente as despesas indiretas e lucro, para a execugao de 

servigos incidentes sobre a soma dos custos dos materiais, mao-de-obra, 

equipamentos e servigos de terceiros. Essa taxa pode ser inserida tanto pode se 

inserida na CPU como no final do orgamento. Tratando-se de obras de 

concorrencia, geralmente o BDl define o vencedor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 Componentes de um orgamento 

De acordo com Giammusso (1991) segue-se a discriminagao de servigos, as quais 

sequencialmente formam a planilha orgamentaria, ordenando as etapas para o 

levantamento de quantitativos. 

• Servigos iniciais: compreendendo despesas com levantamentos, estudos, 

vistorias, projetos, orgamentos e cronogramas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Servicos preliminares: abrangendo demolicoes, copias, despesas legais, 

instalagoes provisorias, maquinas e ferramentas, administragao e limpeza da 

obra, transporte e trabalhos em terra. 

• Infra-estrutura e obras complementares: englobando escoramentos, 

rebaixamento de lencol, preparo e execugao das fundacoes, reforgos e provas 

de carga. 

• Supra-estrutura: estrutura de edificio de concreto, metalica ou de madeira. 

• Paredes e paineis: compreendendo paredes e divisorias, esquadrias e 

ferragens, vidros e plasticos, elementos de composicao e protegao. 

• Cobertura e protegoes: abrangendo coberturas, impermeabilizagoes e 

tratamentos especiais externos (termico e outros). 

• Revestimentos, forros, elementos decorativos, marcenaria, serralharia, 

tratamentos especiais: compreendendo todos os tipos de revestimentos, forros, 

marcenaria e serralharia (grades, portoes, etc.), pintura e tratamentos especiais 

externos. 

• Pavimentagoes: este item engloba itens internos e externos. 

• Instalagoes e aparelhos: compreendendo instalagoes hidraulicas, eletrica, 

telefone, gas, ar condicionado, elevadores e outras. 

• Complementagao da obra: fazem parte deste item limpeza e calafetagem, 

complementagao artistica e paisagismo, obras complementares, ligagoes de 

gas, luz, telefone, esgoto e outras, entrega da obra e despesas eventuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.7 Calculo de quantitativos de servigos 

Goldman (1997) descreve um interessante pensamento sobre o calculo de 

quantidades: 

0 levantamento das quantidades por servico e muito importante, porque 

e nela que se definirao praticamente as quantidades de materiais que 

serao compradas na obra e o dimensionamento de equipes de trabalho 

em funcao dos prazos pre-estabelecidos. Portanto e necessario o 

maximo de atencao na obtencao destes quantitativos. 

A quantificagao obedece a criterios pre-estabelecidos, quer sejam definidos pelo cliente 

(nesse caso, deve-se constar em clausula contratual pertinente) ou pela propria 

empresa responsavel pela elaboragao do respectivo orgamento (ARAUJO, 2003). 
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A seguir serao listados alguns criterios comumente utilizados, os quais sao adotados 

pela TCPO 12 (2003) - Tabela de Composicao de Pregos para Orgamentos. 

• Fundagao 

Alvenaria de pedra: Considerar o volume das valas a ser preenchido com a 

alvenaria de pedra, deconstando-se o volume das pegas de concreto (sapatas, 

tocos de pilares, dentre outros) que porventura exista. 

Alvenaria de embasamento: Considerar o volume resultante do comprimento da 

alvenaria pela area da segao transversal da mesma ou considerar a area resultante 

do comprimento da alvenaria pela altura mesma. 

Concreto: Utilizar as plantas de forma e retirar o volume de concreto de cada pega 

(sapata, tocos de pilares, cintas, dentre outras). 

Forma: Utilizar as plantas de forma e retirar a area de forma de cada pega (sapata, 

tocos de pilares, cintas, dentre outras). 

Armadura: Considerar a quantidade de ferro, por bitola, especificada no quadro de 

ferragens do projeto estrutural. 

• Alvenaria 

Alvenaria com blocos ceramicos, elementos vazados ou tijolos de vidro: Considerar 

a area dos vaos, descontando-se apenas a area que exceder, em cada vao, a 

2,00m2. Vaos com area igual ou inferior a 2,00m 2 nao sao descontados, bem como 

eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria. Esse criterio 

deve-se ao trabalho de requadragao dos vaos ou a execugao do encontro da 

alvenaria com os elementos estruturais. 

• Coberta 

Estrutura de madeira para telha ceramica ou ondulada de fibrocimento 

(Madeiramento): Considerar a area de telhado em projegao horizontal, incluso os 

beirais. 

Cobertura com telha ceramica ou ondulada de fibrocimento (Telhamento): 

Considerar a area de telhado em projegao horizontal, inclusos os beirais, e a 

cumeeira por metro. 

• Revestimentos 
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Forro de gesso, madeira (lambri) ou de PVC: Considerar a area efetivamente a ser 

revestida. 

Chapisco: Considerar a area efetiva (tetos e paredes), descontando-se todos os 

vaos de abertura. 

