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1. INTRODUCAO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A area de atuacao civil tern uma gama de possibilidades, o engenheiro pode 

atuar em area de estruturas, transporte, saneamento, estradas e geotecnica. Para 

que se possa ter uma nocao pratica da teoria lecionada universidade, e necessario 

a realizacao do Estagio Supervisionado, sendo ele de extrema importancia ao 

estudante, pois, alem de oferecer a visao pratica da engenharia ele tambem faz 

com que o estudante, futuro engenheiro, ganhe mais experiencia e seguranca para 

exercer a sua profissao. Este relatorio vem tratar do estagio supervisionado que 

ocorreu no periodo de 05 de maio de 2013 ate 31 de Janeiro de 2014, realizado no 

empreendimento Marcus Gabriel, localizado na rua Santa Cruz - Liberdade, na 

cidade de Campina Grande - PB. Empreendimento este, realizado pela Ourovel 

Construtora e Empreendimentos Imobiliarios LTDA. A elaboracao do re;atorio foi 

dividida em uma revisao bibliografica e posteriormente a descricao das atividades 

realizadas. Entre os principals objetivos alcancados ao longo do estagio podemos 

citar: 

> Obtencao de conhecimentos gerais do dia a dia de uma obra de 

engenharia 

> Vivenciar na pratica, toda parte teorica apreendida em sala durante o 

curso de Engenharia Civil. 

> Obter a condicao de solucionar qualquer problema que por ventura 

possa ocorrer na obra. 

> Conseguir desenvolver um relacionamento de trabalho satisfatorio. 

> Condicoes de fazer um levantamento quantitat ive de obras e analise de 

andamento de atividades, entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo tern como funcao, exibir as definicoes dos servicos que irao ser 

expostos no presente relatorio. 

2.1 - Infraestrutura: 

A infraestrutura pode ser definida como todo servico que sera executado 

abaixo da cota zero da obra. Servicos como Fundacao, Movimentacao de Terra e Obras 

de Saneamento sao definidos como obras de Infraestrutura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Fundacoes: 

Segundo Azeredo (1988) "as fundacoes sao os elementos estruturais com 

funcao de transmit ir as cargas para o terreno onde ela se apoia. Logo, estas fundacoes 

necessitam ser dimensionadas para suportar todo o esforco solicitante aplicado. 

Tambem devera ser observada a taxa de trabalho do solo, pois o mesmo necessita ter 

resistencia e rigidez necessaria para nao sofrer rupturas e nem deformacoes alem 

daquelas pre-estabelecidas."  

Para se escolher a fundacao mais adequada, deve-se conhecer os esforcos 

atuantes sobre a edificacao, as caracteristicas do solo e dos elementos estruturais 

presentes na fundacao. Assim, analisa-se a possibilidade de utilizar varios t ipos de 

fundagao, em ordem crescente de complexidade e custos. (WOLLE, 1993). Todas estas 

informacoes devem estar contidas no relatorio do estudo de investigacao do solo. 

Na maioria dos casos, a investigacao do solo e feita atraves de sondagens 

simples, entretanto, dependendo do porte da obra ou caso os resultados nao forem 

satisfatorios, pode-se utilizar outras formas de investigacao (pocos exploratorios, 

ensaio de penetracao continua, ensaio de palheta). Caracteristicas como: numero de 

pontos de sondagens, seu posicionamento no terreno e a profundidade a ser atingidas, 

sao determinados por um profissional capacitado regido pelas normas brasileiras 

(BRITO,1987). 0 quadro abaixo apresenta os tipos de fundacao, as caracteristicas que o 

solo necessita ter e as principals obras que utilizam cada t ipo de fundacao. 

Pagina 
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Quadro 1: Tipos de Fundagoes e possiveis locais de aplicacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TIPO DE FUNDACAO 

CARGAS 

(peso do predio, da ponte, etc) 

RESISTENCJA 

{tipo de solo, capacidade 

de carga, etc) 

BALDRAME Casas Terreas Solo firme e seco 

RADtER Casas Terreas /  Sobrados Solo pouco firme e firme 

SAPATA 
Casas Terreas Solo pouco firme 

SAPATA 

Sobrados Soto firme e seco 

ESTACA 

BROCA Sobrados e Predios Baixos Soto firme 

ESTACA 

STRAUSS Predios Baixos Soto pouco firme 

ESTACA PRE - MOLDADA Predios Altos, Pontes e Viadutos 
Soto pouco firme ou com presenca 

de agua ESTACA 

TIPO FRANK! Predios Altos. Pontes e Viadutos Solo pouco firme 

TUBULAO 

ACEUABERTO 
Predios Altos, Pontes 

e Grandes Viadutos 
Quando o lencol freatico e profUndo 

TUBULAO 

A AR COMPRIMIDO Predios Altos, Pontes 

e Grandes Viadutos 

Quando o lencol freatico 

e raso ou quando a obra 

e dentro de rio, lagoa ou mar. 

