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1 OBJETIVO 

Este relatorio tern como objetivo descrever as atividades realizadas durante o 

Estagio Curricular Supervisionado realizado na Cipresa Empreendimentos Ltda., na 

obra do residencial Juracy Rolim localizada na Rua Denise Alves de Medeiros, 180, 

no bairro do Catole em Campina Grande, PB. As atividades foram exercidas no 

perfodo de 01 de marco a 01 de julho de 2011, tendo uma carga horaria de 4 horas 

diarias. O estagio teve como objetivo aplicar, os conceitos teoricos aprendidos, 

verificar como estes conceitos sao realizados na pratica, desenvolver a tomada de 

iniciativas para a resolugao de problemas do cotidiano de uma obra e o 

relacionamento com engenheiros e operarios da construgao. 
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2 INTRODUQAO 

O curso de graduagao em engenharia Civil da UFCG tern o objetivo formar 

profissionais que serao capazes de analisar projetos da construgao, calcular 

estruturas, gerenciar, supervisionar e fiscaliza as obras, bem como fornecer 

solugoes para otimizar o trabalho nas construgoes. Portanto, umas das exigencias 

para formagao de um profissional da construgao civil e a realizagao do estagio 

supervisionado que tern como objetivo propiciar ao estudante um primeiro contato 

com o exercicio da profissao. O presente relatorio consta os procedimentos que 

fazem parte de uma obra, que vao desde a locagao de obra, passando pela 

execugao das formas e concretagem ate algumas etapas de acabamento do edificio. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Para melhor entendimento do leitor, este capitulo foi elaborado para expor 

uma pequena abordagem teorica das atividades vistas durante o estagio. A pesquisa 

foi elaborada atraves de consultas bibliograficas. O capitulo foi organizado em 

subitens seguindo uma ordem cronologica com toda uma abordagem conceitual. Em 

seguida, nos proximos capitulos, estes conceitos serao relacionados com as 

atividades desenvolvidas no decorrer do periodo de estagio. 

3.1 Servicos preliminares e Locacao de obras 

A obra de construgao de edificios tern seu inicio propriamente dito, com a 

implantagao do canteiro de obras. Esta implantagao requer um projeto especifico, 

que deve ser cuidadosamente elaborado a partir das necessidades da obra e das 

condicoes do local de implantagao. 

Porem, antes mesmo do inicio da implantagao do canteiro, algumas 

atividades previas, comumente necessarias, podem estar a cargo do engenheiro de 

obras. Tais atividades sao usualmente denominadas "Servigos Preliminares" e 

envolvem, entre outras atividades: a verificagao da disponibilidade de instalagoes 

provisorias, que envolvem a instalagao de luz e forga, ja que em uma obra de 

edificios sao utilizados varios equipamentos que requerem grandes potencias 

eletricas como, por exemplo, betoneira e vibrador, bem como a instalagao de agua e 

esgoto necessario para a higiene pessoal dos operarios e para fabricagao de 

concretos e argamassas e tambem, o movimento de terra necessario para a 

obtengao do nivel de terreno desejado para o edificio. 

Considerando-se que o movimento de terra necessario para implantagao do edificio 

tenha sido realizado e que as instalagoes provisorias tenham sido realizadas, pode-

se dar inicio a construgao. 

O primeiro passo e passar o edificio que "esta no paper para o terreno. A esta 

atividade da-se o nome de LOCAQAO DO EDIFiCIO, isto e, transfere-se para o 

terreno o que foi projetado em escala reduzida. 



6 

A locacao tem como parametro o projeto de localizagao ou de implantagao do 

edificio. No projeto de implantagao, o edificio sempre esta referenciado a partir de 

um ponto conhecido e previamente definido. A partir deste ponto, passa-se a 

posicionar (locar) no solo a projegao do edificio desenhado no papel. 

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 realizagao do controle do 

movimento de terra; ou 

• Uma lateral do terreno. 

Nos casos em que o movimento de terra tenha sido feito, deve-se iniciar a 

locagao pelos elementos da fundagao, tais como as estacas, os tubuloes, as sapatas 

isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locagao devera ser iniciada pelo 

proprio movimento de terra. 

Uma vez locadas e executadas as fundagoes, pode ser necessaria a locagao 

das estruturas intermediarias, tais como blocos e baldrames. 