Embogo: Considerar a area dos vaos, descontando apenas as areas que exceder, 

em cada vao, a 2,50m 2. Vao de 2,00m2, considerar cheio. 

Reboco: Considerar a area dos vaos, descontando apenas as areas que exceder, 

em cada vao, a 2,50m 2. Vao de 2,00m2, considerar cheio. 

Revestimento ceramico, pastilhas, azulejos: Considerar a area realmente revestido, 

desenvolvendo-se as areas de espoletas, faixas, etc., descontando todos os vaos 

de abertura. 

• Esquadrias 

De aluminio ou de ferro (portoes): Considerar a area do vao-luz. 

De madeira: Considerar cada pega isoladamente, de acordo com suas dimensoes. 

• Instalagoes Eletricas, Telefonicas, Hidraulicas, Sanitarias e de Combate a 

Incendio: Medigao de tubulagao por metro e de conexoes, lougas, metais e 

acessorios, por unidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.8 Custos da construgao 

Goldman (1997) afirma que o orgamento detalhado da obra e, sem duvida, a mais 

importante ferramenta para o planejamento e acompanhamento dos custos da 

construgao. 

Limmer (1997) descreve o seguinte paragrafo no tocante aos custos de produgao: 

Os custos de execugao de cada projeto, ao final do qual se tern a obra 

construida, quando ordenados sistematicamente, formam o orgamento 

do produto, sendo que este, de forma indireta, engloba o orgamento 

empresarial, pois e com a venda do produto que sao cobertos todos os 

custos, diretos e indiretos, incorridos na produgao e que constituem os 

custos de produgao. 

Para Limmer (1997), vista a afirmagao dada, existem pelo menos dois tipos de distintos 

de custo: os custos diretos e custos indiretos. Neste caso, eles vinculam-se a 

identificagao do produto. 

O custo direto na visao de Limmer (1997): 
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Gasto feito com insumos como mao-de-obra, materials e, ainda, 

equipamentos e meios, incorporados ou nao ao produto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja no conceito estabelecido por Giammusso (1991): 

E o total dos custos dos materiais e servigos empregados na execugao 

do empreendimento. O custo direto e proporcional a quantidade de 

servigos. 

No tocante ao custo indireto, Limmer (1997), entende: 

Somatorio de todos os gastos com elementos coadjuvantes necessarios 

a correta elaboragao do produto ou, entao, de gastos de dificil alocagao a 

uma determinada atividade ou servigo, sendo por isso diluidos por certo 

grupo de atividades ou mesmo pelo projeto todo. 

Na consideracao de Giammusso (1991) tem-se: 

E a soma dos custos de materiais e servigos necessarios, mas nao 

aplicados diretamente na realizagao do empreendimento. O custo 

indireto nao e proporcional a quantidade de servigos. 

No estudo de Araujo (2003) os custos de produgao sao oriundos do desenvolvimento 

das atividades de produgao do produto, envolvendo todos os insumos necessarios a 

execugao do produto e todas as atividades necessarias ao processamento do citado. 

Conforme a autora sao formados por: 

• Materiais: sao todos aqueles materiais utilizados na construgao da obra. De 

acordo com Limmer (1997), a participagao dos materiais no custo total de 

produgao de edificagoes atinge cerca de 60% , dai a sua importancia no 

processo produtivo. 

• Mao-de-obra: e a mao-de-obra empregada diretamente nos servigos das obras 

(processo construtivo). Ela contribui com um percentual aproximado de 35% a 

40% do custo total de produgao em obras de edificagoes (LIMMER, 1997). 

• Equipamentos: sao todos os equipamentos estaticos ou moveis, alem de 

ferramentas, necessarios a execugao das obras. Eles sao geralmente imputados 

a obra atraves de taxas de alugueis proprios ou de terceiros. 

Os custos tambem podem ser classificados de acordo com volume de produgao 

(LIMMER, 1997), quais sejam: 

Custos fixos sao os que, praticamente, nao variam para uma dada faixa de 

volume de produgao. Se, porem, a amplitude fixada para a faixa for 

ultrapassada estes custos podem varia. 
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Custos variaveis sao os que variam de forma proporcional e direta em funcao 

da quantidade ou da dimensao dos produtos produzidos. 

Custos semivariaveis variam com a variacao da quantidade produzida, porem 

de forma nao proporcional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Custos totais sao os constituidos pela parcelas de Custo Variavel e de 

Custo Fixo ou semivariavel. 

No que se refere aos custos empresariais, Araujo (2003) afirma que sao oriundos das 

atividades relativas a administracao central, onde se concentra toda a infra-estrutura 

necessaria ao funcionamento da empresa. Entre estes, a autora especifica: 

• Administracao: estao relacionados com as atividades ligadas ao funcionamento 

da empresa como um todo. 

Ex.: honorarios administrativos, salarios e encargos sociais de pessoal tecnico-

administrativo, telefone, assinatura de revistas, etc. 

• Comerciais: sao relativos as despesas efetuadas para que os produtos cheguem 

aos consumidores. 

