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T 

1 INTRODUCAO 

Este relatorio tem por objetivo descrever as atividades observadas durante o estagio 

curricular, como cumprimento do requisite para o titulo de Graduacao em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, realizado no periodo de 8 de agosto a 21 

de outubro de 2011, na empresa JAR Construcoes Ltda. 

A construcao civil e urn importante setor do pais, tanto do ponto de vista economico 

quanto social. De acordo com Souza et al. (2010), o setor de habitacao tem sido urn 

importante mercado de atuacao para projetos de edificios ou casas. 

Devido aos diversos tipos de obras em construcao no Brasil, o engenheiro hoje precisa 

ter conhecimentos tecnicos, teoricos, empiricos e/ou praticos, alem de ter o poder de lideranca 

e saber trabalhar em equipe, de forma multidisciplinar para obter exito em trabalho, tendo 

resultados satisfatorios. 

O estagio supervisionado e urn parametro importante a vida academica e profissional 

do estudante, pois, atraves do trabalho pratico e estimulo do raciocinio logico, adquire 

experiencia profissional, o que deixara mais preparado ao mercado de trabalho, onde ira atuar 

futuramente. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Consiste em descrever as diversas atividades desenvolvidas durante o estagio no 

Infinit Club Residence em Campina Grande - PB. 

1.1.2 Objetivo Especifico 

• Acompanhamento das escavacoes das fundacoes; 

• Acompanhamento da locacao das fundacoes; 

• Acompanhamento da execucao das fundacoes diretas; 

• Acompanhar o sistema de qualidade da obra; 

• Conferir plantas ou desenhos de projeto, outros. 

Relat6rio de Estagio - Jose" Manoel Rosa Junior 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Construcao civil e o termo que engloba a confeccao de obras como casas, edificios, 

pontes, barragens,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fu n d a 9 6 e s  de maquinas, estradas e aeroportos, onde participam arquitetos e 

engenheiros civis em c o l a b o r a 9 a o  com tecnicos de outras disciplinas, (GOLDMAN, 1986). 

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

• Obras de construcao civil: Que engloba basicamente as e d i f i c a 9 d e s  de moradia, 

comerciais e de s e r v i 9 o s  publicos; 

• Obras de construcao pesada: Que engloba as obras de c o n s tr u 9 a o  de portos, pontes, 

aeroportos, estradas, hidroeletricas, tuneis, etc. Enfim, obras que em geral so sao 

contratadas por empresas e orgaos publicos. 

2.1 O CONTEXTO GERAL DA CONSTRUCAO CIVIL 

Ao longo do estudo da Co n s t r u 9 a o  Civil, observa-se a constante t r a n s fo r m a 9 a o  do 

setor e a s e m e l h a n 9 a de caracteristicas, independentes da regiao ou pais, onde ela e exercida. 

A necessidade de se adaptar as diversas c o n d i 9 o e s  de cada regiao (tipo de terreno, material 

disponivel, arquitetura, tecnicas construtivas, mao-de-obra, custo de p r o d u 9 a o , demandas 

sociais, l e g i s l a 9 a o  etc.), ao contrario do que poderia sugerir, parece contribuir para essa 

semelhanga. Trata-se, portanto, de urn setor que apresenta como t r a 9 0 s marcantes uma forte 

flexiblidade tecnologica e organizacional e uma grande importancia social e economica 

(TOMASI, 1999). 

Nao obstante os t r a 9 0 s , por si so interessantes, a c o n s tr u 9 a o  civil foi durante muito 

tempo pouco atrativo para os estudiosos do mundo do trabalho. De fato, por maior interesse 

que pudessem ter pela Co n s t r u 9 a o , eles nao poderiam fazer grande coisa pelo setor, se por ele 

nao fossem reconhecidos. Na verdade, a Co n s t r u 9 a o  sempre se mostrou urn setor muito 

fechado, muito autosuficiente. Empresarios, engenheiros e operarios tem sido, durante muito 

tempo, vitimas da concretude e do pragmatismo dos trabalhos dos canteiros de obras que, por 

vezes, contribuem para a c o n s t n i 9 a o  de seus comportamentos e mentalidades (TOMASI, 

1999). 

