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1.0 I n t r o d u g a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Apresentagao 

O presente relatorio visa atender a uma exigencia da componente 

curricular Estagio Supervisionado relatando as atividades desenvolvidas no 

estagio realizado pelo aluno Edgar Rodrigues Romao Filho, matriculada no 

curso de graduacao em Engenharia Civil da UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE - Campus I, sob matrfcula de numero 20621305. 

O estagio foi realizado na construcao de um condomlnio vertical da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FCA EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIO LTDA, no periodo de 22 de Novembro 

de 2010 a 30 de Junho do ano de 2011, compreendendo uma carga horaria de 

vinte horas semanais, totalizando 420 horas. 

1.2. Objetivo 

O principal objetivo deste estagio supervisionado foi aperfeigoar os 

conhecimentos teoricos adquiridos pelo aluno Edgar Rodrigues Romao Filho 

em sala de aula no decorrer do curso de graduacao, proporcionando o contato 

direto com sua futura atividade profissional e vivenciando na pratica tais 

conhecimentos e o relacionamento do Engenheiro Civil com os demais 

funcionarios colaboradores para o bom funcionamento de uma obra de 

engenharia. 

2 . 0 . C a r a c t e r i z a g a o d o E s t a g i o 

2.1 O Condominio Vertical 
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O condomfnio residencial situa-se na rua Francisco Jose da Motta, 500 -

Catole na cidade de Campina Grande - Paraiba. O edificio tera duas opgoes 

de plantas: 

• Apartamento Tipo I - Sala em L, dois quartos sendo uma suite, 

um banheiro social, cozinha, area de servico e uma vaga de 

garagem totalizando uma area util 72,50 m 2 . 

• Apartamento Tipo II - Sala em L, tres quartos sendo uma suite, 

um banheiro social, cozinha, area de servigo e duas vagas de 

garagem totalizando uma area util 80,70 m 2 . 

O Condomlnio com 4 torres, com 10 pavimentos 3 torres e uma com 7 

pavimento sendo 4 apartamentos por andar totalizando 154 apartamentos e 

uma area de cerca de 3548 m 2 . O condomlnio ainda contara com dois 

elevadores cada torre e uma extensa area de laser que compreende Home 

cinema, playground, Academia. 

2.2 Atividades Desenvolvidas 

O gerenciamento desta obra envolve os trabalhos do engenheiro de 

execugao, um mestre de obras e um estagiario de graduagao em engenharia 

civil e a quantidade de encarregados variavam dependendo dos servigos que 

estavam sendo executados. Tendo todo esse pessoal o dever de gerenciar e 

administrar da melhor maneira possivel a obra e os demais funcionarios, como 

pedreiros, ferreiros, carpinteiros, e os serventes, para que a obra ande de 

acordo com seu cronograma e os servigos sejam executados da forma correta. 

As atividades desenvolvidas compreendiam basicamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Verificacao das plantas e projetos; 

• Acompanhamento da fundacao; 

• Concretagem de lajes e vigas; 

• Acompanhamento da superestrutura; 

• Acompanhamento do fechamento em alvenaria; 

• Levantamento de materias do processo construtivo; 

• Acompanhamento da locacao de elementos estruturais; 

• Acompanhamento da execucao da caixa d'agua elevada; 

• Acompanhamento da casa de elevador; 

Os projetos arquitetonicos e estruturais foram analisados pelo estagiario, 

para um melhor acompanhamento destas atividades descritas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0 A O b r a 

A concepcao de um edificio envolve diversas atividades preliminares que 

sao de primordial importancia para todo o andamento da obra. Essas 

atividades quando realizadas corretamente e unindo-se a um estudo preliminar 

que focaliza os aspectos sociais, tecnicos e economicos unem-se e tern como 

resultado uma obra segura, sadia e com todos os envolvidos, desde operarios 

aos futuros moradores, com total satisfagao. 

3.1 Etapas da Obra 

£ importante lembrar que cada uma das etapas podem ser executadas 

simultaneamente. Por exemplo: antes de concluir toda a estrutura, as obras de 

alvenaria ja sao iniciadas. Por esse motivo, a soma do percentual de tempo das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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etapas ultrapassa 100%, e esse percentual serve apenas para estimar o tempo 

gasto em cada uma delas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Legalizagao do local: Antes do inlcio e desenvolvimento da obra e 

necessario que toda area esteja completamente legalizada obedecendo 

todas as limitagoes da prefeitura da regiao evitando-se problemas com 

fiscalizacao e multas indesejaveis. 

• Canteiro de Obras: A organizacao do canteiro de obra e fundamental 

para evitar desperdfcios de tempo, perdas de materials e mesmo 

defeitos de execucao e falta de qualidade final dos servigos realizados. 

