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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado e um meio de estimulo para que o estudante coloque em pratica 

os conhecimentos teoricos adquiridos durante a graduacao. Neste contexto, o presente 

documento apresenta conceitos e teorias da construcao civil , bem como as atividades 

desenvolvidas pelo aluno Anderson Rodrigues de Souza e Silva na construcao do Bloco de Salas 

de Aula para o Curso de Engenharia Civil - Campus V I I I -UEPB - Araruna/PB. 

O inicio do estagio ocorreu ja na fase de acabamento da obra, em seu segundo ano de 

construcao, tendo como previsao de entrega julho de 2014. Esta experiencia possibilitou a 

vivencia dos processos construtivos, a compreensao do que abrange o gerenciamento da 

construcao, em termos de organizacao do ambiente, controle de materiais, administracao de 

pessoas, cronograma de atividades e acompanhamento de servicos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Descrever as atividades realizadas durante o periodo de estagio, de modo a apresentar o 

conhecimento pratico que foi agregado ao aprendizado obtido ao longo do curso de engenharia 

civil, possibilitando ao aluno maior capacidade para analisar e solucionar os problemas 

decorrentes do dia-a-dia da construcao civil. 

2.2 Objetivos Especificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Apresentar uma revisao de literatura sobre os servicos de engenharia executados na obra 

durante a realizacao do estagio; 

S Caracterizar a obra em processo de construcao; 

S Expor informacoes a respeito da empresa; 

S Descrever as atividades realizadas durante o periodo do estagio supervisionado. 
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 Superestrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo das superestruturas e composto pelo desenvolvimento da denominada parte 

estrutural do projeto, a utilizacao do concreto armado e das formas para a aplicacao em cintas. 

pi lares, vigas e lajes. 

3.1.1 Concreto Armado 

Apesar da evolucao do concreto, nas obras de pequeno e medio porte observa-se que, 

muitas vezes nao se consegue executar um concreto com todas as suas caracteristicas de 

resistencia a compressao, pega, trabalhabilidade, resistencia ao fogo, entre outras. Essa limitacao 

ocorre devido a problemas referentes a custos associados a obra e tambem a falta de acesso a 

tecnologia por parte dos pequenos construtores. 

A perda das caracteristicas do concreto pode comprometer a durabilidade, estabilidade e 

funcionalidade das estruturas em concreto armado. 

Em se tratando dos constituintes da mistura, os pontos-chave sao o fator agua-cimento, 

consumo de cimento e resistencia. Atencao tambem deve ser dada as especificacoes sobre 

agregados, cimentos, aditivos (NBR 6118). 

Os materials basicos que compoem as estruturas de concreto sao: ferros, pedra, 

pedregulho (agregado graudo) ou cascalho, areia (agregado miudo) e o cimento. 

O concreto e o segundo material mais consumido no mundo, ficando atras apenas da 

agua. Ele tern a finalidade de dar resistencia as obras de engenharia. 

Os acos utilizados na construcao civil sao obtidos atualmente a partir do ferro o qual e 

processado em altos fornos ate a fusao, obtendo inicialmente o ferro gusa. O ferro gusa e levado 

ao forno novamente para se reduzir o teor de carbono, obtendo em definitivo o aco. 

Os diversos tipos de aco encontrados sao devido ao teor de carbono existente e ao 

tratamento termico a que sao submetidos. Os acos sao sempre caracterizados por siglas 

indicativas de suas principals propriedades e aplicacoes. No Brasil a indicacao e feita pelas letras 

CA (concreto armado) seguidas de um numero que caracteriza a tensao de escoamento (real ou 

convencional) em Kgf / mm2. Segue-se ainda uma letra maiuscula A ou B que indica se o aco e 

de dureza natural ou e encruado. 
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3.1.2 Formas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo CHAGAS FILHO (2012), para garantir de que uma estrutura ou qualquer peca 

de concreto armado seja executada fielmente ao projeto e tenha a forma correta, e necessario 

uma exatidao e rigidez das formas e de seus escoramentos. 

Geralmente as formas tern a sua execucao atribuida aos mestres de obras ou encarregados 

de carpintaria. Estes procedimentos resultam em consumo intenso de materials e mao-de-obra. 

Fazendo um servico empirico, as formas podem ficar superdimensionadas ou subdimensionadas. 

Hoje existe muitas alternativas para confeccao de formas estudadas e projetadas, para todos os 

tipos de obras. 

As formas podem variar cerca de 40% do custo total das estruturas de concreto armado. 

Considerando que a estrutura representa 20% do custo total de um edificio, concluimos que 

racionalizar ou otimizar a forma corresponde a 8% do custo de construcao (NBR 6118). 

Nessa analise consideram-se os custos diretos, existem os chamados indiretos, que podem 

alcancar niveis representativos. No ciclo de execucao da estrutura (forma, armacao e concreto), o 

item forma e geralmente o caminho critico, responsavel por cerca de 50% do prazo de execucao 

do empreendimento. Portanto, o seu ritmo estabelece o ritmo das demais atividades e, eventuais 

atrasos. A forma e responsavel por 60% das "horas-homem" gastas para execucao da estrutura, 

os outros 40% para atividades de armacao e concretagem. 

De maneira sucinta, pode-se dizer que a forma e um molde provisorio que serve para dar 

ao concreto fresco a geometria e textura desejada. Alem destas funcoes basicas, as formas tern 

outras importantes, tais como a protecao do concreto fresco na sua fase fragil, de cura, contra 

impactos, variacoes de temperatura e, principalmente, de limitar a perda de agua por evaporacao, 

fundamental para sua hidratacao e servir de suporte para o posicionamento de outros elementos 

estruturais como a armacao ou cabos e acessorios de protensao, como tambem, elementos de 

outros subsistemas, de instalacoes eletricas e hidraulicas. 