Predomina, todavia, a c r e n 9 a , segundo a qual a ausencia de interesse se deu porque, 

nao obstante a sua flexibilidade, a Co n s t r u 9 a o  parecia apresentar dificuldades para incorporar 

i n o v a 9 o e s  tecnologicas e organizacionais. As i n o v a 9 o e s  dos ultimos 150 anos e, sobretudo, 

Relat6rio de Estagio - Jos6 Manoel Rosa Junior 



2 Fundamentacao Te6rica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

das ultimas decadas, tem produzido, de maneira continua e acelerada, profundas 

transforma^oes no mundo do trabalho (TOMASI, 1999). 

A aparente "dificuldade" para incorporar aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i n o v a 9 6 e s acabou projetando uma imagem 

negativa da Co n s t r u 9 a o  Civil. Muitos foram os autores que a identificaram como atrasada. 

Evidentemente atrasada em r e la 9 a o  aos demais setores produtivos, entre os quais a industria 

automobilistica que se tem mostrado como a mais importante referenda (TOMASI, 1999). 

E interessante notar que as a te n 9 o e s se voltam para o setor quando, justamente, o 

mundo do trabalho aponta para o esgotamento dos modelos tradicionais de gestao do trabalho 

e da mao-de-obra, e uma gestao mais flexivel aparece aos olhos de empresarios e de alguns 

estudiosos, como uma alternativa interessante para fazer face aos desafios colocados pela 

g l o b a l i z a 9 a o  da economia (TOMASI, 1999). 

2.2 TRABALHOS PRELIMINARES 

Quanto a e x e c u 9 a o  dos s e r v i 9 o s  construtivos segundo LOPEZ (2003), pode-se separar 

a obra em tres etapas, trabalhos preliminares, e x e c u 9 a o  e acabamento. Nestas fases da 

c o n s tr u 9 a o  cada uma tem suas caracteristicas e seus trabalhos bem definidos, porem, na obra 

estas etapas podem ser feitas em sequencia ou, com e x c e 9 a o  dos trabalhos preliminares, 

podem ser feitas em conjunto. 

2.1.1 Limpeza 

Limpeza do terreno, de acordo com BORGES (1979), se resume no capeamento para 

livra-lo da ve ge ta 9 a o . O Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local 

adequado. 

2.1.2 Terraplanagem 

No que diz respeito aos s e r v i 9 o s de e d i f i c a 9 o e s , as terraplanagens apresentam-se em 

dois aspectos: a terraplanagem e o desaterro. 

Terraplanagens para r e g u l a r i z a 9 a o  e para alicerces. Se o terreno oferecer 

irregularidades de nivel sera indispensavel regulariza-lo antes da l o c a 9 a o  da obra. Se estiver 

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

Relat6rio de Estagio - Jos6 Manoel Rosa Junior 



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

pavimento terceo do nivel da rua (SHIMIZU, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Locacao da Obra 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l o c a 9 a o  tem como parametro o projeto de l o c a l i z a 9 a o  ou de i m p la n ta 9 a o  da obra. 

No projeto de i m p l a n t a 9 a o , o projeto sempre esta referenciado a partir de urn ponto conhecido 

e previamente definido. A partir deste ponto, passa-se a posicionar (locar) no solo a p ro je 9 a o  

do projeto. E comum ter-se como referenda os seguintes pontos: 

• O alinhamento da rua; 

• Um poste no alinhamento do passeio; 

• Um ponto deixado pelo topografo quando da r e a l i z a 9 a o  do controle do movimento de 

terra; 

• Uma lateral do terreno. 

Nas c o n s t r u 9 6 e s executadas nas cidades, sao especificados afastamentos frontais e 

laterals pelas secretarias municipais de obras, cabendo ao engenheiro marcar no solo os 

demais elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infringir as pre-d e te rm in a 9 5 e s . 