• Fundagao: Fundacao e parte da construcao que suporta todo o peso do 

predio (paredes, lajes, telhados, etc.) e o apoia numa parte solida do 

chao, geralmente formada por rochas. O tipo de fundagao e os materials 

utilizados nessa etapa sao determinados pelo projeto, com base nas 

caracterfsticas do terreno onde o predio sera construido. 

• Estrutura: £ o conjunto de elementos que formam o esqueleto de uma 

obra e sustentam paredes, telhados ou forros. A estrutura pode ser feita 

em concreto armado, ago ou alvenaria auto-portante. Nesse ultimo caso, 

utilizam-se blocos de concreto ou ceramico especifico para esse fim. 

• Alvenaria: Sao os elementos de vedagao vertical e de separagao de 

ambientes na edificagao - paredes externas e internas, geralmente 

construfdos em blocos ceramicos, blocos de concreto ou gesso 

acartonado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Instalagoes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sao tubulagoes, fios e equipamentos que formam o 

conjunto das instalagoes eletrica, hidraulica, de gas e especiais 

(elevadores, piscinas, saunas, etc.). 

• Acabamento: E o arremate final da estrutura e dos ambientes, feito com 

os diversos revestimentos de pisos, paredes e telhados. Nessa fase 

tambem e feita a colocacao de portas e janelas, loucas, metais, 

ferragens e vidros, alem da limpeza final da obra. 

3.2 Canteiro de Obra 

Uma caracteristica essencial de uma edificacao consiste em sua 

organizagao, para isso, o planejamento do canteiro de obras e uma etapa 

decisiva para se obter esse objetivo. 

A preparagao e organizagao do canteiro de obras alem de dar condicoes 

adequadas de trabalho visam uma melhor relagao entre o trabalhador e a 

empresa, mostrando que a mesma se preocupa com o bem estar do 

funcionario. 

O canteiro de obras e preparado de acordo com o tipo da edificacao, 

dependendo de varios fatores como espaco que a obra ocupa, tempo de 

duragao, quantidade de funcionarios, dentre outros, podendo ser realizado de 

uma so vez ou em etapas independentes, de acordo com o andamento da 

obra. 

Para assegurar a normalizagao na elaboragao de um canteiro de obras, 

foi criada a Norma Regulamentadora NR 18. Esta norma estabelece diretrizes 

de ordem administrativa, de planejamento e de organizagao, que objetivam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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implementacao de medidas de controle e sistemas preventives de seguranca 

nos processos, nas condicoes e no meio ambiente de trabalho na Industria da 

Construcao. Essa norma fornece ainda todos os detalhes relacionados com a 

obra e com os funcionarios envolvidos. 

Considerando que o terreno ja esteja com todas as operagoes de 

terraplanagens concluldas, no canteiro iremos considerar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Ligagoes de energia e agua; 

b) Distribuigao de materiais nao pereciveis; 

c) Construgoes 

c.1) armazem de materiais pereciveis, 

c.2) escritorio, 

c.3) alojamento e sanitarios; 

d) Circulagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Ligagoes de energia e agua 

Para o inicio e desenvolvimento das atividades de obra e necessario que 

o canteiro seja provido de instalagoes eletricas (de forga e luz). Sao muitos os 

equipamentos necessarios para o desenvolvimento das atividades de obra, 

como por exemplo, betoneiras, serras eletricas, guincho para funcionamento do 

elevador de obra, entre outros. 

Atualmente, a fonte de energia mais comum e mais viavel para o 

funcionamento da maioria desses equipamentos e a eletrica. Neste sentido, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 



faz-se necessario que ainda durante a etapa de planejamento do canteiro, seja 

identificada a potencia dos equipamentos que serao utilizados. 

A soma das potencias dos equipamentos utilizados no canteiro, aliada a 

um fator de demanda dos mesmos (uma vez que nem todos os equipamentos 

serao utilizados de uma unica vez), possibilita conhecer a potencia necessaria 

para a rede de energia a ser implantada. 

Com relagao a agua podemos dizer que, alem de ser necessaria para a 

higiene pessoal dos operarios, e a materia prima para alguns materiais como 

concretos e argamassas. Assim, e necessario que se tenha quantidade 

suficiente e que a mesma apresente qualidade compativel com as 

necessidades. Tanto para a higiene pessoal quanto para o uso no preparo dos 

materiais basicos no canteiro, recomenda-se uso de agua da rede publica, a 

qual apresenta qualidade garantida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Distribuicao de areas para materiais a granel nao pereciveis 

Considera-se materiais nao pereciveis as areias, as pedras britadas, os 

tijolos, as madeiras e os ferros, que sao materiais cujas propriedades nao 

exigem um cuidado muito especifico, lembrando apenas de char protecao 

contra as intemperies, evitando-se possiveis oxidacao e perda de materiais. 