2.2 Megaestrutura: 

A obra ja estava em processo muito adiantado da superestrutura, com as duas 

torres (10 pavimentos cada) ja feitos, restavam apenas parte da expansao da area 

comum do predio (garagem, rampa de acesso, piscina ) e reservatorio inferior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Lajes 

As lajes tern como definicao serem elementos que se dest inam a receber as 

cargas aplicadas na construcao. Estas cargas podem ser dist ribuidas ou ate mesmo 

concentradas em apenas um ponto. Normalmente, as cargas absolvidas pelas lajes, 

sao t ransferidas para apoios existentes, chamados de vigas, ou, dependendo da 

caracterist ica est rutural, as lajes podem lancar as cargas diretamente nos pilares. 

Estas duas possibilidades serao vistas mais adiante. 

Existe uma variedade de formas de lajes, sendo, a ut ilizacao de cada uma 

delas, dependente da finalidade arquitetonica e do seu espaco fisico. Entre as 

principals formas de lajes temos, Lajes Macicas, Lajes Pre-Moldadas e Lajes 

Cogumelos 

2.2.2 Vigas: 

As vigas sao elementos lineares em que a flexao e preponderante- NBR 

6118/ 03 (item 14.4.1.1), As vigas sao classificadas como barras e sao normalmente 

Pagina 
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retas e horizontals, destinadas a receber acoes das lajes, de outras vigas, de 

paredes de alvenaria, e eventualmente de pilares, etc. A funcao das vigas e 

basicamente veneer vaos e t ransmit ir as acoes nelas atuantes para os apoios, 

geralmente os pilares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Pilares: 

Os Pilares podem ser definidos como elementos lineares de eixo reto, 

usualmente dispostos na vert ical, em que as forcas normais de compreensao sao 

preponderantes. Sao eles os responsaveis para t ransmit ir as cargas que recebe ( 

seja das vigas ou das lajes] para as fundacoes da est rutura. Alem de fazer essas 

transmissao de carregamentos, ele tambem tern fundamental importancia na 

estabilidade da obra, pois, estes podem fazer parte do sistema de 

contraventamento, sistema este responsavel por garant ir a estabilidade da obra 

tanto na horizontal quanto na vert ical. 

2.3 Acabamento Interno: 

Mediante a o avanco da superestrutura, o servico de acabamento foi 

inicializado com a marcacao do esquadro, elevacao da alvenaria e posteriormente, 

chapisco e emboco da alvenaria das areas molhadas (Cozinha, WC's servigo/  social /  

suite), pois nas areas "secas"  houve a aplicacao de reboco de gesso, entretanto, como 

foi feito por empresa terceirizada, este servigo sera comentado posteriormente. 

2.3.1 Alvenaria 

Pode ser definido como um conjunto de blocos, unidos por argamassa, 

podendo ter funcao estrutural, vedacjio, etc. Entre as principals propriedades da 

alvenaria podemos citar; 

•  resistencia a umidade e movimentos termicos; 

•  isolamento termico e acustico; 

•  base ou substrato para revestimento em geral; 

•  resistencia a pressao do vento, entre outros; 

Existem dois grupos principals de alvenaria, alvenaria auto portante e alvenaria 

de revestimento. 

•  Alvenaria Auto Portante: Sao as alvenarias destinadas a receber cargas 

das lajes e sobrecargas, onde se faz necessario para o seu 

dimensionamento a utilizacao da NBR-10837 e NBR-8798, onde ela tern 

Pagina 
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de ter uma espessura mi'nima de 14cm e resistencia minima a 

compressao de 4,5Mpa. 

•  Alvenaria de Vedacao: Sao assim denominadas as alvenarias utilizadas 

nas montagens de elementos destinados a separagao de ambientes; sao 

consideradas apenas de vedagao por trabalhar no fechamento de areas 

sob estruturas, sendo necessario cuidados basico com seu 

dimensionamento e estabilidade. 

2.3.2 Chapisco: 

Camada primaria aplicada na alvenaria com o intuito de deixar a mesma mais 

aspera, ficando com isso, mais facil a adesao dos revestimentos posteriores. Existe 

quatro t ipos de chapiscos, sendo eles: 

•  chapisco Rolado 

•  chapisco Industrializado 

•  chapisco Comum (Utilizado na Obra) 

•  chapisco com Pedra Britada. 

2.3.3 Emboco: 

O emboco e uma argamassa mista composta de cimento, cal e areia em 

determinadas proporcoes, conforme a superficie a ser aplicada. Geralmente se utiliza 

de areia grossa ou media, sendo preferencialmente do t ipo media para a execucao 

deste servico. 

Para a sua aplicacao na parede chapiscada e ideal que a mesma esteja 

umedecida, fazendo assim com que seja evitada a absorcjio de agua pela alvenaria, 

levando assim a um desprendimento do emboco a parede.A espessura do emboco e 

em media de 1,5cm, entretanto como foi utilizado o Emboco Paulista (revestimento 

unico que substitui o emboco e reboco) a espessura utilizada deste revestimento foi 

acima de 1,5 cm, sendo ela entre 5 e 7 cm de espessura. 