Os elementos sao comumente demarcados pelo eixo, definindo-se 

posteriormente as faces, nos casos em que seja necessario, como ocorre, por 

exemplo, com as sapatas corridas, baldrames e alvenarias. 

Os cuidados com a locagao dos elementos de fundagao de maneira precisa e 

correta sao fundamentais para a qualidade final do edificio, pois a execugao de todo 

o restante do edificio estara dependendo deste posicionamento, ja que ele e a 

referenda para a execugao da estrutura, que passa a ser referenda para as 

alvenarias e estas, por sua vez, sao referencias para os revestimentos. Portanto, o 

tempo empreendido para a correta locagao dos eixos iniciais do edificio favorece 

uma economia geral de tempo e custo da obra. 

A demarcagao podera ser realizada totalmente com o auxilio de aparelhos 

topograficos (teodolito e nivel), com o auxilio de nivel de mangueira, regua, fio de 

prumo e trena, ou ainda, um misto entre os dois, como citado anteriormente. A 

definigao por uma ou outra tecnica dependera do porte do edificio e das condigoes 

topograficas do terreno. 
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O processo topografico e utilizado principalmente em obras de grande 

extensao ou em obras executadas com estrutura pre-fabricada (de concreto ou ago), 

pois neste caso, qualquer erro pode comprometer seriamente o processo 

construtivo. Nos casos de edificios de pequena extensao, construidos pelo processo 

tradicional, e comum o emprego dos procedimentos "manuais". 

Em quaisquer dos casos, porem, a materializagao da demarcacao exigira um 

elemento auxiliar que podera ser constituido por simples piquetes, por cavaletes ou 

pela tabeira (tambem denominada tapume, tabua corrida ou gabarito). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 Gabarito da obra. 

3.2 Fundacoes 

Fundagoes sao os elementos estruturais com fungao de transmitir as cargas 

da estrutura ao terreno onde ela se apoia (AZEREDO, 1988). Assim, as fundagoes 

devem ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas pelos esforgos 

solicitantes. Alem disso, o solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para 

nao sofrer ruptura e nao apresentar deformagoes exageradas ou diferenciais. Para 

se escolher a fundagao mais adequada, devem-se conhecer os esforgos atuantes 
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sobre a edificagao, as caracteristicas do solo e dos elementos estruturais que 

formam as fundagoes. 

As fundagoes se classificam em diretas e indiretas, de acordo com a forma de 

transferencia de cargas da estrutura para o solo onde ela se apoia. A seguir temos 

dois tipos de fundagoes estudadas em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Blocos e Alicerces 

Este tipo de fundagao e utilizado quando ha atuagao de pequenas cargas, 

como por exemplo, um sobrado. Os blocos sao elementos estruturais de grande 

rigidez, ligados por vigas denominadas "baldrames", que suportam 

predominantemente esforgos de compressao simples provenientes das cargas dos 

pilares. 

Os alicerces, tambem denominados de blocos corridos, sao utilizados na 

construgao de pequenas residencias e suportam as cargas provenientes das 

paredes resistentes, podendo ser de concreto, alvenaria ou de pedra. 

3.2.2 Sapatas 

Ao contrario dos blocos, as sapatas nao trabalham apenas a compressao 

simples, mas tambem a flexao, devendo neste caso serem executadas incluindo 

material resistente a tragao (BRITO, 1987). 
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Figura 2 Sapatas. 

3.3 Formas 

A forma pode ser considerada como o conjunto de componentes cujas 

fungoes principals sao: 

• Dar forma ao concreto - molde; 

• Conter o concreto fresco e sustenta-lo ate que tenha resistencia suficiente 

para se sustentar por si so; 

• Proporcionar a superficie do concreto a rugosidade requerida; 

• Servir de suporte para o posicionamento da armagao, permitindo a colocacao 

de espacadores para garantir os cobrimentos; 

• Servir de suporte para o posicionamento de elementos das instalagoes e 

outros itens embutidos; 

• Servir de estrutura provisoria para as atividades de armagao e concretagem, 

devendo resistir as cargas provenientes do seu peso proprio, alem das de 

servigo, tais como pessoas, equipamentos e materiais; 

• Proteger o concreto novo contra choques mecanicos; 

• Limitar a perda de agua do concreto, facilitando a cura. 
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Pode-se dizer que o sistema de formas e constituido pelos seguintes 

elementos: molde, estrutura do molde, escoramento (cimbramento) e pecas 

acessorias. 