Durante a montagem das formas devem-se ter alguns cuidados, tais como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Seguir o projeto de formas quanto as dimensoes da estrutura. 

S Planta de formas: muito usada pelos carpinteiros para o corte das tabuas e chapas 

e montagem das formas. 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Possibilitar resistencia suficiente para a nao deformacao sob acao de cargas - peso 

proprio, peso e pressao do concreto fresco, peso das armaduras, cargas acidentais 

(operarios e equipamentos); 

S Estanqueidade, nao permitindo vazamento de argamassa ou pasta; 

S Montar sistema de formas que permita facil desforma, com reaproveitamento 

maximo dos materiais (paineis de madeira, gastalhos e pregos) conforme 

apresentado na Figura 1. 

Cuidados especiais a serem tornados durante os servicos: 

S Fazer limpeza interna das formas antes da concretagem; 

S Molhagem antes do lan9amento do concreto; 

S Aplicar "desmoldante" na forma para facilitar a desforma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 Escoramento 

Segundo MILITO, todos os vaos superiores a 1,50 m para as lajes pre-fabricadas 

"comuns" e 1,20 a 1,40 m para as lajes trelicas deverao ser escoradas por meio de tabuas 

colocadas em espelho, sobre chapuz, e pontaletadas. Os pontaletes deverao ser em n° de l(um) 

para cada metro, e sao contraventados transversal e longitudinalmente, assentados sobre calcos e 

cunhas, em base firme, que possibilitem a regulagem da contra fecha fornecida pelo fabricante, 

geralmente de aproximadamente 0,4% do vao livre (ver Figura 2). 

3.1.4 Armaduras 

Sequencia dos trabalhos: 

> Retificacao ou alinhamento — consiste em tornar as barras retas, antes do corte; 

> Corte - feito de acordo com as plantas de projeto estrutural, com o auxilio de 

serra manual, tesoura ou maquina de corte; 

> Dobra - feita manualmente com o auxilio de pinos fixados em bancada de 

madeira ou maquina automatica; 

> Emendas - por transpasse (mais comum), por solda ou por luvas; 
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> Montagem - consiste na colocacao da armadura nas formas, de modo a 

permanecerem na posicao correta durante a concretagem, garantindo o 

cobrimento minimo prescrito - sao usados espacadores de plastico para essa 

final idade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5 Concretagem 

Durante a concretagem dos elementos estruturais e necessarios atentar aos seguintes 

cuidados: 

> Atencao para o posicionamento de aberturas nas lajes para alcapoes e passagem 

de tubos e para o posicionamento de pecas para elevadores; 

> Observacao do cobrimento das barras; 

> Posicionamento de gabaritos (tacos de madeira) para os pilares que seguem; 

> Recolhimento de corpos-de-prova para controle tecnologico do concreto; 

> Reducao da secao de pilares e "esperas" (pontas de emenda da armadura dos 

pilares); 

> Cura - manter o concreto endurecido umido por 7 dias, no minimo (ABNT), para 

hidratacao do cimento e obtencao da resistencia de projeto; 

> Os servicos devem ser acompanhados por engenheiro, mestre-de-obras, bombeiro, 

eletricista, armador e carpinteiro. 

> Retirada das formas - Respeitar prazos de norma ABNT. 

3.1.6 Topicos sobre preparo e aplicacao do concreto 

Segundo BASTOS (2011), a tecnologia do concreto consiste em determinar as 

propriedades necessarias deste material endurecido conforme o uso a que se destina, e obter a 

partir dos materiais disponiveis - cimento, agregados, agua e aditivo, seguindo a boa pratica e 

procedimentos normalizados de preparo do material e de aplicacao nas obras. A busca da 

qualidade nas estruturas deve abranger o estudo da dosagem, de propriedades do concreto fresco, 

do concreto endurecido, de caracteristicas dos materiais constituintes, assim como a adocao da 

boa pratica na producao, visando reducao de custos. 
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Para a producao de um bom concreto devem ser muito bem executadas as seis operacoes 

basicas de obtencao deste material: dosagem, mistura, transporte, lancamento, adensamento e 

cura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.7 Desforma 

Quando os cimentos nao forem de alta resistencia inicial ou nao forem colocados aditivos 

que acelerem o endurecimento, e a temperatura local for adequada, a retirada das formas e 

doescoramento nao devera ser feito antes dos prazos descritos na Tabela 1: 

Tabela 1 - Prazo de desformas 

DESFORMA TEMPO 

Faces laterals 3 dias 

Retirada de algumas escoras 7 dias 

Faces inferiores, deixando-se algumas escoras bem encunhadas 14 dias 

Desforma total, exceto as do item abaixo 21 dias 

Vigas e arcos com v§o maior do que 10 m 28 dias 

A desforma de estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se 

retiradas de escoras de forma brusca ou choques fortes. 

Em estruturas com vaos grandes ou com balancos, deve-se pedir ao calculista um 

programa de desforma progressiva, para evitar tensoes internas nao previstas no concreto, que 

podem provocar fissuras e ate trincas. 

3.2 Alvenaria 

Alvenaria, pelo dicionario da lingua portuguesa, e a arte ou oficio de pedreiro, ou ainda, 

obra composta de pedras naturais e/ou artificiais, ligadas ou nao por argamassa. Atualmente 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 e pode 

ter funcao estrutural, de vedacao etc. Quando a alvenaria e empregada na construcao para resistir 
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cargas, ela e chamada alvenaria estrutural. Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir a 

cargas alem de seu peso proprio e denominada alvenaria de vedacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Elemento de alvenaria 

Os elementos de alvenaria podem ter varias formas, porem o formato mais utilizado para 

compor uma alvenaria de vedacao possui a forma de paralelepipedo. Modelos feitos em "barro" 

cozido sao os mais comuns, a exemplo do tijolo comum (macico), baiano, laminado (21 furos), 

tijolo furado (8 furos). Existem modelos que sao produzidos com pouco consumo de energia, 

ditos tijolos crus, a exemplo do solo cimento. E ainda modelos que sao moldados em outros 

materiais, como e o caso dos blocos de concreto. 