Existem tambem outros tipos de materiais nao pereciveis que sao 

armazenados devido a seu elevado custo em relagao aos materiais citados 

anteriormente, como azulejos, conexoes e tubos de ferro galvanizado, 

conduite, etc. Porem a construcao de armazens para tais materiais e 

dispensada no inicio da obra, pois esses materiais serao apenas aplicados no 

final da edificacao podendo ser armazenados em pavimentos da propria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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edificacao. Um aspecto interessante no que se diz respeito aos materiais nao 

pereciveis, e que, apesar deles poderem ser armazenados por um periodo de 

tempo longo, sem sofrerem mudancas significativas em suas caracterfsticas, 

nao e interessante para obra que os armazenem em grandes quantidades, 

para que nao haja transtorno com a ocupacao de espaco. Para evitar tais 

transtornos e necessario que o engenheiro calcule a quantidade media de 

material que sera utilizada por um determinado periodo de tempo consideravel, 

evitando-se assim o acumulo desnecessario de materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura I e Figura 2 - Distribuigdes de materiais a granel nao pereciveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Construgoes 

czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1) Armazem de materiais perecfveis 

Considera-se materiais pereciveis, o cimento, e a cal, cujas 

caracteristicas fisicas e quimicas, em contato com as intemperies, modificam-

se substancialmente. Sabemos que o ferro de construcao tambem se modifica, 

oxidando-se (ferrugem), entretanto a oxidagao leva certo tempo, tempo esse 

que nao devera ocorrer, pois a aplicacao do ferro e relativamente rapida, 

enquanto que a do cimento e da cal e imediata. Um cuidado que se deve ter no 
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canteiro e a separacao do depbsito de cal e do cimento, pois a cal trabalha 

como retardador de pega do cimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Armazenamento de materiais n&o pereciveis. 

czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2) Escritorio 

As dimensoes para o almoxarifado e escritorio dependem do volume da 

obra. A sua funcao e significativa, possui uma mesa para leituras de plantas e 

arquivamento de notas fiscais, carOes de ponto e outros documentos usuais da 

obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Escritdrio 

c.3) Alojamento e sanitarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No nosso caso nao e necessario a construcao de um alojamento 

completo, mas sim de um local arejado onde os funcionarios possam fazer 

suas refeicoes e passar alguns momentos de descanso. O alojamento deve 

possuir algum local onde os utensilios pessoais dos funcionarios possam ser 

guardados, e tambem sanitarios providos de vaso e chuveiro, com uma 

distribuicao media de uma unidade para cada 15 operarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i-

j 

Figura 5 - Alojamento e sanildrios. 

d) Circulacao 

A circulacao no canteiro e funcao principalmente do tipo de 

desenvolvimento da obra, no nosso caso a obra se desenvolve verticalmente, 

exigindo o minimo de circulaceio pela prbpria caracteristica da obra. O canteiro 

de obras foi organizado corretamente, criando um ambiente limpo e 

organizado. Foi criado um escritorio, um alojamento para os funcionarios, um 

almoxarifado, banheiros, deposito de cimento separado dos outros ambientes, 

para evitar qualquer contato que pudesse prejudicar as propriedades do 

cimento. 



3.3 Execucao 

Finalmente, depois de todos estes fatores que proporcionarao condicoes 

para o desenvolvimento sadio de uma obra, passamos a sua execucao. 

Deve-se inicialmente analisar o projeto junto com o acompanhamento do 

engenheiro responsavel, e fazer o planejamento visando o melhor 

aproveitamento do tempo, do dinheiro e um melhor resultado final, cabe ao 

engenheiro verificar se esta tudo de acordo com as especificacoes. Deve-se 

tambem, selecionar o material a ser usado, e os profissionais devem ser 

capacitados para cada uma de suas funcoes. Uma obra organizada e limpa 

gera mais produtividade e qualidade. 

Um fator de suma importancia quando tratamos da execucao e o 

desperdicio, o que muitas vezes acontece e que o orcamento real supera o 

planejado inicialmente. Para evitar isso, as quantidades de materiais utilizados 

sao devidamente calculadas, por meio do projeto estrutural e do traco do 

concreto utilizado, levando em consideracao um desperdicio que pode ocorrer 

normalmente em uma obra. Como exemplo de se evitar desperdicios verificou-

se reaproveitamento de ferro e de madeira, bem como de massa, com alguns 

cuidados especiais para que a massa nao cafsse diretamente no chao com a 

utilizacao de madeirite ou uma folha de zinco, e uma bandeja usada para 

recolher, tudo isso para que o material fosse misturado novamente pelos 

serventes para uso posterior. 