Molde e o que caracteriza a forma da peca e, segundo Fajersztajn [1987], e o 

elemento que entra em contato direto com o concreto, definindo o formato e a 

textura concebidos para a peca durante o projeto. E constituido genericamente por 

paineis de laje, fundos e faces de vigas e faces de pilares. 

Estrutura do Molde - e o que da sustentagao e travamento ao molde e, 

segundo Fajersztajn [1987], e destinada a enrijecer o molde, garantindo que ele nao 

se deforme quando submetido aos esforgos originados pelas atividades de 

armagao e concretagem, podendo ter diferentes configuragoes em fungao do 

sistema de formas e da pega considerada. £ constituido comumente por gravatas, 

sarrafos acoplados aos paineis e travessoes. 

Escoramento (cimbramento) e o que da apoio a estrutura da forma. E o 

elemento destinado a transmitir os esforgos da estrutura do molde para algum ponto 

de suporte no solo ou na propria estrutura de concreto [Fajersztajn, 1987]. E 

constituido genericamente por guias, pontaletes e pes-direitos. 

Acessorios - componentes utilizados para nivelamento, prumo e locagao das pegas, 

sendo constituidos comumente por aprumadores, sarrafos de pe-de-pilar e cunhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 Forma da escada. 
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3.4 Ferragem 

Os acos para concreto armado, fornecidos em rolos (fios) ou mais comumente 

em barras com aproximadamente 12 metros de comprimento, sao empregados 

como armadura ou armagao de componentes estruturais. Nesses componentes 

estruturais, tais como blocos, sapatas, estacas, pilares, vigas, vergas e lajes, as 

armaduras tern como funcao principal absorver as tensoes de tragao e cisalhamento 

e aumentar a capacidade resistente das pecas ou componente comprimidos. 

O concreto tern boa resistencia a compressao, da ordem de 25 MPa, podendo 

chegar a 60 MPa ou mais, enquanto que o ago tern excelente resistencia a 

tragao e a compressao da ordem de 500 MPa chegando, em agos especiais 

para concreto protendido, a cerca de 2000 MPa. No entanto, a resistencia a tragao 

dos concretos e muito baixa, cerca de 1/10 de sua resistencia a compressao, o que 

justifica seu emprego solidariamente com o ago. O concreto armado e, portanto 

consequencia de uma alianga racional de materials com caracteristicas mecanicas 

diferentes e complementares. 

Figura 4 Armagao de pilares. 
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3.5 Concreto 

Denomina-se concreto um material formado pela mistura de cimento, agua, 

agregado graudo (brita ou cascalho) e agregado miudo (areia). O concreto fresco 

tern consistencia plastica, podendo ser moldado, na forma e dimensoes desejadas, 

bastando lancar a massa frasca no interior de formas de madeira ou outro material 

adequado. 

O concreto endurecido tern elevada resistencia a compressao, mas baixa 

resistencia a tragao. 

Denomina-se concreto armado o material misto pela colocacao de barras de 

ago no interior do concreto. As armaduras sao posicionadas, no interior da forma, 

antes do langamento do concreto plastico. Este envolve as barras de ago, obtendo-

se, apos o endurecimento uma pega de concreto armado. 

O concreto armado apresenta como material de construgao, grande numero 

de vantagens: 

• Materials economicos e disponiveis com abundancia no globo terrestre; 

• Grande facilidade de moldagem, permitindo adogao das mais variadas 

formas; 

• Emprego extensivo de mao-de-obra nao qualificada e equipamentos simples; 

• Elevada resistencia a agao do fogo; 

• Elevada resistencia ao desgaste mecanico; 

• Grande estabilidade, sob agao de intemperies, dispensando trabalhos de 

manutengao; 

• Aumento da resistencia a ruptura com o tempo; 

• Facilidade e economia na construgao de estruturas continuas, sem juntas. 