Ex.: propaganda e publicidade, marketing, salarios e comissoes de vencedores, 

viagens, etc. 

• Tributarios: sao as despesas realizadas para atender a imposigoes legais. 

Ex.: lincengas, taxas, impostos, etc. 

• Financeiros: referem-se aos juros pagos por emprestimos para financiamento, 

principalmente de capital de giro ou relativos a aquisigao de equipamentos, ou 

por atrasos de pagamentos. 

2 A REALIZAQAO DO ESTAGIO 

2.1 O Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba e a Construgao Civil 1 

0 presente Orgao tern forte influencia no ramo da construgao civil, uma vez que e 

responsavel pela construgao de diversas edificagoes, as quais visam o atendimento da 

sociedade em todo o Estado da Paraiba. Estima-se que no 1° semestre deste ano, o 

investimento em reformas ultrapasse o valor de R$5.000.000,00 (cinco milhoes de 

reais) e que no ano de 2008, o orgamento supere o valor R$33.000.000,00 (trinta e tres 

Fonte: Coordenadoria de Engenharia / www.tj.pb.gov.br 
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milhoes de reais). As propriedades desta Corte enumeram 76 (setenta e seis) 

edificagoes, entre Foruns, Residencias, Varas distritais, arquivos e depositos. As 

Tabelas 01, 02 e 03 a seguir, apresentam as cidades, divididas por entrancias, as quais 

representam as propriedades do referido Orgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceira 

entrancia 

Bayeux 

Cabedelo 

Campina Grande 

Joao Pessoa 

Santa Rita 

Tabela 01: Comarcas de Terceira entrancia 

Segunda entrancia 

Alaqoa Grande Guarabira Pilar 

Alhandra Itabaiana Pombal 

Araruna Itaporanga Princesa Isabel 

Areia Jacarau Rio Tinto 

Bananeiras Mamanguap 

e 

Santa Luzia 

Cajazeiras Monteiro Sao Joao do 

Cariri 

Catole do 

Rocha 

Patos Sape 

Conceicao Pedras de 

Foqo 

Solanea 

Cuite Pianco Sousa 

Esperanca Picui Umbuzeiro 

Tabela 02: Comarcas de Segunda entrancia 

Primeira entrancia 

Aqua Branca Coremas Remiqio 

Alaqoa Nova Cruz do Espirito Santana dos 

Santo Garrotes 

Alaqoinha Gurinhem Sao Bento 

Aracaqi Inqa Sao Joao do Rio do 

Peixe 
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Arara Juazeirinho Sao Jose da Lagoa 

Tapada 

Aroeiras Lucena Sao Jose de 

Piranhas 

Barra de Santa 

Rosa 

Malta Sao Mamede 

Belem Mari Serra Branca 

Bonito de Santa 

Fe 

Paulista Serraria 

Bogueirao Piloes Soledade 

Breio do Cruz Pirpirituba Sume 

Caapora Pocinhos Taperoa 

Cabaceiras Prata Teixeira 

Cacimba de 

Dentro 

Queimadas Uirauna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 03: Comarcas de Primeira entrancia 

As construcoes e reformas, inclusive manutengao, destas edificagoes (Tabelas 01, 02 e 

03) e competencia da COENGE - Coordenadoria de Engenharia - dai a demanda para 

atuagao do Engenheiro Civil. Registra-se que a maior parte dessas edificagoes foram 

construidas pelo referido Setor, por meio de empreitada, no entanto, alguns predios 

ainda sao locados. Para este bienio (2007-2008) a Presidencia Gestora ja confirmou 

oficialmente a consirugao do Forum de Mangabeira, Forum de Bayeux, Forum de 

Piloes, Deposito de Cuite, Reforma do antigo Forum Archimedes Souto Maior (Atual 

Anexo do Tribunal de Justiga) e Reforma do Palacio da Justiga. Para este ultimo 

predio, o objetivo primordial da reforma sera de remover todos os componentes que 

nao fazem parte da sua estrutura original, especial interesse da atual administragao. 

Alem disso, foram criadas novas Comarcas, sendo da cidade de Cubati e de Iguaraci. 

Recentemente a cidade de Joao Pessoa foi presenteada com a inauguragao do novo 

Forum Civel da Capital, localizado na Avenida Joao Machado no Centre O Forum 

Criminal e outra obra de inestimavel valor social. Adiante, algumas fotografias das 

propriedades do Tribunal de Justiga (Figuras 04 a 15). 
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Figura 04:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vista do Palacio da Justiga localizado Figura 05: Vista do Palacio da Justiga localizado 

na Praga Joao Pessoa na Praga Joao Pessoa 

Figura 06: Vista do Forum Civel da Capital Figura 07: Vista do Forum Criminal da Capital 

localizado na Avenida Joao Machado localizado na Avenida Joao Machado 

Figura 08: Vista da Residencia da Comarca de Figura 09: Vista do atual Predio do Forum de 

Sao Joao do Cariri Pedras de Fogo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 10:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vista do predio do Forum de Rio 