Devido a nao uniformidade dos blocos ceramicos, se faz necessario uma 

regularizacao da alvenaria, para resolver estes problemas, algumas tarefas devem ser 

executadas: 

- Instalacao de Taliscas: Fixa-se uma linha de referenda ao longo da parede a 

ser embogada e aplica-se estas taliscas utilizando argamassa de emboco, fazendo com 

que esta chegue a tocar a linha de referenda da parede, com o auxilio de um prumo, 

Pagina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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instala-se as demais taliscas na parte inferior e com isso obter o correto nivelamento 

da superficie. outras na parte inferior e intermediaria para definigao do correto 

nivelamento da superficie, conforme as figuras abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J.SOo 2.00m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• f- *  |  

—T—i 1 1 r* —i 1 1 n . &  
TW.ISCA 

Figura 2 : Taliscas Superiores e seu espassamento 

LLLLI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r r W ? 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T V _ I 

;i. 

T 

i iota 

2 1 
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< r -
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Figura 3: Colocagao de Talisca Inferior e Vista Transversal. 

Pagina 

15 



Estagio Supervisionado — Gustavo Luiz Araujo Ramalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 

- Mestras: Faixas de emboco, utilizadas como referenda e aplicadas entre duas 

taliscas que estejam no mesmo eixo como mostrado na figura abaixo: 

Apos a aplicacao das taliscas e mestras, se inicia a aplicacao do Emboco Paulista 

com o auxilio de uma regua metalica para ir aplicando o desempenamento 

(sarrafeamento) do emboco, obtendo assim o nivelamento desejado da alvenaria. A 

regua deve fazer movimentos verticals, horizontals e no sentido horario ou ant i-

horario, para que se possa ter uma boa execucao do servico. Figura abaixo mostra o 

esquema de execucao: 

Figura 4: Sarrafeamento do Emboco Paulista/Reboco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4 Contrapiso: 

O Contrapiso e uma camada de argamassa lancada sobre uma base (laje 

estrutural ou laje de concreto) para regularizacao. Sua espessura e variavel entre 2 e 

6cm, dependendo da funcao. Para contrapiso internos de ediffcios, utiliza-se de 200 a 

250kg/ m
3

 de argamassa. Os tracos de areia umida em media sao de 1:5 e 1:7, 

entretanto o trago de 1:6 e bem utilizado. Para a realizacao de um contrapiso, algumas 

tarefas devem ser executas, sendo elas: 

•  Limpar a area a ser aplicado o contrapiso. 

•  Com uma mangueira ou laser, bater o ni'vel do contrapiso em toda a 

area em que o mesmo sera aplicado. 

•  Com o auxilio de uma trena, demarcar o nivel do contrapiso. 

•  Colocar uma linha de referenda para as taliscas. 
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Umedecer o piso e colocar uma mistura de agua e bianco nos locais 

onde serao instalados as taliscas. 

Polvilha-se Cimento sobre a mistura 

Com o auxilio de uma vassoura, escova-se a massa, esta mistura serve 

como aderencia para o contrapiso com piso. 

Coloca-se argamassa sobre o piso, apos nivelar a mesma, aplica-se a 

talisca sobre ela. 

Conferir o se o nivel da talisca esta de acordo com o nfvel pre-

estabelecido e se ambos estao em acordo com o caimento da agua 

desejado em projeto. 

Repetir o procedimento para as demais taliscas. 

Com as taliscas locadas, colocar a mistura agua e bianco sobre o resto 

do piso, posteriormente, polvilhar cimento e misturar com o auxilio da 

vassoura. 

Aplica-se a farofa (argamassa do contrapiso) e espalha a mesma sobre o 

piso. 

Com o auxilio de um compactador (sapinho), compacta a argamassa ate 

ela chegar ao nivel demarcado pelo fio de referenda sobre as taliscas. 

Como auxilio de uma regua metalica e apoiando a mesma nas taliscas, 

se faz o sarrafeamento do contrapiso. 

Com uma desempenadeira, dar o acabamento final, aplicando 

argamassa para locais que necessite de nivelamento caso seja 

necessario. 
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Figura 5: Aplicacao das mestras e Limpeza do Piso 

Figura 6: Sarrafeamento do Contrapiso com Regua de Aluminio 

Figura 7: Nivelamento Final com Desempenadeira Metalica 
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2.3.5 Gesso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 gesso tern aplicacao em varias vertentes como agricultura, industria ceramica 

e construcao civil. A NBR 13207(ABNT, 1997) define o gesso utilizado na construcao 

civil como: "M aterial moido em forma de po, obt ido da calcinacao da gipsita, 

constituido predominantemente de sulfato de calcio, podendo ter aditivos 

controladores de pega."  

Na construcao civil, o gesso e utilizado de duas formas: 

- Decorativa: Arquitetura de Interiores 

- Construtivo: revestimento, divisorias e forros. 

0 gesso construtivo e definido como o recobrimento de superficies, paredes e 

tetos, com pasta ou argamassa de gesso confeccionado in-loco. E uma tecnica usada 

com a finalidade de eliminar as ondulacoes nas emendas das placas de gesso ou dar 

acabamento em paredes e tetos de alvenaria. 0 revestimento com gesso e 

particularmente recomendado para superficies internas e secas, ja que a umidade e 

tambem a agua permanente altera as caracteristicas do gesso. 