Uma das principals desvantagens do concreto armado e sua massa 

especifica elevada (2500 kg/m3). Em obras com grandes vaos, as solicitagoes de 

peso proprio se tornam excessivas, resultando numa limitagao pratica dos vaos das 

vigas em concreto armado. 
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Os concretos, de emprego usual nas estruturas, sao constituintes de quatro 

materiais: Cimento Portland, agua, agregado miudo e agregado graudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.1 Cimento portland 

Os cimentos portland sao comentos hidraulicos produzidos pela pulverizacao 

de clfnquer formados essencialmente por silicatos de calcio hidratados, com adicao 

de sulfatos de calcio e outros compostos. 

3.5.2 Agregado miudo 

As areias sao divididas em grossas, medias, finas e muito finas, conforme o 

valor do seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modulo de finura, que e a soma das porcentagens retidas acumuladas, 

nas peneiras da serie normal, divididas por 100. 

Segundo a NORMA NBR-7211 de 1983, temos os seguintes valores: 

• Areia grossa - modulo de finura entre 3,35 e 4,05; 

• Areia media - modulo de finura entre 2,40 e 3,35; 

• Areia fina - modulo de finura entre 1,97 e 2,40; 

• Areia muito fina - modulo de finura menor que 1,97. 

A areia otima para concreto armado apresenta modulo de finura entre 3,35 e 

4,05. 
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3.5.3 Agregado graudo 

Os agregados graudos sao classificados conforme os tamanhos das 

particulas componentes (diametros minimos e maximos), a saber: 

Brita 0 -4 ,8 a 9,5 mm; 

Brita 1 -9 ,5 a 19 mm; 

Brita 2 - 19 a 25 mm; 

Brita 3 - 2 5 a 50 mm; 

Brita 4 - 50 a 76 mm; 

Brita 5 - 7 6 a 100 mm. 

Os tamanhos mais utilizados em concreto armado comum sao a brita 1 ou 

uma mistura de brita 1 e 2. 

3.5.4 Agua 

A agua utilizada na construgao do concreto deve ser, de preferencia, potavel, 

nao devendo conter residuos industrials ou substancias organicas. A experiencia 

mostra que diversos sais minerais nao prejudicam o concreto, quando dissolvidos 

em concentragoes toleraveis. 
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Figura 5 Producao de concreto. 

3.6 Alvenaria 

Modernamente se entende por alvenaria, um conjunto coeso e rigido, de 

tijolos ou blocos (elementos de alvenaria) unidos entre si por argamassa. A alvenaria 

pode ser empregada na confeccao de diversos elementos construtivos (paredes, 

abobadas, sapatas, etc..) e pode ter funcao estrutural, de vedagao etc... Quando a 

alvenaria e empregada na construgao para resistir cargas, ela e chamada Alvenaria 

resistente, pois alem do seu peso proprio, ela suporta cargas (peso das lajes, 

telhados, pavimento superior, etc..) 

Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de 

seu peso proprio e denominada Alvenaria de vedagao. As paredes utilizadas como 

elemento de vedagao devem possuir caracteristicas tecnicas que sao: 

• Resistencia mecanica; 

• Isolamento termico e acustico; 

• Resistencia ao fogo; 

• Estanqueidade; 

• Durabilidade. 
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As alvenarias de tijolos e blocos ceramicos ou de concreto, sao as mais 

utilizadas, mas existem investimentos crescentes no desenvolvimento de tecnologias 

para industrializagao de sistemas construtivos aplicando materials diversos, como 

por exemplo, o Drywall, composto de perfis de ago e placas de gesso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6 Fachada em alvenaria de tijolos. 
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4 RESIDENTIAL JURACY ROLIM 

A obra consiste em tres blocos, o bloco A com quatro pavimentos, o bloco B e 

o C com seis pavimentos, em cada pavimento contem oito apartamentos com area 

aproximada de 55 a 75 m2. A obra encontra-se localizada na Rua Denise Alves de 

Medeiros, s/n no Catole compreendendo uma area de 6000 m 2 de canteiro. A obra 

contem aproximadamente 98 trabalhadores, um encarregado e um mestre de obra. 

Sao construcoes onde sao usadas Lajes nervuradas do tipo cogumelo, em 

que nao existe vigamento, ou seja, a laje fica apoiada diretamente nos pilares. 