3.4 Fundacao 

Fundacoes sao os elementos estruturais cuja fungao e transmitir as 

cargas da estrutura ao terreno onde ela se apoia (AZEVEDO, 1988). Assim as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fundacoes devem ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas 

pelos esforcos solicitantes. Alem disso, solo necessita de resistencia e rigidez 

apropriadas para nao sofrer ruptura e nao apresentar deformacoes exageradas 

ou diferenciais. 

Para se escolher a fundacao mais adequada, devem-se escolher os 

esforcos mais atuantes sobre a edificacao, as caracteristicas do solo e os 

elementos estruturais que formam as fundacoes. Assim analisam-se as 

possibilidades de utilizar os varios tipos de fundacoes, em ordem crescente de 

complexidade e custo (WOLLE, 1993). Fundacoes bem projetadas 

correspondem de 3% a 10% do custo total do edificio: porem se forem mal 

concebidas e mal projetadas podem atingir de 5 a 10 vezes o custo da 

fundacao mais apropriada para o caso. O custo da fundacao aumenta tambem 

em casos em que as caracteristicas de resistencia do solo sao incompativeis 

com os esforcos que serao a ele transmitidos, pois nestas situacoes, elementos 

de fundacoes mais complexos sao exigidos podendo-se ter, inclusive, a 

necessidade de troca de solo, com reaterro e compactacao. Tudo isso levando 

os custos, muitas vezes, nao previstos inicialmente. 

Movimento de terra 

Depositar os materiais de escavacao a uma distancia superior a metade 

da profundidade do corte. Os taludes instaveis com mais de 1,30m de 

profundidade devem ser estabilizados com escoramentos. Estudo da fundagao 

das edificacoes vizinhas e escoramentos dos taludes. Sinalizar os locais de 

trabalho com placas indicativas. Somente deve ser permitido o acesso a obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de terraplenagem de pessoas autorizadas. A pressao das construcoes vizinhas 

deve ser contida por meio de escoramento. 

Escolha do tipo de fundacao 

Com os resultados das sondagens, de grandeza e natureza das cargas 

estruturais e conhecendo as condigoes de estabilidade, fundagoes, etc... Das 

construgoes vizinhas, pode, o engenheiro, proceder a escolha do tipo de 

fundagao mais adequada, tecnica e economicamente. 

O estudo e conduzido inicialmente, pela verificagao da possibilidade do 

emprego de fundagoes diretas. 

Mesmo sendo viavel a adogao das fundagoes diretas e aconselhavel 

comparar o seu custo com o de uma fundagao indireta. 

E finalmente, vehficando a impossibilidade da execugao das fundagoes 

diretas, estuda-se o tipo de fundagao profunda mais adequada. 

Tipos de fundagoes 

Os principals tipos de fundagoes sao: 

a) Fundagoes diretas ou rasas; 

b) Fundagoes indiretas ou profundas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 - Sapata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fundagoes diretas: quando D fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA < B 

Fundacoes profundas: quando D f > B (sendo " B " a menor dimensao da sapata) 

Se a camada ideal situa-se a profundidade de 5,0 a 6,0m, pode-se fazer brocas. 

Em terrenos firmes a mais de 6,0m, devemos utilizar estacas ou tubuloes. 

Fundagoes Diretas 

Fundagoes diretas sao aquelas que transferem as cargas para as 

camadas de solo capazes de suporta-las (FABIANI, s.d.), sem deforma-se 

exageradamente. Esta transmissao e feita atraves da base do elemento 

estrutural, da fundagao considerando apenas o apoio da pega nas camadas do 

solo, sendo desprezada qualquer outra forma de transferencia das cargas 

(BRITO 1987). As fundagoes diretas podem ser divididas em rasas e 

profundas. 

A fundagao rasa se caracteriza quando a camada de suporte esta 

proxima a superficie do solo (profundidade ate 2,0m) (FABIANI. s.d.) ou 

quando a cota de apoio e inferior a largura do elemento da fundagao (BRITO, 

1987). Por outro lado a fundagao e considerada profunda se suas dimensoes 

ultrapassam todos os limites acima mencionados. 

Tipos de fundagao direta 

S Sapata isolada 

s Blocos de Fundagao 

/ Radier zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FundagOes Indiretas ou Profundas 

Fundagoes indiretas sao aquelas que transferem as cargas por efeito de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atrito lateral do elemento com o solo e por efeito de ponta (FABIANI, s.d.). 