2.3.6 Revestimento Ceramico 

0 material ceramico tern como principal caracteristicas ser um produto denso, 

vit rificado e de alto poder abrasivo, alem do que e sem sombra de duvidas, um dos 

elementos mais utilizados na area de acabamento de obras tanto para construcoes 

habitacionais como comerciais. Mediante ao avanco da tecnologia, o mercado hoje 

oferta uma variedade muito grande de produtos ceramicos, como por exemplo; 

Porcelanato, Azulejos, Pastilhas de revestimento externo e a propria ceramica que e 

bastante utilizada em piso em geral e paredes de areas molhadas.Devido a ampla 

variedade, se faz necessario atentar para alguns detalhes na hora da escolha do t ipo de 

revestimento, entre estes detalhes, podemos citar: 

- Procedencia do Produto: se tern informacoes sobre o fabricante (telefone, 

endereco) e indicacao de estar de acordo com as normas. 

- Local de Aplicacao (parede ou piso): area residencial, comercial ou industrial. 
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- Transito no Local: de pessoas, de veiculos, de moveis que sao arrastados -

para determinar o Indice PEI do produto que sera comprado. 

- Umidade no Local: para determinar o Grupo de Absorcao do produto - para 

locais mais umidos, recomendam-se produtos com baixa absorgao. 

- Metragem do Local (m
2

): para calculo da quantidade de pegas necessarias. 

A forma de aplicacao do revestimento independente do local e do t ipo segue 

alguns passes, e apresentado a forma de aplicacao do revestimento ceramico em 

pisos: 

- E necessario que o contrapiso tenha sido executado corretamente e sua 

impermeabilizagao tenha sido feita, esteja limpo e seco. 

- Colocar a argamassa em um caixote de PVC ou metal previamente umedecido 

- Acrescentar agua de acordo com o indicado pelo fabricante. 

- Aplicar a cola (argamassa) no caixote e misturar com agua ate ficar 

homogenea e consistente. 

- Para garantir se esta no ponto ideal, verifique se a argamassa fica grudada a 

espatula, como mostrado na figura abaixo. 

Figura 8: Ponto Ideal de utilizagao da argamassa. 

- Apos a argamassa estar pronta, aguardar 10 minutos ate ela obter o ponto de 

maturacao 

- Com uma desempenadeira de ago, aplique a argamassa no piso. 

- Aplique a argamassa no lado nao esmaltado da pedra. 
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- Assente a pedra e com um martelo de borracha bata nas extremidades da 

pedra e posteriormente no meio. 

Apos isto, precisamos determinar o esquadro do quarto, sala ou qual seja o 

local em que sera aplicado o revestimento. (0 ideal e que este esquadro seja feito para 

toda a habitacao.) abaixo, o procedimento para a obtencao do esquadro. 

- Apos colocado a primeira pedra, colocar um prego no seu lado e outro na 

extremidade oposta do comodo ou da casa. 

- Amarrar uma linha nos pregos, garantindo que ela esteja bem tracionada. 

- Passar outra linha perpendicular a primeira, tangenciando a pedra e 

amarrando-a na outra extremidade do comodo. ( Feito isto, o esquadro esta feito.) 

Figura 9: Marcacao do esquadro do revestimento ceramico 

- Apos o esquadro feito, aplicar as pedras intermediarias tomando os fios 

tracionados como referenda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observacao: Sempre colocar espacadores entre cada pedra assentada. 

- Aguardar 72 horas para iniciar o processo de rejuntamento. 

Para a aplicacao do rejunte, se faz uma mistura da argamassa do rejunte com 

agua na quantidade estabelecida pelo fabricante. Apos o rejunte estar pronto, aplica-lo 

com o auxilio de uma colher de pedreiro entre as placas. Com uma desempenadeira se 

faz o espalhamento do rejunte. Apos o piso todo rejuntado, limpar as pedras com pano 

umido apos 15 minutos do termino do rejuntamento. 
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2.4 Seguranca do Trabalho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com a Organizagao Internacional do Trabalho (OIT), o setor da 

construcao civil e responsavel por 17% do total de mortes por acidentes de trabalho 

no mundo. 

A Constituigao Federal, por meio da Lei n^ 6.514, de 22-12-77, presente no 

Capitulo V da CLT - Art . 154 ate Art . 200, fala sobre todos os direitos e deveres dos 

empregados e empregadores em relacao a seguranca e medicina do trabalho. Entre os 

pontos abordados pelos artigos existentes na lei em questao, temos que: 

Artigo 166 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A empresa cont ratante tern a obrigagao de fornecer aos 

empregados, gratuitamente, equipamentos de protegao individual adequado ao risco e 

em perfeito estado de conservagao e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 

geral nao oferegam completa protegao cont ra os riscos de acidentes e danos a saude 

dos empregados. 

Artigo 158 - Cabe aos Empregados: 

/  - observar as normas de seguranga e medicina do t rabalho, inclusive as 

inst rugdes de que t rata o item II do art igo anterior; 

II - colaborar com a empresa na aplicagao dos disposit ivos deste Capitulo. 