A obra foi iniciada em 2010 e prevista para entregar em 2012, tern como 

responsavel tecnico o engenheiro Jarbas Batista Gongalves. 

Figura 7 Visao geral da obra. 
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5 ATIVIDADES ACOMPANHADAS 

Durante o periodo de estagio foram acompanhadas as seguintes atividades 

descritas abaixo. Para melhor organizacao das informagoes, primeiramente todas as 

atividades serao redigidas em subitens e logo em seguida serao descritas com mais 

detalhes. 

• Locagao da obra; 

• Fundagoes; 

• Execugao das armaduras; 

• Execugao das formas; 

• Concretagem; 

• Execugao de alvenaria; 

• Armazenamento dos materiais; 

• Acompanhamento e Fiscalizagao para o Controle de Qualidade. 
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5.1 Locagao da obra 

Para o inicio da locagao da obra, e necessario que o gabarito esteja 

concluido. Durante a execugao do gabarito, os carpinteiros juntamente e o mestre 

com o projeto em maos, iniciaram fixando os pontaletes a cada 1 a 2 metros, em 

seguida, com o auxilio da mangueira de nivel, esquadros e trenas metalicas, 

posicionaram as tabuas em todo perimetro da obra, por fim o gabarito foi pintado 

para facilitar a visualizagao das medidas posteriores. 

Na proxima fase, foi transportado para o gabarito o posicionamento dos eixos, 

e medida de face e eixo das sapatas, todos identificados. Para que os eixos de 

locagao nao de movam, sempre e usado pregos na parte superior do gabarito. 

(figura 08). 

Figura 8 Eixos no gabarito. 
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5.2 Fundagoes 

As fundagoes foram executadas em sapatas isoladas, todas locadas de 

acordo com o projeto. Esta e a fase mais importante da construgao, devido a 

execucao das etapas posteriores dependerem deste posicionamento correto, caso 

contrario comprometeria a qualidade da construgao. 

5.3 Execugao das armaduras 

A execugao das armaduras compreende desde o dobramento das ferragens e 

montagem das armaduras ate colocagao nas formas para concretagem. 

O dobramento das ferragens era executado por uma equipe de ferreiros 

comandados por um encarregado, em um local apropriado. Os ferros eram 

armazenados separados por bitolas (figura 09), como determina as normas de 

qualidade, bem como para facilitar o processo. A montagem das armaduras para os 

pilares, ou seja, dos ferros longitudinais e os estribos eram feitos com o auxilio da 

torques, ferramenta utilizada para pontear os ferros com arame recosido (figura 10). 

Figura 9 Barras de ago 
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Figura 10 Montagem das armaduras. 

A colocagao das ferragens ja montadas nas formas era feitos com cuidado 

para nao modificar os espacamentos dos estribos. As ferragens eram colocadas e 

amarradas nos ferros de espera (figura 11), que variam de acordo com a bitola que 

geralmente e de 40 cm ou 50 cm. 

Nas lajes, a colocagao e montagem das armaduras foram feitas no proprio 

local, os ferros ja identificados eram trazidos para o local pelos ajudantes, e 

colocados nos locais especificados pelo projeto, em seguida tudo era conferido. 

(figura 12). 
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Figura 11 Ferros de espera. 

Figura 12 Armagao da laje. 

Segundo a NBR 6118 de 2003 devem-se sempre respeitar o cobrimento das 

armaduras, ou seja, a distancia entre a ferragem e a face externa da pega 

concretada, que depende da classe de agressividade ambiental, para que o ago nao 

sofra processos prematuros de oxidagao. 
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O cobrimento era alcancado utilizando-se de pequenos espacadores de 

plastico que eram colocados nos estribos e nas ferragens das lajes (figuras 13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4 Execugao das formas 

A execugao das formas quererem grande cuidado por parte dos carpinteiros, 

pois como o proprio nome diz qualquer alteragao no prumo e no nivelamento delas, 

acarretara em problemas depois da pega concretada e desformada. Devido a obra 

nao ter vigamento, pois se usa laje cogumelo nervurada, portanto o topico se 

restringira a formas de pilares e de lajes. 