3.2.2 Execucao de alvenaria 

(1) Efetuar a "marcacao" das paredes com base na planta baixa (arquitetonica) da edificacao, 

executando os cantos com uma lajota e, logo apos, a primeira fiada com argamassa e com 

o auxilio de linha, esquadro, prumo e nivel (Figura 1); 

Figura 1 - "Marcacao" da alvenaria - Nivelamento e alinhamento da primeira fiada deblocos 
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(2) Nas extremidades das paredes, executar "prumadas" que servem de guia, controlando sempre 

o servico com o prumo e assentando os tijolos em sistema "mata-junta" (Figura 2); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2- Verificacao do prumo de paredes 

(3) Executar todas as fiadas, seguindo uma linha nivelada para cada uma e presa entre duas 

prumadas-guia (Figura 3). 

Figura 3 - Execucao das fiadas 

A superficie de uma parede de alvenaria bem executada e perfeitamente plana,vertical e 

necessita de pequena espessura de argamassa de revestimento. 
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3.2.3 Encunhamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preenchimento da abertura deixada em lugar da fiada superior, antes do encontro com a 

viga de concreto imediatamente acima da parede. Finalidade: evitar trinca que pode ocorrer pela 

acomodacao da parede em virtude da diminuicao de volume da argamassa de assentamento das 

varias fiadas de blocos. Este aperto comumente e feito com tijolos macicos assentados inclinados 

com argamassa fraca (baixo teor de cimento) - Figura 4. (BORGES, 2009) 

Viga de 

concrete zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ape rt o com 

tijolo ma ci co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
77777/7^777777777771 

• • • • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH i Hi 

Figura 4- Aperto de alvenaria com tijolo macico (encunhamento) 

Existe ainda a tecnica, muito usada, de deixar um espaco de apenas 2 cm entre a ultima 

fiada de alvenaria e a viga de concreto , para preenchimento com argamassa que contem aditivo 

expansivo. 

Observar ainda: 

> Espessura maxima da argamassa de assentamento: 2,0 cm; 

> "Amarracao" em mudancas de direcao das paredes (Figura 5); 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5-"Amarracao" dos blocos em mudancas de direcao das paredes. 

> Execucao de vergas de concreto (vigotas) sobre vaos de portas e janelas e de contravergas 

em vaos de janelas (Figura 6); 

Quando trabalha sobre o vao, a sua funcao e evitar as cargas nas esquadrias e quando 

trabalha sob o vao, tern a finalidade de distribuir as cargas concentradas uniformemente pela 

alvenaria inferior: 

Figura 6- Vergas e contravergas em vaos de portas e janelas. 

3.2.4 Reforcos em paredes de alvenaria 

Quando uma viga, de pequena carga, proveniente principalmente das coberturas, 

descarrega sobre a alvenaria para evitar a carga concentrada e consequentemente o cisalhamento 

nos tijolos, faz-se coxins de concreto (Figura 7). 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - Coxim de Concreto 

Ao chegar com as paredes a altura da laje (respaldo das paredes), quando nao temos uma 

verdadeira estrutura de concreto, utilizamos uma nova cinta de amarracao sob a laje e sobre todas 

as paredes que dela recebem carga (Figura 8). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ia i / 4 1*  

203/ e ' 

2 0 l/ 4"(corridos) 

B 3/8"(corridos> 

Figura 8 - Cintas de Amarracao no Respaldo das Paredes 

Na alvenaria de bloco de concreto utilizamos blocos canaletas para a execucao das cintas 

de amarracao. As cintas de amarracao no respaldo das paredes servem para apoio das lajes, 

nestes casos para lajes de pequenos vaos, no maximo entre 2,50 a 3,00 m. 

3.2.5 Argamassa de assentamento 

3.2.5.1 Preparo 

As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, sao os componentes que formam a 

parede de alvenaria nao armada, sendo a sua funcao: 

> Unir solidamente os elementos de alvenaria; 

> Distribuiruniformemente as cargas; 

> Vedar as juntas impedindo a infiltracao de agua e a passagem de insetos, etc. 
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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 (nivel e prumo) do elemento de 

alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5.2 Aplicacao 

> Tradicional - onde o pedreiro espalha a argamassa com a colher e depois pressiona o 

tijolo ou bloco conferindo o alinhamento e o prumo (Figura 9): 

Figura 9 - Aplicacao Tradicional de Argamassa 

> Cordao - Onde o pedreiro forma dois cordoes de argamassa, melhorando o desempenho 

da parede em relacao a penetracao de agua de chuva, ideal para paredes em alvenaria 

aparente (Figura 10). 

Figura 10 - Aplicacao "Cordao" de Argamassa 
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Quando a alvenaria for utilizada aparente, pode-se frisar a junta de argamassa, que deve 

ser comprimida e nunca arrancada, conferindo mais resistencia alem de um efeito estetico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.6 Revestimento de alvenaria 

Etapa da obra cuja principal finalidade e regularizar as superficies de paredes - e tambem 

de tetos, muros e fachadas - resguardando-as das intemperies e do desgaste de maneira geral. 