Tinto 

Figura 12: Vista do Terreno onde sera 

construido o Forum de Cubati 

Figura 11: Vista do Predio da Residencia Oficial 

de Umbuzeiro 

Figura 13: Vista do Terreno onde sera 

construido o Forum de Igaraci 
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Figura 14:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vista do Terreno onde sera Figura 15: Vista do Terreno onde sera 

construido o Forum de Piloes construido o deposito de Cuite 



2.2 Organograma do Tribunal de Justiga 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O funcionamento da Corte de Justiga do Estado da Paraiba esta atrelado ao 

Organograma apresentado a seguir (Figura 16). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
—1 ,; > ,« = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-bio/-.* i f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ar;-. ' A r j 

Figura 16: Organograma do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba 

Dada a Figura 16, verifica-se que o setor de engenharia, local de realizagao do estagio, 

esta diretamente subordinada as diretrizes da Presidencia Gestora. 

2.3 A COENGE - Coordenadoria de Engenharia 

A Coordenadoria de Engenharia e o setor responsavel pela construgao e reforma das 

propriedades do Tribunal de Justiga. 0 papel da COENGE esta interligado com a 

tomada de decisoes para realizagao de um projeto, no qual busca por em pratica o 

planejamento da Presidencia Gestora. Atualmente, as gestoes compreendem um 

bienio. Com isso a Coordenadoria de Engenharia assume o papel de mola propulsora 

quanto a execugao das obras, ponto alto das gestoes. 

O setor encontrar-se instalado no antigo Forum Archimedes Souto Maior, atual Anexo 

do Palacio da Justiga. Conta atualmente com 13 profissionais conforme disposto na 

Figura 17 a seguir. 

Fonte: www.tj.pb.gov.br 
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Tecnologo em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 17: Quadro funcional da COENGE 

O espaco fisico da COENGE compreende uma area de aproximadamente 240,00m2, o 

qual abriga tambem o COOARQ - Coordenadoria de Arquitetura. As Figuras 18 e 19, 

mostram a Planta baixa do referido setor e a Fachada do Predio que a abriga. 

Figura 18: Planta baixa da COENGE 

Figura 19: Vista do Anexo do TJ 
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2.4 Setores interligados a COENGE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Coordenadoria de engenharia trabalha principalmente, em conjunto com a COOARQ 

- Coordenadoria de Arquitetura, COMLIC - Comissao de Licitagao, COPLAN -

Coordenadoria de Planejamento, COFICO - Coordenadoria de Finangas e 

Contabilidade e COSEGE - Coordenadoria de Servigos Gerais. A seguir sera 

explanada a relagao entre a COENGE e os setores mencionados. 

. COOARQ 

0 setor tern a responsabilidade de elaborar os projetos de construgao, reforma e 

ampliagao, para entao remete-los a COENGE e este providenciar os orgamentos. 

. COMLIC 

Finalizado o orgamento, e com a autorizagao da Presidencia, o documento segue 

para este setor a fim de que seja realizado os procedimentos licitatorios. Apos a 

classificagao das empresas que se submeteram a tal ato, dada a primeira colocada, 

os dados retornam a COENGE para emissao da Ordem de Execugao de Servigos, 

ou entao, quando ha necessidade de analise da proposta apresentada pelas 

empresas que se submeteram a tal ato, de forma a averiguar a sua 

exequibilidade/inexequibilidade. 

• COPLAN 

Este setor atua no sentido de informar a disponibilidade orgamentaria para 

execugao da obra que se pretende executar. 

. COFICO 

Dada a emissao da nota fiscal referente as medigoes da obras, o setor mencionado 

remete tal documento ao setor de engenharia a fim do coordenador, confirmar outra 

vez, a execugao dos servigos executados fiscalizados pela COENGE. 

. COSEGE 

No que se refere ao identificado setor, e devido principalmente a averiguagao de 

orgamentos enviados por empresas externas, para execugao de servigos de 

pequeno porte. Sao averiguadas as quantidades, cotagao, especificagoes e a 

necessidade da realizagao do servigo. Em seguida, emiti-se o relatorio indicando a 
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autorizagao ou nao do orgamento. Caso a autorizagao nao seja favoravel, a 

COENGE tern a responsabilidade de elabora-lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Trabalhos desenvolvidos pela COENGE 

A COENGE tern a responsabilidade de elaborar documentos referentes as construcoes 

e reformas de predio de interesse do TJ/PB, indo desde a elaboragao do orgamento ate 

a entrega da obra. Estes trabalhos compreendem as atividades desenvolvidas pela 

aluna, quais sejam: 

• Planilhas de orgamento 

• Acompanhamentos das obras 

• Verificagao de propostas apresentadas no ato licitatorio 

• Planilhas de aditivo 

• Planilhas de medigao 

• Justificativas de aditivo 

• Relatorios de vistoria 

• Relatorio final de orgamento 

• Ordem de execugao de servigo 

• Ordem de execugao de servigo complementar 

• Ordem de paralisagao de servigos 

• Ordem de reinicio de servigos 

• Especificagoes tecnicas 

A seguir dar-se-a uma descrigao de como sao elaborados os citados documentos. 