A montagem as formas dos pilares se dava primeiramente, com a locagao 

atraves dos eixos de referenda, doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gastalhos que funcionam como base da forma 

do pilar (figura 14). Depois de colocados estas pegas, os carpinteiros colocavam os 

paineis e travavam com barras ago rosqueaveis e com sarrafo, conhecido como 

mao-francesa (figura 15), evitando que as formas se abram ou desloquem durante a 

concretagem. 

Figura 13 Espagadores de pilares 
e lajes. 
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Figura 14 Gastalho. 

Figura 15 Forma do pilar. 

No caso das lajes, os carpinteiros inicialmente colocavam pontaletes 

longitudinais, com escoras metalicas, que funcionavam como suporte dos caixotes, 

conhecidos como "cumbucas" (figura 16). Em seguidas os carpinteiros montavam as 

"mesas" localizadas nas cabecas dos pilares, conhecido como capitel, onde nao se 

colocava "cumbucas", ja que se tratava de laje cogumelo (figura 17). 
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Figura 16 Forma de laje. 

Figura 17 Forma do capitel. 

Na finalizacao da montagem das formas das lajes os carpinteiros fixavam as 

tabuas na lateral com a colocagao de sarrafos, que funcionam como mao-francesa 

(figura 18). 



26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 18 Lateral da forma da laje. 

Durante a montagem de todos os tipos de formas, os carpinteiros tiveram 

sempre o cuidado de sempre verificar os esquadros e prumos, evitando que a pegas 

concretadas fiquem em descordo com o projetado. 

5.5 Concretagem 

Depois de concluido a montagem das armaduras e das formas, o passo 

seguinte e a concretagem. O concreto produzindo na obra se destinava a 

enchimentos dos pilares ou pegas de menor dimensao. No caso das lajes o concreto 

era usinado, fornecido pela SuperMix. 

Nos pilares, o concreto era langado por com uma pa e adensado para que nao 

fiquem falhas, conhecidos como "bicheiras", que comprometam a estrutura (figura 

19). 
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Figura 19 Concretagem do pilar. 

No caso da laje, o concreto era levado por bombas fornecido pela SuperMix 

(figura 20), depois de lancado na forma da laje e vibrado, o concreto era espalhado 

em toda superficie, sarrafeado e em seguida, o concreto era alisado para nao ficar 

uma superficie muito rugosa (figura 21). 

Figura 20 Langamento do concreto na laje. 
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Figura 21 Acabamento do concreto. 

5.6 Execugao de alvenaria 

Com a conclusao de toda superestrutura que compreende a etapa de 

concreto armado, a etapa de alvenaria e iniciada. A alvenaria se inicia com a 

marcagao da base, onde sao divididos os comodos. Se deve ter muito cuidado nesta 

fase, para a base nao ficar fora de esquadro, caso contrario, toda alvenaria ficaria 

comprometida. 

Na obra, a alvenaria era executada com uma equipe de pedreiros e seus 

respectivos ajudantes. A marcagao da base era feita tendo como referenda eixos 

ortogonais, onde os comodos eram divididos com uma fiada de tijolos (figura 22). 
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Hfr T i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MUT «B 
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Figura 22 Marcagao da base. 

Primeiramente, a elevagao da alvenaria se dava ate a altura das janelas, onde 

eram confeccionados contra-vergas moldados in-loco, pegas que evitam o 

surgimento de trincas (figura 23). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 23 Contra-verga. 
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Para facilitar a fixacao da argamassa nos pilares, estes eram anteriormente 

chapiscados para melhor aderencia (figura 24). Para que a alvenaria fique bem fixa 

nos pilares, a cada tres fiadas eram utilizadas telas de ago parafusadas nos pilares 

(figura 25). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 24 Chapisco nos pilares. 
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Figura 25 Telas de ago. 

Depois de todas as fiadas concluidas, a etapa final da execugao da alvenaria, 

e o encunhamento (figura 26), que compreende o fechamento do espago restante 

entre o final da alvenaria e o fundo da vida ou da laje. O encunhamento foi feito 

depois de concluida toda alvenaria, com argamassa expansiva. O objetivo e evitar 

fissuras devido aos esforgos existentes. 

Figura 26 Encunhamento. 
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5.7 Armazenamentos dos materials 

Para um bom andamento de uma obra, o canteiro tern que estar sempre 

organizado e limpo. Durante o estagio foi acompanhado como e feito o 

armazenamento de varios materiais, como: cimento portland, acos, tijolos, areia e 

brita. 