Nas c o n s t r u 9 6 e s  rurais, cabe fixar a p o s i 9 a o  da e d i f i c a 9 a o  de acordo com o piano geral 

da obra. Aqui tambem ha a necessidade de ser estabelecido um alinhamento basico, que 

podera ser a frente de um deles, no caso de serem compostos por mais de uma e d i f i c a 9 a o . 

Neste caso, deve-se demarcar tambem o eixo de todas as e d i f i c a 9 o e s , o que permitira obter 

exatidao no alinhamento dos demais edificios componentes do conjunto. 

2.3 EXECUQAO 

Esta etapa relaciona-se ao trabalho propriamente dito, englobando desde as e s c a v a 9 o e s  

das fu n d a 9 o e s  ate a alvenaria. 

23.1 Funda96es 

A fu n d a 9 a o  e um termo utilizado na engenharia para designar as estruturas 

responsaveis por transmitir as s o l i c i t a 9 6 e s  das c o n s t r u 9 o e s  ao solo. Existem diversos tipos de 
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furidacSo e sao projetadas levando em consideracao a carga que recebem e o tipo de solo onde 

vao ser construidas (AZEREDO, 1987). 

O mesmo autor supracitado afirma que tecnicamente, as fundacoes rasas sao aquelas 

em que a profundidade de escavacao e inferior a 3 metros, sendo mais empregadas em casos 

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

de funda9ao dentre as fundafdes rasas. Constitui-se de uma viga, que pode ser de alvenaria, 

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

vala. Outro tipo de fundaQao rasa e a sapata, que pode ser do tipo isolado, associado ou 

alavancado. 

As fundacoes profundas sao mais utilizadas em casos de edificios altos em que os 

esfor9os do vento se tornam consideraveis, e/ou nos casos em que o solo so atinge a 

resistencia desejada em grandes profundidades. Os tipos mais comuns de funda9ao profunda 

sao as estacas escavadas e as estacas cravadas. As estacas cravadas, conforme o material de 

que sao constituidas, podem ser: de madeira, metalicas, concreto armado ou pre-moldados. 

(AZEREDO, 1987). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23.2 Infraestrutura 

A infraestrutura compreende as funda95es da obra, que pode ser: fundacao direta 

(sapatas, radier e blocos) ou fundacoes profundas (estacas, tubuloes e caixoes). 

Alicerces que podem ser de alvenaria ou de pedra argamassada, as cintas de amarracao 

e os tocos de pilares. 

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

amarra9ao e vai ate a funda9ao. 

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

recalques no solo provoquem rachaduras na alvenaria. 

A alvenaria de pedra argamassada ou de tijolos de 1 e 1 54 vez funcionam de modo a 

transmitirem oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e s fo r 9 0 s de forma distribuida para o terreno, evitar a l i g a 9 a o  direta do solo 

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

233 Superestrutura 

Superestrutura compreende os elementos responsaveis pela sustentacao da edifica92o 

tais como os pilares, vigas e lajes. Devem ser projetadas de tal maneira que garanta a 

Relat6rio de Estagio - Jos6 Manoel Rosa Junior 
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estabilidade, conforto e seguranca. As pe?as estruturais podem ser fabricadas in loco ou pre-

fabricadas para uma posterior aplicacao no local. 

Viga: E um elemento estrutural das edificacdes. A viga e geralmente usada no sistema 

laje-viga-pilar para transferir oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e s fo r 9 0 s  verticals recebidos da laje para o pilar ou para 

transmitir uma carga concentrada, caso sirva de apoio a um pilar. As mesmas estao 

distribuidas ao redor de toda a estrutura, sendo responsavel por dar s u s te n ta 9 a o  e estabilidade 

a estrutura (LEGGERINI, 2010). 

Pilar: E um elemento estrutural vertical usado normalmente para receber os esforcos 

verticals de uma e d i f i c a 9 a o  e transferi-los para outros elementos, como as fundacoes e 

costumam estarem associados ao sistema laje-viga-pilar. (LEGGERINI, 2010). 