Paragrafo unico - Const itui atofaltoso do empregado a recusa injust ificada: 

a) a observancia das inst rugdes expedidas pelo empregador na forma do item II 

do art igo anterior; 

b) ao uso dos equipamentos de protegao individual fornecidos pela empresa. 

Para a aplicagao dessas e muitos artigos existentes na lei, algumas normas 

regulamentadoras foram feitas para servir de orientacao tanto para o empregador 

quanto para o empregado. Entre as normas vigentes, temos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S NR - 6: Equipamento de Protegao Individual 

S NR - 7: Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional 

•  NR-8: Edificagoes 

S NR - 16: Atividades e Operagoes Perigosas 

S NR - 18: Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 

Construgao. 

•S NR - 23: Protegao Contra Incendios 

S NR - 32: Seguranga e Saude do Trabalho em Estabelecimentos de Saude. 
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3. DESCRIfAO DE ATIVIDADES: 

Residencial Marcus Gabriel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estagio foi realizado na obra do Residencial Marcus Gabriel. Este 

empreendimento e localizado na rua Santa Cruz, bairro da Liberdade em Campina 

Grande PB. 0 residencial contem 80 apartamentos, sendo estes divididos em duas 

torres de 10 pavimentos, tendo cada pavimento 4 apartamentos. Os apartamentos 

t ipo 1,2,3 e 4 tern respectivamente 79,46m
2

, 78,80m
2

, 81,59m
2

 e 81,27m
2

. Alem disto, 

o Residencial Marcus Gabriel contem tambem em sua area comum: Salao de Festas, 

Brinquedoteca, Academia, Piscina, Praca e Hall Social. 

0 Marcus Gabriel e situado em uma area de 7.275,50m
2

, tendo com 

responsaveis tecnicos pela obra: 

Figura 10: Planta baixa do residencial Marcus Gabriel 

Empresa: Ourovel Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios LTDA. 

Engenheiro Civil: Renan Porto Lima e Rogerio Guedes 

Arquiteto: Fabiano Meio 

Projeto Estrutural: Carlos Rolim 

Projeto Eletrico: Ricardo Amadeu 

Projeto Hidraulico: Carlos Fernandes de M . Filho 

Projeto de Incendio: Empresa Agas. 

Mestres de Obra: Jose Ailton e Jurandir Ferreira 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 - Localizacao e Clima: 

0 Residencial Marcus Gabriel esta localizado na Cidade de Campina Grande, 

estado da Paraiba, cerca de 120Km de Joao Pessoa, Capital do Estado. 

A Cidade de Campina Grande esta situada na zona do agreste paraibano, a 

cerca de 552 metros no nivel do mar, fato este que possibilita a cidade um clima 

ameno em boa parte do ano. As temperaturas tern variacao de 30°C a 15°C, 

dependendo da epoca do ano. Abaixo segue imagens do local onde o Residencial esta 

sendo construido. 

Figura 11: Imagem Aerea do local da obra. 

Figura 12: Imagens do Terreno antes do Inicio da Obra. 

3.1.1 - Topografia do Terreno: o terreno natural apresentou um declive 

de 2 metros, suas dimensoes sao de 72 x 35m. 

3.1.2 - Geologia do Terreno - Foi feito um corte inicial de 2metros,com 

predominancia de argila de 2 categoria. 

3.2 - INFRAESTRUTURA: 
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Mesmo com o empreendimento em estado de acabamento, alguns servicos 

de infraest rutura ainda necessitavam serem feitos como por exemplo os 

reservatorios inferiores e as sapatas para o complemento da laje terreo. 

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 - Fundacoes: 

A fundacao e composta por sapatas simples, feitas com concreto armado, 

tendo este um fck de 30MPa. Sua locacao foi feita sobre a rocha e para a sua 

nivelacao foi aplicado um concreto est rutural com espessura de 5cm. Alem da 

aplicacao do concreto est rutural para nivelamento,Segue abaixo fotos de algumas 

sapatas que foram feitas. 

Figura 13: Aplicacao do concreto para nivelamento da fundacao 

Figura 14: Sapata Concretada e Pescoco do Pilar 

3.2.2 - Reservatorios Inferiores: 
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Por se t ratar de uma obra de duas torres, o projeto hidraulico determinou a 

construcao de dois reservatorios inferiores independentes, um para cada torre, 

entretanto, a instalacao possibilita o abastecimento das duas torres por apenas um 

reservatorio. facilitando assim as futuras manutencoes. 

Os reservatorios tern dimensoes de 12x3.6x1.7m, totalizando assim um volume 

de 73.44m
3

 para cada reservatorio. Segue abaixo as fotos da construcjio dos 

reservatorios e das bombas. 

Figura 15:Escavagao do Terreno para instalacao dos Reservatorios Inferiores 
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Figura 17: Locacao dos Reservatorios 
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Figura 18: Aplicacao do Contrapiso em um dos reservatorios. 

Figura 19: Alvenaria de Vedacao e Inicio de Aplicacao das Ferragens. 
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Figura 20: Concretagem do Reservatorio da Torre A. 