Como qualidades essenciais de um revestimento podem ser citadas a resistencia ao choque e a 

esforcos de abrasao, a durabilidade e a impermeabilidade, quando necessaria.O revestimento e 

executado em mais de uma camada (Figura 11): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C H AP I S C O 

cimento:areia grossa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y 
-EMBOCO 

cimento: cal: areia media 

1:1:6 ou 1:2:9 

cimento: areia de britagem 

1:8 

•REBOCO 

cimento: cal: areia fina 

1:1:6 ou 1:2:9 

cimento:areia de britagem 

1:8 

Figura 11- Camadas de revestimento de argamassa - chapisco, emboco e reboco. 

3.2.6.1 Enchimento 

> Necessario somente em casos especiais, como paredes totalmente fora de prumo ou alvenaria 

de pedras irregulares; 

> Se necessaria espessura maior que 3 cm, "encascar" com pedacos de tijolo e pedra; 

> Camada de acabamento aspero, obtida com argamassa de graos grossos. No caso de ser 

necessaria mais de uma camada, esperar que a anterior esteja totalmente endurecida. 
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3.2.6.2 Chapisco ( l
a

 camada) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Revestimento rustico empregado nos paramentos lisos de alvenaria, pedra ou concreto; a 

fim de facilitar o revestimento posterior, dando maior pega, devido a sua superficie porosa. Pode 

ser acrescido de adesivo para argamassa.Aplicada com colher de pedreiro (atraves de uma 

peneira ou nao), lancando a argamassa de forma a ficar bem espalhada. 

3.2.6.3 Emboco (2
a camada) 

> Espessura de 1,5 cm em geral, de acabamento aspero. O emboco e uma argamassa mista de 

cimento, cal e areia nas proporcoes, conforme a superficie a ser aplicada, sendo a mais 

utilizada no traco 1:2:8. 

> O emboco de superficies externas, acima do nivel do terreno, deve ser executado com 

argamassa de cimento e cal, nas internas, com argamassa de cal, ou preferivelmente, mista 

de cimento e cal. Nas paredes externas, em contato com o solo, o emboco e executado com 

argamassa de cimento e recomenda-se a incorporacao de aditivos impermeabilizantes. No 

caso de tetos, com argamassas mistas de cimento e cal. Aplicado somente apos o 

endurecimento total do chapisco e com as tubulacoes de instalacoes eletricas e hidraulicas, 

de esgoto, gas, etc., ja embutidas nas paredes; 

> Tecnica de aplicacao: espalhamento da argamassa com colher e regularizacao com regua e 

desempenadeira, seguindo faixas-guias de argamassa ("mestras") que definem um piano; 

> Dosagem da argamassa: deve ser estudada para se obter trabalhabilidade, baixa retracao na 

secagem, resistencia mecanica, elasticidade adequada e aderencia suficiente a base depois de 

endurecida. 

3.2.6.4 Reboco (3* camada) 

> Ultima camada, aplicada apos o endurecimento do emboco, de menor espessura - 0,5 cm - e 

acabamento mais liso, proporcionado pelos graos finos da areia utilizada na argamassa 

(Maximo 0,6 mm); 

> Executado depois de peitoris e guarnicoes de portas e janelas, mas antes da instalacao de 

rodapes e alisares. Tecnica de aplicacao: com colher de pedreiro, espalha-se a argamassa 

fresca com o auxilio de taliscas e, no momento adequado, faz-se o acerto da superficie com 
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uma regua de aluminio, obtendo-se uma textura "sarrafeada" - aspera, ideal para a colagem 

de pecas ceramicas. Em seguida, caso desejado, o acabamento e feito com uma 

desempenadeira, para obtencao de superficie mais bem acabada, chamada "desempenada" 

(ainda aspera, porem mais lisa do que somente "sarrafeada"). Para um acabamento mais liso 

usa-se uma camurca - acabamento "camurcado" (Figura 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACABAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Camurcado g t j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 12- Tecnicas de acabamento de revestimento de argamassa. 

3.2.7 Assentamento de taliscas 

No caso de paredes, quando forem colocadas as taliscas, e preciso fixar uma linha na sua 

parte superior e ao longo de seu comprimento (ver Figura 13). A distancia entre a linha e a 

superficie da parede deve ser menor ou igual a 1,5cm. As taliscas (calcos de madeira de 

aproximadamente 1x5x12cm) devem ser assentadas com argamassa mista de cimento e cal para 

emboco, com a superficie superior faceando a linha. 

Sob esta linha, recomenda-se colocar as taliscas em distancias de 1,5m a 2m entre si. 

Obs. Alem de madeira, as taliscas podem ser pedacos de material ceramico (cacos de 

piso, azulejo, etc.). 
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Figura 13 - llustracao de talisca/mestra para reboco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir da sua disposicao na parte superior da parede, com o auxilio de fio de prumo, 

devem ser assentadas outras na parte inferior (a 30cm de piso) e as intermediarias. 

3.2.8 Guias ou mestras 

Sao constituidas por faixas de argamassa, em toda a altura da parede (ou largura do teto) 

e sao executadas na superficie ao longo de cada fila de taliscas ja umedecidas. 

A argamassa mista, depois de lancada, deve ser comprimida com a colher de pedreiro e, 

em seguida, sarrafeada, apoiando-se a regua nas taliscas superiores e inferiores ou intermediarias 

(ver Figura 14). 

Em seguida, as taliscas devem ser removidas e os vazios preenchidos com argamassa e a 

superficie regularizada. 

O desempenamento do emboco pode ser efetuada com regua apoiada sobre as guias. 

Figura 14 - Uustracaodo desempeno de reboco 
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3.3 Revestimento de piso 

3.3.1 Preparacao da base zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo MILITO, todas as vezes que se vai aplicar qualquer tipo de piso, nao se pode 

faze-lo diretamente sobre o solo. Deve-se executar uma camada de preparacao em concreto 

magro, chamado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrapiso, base ou lastro.Os lastros mais comuns sao: 1:4:8, 1:3:5 e 1:3:6. 