Lajes: sao elementos estruturais que tem a funcao basica de receber as cargas de 

u t i l i z a 9 a o  das e d i f i c a 9 o e s , aplicadas nos pisos, e transmiti-las as vigas.(ARAUJO, 2003)f 

Os materials mais empregados na c o n fe c 9 a o  de p e 9 a s  estruturais sao: concrefe1-^ 

armado, madeira e a 9 0 . 

2.3.4 Alvenaria 

Alvenaria e a c o n s tr u 9 a o  de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas entre si 

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

armado) e pedras (LEGGERINI, 2010). 

Fala-se alvenaria insossa a c o n s tr u 9 a o  com pedras justapostas sem argamassa, e 

alvenaria gorda a alvenaria cuja argamassa e feita com abundancia da cal, em c o n tr a p o s i 9 a o  a 

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

A alvenaria pode servir tanto como ve da9 2 lo  como estrutura de uma e d i f i c a 9 a o . Neste 

segundo caso, assume o nome de alvenaria estrutural. 

2.4 ACABAMENTO 

E a fase final da obra, referente ao assentamento do piso, esquadrias, rodapes, 

revestimentos ceramicos, pintura, etc. 

Relat6rio de Estagio - Jose" Manoel Rosa Junior 
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2.4.1 Pintura na Construcao Civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na construcao civil a pintura representa uma operacao de grande importancia, uma vez 

que as areas pintadas sao, normalmente, muito extensas, implicando num alto custo. Ha uma 

tendencia natural em considerar a pintura uma operacao de decoracao, porem, alem de decorar 

e proteger o substrato, a tinta pode oferecer melhorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h i g i e n i z a 9 a o  dos ambientes, servindo 

tambem para sinalizar, identificar, isolar termicamente, controlar luminosidade e podendo 

ainda ter suas cores utilizadas para influir psicologicamente sobre as pessoas. 

A primeira vista, uma parede interna ou uma fachada bem acabada aparenta formar a 

base ideal para receber uma pintura, entretanto, a pintura sobre superficies de reboco ou de 

concreto nao e assim tao simples como parece, constituindo-se num problema onde os riscos e 

as dificuldades surgem em grande numero. Os materiais de construcao empregados na 

p r e p a r a 9 a o  e no acabamento das paredes sao quimicamente agressivos, podendo, 

consequentemente, atacar e destruir as tintas aplicadas sobre elas. 

Os materiais de alvenaria podem conter consideravel quantidade de agua, apresentar 

porosidade excessivaou irregularmente distribuida, bem como sais minerais ou cal 

incorretamente carbonatada, estando sujeitos a d e g r a d a 9 a o  progressiva que terminara por 

reduzir ou destruir a firmeza destas paredes, e com elas o sistema de pintura empregado. 

A alcalinidade das paredes pode provocar a saponificacao das tintas formando 

manchas, com posterior amolecimento ou descascamento do filme. 

P r e s e n 9 a de agua pode promover o aparecimento de bolhas e impedir a aderencia das 

peliculas, alem de favorecer a fo r m a 9 a o  de mofo. 

A porosidade irregular pode causar v a r i a 9 6 e s  no brilho, na cor ou prejudicar a 

aderencia da tinta. 

A p r e s e n 9 a de sais minerais pode causar a fo r m a 9 a o  de depositos cristalinos, 

descascamento, empolamento, etc. 

O resultado final de um sistema de pintura e o produto direto do adequado preparo da 

superficie: 

• A superficie devera estar firme, limpa, seca, isenta de poeira, gordura, sabao, mofo, 

etc.; ^ 

• ̂ bdas as partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas atraves de raspagem ou 

e s c a v a 9 a o  da superficie; 

• ^ n p e r f e i 9 6 e s  profundas das paredes devem ser corrigidas com massa acrilica em 

superficies externas ou internas ou com massa PVA em superficies internas; 
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• Sifanchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergentes; 

•Paredes mofadas devem ser raspadas e a seguir lavadas com uma solucao de agua e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , . 9. 
agua sanitaria (1:1) e a sejguir lavadas e enxaguadas com agua potavel; 

• No caso de re-pintura sobre superficies brilhantes, o brilho deve ser eliminado com 

uma lixa fina. 