As fundagoes indiretas sao sempre profundas em fungao da forma de 

transmissao de carga para o solo (atrito lateral) que exige grandes dimensoes 

dos elementos de fundagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Estacas 

s Moldadas "in-loco" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Estacas Franki 

S Estaca Strauss 

S Estaca escavada (c/lama bentonitica) 

S Estaca Apiloada 

s Estaca de Madeira 

S Estaca Metalica 

s Estaca de Concreto 

Figura 7 e Figura 8 - Disposicao e detalhamento dos pilares. 
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Figura 9 - Pilar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No caso do nosso residencial a fundacao foi rasa do tipo sapata. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Alvenaria 

Alvenaria e a construcao de estruturas e de paredes utilizando unidades 

unidas entre si por argamassa. Estas unidades podem ser blocos (de cerSmica, 

de vidro ou de betao) e pedras. 

A alvenaria e comumente usada em paredes de edificios, muros de 

arrimo e monumentos. Quando nao e dimensionada para resistir cargas 

verticals alem de seu peso proprio e denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alvenaria de vedagao. O 

subsistema vedagao vertical e responsavel pela protegSo do edificio de 

agentes indesejaveis (chuva, vento etc.) e tambem pela compartimentagao dos 

ambientes internos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A maioria das edificacoes executadas pelo processo construtivo 

convencional (estrutura reticulada de concreto armado moldada no local) utiliza 

para o fechamento dos vaos paredes de alvenaria. 

Os blocos mais comuns sao os ceramicos e os de betao. Os blocos 

ceramicos podem ser macigos (tambem conhecidos como tijolos) ou vazados. 

Os blocos de betao sao sempre vazados. No nosso caso, foi utilizado Tijolos 

ceramicos com oito furos de dimensao 20x17x9 cm. 

As paredes utilizadas como elemento de vedagao devem possuir 

caracteristicas tecnicas que sao: 

• Resistencia mecanica 

• Isolamento termico e acustico 

• Resistencia ao fogo 

• Estanqueidade 

• Durabilidade 

Alvenaria de tijolos ceramicos 

Caracteristicas essenciais aos tijolos: 

• Regularidade na forma e dimensoes; 

• Arestas vivas e cantos resistentes; 

• Resistencia suficiente para resistir esforgos de compressao; 

• Ausencia de fendas e cavidades; 

• Facilidade no corte; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Homogeneidade da massa e cor uniforme; 

• Pouca porosidade (baixa absorgao); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 10 e Figura II - Fechamenlo de alvenaria do poco do el evador e escada. 

Figura 12- Poco do elevador. 

Preparo da argamassa para assentamento de alvenaria de vedagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 



A argamassa de assentamento deve ser preparada com materiais 

selecionados, granulometria adequada e com um traco de acordo com o tipo 

de elemento de alvenaria adotado. 

Podem ser preparadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Manualmente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:7a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI* C :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z :,<- 0 OreiO f 

era camada d« 

oproximadomeMe 

2 Sobrr o onto 3" y e a flfe' 

colexjue o c i S formor umn 

e a col x f o r t r u l u r o 

o caso hcnooeneo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 13 - Preparo manual de argamassa.. 

4" F Q C O cm monte 

com um burneo 

no m e i o e o a -

c ione dojo.evi -

fondo o u * e s ' 

corro 

Com Betoneira 

I - ColoqutzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prtiMJr 

um pcuco da 

c'guo 

4 " Co/np l i t e o 

Figura 14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Preparo de argamassa com betoneira. 

A argamassa numa parede de alvenaria nao armada tern funcao de: 

unir solidamente os elementos de alvenaria 

distribuir uniformemente as cargas 

vedar as juntas impedindo a infiltracao de agua e a passagem 

de insetos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As argamassas devem ter boa trabalhabilidade. Dificil e aquilatar esta 

trabalhabilidade, pois sao fatores subjetivos que a definem. Ela pode ser mais 

ou menos trabalhavel, conforme o desejo de quern vai manusea-la. Podemos 

considerar que ela e trabalhavel quando distribui-se com facilidade ao ser 

assentada, nao "agarra" a colher do pedreiro; nao endurece rapidamente 

permanecendo plastica por tempo suficiente para os ajustes (nfvel e prumo) do 

elemento de alvenaria. 

Elevacao da alvenaria 

O servico de elevacao deve ser iniciado pelos cantos apos o 

assentamento da 1 a fiada, obedecendo o prumo de pedreiro para o 

alinhamento vertical e o escantilhao no sentido horizontal. Os cantos sao 

levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede sera erguida 

sem preocupacoes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre 

os dois cantos ja levantados, fiada por fiada. 

A alvenaria de vedagao - tanto interna como externamente em cada 

apartamento - sera atraves de tijolos de oito furos (20x19x9 cm) provindos da 

Ceramica Jardim, na cidade de Guarabira, no brejo paraibano. 

Estes sao assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco 

(1:2:8) em volume com juntas de 15 (quinze) mm. 