Figura 21: Base do Reservatorio Concretado. 

Como se trata de um reservatorio, a preocupacao com possiveis infiltracoes e bem 

maior, mediante a isto, foi utilizado um concreto especial com alto poder de 

impermeabilizacao ja que se tratava de um reservatorio de agua, fato que melhora seu 

rendimento nessas condigoes. 
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Figura 22 Reservatorio da Torre A pronto para a Concretagem das suas 

Laterais e Vigas Baldrames montadas. 

Figura 23: Locacao do assoalho para instalacao das Ferragens da Tampa 

do Reservatorio da Torre A. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - Mega-Estrutura: 

A Mega-Estrutura ja estava em estado bastante avancado, restando apenas a 

concretagem de partes da laje terreo, rampas e piscina. A estrutura das lajes, vigas e 

pilares sao feitas com aco CA-50, obedecendo as orientacoes do projeto. O fornecedor 
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do aco e a empresa Gerdau, entretanto, todo o processo de corte, montagem, 

dobramento, ponteamento e aplicacao dos espacadores e feito na obra. 

Para a concretagem de vigas e lajes, e utilizado o servico terceirizado da 

concreteira SUPERMIX, mas a concretagem dos pilares e feita com concreto feito em 

loco. As Lajes sao nervuradas, entretanto, nas regioes proximas aos pilares, a laje e 

macica para evitar o efeito de pulsao nos pilares. Para facilitar retirada das placas 

nervuradas, e aplicado um desmoldante misturado com agua. Como escoramentos, e 

utilizado escoras metalicas nas lajes escoras em forma de garfos nas vigas para evitar o 

deslocamento lateral. 

Figura 25: Armadura da Laje Nervurada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 27: Concretagem das Vigas 
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3.3.1 - M ateriais Utilizados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 concreto utilizado para a concretagem dos pilares, foi feito baseado no traco 

de 1:2:3, tendo como materiais 

- Cimento CP III - 40RS (Cimento Brasil) 

- Agregado M iudo: Areia media de 2.4mm 

- Agregado Graudo: Brita 19 e 25m 

Para o servico de escoramento, foi utilizado escoras metalicas, com 

espacamento de 90cm entre elas, para as vigas, foi aplicado o escoramento do t ipo 

gravata, utilizando madeira de para evitar um possivel deslocamento das formas 

laterals na hora da concretagem. 

Para o adensamento do concreto e utilizado um vibrador de imersao com o 

intuito de garantir que concreto consiga envolver tua a area de aco das secoes da 

estrutura, seja ela laje, viga ou pilar. E necessaria atencao na hora da vibracao do 

concreto para que o vibrador nao tenha contato com as ferragens, pois este fato pode 

acarretar na segregacao dos materiais constituintes do concreto. Assim como o 

concreto utilizado na fundacao da obra, todos os outros elementos estruturais sao 

feitos com um concreto de resistencia de 30MPA. 

4. Acabamento Interno: 

Os servicos de Acabamento Interno/Externo tern uma importancia 

fundamental, isto porque, muitas das falhas que podem ter acontecido na fase 

estrutural (concretagem de lajes, vigas e pilares) e na alvenaria de vedacao irao 

aparecer na fase de acabamento. Alem disto, e este o servico que sera visto pelos 

usuarios. Entre os servicos de acabamento temos; Chapisco, Emboco Paulista, 

Revestimento Ceramico, Emboco de Gesso, Forro de Gesso e Pintura. 

4.1 - Chapisco 

0 Chapisco foi aplicado como primeira camada de revest imento nas areas 

molhadas dos apartamentos (WC's, Cozinha e Area de Servico) e corredores dos 

pavimentos. Sua aplicacao e importante pois ele ajuda na aderencia das outras 

camadas de revest imento com a alvenaria, o t raco ut ilizado foi de 1:4 

4.2 - Emboco 

Segunda camada de revest imento aplicada nas areas molhadas e 

corredores, o emboco paulista foi ut ilizado como revest imento unico, dispensando 
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assim a aplicacao futura do Reboco, a espessura media do emboco foi de 7cm e o 

traco aplicado foi de 1:4 de cimento e areia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 - Contrapiso 

Para nivelamento da laje, foi aplicado o contrapiso de regularizacao com 

um traco de 1:4 (cimento e areia) com uma espessura de 6cm em media, Em 

seguida foi aplicado o caimento planejado para os pontos de dreno e feito uma 

impermeabilizacao do mesmo nas areas molhadas. Para o servico de 

impermeabilizacao, foi feito um t reinamento do funcionario que era responsavel 

pela aplicacao com representantes da empresa fornecedora do impermeabilizante. 

Segue abaixo imagens da aplicacao do contrapiso. 