Para aplicar o concreto, deve-se preparar o terreno, nivelando e apiloando, ficando claro 

que o apiloamento nao tern a finalidade de aumentar a resistencia do solo, mais sim uniformiza-

lo (Figura 15). 

Quando se tern um aterro e este for maior que 1,00m, deve ser executado com cuidados 

especiais. Quando nao se puder confiar num aterro recente, convem armar o concreto com ferro e 

nesses casos o concreto e mais resistente, podendo usar o traco 1:2, 5:4. 

A espessura minima do contrapiso devera ser de 5cm; podendo atingir ate ± 8cm, pois o 

terreno nunca estara completamente piano e em nivel. 

Para se ter uma superficie acabada de concreto plana e nivelada, deve-se proceder da 

seguinte forma: 

> 1° - determina o nivel do piso acabado em varios pontos do ambiente, que se faz 

utilizando o nivel de mangueira. 

> 2° - descontar a espessura do piso e da argamassa de assentamento, cimento cola ou 

cola. 

> 3° - colocar tacos cujo nivelamento e obtido com o auxilio de linha. 

> 4° - entre os tacos fazemos as guias em concreto. 

^ 5° - entre duas guias consecutivas sera preenchido com concreto e passando a regua, 

apoiadas nas guias se retira o excesso de concreto. 
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nivel odofcdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n/ vel do p iso ocobodo 

espessu r a do ar g am assa I  p iso 
linha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esp. do confropiso ^ T v f i k 
v el d o 

t e r r en o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 15 - Nivelamento do Piso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E necessario que se tenha cuidado quanto a umidade no contrapiso, pois prejudica todo e 

qualquer tipo de piso, seja ele natural, ceramico ou sintetico. 

Caso haja umidade, devera ser feito um tratamento impermeabilizante para que o piso 

nao sofra danos na fixacao (desprendimento do piso), no acabamento (aparecimento de manchas) 

e na estrutura do piso (empenamento, etc.). 

Esse tratamento consiste em colocar aditivo impermeabilizante no concreto do contrapiso 

ou na argamassa de assentamento ou ainda a colocacao de lona plastica sob o contrapiso. 

Nos pavimentos superiores (sobre as lajes), quando as mesmas nao forem executadas 

com nivel zero, deve-se realizar uma argamassa de regularizacao, que em certos casos podera ser 

a propria argamassa de assentamento. Para cada tipo de piso existe um tipo mais indicado de 

traco de argamassa de regularizacao. 

3.3.2 Piso de granilite 

Granilite e a mistura de cimento com pedras de marmores moidas, que pode ser tingida 

com pigmento em po tanto no cimento comum ou branco. A sua espessura e de 9mm e usa 

dilatacao com filetes que e juntas plasticas. O granilite e confeccionado com os seguintes 

materiais: Agregados Minerals moidos (Marmore, Calcario, Quartzo, etc.) e Cimento (comum ou 

branco). 
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No piso granilite e aplicada uma massa homogenea, sua secagem e de 5 dias para 

polimento mas pode andar sobre ele com 12 horas, tambem pode ser aplicado em parede e 

rodape, escadas e fachadas. 

Para sua aplicacao, sao necessarias algumas tecnicas, tais como: 

> Limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou lastro de concreto; 

> Aplicacao de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traco l x l , bastante 

homogenea, aplicado com vassourao para obter melhor aderencia da regularizacao; 

> Em seguida, a execucao de argamassa: cimento e areia grossa lavada, no traco 1x3. 

(Naofaltar e nemexcedernaquantidade de agua); 

> Colocacao de juntas plasticas ou de latao para dilatacao, formando quadros de acordo 

com o projeto; Obs.: nao ultrapassar 2x2 m; 

> Na superficie usar rolete e desempenadeira de aco; 

> A cura podera ser feita com agua; 

> O acabamento final pode ser feito com cera a base de petroleo ou duas demaos de 

resina acrilica, isto ja com a superficie seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Esquadrias 

A escolha do tipo de esquadria a instalar nos vaos de portas e, principalmente, janelas 

recai sobre os seguintes materiais disponiveis no mercado: madeira, aluminio, aco e PVC. Os 

principals criterios para optar por um destes materiais sao estetica, funcionalidade, durabilidade, 

manutencao e preco. As esquadrias tambem possuem uma sequencia para sua colocacao, 

objetivando uma maior facilidade na hora da montagem e cuidados para a prevencao de 

problemas futuros, como infiltracoes 

> Esquadrias de madeira - de aspecto nobre e aconchegante, exigem manutencao 

permanente com pintura ou verniz; 

> Esquadrias de aluminio - fabricadas por serralheiro, sao de alta durabilidade e nao 

exigem manutencao. Sao, porem, de precoelevado ; 

> Esquadrias de aco - feitas tambem por serralheiro, sao de aspecto popular e exigem 

manutencao com pintura para evitar corrosao; 
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> Esquadrias de PVC - sao as mais novas no mercado e oferecem perils prontos para 

uso de diferentes cores e boa durabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Janelas 

Seja qual for o tipo de esquadria escolhida, adotar medidas para evitar infiltracao de agua 

de chuva, como o caimento para o lado externo do ediflcio, da pedra que compoe o peitoril, alem 

da calafetarao de frestas entre a esquadria e a fachada com uso de massa flexivel (mastique) ou 

silicone (Figuras 16 e 17). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CALAFETACiO 

COM SILICONE 

COM SILICONE 

Figura 16- Medidas a serem adotadas para evitar a infiltracdo de agua em janelas. 

Figura 17 - Detalhe de peitoril de janela. 
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3.4.2 Portas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compoem-se de batente, que e a peca fixada na alvenaria, onde sera colocada a folha por 

meio de dobradicas. A folha e a parte movel que veda o vao deixado pelo batente e por fim a 

guarnicao, que e um acabamento colocado entre o batente e a alvenaria para esconder as falhas 

existentes entre o batente e a alvenaria. 