3.6 Concreto 

Quando se trata de materiais de construcao em uma obra, tem-se uma 

infinidade de tipos, mas por hora nos limitaremos a um estudo mais detalhado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do concreto, um dos principals componentes da obra, e dos elementos basicos 

que a compoe. 

Concreto e basicamente o resultado da mistura de cimento, agua, pedra 

e areia. O cimento ao ser hidratado pela agua forma uma pasta resistente e 

aderente aos fragmentos de agregados (pedra e areia), formando um bloco 

monolftico. 

A proporcao entre todos os materiais que fazem parte do concreto e 

tambem conhecida por dosagem ou traco, sendo que podemos obter concretos 

com caracteristicas especiais, ao acrescentarmos, a mistura, aditivos, isopor, 

pigmentos, fibras ou outros tipos de adicoes. Cada material a ser utilizado na 

dosagem deve ser analisado previamente em laboratorio (conforme normas da 

ABNT), a fim de verificar a qualidade e para se obter os dados necessarios a 

elaboracao do traco (massa especlfica, granulometria, etc.). Outro ponto de 

destaque no preparo do concreto e o cuidado que se deve ter com a qualidade 

e a quantidade da agua utilizada, pois ela e a responsavel por ativar a reacao 

quimica que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se sua 

quantidade for muito pequena, a reacao nao ocorrera por completo e se for 

superior a ideal, a resistencia diminuira em funcao dos poros que ocorrerao 

quando este excesso evaporar. 

A relagao entre o peso da agua e do cimento utilizados na dosagem, e 

chamada de fator agua/cimento (a/c). 

O concreto deve ter uma boa distribuicao granulometrica a fim de 

preencher todos os vazios, pois a porosidade por sua vez tern influencia na 

permeabilidade e na resistencia das estruturas de concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Toda execucao do concreto e realizada seguindo as normas, para 

garantir um concreto de boa qualidade e de resistencia adequada, uma vez que 

a resistencia do concreto e uma das principals variaveis no que diz respeito ao 

calculo de uma estrutura, juntamente com o projeto arquitetonico. 

A Resistencia Caracterlstica do Concreto a CompressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fck) e um dos 

dados utilizados no calculo estrutural. Sua unidade de medida e o MPa 

(Megapascal), sendo: 

Pascal: Pressao exercida por uma forca de 1 newton, 

uniformemente distribuida sobre uma superficie plana de 1 metro quadrado de 

area, perpendicular a direcao da forca. 

Atraves das massas especificas dos materiais obtemos a relacao entre a 

massa e o volume dos mesmos, assim as unidades de medida foram 

convertidas para unidades de volume que por sua vez, com o intuito de facilitar 

o trabalho dos operarios, foram transformadas em quantidades de latas de 18 

litros. 

O concreto esta sendo confeccionado in locu, preparado com o auxilio 

de betoneiras. No periodo de concretagem constatou-se que a baixa 

intensidade de chuva nao prejudicou a execucao, mas favoreceu de certa 

forma a cura do concreto. 

A razao para se ter decidido substituir o concreto usinado pelo betonado 

deveu-se aos problemas gerados devido aos horarios que tornavam-se 

incompativeis a medida que necessitava-se dar continuidade ao lancamento do 

concreto, quando muitas vezes a empresa nao agilizava as entregas deste 

insumo dentro do prazo otimo estabelecido para concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Executado com concreto armado, as cintas, lajes e pilares, tendo a 

resistencia caracteristica do concreto a compressao fck em 30 MPa. Observou-

se no laboratorio que todos os testes possibilitaram estimar uma resistencia 

acima da esperada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 16. Figura 17 e Figura 18 - Laje concretada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 C o n s i d e r a c o e s F i n a i s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Qualidade dos servigos oferecidos 

Seguranga do Trabalho - Programa de Condigoes e Meio Ambiente de 

Trabalho - PCMAT. 

O objetivo fundamental do PCMAT e a prevengao dos riscos e a 

informacao e treinamento dos operarios que ajudarao a reduzir a chance de 

acidentes, assim como diminuir as suas consequencias quando sao 

produzidos. Para tanto devera ser colocado em pratica um programa de 

seguranga e saude que obedecera, rigorosamente, as normas de seguranga, 

principaimente a NR 18, alem de haver a integragao entre a seguranga, o 

projeto e a execugao de obras. 

Se, por qualquer razao, for necessaria a realizag§o de aigumas 

alteragQes na execugao da obra, com relagao ao que foi estabelecido 
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anteriormente, terao que ser estudados os aspectos de seguranga e saude, 

tomando as medidas necessarias para que essas mudangas nao gerem riscos 

imprevisiveis. 