2.4.2 Revestimento Ceramico 

O revestimento ceramico vem sendo usado desde a antiguidade para revestir pisos e 

paredes. Naquela epoca era utilizado apenas pela nobreza, que decorados preciosamente pelos 

artesoes ceramistas e tinham como destino as paredes dos grandes palacios e construcSes 

nobres (REBELO, 2010). 

A popularidade veio em meados do seculo XX, quando a produ9ao em larga escala 

tornou o revestimento ceramico acessivel a bolsos menos abastados. 

A ceramica pode ser feita em argila pura de massa vermelha, ou de uma mistura com 

cerca de nove minerais de tonalidade clara ou branca. No Brasil, a abundancia dessa materia 

prima, argila, estimulou o crescimento desse mercado recheado de opcoes, com caracteristicas 

especificas para se adaptar ou compor diferentes ambientes. 

Atualmente existe uma variedade de produtos ceramicos para atender aos mais 

variados tipos de ambientes como: areas comerciais ou industrials, residencias, fachadas e 

piscinas, mantendo as caracteristicas contemporaneas de durabilidade aliada a beleza estetica. 

A grande vantagem da utilizacao do revestimento ceramico reside principalmente nas 

seguintes caracteristicas: 

S durabilidade do material; 

S facilidade de limpeza; 

S higiene; 

S qualidade do acabamento final; 

S prote^ao dos elementos de vedacao; 

S isolamento termico e acustico; 

S estanqueidade a agua e aos gases; 

S seguran9a ao fogo; 

S aspecto estetico e visual agradavel. 

Relat6rio de Estagio - Jos6 Manoel Rosa Junior 



2 Fundamentacao Teorica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A qualidade e a durabilidade de uma superficie com revestimento ceramico esta 

fundamentada diretamente em conceitos relacionados aos seguintes aspectos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S planejamento e escolha correta do revestimento ceramico; 

S qualidade do material de assentamento; 

S qualidade da construcao e do assentamento e 

S manuten9ao. 

2.5 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

Planejamento e controle sao atividades essenciais em qualquer ramo de atividade 

industrial. No contexto da constru9ao civil, a execu9ao de qualquer empreendimento exige 

uma combina9ao de recursos (materiais, mao-de-obra, equipamentos e capital), os quais estao 

sujeitos a limites e resumes. A alocagao de recursos no devido tempo e o fornecimento de 

dados e fatos para o controle somente sao possiveis atraves de um eflciente sistema de 

planejamento e programa9ao. 

O controle, atraves do acompanhamento e da avalia9ao, e a fun9ao que vai balizar a 

a9ao gerencial. Controlar e identificar e quantificar os desvios relativos as previsoes originais 

e adotar a9<5es corretivas para se obter os resultados desejados.O controle gerencial nada mais 

e que a compara9ao sistematica entre o previsto e o realizado, tendo como objetivo fornecer 

subsidios para as analises flsicas, economicas e financeiras e estabelecer os criterios logicos 

para a tomada de decisoes. 

De acordo com os pesquisadores ALBERTON E ENSSLIN (1994), existem varias 

tecnicas que ajudam o planejamento e controle de obras, como diagrama de barras, 

cronograma de Gantt, redes PERT/CPM, etc., os quais possibilitam melhorias substanciais em 

termos de desempenho global. Sua utiliza9ao e necessaria para evitar o incoveniente da 

tomada de decisao ao acaso. As escolhas de a9oes emergenciais sao motivadas por 

circunstancias proprias dos trabalhos e surgimento de problemas no dia-a-dia da obra, que 

poderiam ser previstos e assim, eliminados. 

O processo de planejamento e controle nao deve ser confundido com a aplica9ao de 

tecnicas de planejamento, pois tem um ambito muito mais amplo, muito mais organizacional 

do que tecnico, envolvendo diversas etapas: coleta de dados, gera9ao de piano (no qual sao 

aplicadas as tecnicas), controle, avalia9ao e replanejamento. 