3.4.2.1 Fixacao das portas 

Podem ser flxo as alvenaria atraves de pregos, parafusos, espuma expansiva de 

poliuretano ou sobre contramarco. 

Na fixacao comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pregos se utiliza o prego 22 x 42 ou o 22 x 48 colocados de 0,5 em 0,5 m 

no minimo de dois em dois para possibilitar que toda a largura do batente seja fixada. O 

chumbamento e realizado com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em aberturas 

previamente realizadas nas alvenarias e previamente umedecida. 

Na fixacao por parafusos, a alvenaria deve estar requadrada. Geralmente este processo e 

utilizado em alvenarias estruturais ou mesmo para fixar batentes em estruturas de concreto 

armado onde o prumo e dimensoes sao mais precisos e nao e aconselhavel a quebra para a 

fixacao dos batentes. Utilizando parafusos com bucha dois a dois e de 0,5 em 0,5 m fixa-se os 

batentes. Para vedar os parafusos podemos utilizar cavilhas ou massa 

O contramarco, em geral, e constituido de travessa e montante de pequena espessura, fixa 

a alvenaria atraves de pregos ou parafusos. E os batentes por parafusos no contramarco. 

Este sistema e o ideal, pois os batentes so serao colocados no final da obra, protegendo-

os, portanto, das avarias geralmente sofridas durante a obra. (revestimentos, choques, abrasoes, 

etc). 

3.5 1 nstalacoes Eletricas 

Etapa de instalacao de eletrodutos, condutores, chaves, caixas, luminarias e demais meios 

necessarios ao suprimento de energia eletrica no interior das edificacoes, todos dimensionados e 

especificados em projeto por engenheiro eletricista. E uma etapa da edificacao que se inicia com 

a ligacao provisoria de energia para o canteiro de obras, passa pela instalacao de tubos e caixas 
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embutidas durante as concretagens, continua apos a alvenaria com trechos embutidos nas paredes 

e termina com a passagem dos fios pelos eletrodutos e suas ligacoes em tomadas e interruptores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.1 Eletrodutos 

> Instalar os trechos horizontais embutidos nas lajes antes da concretagem e os trechos 

verticals embutidos nas paredes somente apos a alvenaria. Observar atentamente os 

diametros especificados em projeto; 

> Utilizar tubos flexiveis com os devidos cuidados para que nao ocorra o seu 

amassamento durante as concretagens. 

3.5.2Fiacao 

> Execucao apos o revestimento de paredes, com as caixas fixas em seus lugares; 

> Em caso de reformas de predios antigos, entre outras providencias de projeto, verificar 

se ha possibilidade de passagem de novos circuitos em tubulacoes antigas, em funcao da 

quantidade de fios e do diametro da tubulacao. 

4. MATERIAIS E METODOS 

4.1 A Obra 

A construcao do Bloco de Salas de Aula para o Curso de Engenharia Civil da UEPB e de 

responsabilidade da empresa AP Engenharia e Arquitetura LTDA. O predio esta situado na 

Avenida Coronel Pedro Targino, S/N - Centro, na cidade de Araruna, estado da Paraiba. 

Contendo uma area construida de 1800 m
2, a obra ira comportar toda a infraestrutura para o 

curso de engenharia civil, contendo laboratories, salas de aula, biblioteca, salas para os 

professores, etc. 
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Figura 18 - Detalhe da fachada frontal do predio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A obra emprega cerca de 50 funcionarios entre pedreiros, serventes, betoneiros, 

armadores e carpinteiros. Alguns servicos sao ainda terceirizados como a execucao do forro, 

pintura, instalacoes hidrossanitaria e eletrica. Na parte administrativa, trabalham em conjunto o 

engenheiro civil, o mestre de obras, o chefe de escritorio, o almoxarife, o tecnico de seguranca e 

os estagiarios. 

4.2 A Empresa 

Fundada em 1997, a AP Engenharia e Arquitetura LTDA tern sede no municipio de Joao 

Pessoa. Atuando nos segmentos de consultoria, assessoria, projetos de engenharia, 

gerenciamento,planejamento e execucao de obras publicas. 

ARAUUO PONTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AP ENGEMHARA E ARQUTETbRA LTDA 

Figura 19 - Logomarca da Empresa 

A empresa prima pela qualidade e excelencia em seus projetos e obras, bem como busca 

cumprir com todos os preceitos para preservacao e conservacao ambiental; utilizando sempre a 

mais alta tecnologia em empreendimentos residenciais, empresariais, comerciais e de turismo. 
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4.2.1 Politica de qualidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Organizacao, eficiencia, satisfa9ao e progresso; 

> Garantia da satisfacao plena dos clientes, fornecendo solucoes tecnicas praticas; 

> Implanta9ao de tecnologias na construcao civil para promover a melhoria 

continua. 

> Promo9ao continua de um bom relacionamento entre fornecedores, parceiros e 

colaboradores. 

> Comprometimento com a qualidade, seguranca, custos e prazo de execu9ao dos 

empreendimentos; 

4.2.2 Missao 

Oferecer ao mercado empreendimentos de qualidade, atraves de projetos bem 

concebidos, utilizando-se de pesquisas tecnologicas para proporcionar maior rentabilidade aos 

nossos clientes e crescimento profissional aos nossos colaboradores, contribuindo assim para o 

desenvolvimento urbanistico da regiao onde atuamos. 