Alguns objetivos do PCMAT: 

• Garantir a saude e a integridade dos trabalhadores; 

• Definir atribuigoes, responsabilidades e autoridade ao pessoal 

que administra, desempenha e verifica atividades que influenciem 

na seguranga e que intervem no processo produtivo; 

• Fazer previsao dos riscos que derivam do processo de execugao 

das obra; 

• Determinar as medidas de protegao e prevengao que evitem 

agoes e situagoes de risco; 

• Aplicar tecnicas de execugao que reduzam ao maximo possivel 

esses riscos de acidentes e doengas. 

De acordo com o item 18.3 da NR 18, o PCMAT: 

• E obrigatoria sua elaboragao e cumprimento nos 

estabelecimentos com 

vinte trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR 

e outros 

dispositivos complementares de seguranga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Devera contemplar as exigencias contidas na NR 9 - Programa 

de 

Prevengao e Riscos Ambientais - PPRA. 

• Deve ser mantido no estabelecimento a disposicao do orgao 

regional do 

Ministerio do Trabalho - MT 

• Deve ser elaborado e executado por professional legalmente 

habilitado na 

area de seguranga no Trabalho 

Sua implementagao e de responsabilidade do empregador ou 

condominio. 

O estagiario teve acesso ao PCMAT (Programa de Condicoes e Meio 

Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao). 

Equipamentos de Protegao Individual - EPI 

O equipamento de protegao individual ( EPI ) e um instrumento de uso 

pessoal, cuja finalidade e neutralizar a acao de certos acidentes que poderiam 

causar lesoes ao trabalhador, e protege-lo contra possiveis danos a saude, 

causados pelas condicoes de trabalho. 

O EPI deve ser usado como medida de protegao quando: 

• _ Nao for possivel eliminar o risco, como protegao coletiva; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• For necessario complementar a protegao coletiva com a protegao 

individual; 

• _ Em trabalhos eventuais e em exposigao de curto periodo. 

De qualquer forma, o uso do EPI deve ser limitado, procurando-se 

primeiro eliminar ou diminuir o risco, com a adogao de medidas de protegao 

geral. Os EPI's necessarios devem ser fornecidos gratuitamente pelo 

empregador, e cabe ao funcionario cuidar da manutengao, limpeza e higiene de 

seus proprios EPI's. 

A escolha do EPI a ser utilizado cabe ao Engenheiro de Seguranga, que devera 

usar os seguintes criterios para definir qual o tipo correto de equipamento que 

podera ser usado: 

• Os riscos que o servigo oferece; 

• Condigoes de trabalho; 

• Parte a ser protegida; 

• Qual o trabalhador que ira usar o EPI. 

Definido o tipo de EPI a ser utilizado, o Engenheiro de Seguranga devera 

fazer um trabalho de orientagao e conscientizagao sobre a importancia do uso 

dos EPI's. 

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 viaveis do ponto de vista tecnico ou nao oferecerem 

completa protegao aos operarios. Os EPI's costumam ser, entretanto, um dos 

bons indicadores das condigoes de seguranga de uma obra. Claro que, se nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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. Tanto que as 

construtoras tern demonstrado preocupagao com a qualidade e a manipulagao 

correta dos equipamentos disponiveis no mercado. 

A relagao abaixo (fonte: PCMat / Jose Carlos de Arruda Sampaio) 

mostra, para as fungoes que os empregados executam na obra, quais os EPIs 

indicados: 

• administragao em geral - calgado de seguranga; 

• almoxarife - luva de raspa; 

• armador - oculos de seguranga contra impacto, avental de raspa, 

mangote de raspa, luva de raspa, calgado de seguranga; 

• azulejista - oculos de seguranga contra impacto, luva de PVC ou 

latex; 

• carpinteiro - oculos de seguranga contra impacto, protetor facial, 

avental de raspa, luva de raspa, calgado de seguranga; 

• carpinteiro (serra) - mascara descartavel, protetor facial, avental 

de raspa, calgado de seguranga; 

• eletricista - oculos de seguranga contra impacto, luva de borracha 

para eletricista, calgado de seguranga, cinturao de seguranga 

para eletricista; 

• encanador - oculos de seguranga contra impacto, luva de PVC ou 

latex, calgado de seguranga; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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equipe de concretagem - luva de raspa, calgado de seguranga; 

equipe de montagem (grua torre, guincho, montagens) - oculos 

de seguranga - ampla visao, mascara semifacial, protetor facial, 

avental de PVC, luva de PVC ou latex, calgado de seguranga; 

operador de betoneira - oculos de seguranga - ampla visao, 

mascara semifacial, protetor facial, avental de PVC, luva de PVC 

ou latex, calgado de seguranga; 

operador de compactador - luva de raspa, calgado de seguranga; 

operador de empilhadeira - calgado de seguranga, colete 

refletivo; 

operador de guincho - luva de raspa, calgado de seguranga; 