2.5.1 Elaboragao das Planilhas orgamentarias 

Segue tres fases para constituigao das Planilhas orgamentarias. 

2.5.1.1 Procedimentos para levantamento de dados para elaboragao do 

orgamento 
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Os trabalhos iniciam-se a partir da solicitagao de servigos por parte da diretoria das 

propriedades do Tribunal para sanar problemas de ordem tecnica nas edificagoes. 

Quando o documento de solicitagao chega a COENGE, procede-se a abertura de um 

processo administrative ou apenas o recebe quando este ja existir. Por seguinte, 

procede-se a vistoria tecnica na edificagao, a fim de verificar o problema, como tambem 

o levantamento dos dados necessarios a elaboragao do orgamento. Quando nao existe 

projeto arquitetonico da edificagao, o processo administrative e remetido para a 

COOARQ. Os predios localizados no interior do Estado necessitam aguardar o 

agendamento da viagem para a realizagao da vistoria tecnica, entretanto, na ocorrencia 

de problemas que impedem o funcionamento das edificagoes, ou oferega danos aos 

usuarios, procede-se com maximo de antecedencia. Registro que no periodo do 

estagio, dispoe-se de apenas 01 veiculo para atender todas as edificagoes do estado, 

o qual e de uso da COENGE e da COOARQ; a atual gestao adquiriu outro veiculo, 

faltando a sua entrega oficial. A seguir, a Figura 20 apresenta o fluxograma de 

procedimentos para a tomada de elaboragao de um orgamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicio Recebimento 

de solicitacoes 

Abertura do 

Processo 

administrativo 

Vistoria 

Viagem 

Envio dos 

dados para 

C O O R A R Q 

Levantamento 

de dados 

Elaboragao da 

Planilha 

orcamentaria 

Fim 

Figura 20: Fluxograma de procedimentos para a tomada de elaboragao orgamentaria 

2.5.1.2 Fase de levantamento de quantitativos 

0 levantamento de quantitativos compreende uma fase que requer atengao visto a 

natureza de orgar e por isso, pode-se considerar a que necessita de maior tempo para 

ser concluida. Ao ser recebido o projeto a ser orgado, primeiramente procede-se um 

estudo, anotando, caso exista, as erratas. Em seguida, sao apreciadas as 

especificagoes. Visa-se com isso, saber se faltam pranchas, bem como se o material 

esta completo para iniciar o levantamento das quantidades. Os defeitos encontrados 

sao remetidos a COOARQ por meio de documento. A memoria de calculo, geralmente 

escrita a mao, e disposta em pastas que sao guardadas na propria COENGE, 
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juntamente com o projeto e especificacoes utilizadas, alem de uma copia do orgamento 

final. Quando da fase de fiscalizagao a pasta e tomada para dirimir duvidas juntos aos 

construtores sobre o que se foi previamente determinado para executar na obra. 

A problematica desta fase e que nem sempre se dispoe dos projetos completos. 

Quando os projetos sao emitidos pela COORAQ, os esclarecimentos e/ou corregoes 

sao tidas em menor tempo; os projetos complementares terceirizados, geralmente sao 

os que trazem maiores problemas, visto que seus responsaveis, geralmente, 

profissionais renomados, nao sao faceis de serem encontrados, e tais aclaragoes 

demoram a serem obtidas. Cotidianamente, os projetos complementares nao sao 

entregues junto ao projeto arquitetonico, enviados comumente apos o termino do 

orgamento, e ate mesmo quando este ja foi licitado. As reformas sao as que mais 

carecem das concepgoes, pois praticamente nao sao feitas, principalmente quando sao 

pequenas. 

Nao se pode responsabilizar os projetistas imparcialmente pela carencia de projetos, 

tanto em termos de o te-lo quanto das erratas que surgem, pois as gestoes buscando 

cumprir suas metas exigem muito para desenvolver projetos em um tempo reduzido, o 

que resulta em falhas na sua constituigao, futuro desperdicio financeiro, pois sera 

necessario ao longo do tempo orgar para sanar os problemas, e consequentemente, 

retrabalho dos profissionais que orgam. 

Citando sobre retrabalho, muitas vezes, ocorre ao termino de um orgamento, 

mudangas no projeto, o que exige atualizagao dos calculos, e geralmente, modificagoes 

em inumeros itens do orgamento que estava pronto, ja que os servigos sao interligados. 

A exemplo deste comentario, se houver aumento da alvenaria, consequentemente 

havera nas areas de chapisco, reboco e pintura. Alem disso, o tecnico tera que alterar 

os dados na planilha eletronica, caso ja a tenha elaborada. Este problema e o mais 

critico para a aluna, pois a dedicagao posta de inicio e perdida por conta de indecisoes 

e falta de planejamento tecnico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1.3 Estruturagao da Planilha orgamentaria 

De posse de todos os quantitativos do projeto, procede-se a estruturagao da planilha 

eletronica. Caso nao existam todas as composigoes necessarias, segue a formulagao 

destas. No caso de servigos e materiais especiais, consultam-se empresas do mercado 

Pessoense. Comumente tres orgamentos sao colhidos, utilizando-se para formulagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da composicao, o de menor preco. Por seguinte, e feito o langamento dos quantitativos 

na planilha eletronica, a qual formara o orgamento final da obra. A formagao da planilha 

orgamentaria e feita no Excel, atraves das composigoes dispostas no SINCO - Sistema 

integrado de construgao e controle de Obras do Estado da Paraiba. A COENGE ainda 

dispoe dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software Volare, programa de elaboragao de orgamentos e composigoes. 