Figura 30: Mestras do Contrapiso 

Figura 31: Aplicacao do Contrapiso 
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4.4 - Revestimento Ceramico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Revestimento ut ilizado foi os da marca Elizabeth (Grif Sand] 

0.45mx0.45m para o piso e a Elizabeth Slim Branco 0.45mx0.335m para as 

paredes. A argamassa ut ilizada foi a C-III Portkoll e o rejunte quartzolit  branco, 

alem dos materiais basicos(maquita, riscadeira, bizotador, espacadores, etc.], 

Com o apartamento liberado era aplicado o esquadro da ceramica pelo 

mestre e o pedreiro baseada na paginacao feita anteriormente no escritorio. Por se 

t ratar de apartamentos diferentes, as paginacoes tambem diferiram para se obter 

um revest imento com a melhor forma de aplicacao possivel. As equipes 

responsaveis pela aplicacao do revest imento ( Pedreiro e Ajudante] t rabalharam 

em sistema de producao devido a necessidade de andamento da obra e tambem 

como uma forma de est imular os t rabalhadores. Segue abaixo fotos da aplicacao do 

revest imento e suas etapas. 

Figura 32: Alinhamento do esquadro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 35: Ceramica com aplicacao dos espacadores 

Figura 36: Marcacao do Nivel para o Revestimento Ceramico de Parede zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pagina 

38 



Estagio Supervisionado - Gustavo Luiz Araujo Ramalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE 

4.5 Gesso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 gesso foi utilizado como emboco das paredes nas areas secas dos 

apartamentos(salas, quartos e corredor), nas paredes da antecamara e nas escadas 

alem do revestimento de forro no teto. A responsabilidade por este servico e da 

empresa terceirizada GESSOPLAC. 

4.5.1 Emboco de Gesso 

O revestimento do emboco de gesso foi aplicado nas paredes das areas secas 

do apartamento e paredes da antecamara e escadas. 

Figura 36: Aplicacao do Reboco de Gesso 

4.5.2 Forro de Gesso 

0 Forro do Gesso foi instalado em todo o apartamento e nas areas comuns 

do predio, nas areas secas tern 2.50m de altura e nas areas molhadas ficaram com 

2.40m devido as instalacoes hidro-sanitarias. Nas areas comuns do predio o pe 

direito tera 2.50m. 
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Figura 37: Cantoneiras do Forro de Gesso 

Figura 38: Aplicacao do Forro de Gesso 
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4.6 Pintura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pintura consiste em uma aplicacao inicial de seladores nas paredes e 

posteriormente a aplicacao de massa corrida e t inta. Vale salientar que nas areas 

proximas a janelas foi aplicado a massa acrilica para evitar a infilt racao da agua da 

chuva pelas extremidades das esquadrias. 

4.6.1 M ateriais Utilizados 

- Massa Acrilica - Coral 

- Massa Corrida - Coral 

- Selante - Coral 

- Tintas: Coral 

Figura 39: Aplicacao da Massa Corrida 
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Figura 40: Nivelamento da Massa Corrida (Lichamento) 

5. Acabamento Externo - (Fachadas): 

0 acabamento das fachadas foi realizado de maneira similar ao acabamento 

de areas molhadas, aplicando os servicos de chapisco, emboco paulista e por 

ult imo as pastilhas de revest imento, Entretanto, necessita de uma conferencia de 

itens antes do inicio da aplicacao do acabamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 Servicos Preliminares: 

- Verificar se todas as alvenarias de fachadas estao locadas e fixadas 

internamente. 

- Checar se os contra-Marcos estao chumbados 

- Verificar o t raco de argamassa que sera ut ilizado 

- Limpar e verif icar as condicoes dos balancinhos, analisando se eles estao 

em condicao para a execucao do servico 

- Cert ificar-se de que os EPI's estao disponiveis e todos os equipamentos de 

protecao colet iva estao instalados conforme determina a NR-18 

5.2- Servicos para a execucao - Chapisco e Emboco 

- Locacao dos arames e mapeamento das fachadas (1 descida dos 

balacinhos] 

-Verifica-se o alinhamento dos arames (prumos) em relacao ao eixo do 

edificio, com tolerancia de 2mm. 

- Checar o esquadro entre os panos delimitados pelos arames. 

- Taliscamento 
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- Execucao do Emboco. 

- Aber tu r a das Juntas de Tr abalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3  - Se rvicos para a e xe cucao - Pas ti lhas 

- Assentamento das Pastilhas 

- Aber tu r a das Juntas de Dilatacao 

- Rejuntamento 

5.4  - Mate riais Utilizados ( Chapis co ) : 

- Cimento: CP I I I - 40RS (Cimento Br asil] 

- Agregado Miudo: Ar eia Media - 2 .4mm 

- Traco: 1:5 

5.5  - Mate riais Utilizados ( Em bo co ) : 

- Cimento CP I I I - 40RS (Cimento Br asil) 

- Agregado Miudo: Ar eia Media ou Grossa- 2 .4mm e 4 .8m m 

respect ivamente. 