4.3 Caracterizacao do Estagio 

4.3.1. Atividades Desenvolvidas (01/11 a 13/12/2013) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Elabora9ao de relatorios das atividades diarias da obra; 

S Realiza9ao de levantamentos quantitativos de materiais; 

/ Acompanhamento da execu9ao do cronograma fisico da obra; 

S Acompanhamento da execu9ao da ferragem e concretagem da escada e do 

reservatorio; 

S Acompanhamento da realiza9ao de contratos de funcionarios e servi9os 

terceirizados. 

S Acompanhamento da utiliza9ao de EPFS, de limpeza e manuten9ao do canteiro 

de obra; 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Verifica9ao do andamento dos servi9os na obra, assim como o atendimento as 

medidas de gestao adotadas para garantir a qualidade na execu9ao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 Seguran9a em obra 

No ambiente dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao, sao muitos os riscos a que estamos sujeitos. Entre as 

ferramentas existentes para colaborar com as praticas que tornem esse ambiente menos propicio 

a acidentes, podemos citar o Programa de Preven9ao de Riscos Ambientais (PPRA), Programa 

de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Condi96es e Meio 

Ambiente de Trabalho (PCMAT), cujas exigencias estao descritas pelas Normas 

Regulamentadoras NR 9, NR 7 e NR18, respectivamente nessa ordem. As NRs regulamentam e 

fornecem orienta96es sobre procedimentos obrigatorios relacionados a seguran9a e medicina do 

trabalho no Brasil. 

O uso de Equipamentos de Prote9ao Individual (EPIs) e uma questao de vital importancia 

em obra. A NR 6, que regulamenta o uso de EPIs, o descreve como "todo dispositivo ou produto, 

de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prote9ao de riscos suscetiveis de 

amea9ar a seguran9a e a saude no trabalho". Os principals EPIs observados em obra sao bota, 

capacete, protetor auricular, oculos, mosquetao, entre outros. A necessidade de utiliza9ao de 

alguns equipamentos e relativa a atividade que o funcionario exerce. 

4.3.3 Controle de materiais 

Solicitacdes de materiais sao feitas durante toda a obra, conforme o andamento das 

atividades. A organiza9ao do canteiro, a distribui9ao do espa9o existente, e a necessidade de 

abastecer os suprimentos de modo a nao interromper a continuidade na execu9ao da obra, requer 

planejamento, cronograma eficaz e controle de materiais. 

O tempo e um item fundamental para alcan9ar a satisfa9ao do cliente, e a falta de 

material pode provocar danos ao progresso da constru9ao. Deve-se conhecer, portanto, a 

produtividade dos funcionarios para estimar o tempo gasto nos processos construtivos, assim 

como, quais materiais e em que quantidade estes materiais serao necessarios para execu9ao dos 

mesmos. Para que o pedido seja feito em tempo habil, e necessario ainda levar em considera9ao 
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o caminho que segue a solicitacao ate a sua autorizacao, assim como o tempo de entrega 

considerando o local da empresa fornecedora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.4. Analise de projetos 

Ha uma gama de projetos necessarios para a realizacao da obra. Entre eles, o projeto 

estrutural, hidrossanitario, arquitetonico, de incendio, de coberta, eletrico e de logica. Cada um 

apresenta suas particularidades, e e essencial que o engenheiro os compreenda no maior nivel 

possivel de detalhes, uma vez que e a partir da leitura dos mesmos que a obra e executada. Alem 

disso, deve-se haver compatibilidade entre os diferentes projetos. Eles devem ser como camadas 

cuja sobreposicao e viavel. Ainda que este aspecto seja observado pelos projetistas, cabe ao 

engenheiro civil da obra notar e corrigir algumas incompatibilidades. 

Durante o curso de engenharia civil, aprendemos a elaborar esses projetos, e acompanhar 

o passo a passo a execucao dos mesmos e uma oportunidade excelente para a visualizacao da 

concretizacao dos projetos em obra, assim como para desenvolver a percepcao de erros e 

desenvolvimento de solucoes. 

4.3.5 Superestrutura 

Apesar do estagio ter iniciado ja na fase de acabamento, foi possivel acompanhar toda a 

concretagem das escadas e do reservatorio superior. 

Para montagem da armadura e concretagem das lajes e vigas, foi realizado o escoramento 

das formas de apoio com escoras de madeira (ver Figura 20). Foram observadas a montagem de 

formas e a utilizacao de desmoldante nas mesmas, com vista a facilitar a posterior desforma. 
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Figura20 - Escoramento das escadas e do reservatorio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todo o concreto foi produzido em obra e submetido a ensaios para verificar a obtencao 

da resistencia caracteristica desejada. Durante a concretagem, o adensamento deve ser executado 

criteriosamente utilizando vibrador de imersao a fim de obter homogeneidade do concreto e 

evitar patologias futuras como o aparecimento de nichos de concretagem (ver Figura 21). 

Figura21 - Utilizacao do vibrador na concretagem da escada 

Finalizada a concretagem, inicia-se a cura do concreto, e e entao realizada a molhagem da 

superficie do mesmo. O periodo de cura do concreto deve ser respeitado para a retirada das 

escoras, a fim de evitar a ocorrencia de flechas consideraveis na estrutura. 

34 



4.3.6 Juntas de Dilatacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A junta de dilatacao e uma separacao fisica entre duas partes de uma estrutura, para que 

estas possam se movimentar sem transmitir esforcos entre si. 

Caso este espacamento tenha presenca de algum material rigido ou que tenha perdido 

suas propriedades de elasticidade, o mesmo produzira tensoes indesejaveis na estrutura, e assim 

impedir ou restringir o movimento decorrente da dilatacao termica previsto para a mesma, 

originando assim tensoes superiores aquelas a serem absorvidas, logo podera ocasionar fissuras 

nas lajes adjacentes a junta, ocasionando a possibilidade de se propagar as vigas e pilares 

proximos. 