Estes sistemas serao apontados adiante. A seguir, a Figura 21 mostra o modelo de 

orgamento que e enviado a licitagao para realizagao do ato licitatorio, ou seja, sem a 

identificagao do BDI e codigo das composigoes. Ja as Figuras 22 e 23 mostram o prego 

com e sem BDI, codigo da composigao utilizada e somatorio de quantidades para uma 

edificagao multipla3 

Todos os Orgamentos elaborados sao postos a consideragao do Coordenador da 

COENGE, e apenas com a sua autorizagao, o documento e enviado a Presidencia 

Gestora para providencias cabiveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 
Considera-se um terreno com varias edificagoes. 
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A Figura 24 mostra o Fluxograma que compreende as fases para elaboragao da 

Planilha orgamentaria, conforme a aluna desenvolve. 

Imcio 

Recebimento e organizacao dos projetos 

Estudo das pranchas para conhecer o projeto 

Oficializacao das 

observacoes 

Levantamento e registro dos quantitativos na memoria 

de calculo 
Envio das erratas para os 

projetistas 

Estruturagao da planilha orcamentaria, no Excel ou Volare zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
Insercao das quantidades levantadas 

Cotacao de precis e elaboracao de novas composigoes quando nao 

existirem no banco de dados do Volare e/ou S1NCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3! 

Comparacao das quantidades inclusas na planilha orcamentaria com os 

resultados da memoria de calculo 

Correcao da planilha 

" Nao 

Impressao da planilha Orcamentaria, visualizando o custo total da 

obra a ser licitada. 

67 



Figura 24:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fluxograma de Fases para composicao da Planilha orgamentaria 

2.5.2 Acompanhamento das obras 

Os orgamentos licitados, quando ja divulgado a classificagao da empresa vencedora 

do ato, retornam a COENGE para a emissao da Ordem de Execugao de Servigos. O 

tecnico responsavel pelo orgamento e entao designado para fiscalizar a construgao 

ou reforma, orientando e fornecendo todos os dados inerentes a obra aos 

construtores. A principio, uma programagao de visitas, ou viagem, caso a obra seja 

no interior, e feita para acompanhar os servigos, no entanto, nem sempre e cumprido 

devido ao volume de trabalho. A COENGE determina o prazo da obra, mas a 

elaboragao do cronograma e responsabilidade da construtora. E atraves da 

fiscalizagao que a medigao sera realizada, a qual sempre e posta a consideragao do 

coordenador de engenharia. Os materiais instalados nao constando nas 

especificagoes, e servigos mal executados nao sao considerados, ate atenderem ao 

que foi previamente contratado. Isso aumenta o processo burocratico referente a 

obra, pois a construtora terceirizada e notificada, entremeio no qual surgem 

divergencias entre a empreitada e a equipe fiscalizadora, e alguns casos sangoes 

juridicas para o contratado. Este e o ponto critico desta fungao, ja que prejudica o 

andamento da obra. 

Ademais, fiscalizar a execugao de obras exige presenga fisica e continua, o que nao 

ocorre na COENGE; as obras sao fiscalizadas, praticamente por meio de visitas, 

apenas as obras de grande porte tern fiscalizagao permanente. Vale registrar que 

apenas a Construgao do Forum Civel recebeu observagao continua. Outro ponto, a 

ser considerado, e que esta fungao exige experiencia, pratica e muito conhecimento. 

2.5.3 Analise das propostas apresentadas no ato licitatorio 

As propostas orgamentarias apresentadas no procedimento licitatorio passam por 

uma avaliagao de exequibilidade quando a cotagao feita pela empresa encontra-se 

com redugao superior a 30% do valor cotado na planilha emitida pela COENGE ou 

verifica-se alguma contradigao com o item descrito na planilha orgamentaria e o seu 

respectivo prego. Este procedimento busca fazer uma avaliagao de 

exequibilidade/inexequibilidade, com base no Art. 48 da Lei de Licitagao n° 8.666/93. 

A seguir apresentagao do Art. 48 da citada Lei. 
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4Art. 48. Serao desclassificadas: 

I - as propostas que nao atendam as exigencias do ato 

convocatorio da licitagao; 

II - propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com pregos manifestamente inexequiveis, 

assim considerados aqueles que nao venham a ter 

demonstrada sua viabilidade atraves de documentagao que 

comprove que os custos dos insumos sao coerentes com 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao 

compativeis com a execugao do objeto do contrato, 

condigoes estas necessariamente especificadas no ato 

convocatorio da licitagao. (Redagao dada pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei n° 8.883, 

de 1994). 