Dentre as varias inova9oes que vem sendo adotadas, pelas empresas de constru9ao, 

na area de planejamento e controle, destacam-se (SCARDOELLI, 1994): 

Relatorio de Estagio - Jos6 Manoel Rosa Junior 



2 Fundamentacao Teorica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. informatizacao do planejamento; 

2. exposicao de pianos de obras simplificados no proprio canteiro, de forma a engajar 

a mao-de-obra mais intensamente no alcance das metas; 

3. coleta sistematica de dados para o controle. 

2.6 A ESPECIFICIDADE DA CONSTRUCAO CIVIL 

A especificidade da Construcao constroi-se a partir da existencia de inumeras e 

diferenciadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o n d i 9 6 e s  (sociais, economicas, culturais, tecnicas, esteticas etc.) a que ela esta 

sujeita, o que a define como um setor possuidor de um modo todo proprio de ser e de fazer. 

Muito embora cada setor produtivo possua sua especificidade, no caso da Construcao 

Civil, a exemplo do que ocorre com a heterogeneidade, ela se apresenta como uma 

caracteristica importante do setor. 

Isto significa dizer que os estudos desenvolvidos na Co n s t r u 9 a o  sobre o processo de 

trabalho, a organizacao, a gestao, a produtividade, as c o n d i 9 o e s  de trabalho, a identidade 

operaria, as fu n 9 6 e s , a fo r m a 9 a o , a q u a l i f i c a 9 a o  etc., e, claro, os estudos arquitetonicos, e os 

demais projetos ou calculos sao obrigados a levar em conta a especificidade do setor. A 

possibilidade de u t i l i z a 9 a o  de diferentes modos de o r g a n i z a 9 a o  do trabalho, a diversidade de 

tecnicas empregadas e as proprias condicoes de c o n s t n i 9 a o  e de trabalho dao, se nos a 

compararmos ao resto da industria, um carater especifico a Co n s t r u 9 a o  Civil (MATEO 

ALALUF, 1986). 
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3 MATERIAIS E METODOS 

Para a realizacao do trabalho fo£ feitcj varias pesquisa: com os temas que foram 

executados na obra; 

No estagio realizado foram desenvolvidas varias atividades dentre elas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 

• Acompanhamento das escavacoes das fundacoes; 

• Acompanhamento da locacao das fundacoes; 

• Acompanhamento da execucao das fundacoes diretas; 

• ^companhar o sistema de qualidade da obra; 

^Jonferir plantas ou desenhos de projeto, ̂ outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
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4 RESULTADOS E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi realizado no canteiro de obras e em escritorio, fiscalizando e verificando 

possiveis erros em projetos, alem do acompanhamento a constnwjao do Infinit Club 

Residence. 

4.1 TERRAPLANAGEM 

Inicialmente, quando da chegada do estagiario a obra, esta ainda se encontrava na sua 

fase de movimento de terra (escavacoes e bota-fora de material).Etapas demoradas devido; a 

escavacoes em rocha e interrupcoes ocasionadas pelo excesso de chuva. As maquinas 

utilizadas para essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s e r v i 9 0 s  foram: gaminhao basculante, escavadeira de esteirai A Figura 1 

estao expostas as fotos mostrando^ escavâ Ses da fu n d a 9 o e s  (a), e (b) p a r a l i s a 9 a o  das 

e s c a v a 9 o e s  devido as chuvas. 

Nas Figura 2 e 3 estao expostas as fotos com r e a l i z a 9 a o  de e s c a v a 9 6 e s  em rocha (a) e (b), e o 

transporte de material (bota-fora) (a) e (b). 

Figura 1. Fotos mostrando e s c a v a 9 o e s  das fu n d a 9 6 e s  (a) e p a r a l i s a 9 a o  das e s c a v a 9 6 e s  devido 

as chuvas (b). V 
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4.2 FUNDACOES 

4.2.1 Fundacao direta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . 

• Sapata em isolada: J&sas sapatas foram executadas para sustentar toda a estrutura, 

sendo feita in loco! Apos as escavacoes, foj realizado: a locacao das sapatas no 

terreno; execucao da camada de regularizacao em concreto magro de 

aproximadamente 10 cm; execucao das formas; colocacao das armaduras; colocacao 

das armaduras de espera dos pilares e posterior concretagem (concreto usinado da 

supermix). Toda a concretagem das sapatas foi realizada com o vibrador com objetivo 

de deixar o material mais compactado e por consequencia aumentar sua resistencia. 