O predio foi construido com 4 (quatro) juntas de dilatacao, o material utilizado foi o 

poliestireno expandido (EPS), mais conhecido no Brasil por isopor (ver Figura 22). Seu 

tratamento sera realizado na fase final da obra, e o material a ser utilizado sera o mastique. 

Figura 22 - Juntas de Dilatacao 

4.3.7 Execucao da Alvenaria e Encunhamento 

A alvenaria foi executada com blocos ceramicos, unidos entre si com argamassa. Trata-se 

de alvenaria de vedacao, uma vez que nao tern funcao de suportar esforcos alem do seu peso 

proprio. 

De modo geral, no levantamento das alvenarias, foram assentados os blocos de 

extremidade da parede, fixados fios de nylon que servem como guias, executada a limpeza do 
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contrapiso, e assentada a primeira fiada de tijolos. E comum executar a primeira fiada das 

alvenarias de um pavimento inicialmente para verificar esquadros e dimensoes, de modo a 

possibilitar alteracoes em caso de falhas sem muitos transtornos (Figuras 23 e 24). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura23- Alvenaria 

Figura 24 - Encunhamento 

4.3.8 Revestimento 

O revestimento compoe uma das etapas de acabamento da obra, e tern como principal 

funcao regularizar as superficies de paredes, tetos, muros e fachadas, protegendo das intemperies 

e do desgaste de maneira geral. Como qualidades essenciais de um revestimento podem ser 

citadas a resistencia ao choque e a esforcos de abrasao, a durabilidade e a impermeabilidade no 
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caso de exposicao da area a agua. Serao descritas abaixo as atividades de revestimento 

observadas na obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.8.1 Chapisco, reboco e emboco 

O revestimento da obra e iniciado com o chapisco, realizado com argamassa no traco 1:3, 

cobrindo os blocos ceramicos com uma camada fina cuja funcao e aumentar a aderencia da 

argamassa de reboco a estes. O emboco tern a funcao de corrigir a planicidade e o prumo da 

alvenaria . Dessa forma, a espessura da camada de reboco e definida de modo a garantir o prumo. 

O servico e realizado por pedreiro, e contem as seguintes etapas: 

a) Emestramento: Taliscas espacadamente colocadas como referenda da espessura do reboco 

(Figura 25); 

Figura 25 - Emestramento para aplicacao do reboco 

b) Cheia:Lancamento de argamassa contra a alvenaria (Figura 26); 

Figura 26: La n cam en to de concreto (Chapisco) 
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c)Sarrafeamento: Garante a planicidade, para a realizacao deste servico, utiliza-se uma regua 

(Figura 27); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 27: Sarrafeamento dos panos de alvenaria 

d) Capiaco: termo utilizado para o acabamento nos vaos entre o marco da porta ou janela da 

parede (Figura 28); 

Figura 28: AcabamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 no - Capiaco dos pilares e janelas 

4.3.9 Execucao de Contrapiso 

0 contrapisotem a funcao de amenizar impactos mecanicos sobre a laje e regularizar o 

piso. A remocao de pedras e entulhos da base e necessaria para boa aderencia e regularizacao do 

contrapiso. Sao verificados o nivel das taliscas com mangueira de nivel antes das cheias, para 
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servir como referenda para a espessura da camada do contrapiso, e o acabamento das 

superficies, o caimento das areas molhadas e a aderencia da camada com a base quando 

concluido o servico (Figura 29). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura29: Regularizacao do piso 

4.3.10 Assentamento das forras e contramarco 

O contramarco e uma peca para moldura das esquadrias, feita em aluminio. Alem de 

servir como gabarito para o enquadramento do vao, e importante para melhor vedacao e 

funcionamento da esquadria. A instalacao e feita com auxilio de cunhas de madeiras para apoiar 

a peca, nivel, prumo e esquadro para sua correta colocacao. 

Quando fixado, sao colocadas as escoras, e e preenchido o vao entre a alvenaria e o 

contramarco, atraves do emboco, sendo retiradas as escoras com 24 horas. E feito, entao, o 

acabamento do entorno da esquadria (Figuras 30 e 31). 

Figura 30: Contra-marco das Janelas 
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Figura 31: Forra das portas 

4.3.11 Instalacao Eletrica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As instalacoes eletricas foram acompanhadas, observando-se a localizacao dos pontos de 

luz, tomadas e interruptores, a amperagem dos disjuntores quando no fechamento dos quadros, o 

correto isolamento das emendas, etc.foram utilizados tubos rfgidos para conduzir os fios sobre o 

forro e tubos flexiveis pela alvenaria. Ainda serao utilizadas eletrocalhas para as fiacoes das 

instalacoes eletricas em geral, o que ira possibilitar maior facilidade no momento de manutencao 

(Figura 32). 

Figura 32: Realizaeao dos Servicos de Instalacao Eletrica 
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5. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O periodo de estagio possibilitou a aquisicao de novos conhecimentos voltados a area da 

construcao civil, alem de oferecer a oportunidade de colocar em pratica os conhecimentos 

teoricos obtidos ao longo do curso. 

E notavel a multidisciplinaridade existente nas tarefas do engenheiro civil, que envolvem 

todos os topicos abordados no relatorio, entre outros. Desse modo, o relacionamento com os 

membros da administracao e funcionarios em geral e uma questao prioritaria para o bom 

andamento de seu trabalho. A convivencia com eles permitiu a visualizacao das atividades 

referentes a cada profissional da obra, a delegacao de tarefas, adocao de medidas de seguranca e 

a gestao de decisoes. 

Tendo em vista a familiarizacao com o ambiente da construcao adquirido, o vocabulario 

de obra que fora ampliado, o relacionamento interpessoal aperfeicoado, entende-se que a 

experiencia de estagio mostrou-se de suma importancia a forma^ao profissional. 
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