oeprador de maquinas moveis e equipamentos - luva de raspa, 

calgado de seguranga; 

operador de martelete - oculos de seguranga contra impacto, 

mascara semifacial, mascara descartavel, avental de raspa, luva 

de raspa, calgado de seguranga; 

operador de policorte - mascara semifacial, protetor facial, 

avental de raspa, luva de raspa, calgado de seguranga; 

pastilheiro - oculos de seguranga - ampla visao, luva de PVC ou 

latex, calgado de seguranga; 

pedreiro - oculos de seguranga contra impacto, luva de raspa, 

luva de PVC ou latex, botas impermeaveis, calgado de 

seguranga; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• pintor - oculos de seguranga - ampla visao, mascara semifacial, 

mascara descartavel, avental de PVC, luva de PVC ou latex, 

calgado de seguranga; 

• poceiro - oculos de seguranga - ampla visao, luva de raspa, luva 

de PVC ou latex, botas impermeaveis, calgado de seguranga; 

• servente em geral - calgado de seguranga (deve sempre utilizar 

os equipamentos correspondentes aos da sua equipe de 

trabalho); 

• soldador - oculos para servigos de soldagem, mascara para 

soldador, escudo para soldador, mascara semifacial, protetor 

facial, avental de raspa, mangote de raspa, luva de raspa, 

perneira de raspa, calgado de seguranga; 

• vigia - colete refletivo. 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nota: Os EPI's grifados sao de uso eventual; os demais, de uso 

obrigatorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observagoes: 

• o capacete e obrigatorio para todas as fungoes; 

• a mascara panoramica deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja 

fungao apresentar necessidade de protegao facial e respiratoria, em 

atividades especiais; 

• o protetor auricular e obrigatorio a qualquer fungao quando 

exposta a niveis de ruido acima dos limites de tolerancia da NR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15; 
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• a capa impermeavel deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja 

fungao requeira exposicao a garoas e chuvas; 

• o cinturao de seguranga tipo para-quedista deve ser utilizado 

pelos trabalhadores cuja fungao obrigue a trabalhos acima de 2m 

de altura; 

• o cinto de seguranga limitador de espago deve ser utilizado pelos 

trabalhadores cuja fungao exigir trabalho em beiradas de lajes, valas 

etc. 

Verificou-se durante o transcorrer do estagio cuidados com a protegao 

dos operarios, dotados de equipamentos individuals como botas, capacetes, 

luvas, oculos, cintos (tipo para-quedista), protetores auriculares, protetores 

faciais, que foram distribuidos de acordo com o tipo do servigo que deveria ser 

executado, e mostrado as exigencias atuais sobre a seguranga no trabalho, 

apesar de muitos deles nem sempre seguirem as regras, exigindo uma 

fiscalizagao constante, deixando sim um pouco a desejar nessa questao. 

Havia uma correta disposigao dos materiais e equipamentos no canteiro 

de obras, a fim de evitar grandes deslocamentos por parte dos operarios, 

melhorando a eficiencia na realizagao dos trabalhos. Tambem foi observado o 

uso das protegoes adequadas na execugao da obra, as lajes eram bem 

protegidas de acordo com cada tipo de servigo que estava sendo feito, eram 

colocadas bandejas ao redor, e havia corrimaos de seguranga com telas nas 

escadas placas de sinalizagao, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2 Conclusao 

Apos relatar as acoes desenvolvidas no periodo de estagio, e 

importante salientar que no decorrer da execugao da obra ocorrem varios 

imprevistos que chegam a prejudicar o que havia sido planejado em um outro 

momento, como o atraso de material para chegar a obra, a falta de alguns 

funcionarios, algum equipamento que chega a quebrar e possiveis chuvas que 

ocorram. Apesar de alguns desses transtornos terem sido observados na 

construcao do residencial, nao chegaram a acarretar prejuizo algum ao 

andamento da obra, pois pode-se perceber tamanha dinamica entre seus 

funcionarios, uma otima comunicacao, relacionamento, e principalmente 

eficiencia nas acoes de cada um deles, sem esquecer da assistencia e retorno 

por parte da administracao da empresa responsavel. 

Tambem a experiencia do trabalho em equipe que se adquire durante o 

estagio e bastante notoria e de grande importancia, nao esquecendo todo o 

conhecimento que nos e transmitido pelos funcionarios, seja qual for a fungao 

de cada um deles: como a conscientizagao do uso correto e indispensavel dos 

equipamentos de seguranga, a interpretagao de projetos arquitetonicos, 

fiscalizagao de aspectos da obra em geral e a qualidade do material utilizado, 

entre outros, desenvolvendo assim, uma grande troca de conhecimento e 

experiencia, oportunidade fmpar e que abre horizontes para a vida professional 

que se inicia. 
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