Paragrafo unico. Quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

administragao podera fixar aos licitantes o prazo de oito 

dias uteis para a apresentagao de nova documentagao ou 

de outras propostas escoimadas das causas referidas 

neste artigo, facultada, no caso de convite, a redugao deste 

prazo para tres dias uteis. (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 

1994) 

§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 

consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de 

licitagoes de menor prego para obras e servigos de 

engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

(Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

-media aritmetica dos valores das propostas superiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela 

administragao, ou (incluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

-valor orgado pela administragao. (incluido pela Lei n° 9.648, 

de 1998) 

§ 2° Dos licitantes classificados na forma do paragrafo 

anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% 

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 

alineas "a" e "b", sera exigida, para a assinatura do 

contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as 

modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenga 

entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da 

correspondente proposta. (incluido pela Lei n° 9.648, de 

1998) 

§ 3° Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas 

as propostas forem desclassificadas, a administragao 

podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias uteis para a 

apresentagao de nova documentagao ou de outras 

propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, 

facultada, no caso de convite, a redugao deste prazo para 

tres dias uteis. (incluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

httpV/vvvvwO 10.dataprev.gov.br/sislex/paainas/42/1993/8666.htm - em 28 de outubro de 2007. 
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2.5.4 Elaboragao da Planilha de Aditivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A alteragao no contrato de obras publicas esta prevista na Lei de licitagao n° 

8.666/93. 0 setor em explanagao e responsavel pela elaboragao de planilhas de 

aditivos, assim como a justificativa da adigao. O aditivo e elaborado a partir da 

planilha licitada, onde os itens sao acrescidos de acordo com o que ja estava 

previamente contratado, inseridos itens novos de acordo com a necessidade da 

obra. Todos os itens acrescidos sao justificados com base na realizagao dos 

servigos pertinentes a obra. O documento segue para a Presidencia Gestora para o 

parecer, retornando entao para a COENGE; ja publicado o aditivo no Diario Oficial, e 

emitido a Ordem de servigo complementar pelo setor de engenharia. A referida Lei 

de licitagao determina que o acrescimo para as reformas e construgoes seja de no 

maximo 50% e 25% do valor contratado, respectivamente. Todas as Planilhas de 

Aditivos elaborados sao postas a consideragao do Coordenador da COENGE, e 

apenas com a sua autorizagao, o documento e enviado a Presidencia Gestora para 

providencias cabiveis. A seguir apresentagao do Art. 65 da citada Lei. 

5Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao 

ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

I - unilateralmente pela Administracao: 

a) quando houver modificagao do projeto ou das 

especificagoes, para melhor adequacao tecnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessaria a modificagao do valor 

contratual em decorrencia de acrescimo ou diminuigao 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 

Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituigao da garantia de 

execugao; 

b) quando necessaria a modificagao do regime de 

execugao da obra ou servigo, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificagao tecnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originarios; 

c) quando necessaria a modificagao da forma de 

pagamento, por imposigao de circunstancias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

http://wwwO 10.daiaprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8666.htm - em 28 de outubro de 2007. 
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antecipagao do pagamento, com relagao ao cronograma 

financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de 

fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo; 

d) para restabelecer a relagao que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuigao da administragao para a justa remuneragao da 

obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengao 

do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na 

hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previstveis 

porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou 

impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso 

de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, 

configurando area economica extraordinaria e 

extracontratual. (Redagao dada pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 1° 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, 

ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou 

de equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) 

para os seus acrescimos. 

§ 2° Nenhum acrescimo ou supressao podera 

exceder os limites estabelecidos no paragrafo anterior, 

salvo: (Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Redagao anterior 

§ 2° Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os 

limites estabelecidos no paragrafo anterior. 

I - (VETADO) (Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

II - as supressoes resultantes de acordo celebrado 

entre os contratantes. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 3° Se no contrato nao houverem sido contemplados 

pregos unitarios para obras ou servigos, esses serao 

fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os 

limites estabelecidos no § 1° deste artigo. 

§ 4° No caso de supressao de obras, bens ou 

servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela 

Administragao pelos custos de aquisigao regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 

indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes 

da supressao, desde que regularmente comprovados. 

§ 5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, 

alterados ou extintos, bem como a superveniencia de 

disposigoes legais, quando ocorridas apos a data da 

apresentagao da proposta, de comprovada repercussao 

nos pregos contratados, implicarao a revisao destes para 

mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6° Em havendo alteragao unilateral do contrato que 

aumente os encargos do contratado, a Administragao 

devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio 



economico-financeiro inicial. 

§ 7° (VETADO) 

§ 8° A variagao do valor contratual para fazer face ao 

reajuste de pregos previsto no proprio contrato, as 

atualizagoes, compensacoes ou penalizagoes financeiras 

decorrentes das condigoes de pagamento nele previstas, 

bem como o empenho de dotagoes orgamentarias 

suplementares ate o limite do seu valor corrigido, nao 

caracterizam alteragao do mesmo, podendo ser registrados 

por simples apostila, dispensando a celebragao de 

aditamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.5 Elaboragao da Planilha de Medigao 

A elaboragao das planilhas de medigao, ou seja, do pagamento das quantidades 

executadas em uma obra sao feitas por meio de um modelo exclusivo da COENGE. 