A forma de armazenamento correta dos materiais e uma exigencia de 

empresas que prezam pela qualidade dos seus servigos, como e o caso da Cipresa 

empreendimentos ltda. 

O armazenamento correto destes materiais sera descritos a seguir. 

O cimento portland deve ser armazenado em locais secos, cobertos com 

lonas plasticas para evitar que a umidade entre em contado com o material (figura 

27). 

Figura 27 Armazenamento do cimento portland. 

As barras de ago devem ser armazenadas em locais cobertos para evitar 

excess© de oxidagao devido as chuvas, em cima de pisos secos, nunca em contado 

direto com o solo e separados por bitolas (figura 28). 



33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 28 Armazenamento das barras de ago. 

Os blocos de ceramicos, mais conhecidos como tijolos devem ser 

armazenados em pilhas de 1,50 m de altura e identificados com placas (figura 29). 

! I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 29 Armazenamento dos tijolos. 
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A areia e brita devem ser armazenados em baias, locais onde sao separados 

e identificados atraves de placas (figura 30). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 30 Armazenamento da areia e brita. 

5.8 Acompanhamento e Fiscalizacao para o Controle de Qualidade 

£ uma das funcoes do estagiario na Cipresa empreendimentos Ltda. o 

acompanhamento e fiscalizagao da maioria dos servigos executados durante a 

construgao. Esse controle de qualidade e uma exigencia de empresas com a 

certificagao ISO 9001, um conjunto de normas tecnicas de gestao de qualidade, que 

dao a empresa maior organizagao, produtividade e credibilidade. 

O controle era feito de acordo com as recomendagoes do livro de controle de 

qualidade. Neste livro estavam descritos procedimentos de recebimento de 

materiais, execugao de servigos e teste para verificagao da qualidade. 

Na produgao de concreto, o controle era realizado acompanhando a quantidade de 

material adicionado na betoneira, com a ajuda de padiolas que tern dimensoes 

padronizadas (figura 31). Essas quantidades deveriam esta de acordo a tabela de 

trago. 
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Figura 31 Padioias. 

Em seguida, era feito ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Slump Test ou teste de abatimento (figura 32) e 

comparado com o valor estabelecido pelo engenheiro que era de 6 +/-1 cm. 

Figura 32 Slump test. 

Na execugao de pega estrutural o controle de dava em varios aspectos: na 

retirada de prumos nas formas dos pilares e os nivelamentos das lajes que deveriam 

ser menores do que 5 mm (figura 33), se as bitolas estao certas e posicionadas de 
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6. CONCLUSOES 

Durante todo periodo do estagio, pude perceber como e complexo gerenciar e 

administrar uma obra, em virtude da quantidade de servigos a acompanhar, bem 

como Ihe dar com pessoas com diferentes personalidades, e tudo isso tendo que 

respeitar prazos estabelecidos pela empresa. Por isso, o estagio e muito importante 

para que o estudante de engenharia possa adquirir visoes criticas do funcionamento 

de uma obra. £ atraves do estagio que comegamos a obter experiencia para 

resolugao de problemas na construgao civil. 

O estagio me deu uma grande oportunidade de vivenciar durante apenas 

quatro meses, a execugao da maioria dos servigos em uma construgao, isso me deu 

um pouco de conhecimento pratico, que sera importante no inicio da minha vida 

profissional. 

Aprendi que os conhecimentos teoricos adquiridos durante o curso sao de 

fundamental importancia no entendimento de questoes que envolvem uma 

construgao, seja de grande ou pequeno porte. Porem, que tambem existem 

questoes praticas que nao seguem rigorosamente a teoria. 

Um ponto importante observado durante o estagio foi a importancia do 

mestre-de-obras no andamento da obra, pois ele e o intermediador entre engenheiro 

e os operarios. 

Um ponto negativo presenciado na obra foi a falta de conscientizagao dos operarios, 

visto que, nao fazem o uso frequente dos EPI's (Equipamento de Protegao 

Individual). 

Em fim, a pouca, porem importante experiencia conquistada durante os 

meses de estagio me deu confianga para seguir e honrar a carreira de Engenheiro 

Civil. 
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