Na Figura 4 estao expostas as fotos demonstrando a sapata isolada (a) e (b). Na Figura 

5 est̂  expostaas fotos mostrando sapata isolada com ferragem de espera do pilar (a) e 

concretagem (b). E na Figura 6 apresenta-se as fotos mostrando as sapatas concretadas 

(a) e (b). 
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Figura 6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fotos mostrando sapatas concretadas (a) e (b) 

• Sapata corrida: A execucao da sapata corrida foi utilizada para sustentacao dos 

pilares da caixa de elevador (pilares de contraventamento).Na Figura 7 estao exposta/ 

as fotos mostrando a colocacao da armadura de espera do pilar de contravetamento 

sobre sapata corrida (a) e a concretagem da sapata corrida (b). Na Figura 8 a foto 

mostrando a execucao da forma do toco de pilar (a). 
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Figura 7. Fotos mostrando a coloca9ao da armadura de espera do pilar de 

contravetamento (a) e concretagem da sapata corrida (b). 
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5 CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio permitiu aprimorar os conhecimentos teoricos, assim como verificar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d i fe r e n 9 a s  entre a teoria e a pratica. O fato mais marcante dessas d i fe r e n 9 a s , encontra-se em 

verificar que na pratica os resultados sao bem menos previsiveis, pois sempre ocorrem 

imprevistos, como: equipamentos que quebram, runcionarios que faltam ou materiais que sao 

entregues atrasados. Alem dos dias de chuva que compromete a e x e c u 9 a o  e pode atrasar o 

cronograma da obra. 

Foi possivel observar diversas tecnicas de c o n s t n i 9 a o , acompanhar a c o n c e p 9 a o  de 

alguns projetos e a e x e c u 9 a o  dos mesmos, bem como adquirir experiencia na s o lu 9 a o  de 

problemas corriqueiros em obras. 

No decorrer das e x e c u 9 o e s  verifiquei alguns erros, cometidos pelos operarios, tais 

como: ma v i b r a 9 a o  do concreto, ocasionada pela retirada do aparelho vibrado de maneira 

rapida e desligado de dentro da massa do concreto, o que pode acarretar vazios na massa de 

concreto, diminuindo a resistencia do mesmo; a nao molhagem das formas das fu n d a 9 6 e s , ate 

total s a tu ra 9 a o , o que pode ocasionar perda de agua do concreto, pelas minusculas fissuras 

existentes nas formas, as quais poderiam ter sido eliminadas pelo inchamento da madeira 

quando saturada; o l a n 9 a m e n to  do concreto nas formas de alturas nao muito proximas a sua 

d i s p o s i 9 a o  final, o que poderia ocasionar a d e s a g r e g a 9 a o  do concreto. Ao obseiWesses erros 

pude orientar os operarios, na melhor forma de e x e c u 9 a o , com o intuito de obter uma obra 

dentro dos padroes de s e g u r a n 9 a e qualidade. 

E valido salientar, que todas as minhas sugestoes no processo de e x e c u 9 a o  foram antes 

comunicadas e analisadas pelo engenheiro responsavel pela obra. 

Um ponto de grande relevancia na obra foi a escolha do tipo de c o n te n 9 a o , que poderia 

ser construida nos fundos do terreno da e d i f i c a 9 a o , onde o fator limitante era a 

indisponibilidade de e s p a 9 0 , o que eliminava a possibilidade de c o n s tr u 9 a o  de um muro de 

gravidade ou muro de flexao. Para r e s o lu 9 a o  desse problema sugeri a c o n s tr u 9 a o  de um muro 

com contraforte, visto que, os dois primeiros pavimentos da e d i f i c a 9 a o  sao destinados a 

garagem, podendo assim ser aproveitado o e s p a 9 0  ent̂ e os contrafortes. ^ 
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