O formato pode englobar varias medigoes, quantidades contratadas e executadas e 

o saldo contratual. A insergao das quantidades e feita a partir da realizagao das 

medigoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in loco" dos servigos executados. Finalizando os servigos, emiti-se a 

medigao final. Posteriormente, a empresa recebe o Atestado de Capacidade 

Tecnica. Todas as medigoes elaboradas sao postas a consideragao do Coordenador 

da COENGE, e apenas com a sua autorizagao, a planilha e enviada a Presidencia 

Gestora para providencias cabiveis. 

2.5.6 Relatorios de Vistoria 

Este documento serve para registrar os problemas encontrados nos predios ao 

serem visitados a partir das solicitagoes feitas por partes das propriedades do 

TJ/PB. Os registros digitals sao comuns neste documento, uma vez que auxiliam na 

descrigao dos defeitos. Em seguida, o Relatorio e posto a consideragao do 

Coordenador de Engenharia, e com sua autorizagao, o processo administrativo e 

arquivado ou encaminhado para iniciar o orgamento. 

2.5.7 Relatorio Final de Orgamento 

Ao termino de um orgamento, geralmente os que englobam mais de um predio, e 

feito este documento para informar separadamente o valor de cada edificagao. Nao 

e obrigatorio. 

2.5.8 Ordem de Execugao de Servigo e Ordem Complementar de Servigos 
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Sao documentos que autorizam o contratado a iniciar a obra. No caso da Ordem 

Complementar, e devido as alteragoes feitas no contrato inicial, decorrente de 

aditivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.9 Ordem de paralisagao e reinicio de servigos 

Estes documentos permitem que o decurso da obra seja interrompido e reiniciado 

mediante o acordo firmado entre o contratante e o contratado, de forma a nao 

prejudicar a execugao dos servigos decorrente de recessos e casos especiais. 

2.5.10 Especificagoes Tecnicas 

A COENGE possui um modelo de caderno de especificagoes tecnicas editado pelo 

seu quadro de funcionarios. Este documento e alterado com base no projeto orgado, 

sendo anexado ao processo administrativo, juntamente com o orgamento finalizado, 

para serem analisados pela Presidencia Gestora. As especificagoes arquitetonicas 

nem sempre estao prontas ao serem entregues os projetos ao setor de engenharia, 

o que prejudica a formagao da planilha orgamentaria, mas para que os servigos 

sejam adiantados, e por ordem administrativa, procede-se assim. 

2.6 AS COMPOSigOES UTILIZADAS NA COENGE 

As composigoes utilizadas no orgamento da COENGE compreendem o SINCO -

Sistema de composigoes e as existenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software VOLARE. A seguir, apreciagao 

dos sistemas mencionados. 

2.6.1 SINCO - Sistema Integrado de Construgao e Controle de Obras 

0 SINCO e um sistema desenvolvido pela GEMOG - Gerencia Executiva de 

modernizagao da Gestao do Governo do Estado da Paraiba. Por meio eletronico 

(internet) e possivel utiliza-lo por ser uma ferramenta simples, bastando apenas 

digitar o servigo desejado na barra de identificagao, a composigao automaticamente 

e apresentada no portal do sistema. As composigoes sao salvas nos computadores 

da COENGE, e assim utilizadas na formagao das planilhas orgamentarias atraves do 

Excel. 0 SINCO autoriza ainda a visualizagao dos insumos utilizados. Este sistema 

permite a estruturagao de orgamentos no seu banco de dados, a partir da 

identificagao do usuario por meio de senha eletronica, recurso nao utilizado pela 
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COENGE. A seguir sera apresenta algumas ilustracoes da pagina eletronica 

referente a este Sistema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio, diversos pontos importantes foram observados, dos quais 

alguns merecem destaque. Notou-se a grande importancia do mestre-de-obras para 

a execugao da obra, pois este profissional gerencia questoes simples, de cunho 

pratico, que nao exigem a presenga do engenheiro. 

Foi possivel observar que nos dias de concretagem das lajes e vigas, seria 

mais interessante comegar este servigo pela manna, evitando desta forma o uso de 

juntas de concretagem. 

As verificagoes da resistencia do concreto realizadas por empresa contratada 

para este fim indicaram resultados satisfatorios, nao necessitando outro tipo de 

controle tecnologico e permitindo a continuidade da obra. 

Verificou-se a falta de conscientizagao por parte dos operarios da 

necessidade do uso dos equipamentos de seguranga individua (EPI. Podendo-se 

deste modo, afirmar que a promogao de campanhas de conscientizagao atraves de 

cursos, palestras e mini-reunioes, mostrando da importancia da seguranga no 

trabalho e uma necessidade para se evitar possiveis acidentes que venha sacrificar 

a saude dos operarios. 
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