-Tr aco: 1:4 

5.6  Re ve s time nto Ce ram ico : 

- Pastilha Atlas - Camburai (Branca) 

- Pastilha Atlas - Tinhar e (Mar r om ) 

- Rejunte: Quar tzolit Flexivel 

- Espacadores de 5m m 

- Argamassa Por to-Koll Pr em ium 

Figura 4 1 Emboco de Pano na Fachada Oeste-B 
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Figura 42 : Servico de Emboco Paulista Finalizado 

Figura 43 : Aplicacao das Pastilhas na Fachada Leste e Nor te - A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . Seguran^a do Trabalho 

A construcao civil e um dos segmentos de maior ocorrencia dos acidentes de 

t r abalho, sendo este dado gerado muitas vezes por falta de aplicacao por par te do 

contratante de algumas acoes que podem diminuir  o numero de acidentes, ou ate 

mesmo por falta de conhecimento ou inadimplencia por par te dos prestadores de 

servico, 

Pagina 

44 



Estagio Supervisionado — Gustavo Lu iz Ar a u jo Ramalho 45 

Sendo assim, e de total importancia a aplicacao de tecnicas e acoes que possam 

amenizar este quadro, sendo a pr incipal delas o uso dos EPfs ( Equipamentos de 

Protecao Individual). 

De acordo com a NR - 18 ( Norma Regulamentadora N 5 1 8 do minister io do 

tr abalho.) Os equipamentos de protecao individual devem ser  fornecidos pelo 

contr atante,tendo estes que estarem em per feito estado de conservacao e tambem, 

atenderem a necessidade adequada, de acordo com o risco do servico. A obra contava 

com o Tecnico em Seguranca Eli Rufino sendo este, o encarregado de deixar  os 

operar ios sempre em aler tar  com relacao aos riscos e fazendo com que os mesmos, 

possam se tornar agentes multiplicadores da realizacao de um trabalho cor reto de 

acordo com as tecnicas de seguranca do t r abalho. 

Para isto, alem da presenca constante, semanalmente, era realizado uma 

pequena palestra pelo tecnico de seguranca, mostrando videos e enfatizando a 

necessidade do cuidado constante, para evitar  eventuais situacoes que possam colocar 

em risco a saude do operar io ou qualquer pessoa que transite na obra. Segue abaixo, 

imagens de aplicacoes dos EPfs e atitudes tomadas visando oferecer  uma maior 

seguranca na obr a. 

Figura 44: Placa de EPPs Obrigator ios na Obra 
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Segundo a NR-18, todo e qualquer servico que tenha de ser  executado a uma 

altura igual ou maior que 2 .00m ; necessita do uso da cadeirinha( sinto de seguranca), 

na foto abaixo, e mostrada a realizacao do servico de armacao da viga sem a utilizacao 

do sinto obr igator io. 

Figura 46 : Operar ios sem o Cinto Obr igator io para a Execucao deste Servico. 
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7. Verifica^ao de Se rvicos 

Entr e as p r incipals preocupacoes de qualquer obra do setor  p r ivado,temos; 

A obediencia do prazo, ut ilizacao de mater iais de qualidade e a realizacao dos 

servicos com qualidade. En t r e tan to, para gar an t ir  a entrega de um imovel que 

consiga gar an t ir  a satisfacao dos mor ador es, e de extr ema im por t an cia o 

acompanhamento de per to de todos os servicos que for am e estao sendo 

realizados, logo, devido a essa preocupacao que cot id ianamente tern de ser  

r ealizado servicos de ver ificacao em var ias fr entes da obr a, tendo como obje t ivo, 

m in im iza r os e r r o e ot im iza r a qualidade do empr eend imen to. 

Entr e os servicos ver ificados no andamento da obr a , temos: 

- Instalacao Eletr ica: 

- Instalacao Hidr aulica e Hidr o-Sanitar ia: 

- Acabamento de Gesso ( For r o e Reboco) 

- Acabamento Ceramico 

- Contrapiso 

- Impermeabilizacao. 

Segue abaixo, algumas falhas ou servicos que necessitaram de correcoes 

apos a sua realizacao. 

1 - Na foto abaixo, e mostr ado na par te super ior da imagem que foi deixado 

o conduite elet r ico para a instalacao do in t e r r u p t o r do quar to, en t r e t an to, o pon to 

para a instalacao do in t e r r u p t o r foi cober to. 
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Figura 47 : Falha do servico Revestimento de Gesso 

2- Como as vigas t em uma altur a de 60cm, par te dela ficou abaixo do n ive l 

do for r o de gesso (pe d ir e it o de 2 .50m), fazendo assim com que fosse necessar io 

u m r ecobr imen to da par te in fe r ior da viga (capiaco), en t r e tan to, como most r ado 

na figur a abaixo, em alguns locais for am ident ificados falhas no n ivel deste 

capiaco. 

Figura 48: Desnivel do Capiaco da Viga 

3- Itens danificados 
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Figura 49 : Caixa Sinfonada quebrada 

Figura 50: Revestimento com falha de r ecobr imen to da parede. 

5- Alguns mater iais como por exemplo placa de gesso, necessitam de 

cuidados desde o t r anspor t e ate a hor a de aplicacao na obr a. Isto e im p or t an t e , 

pois, devido a sua fr agilidade ela pode quebr ar , empenar ou ate mesmo t r in car , 

fazendo assim, com que fique impossibilit ada de ser  aplicada. Mesmo com o 

con t r ole dessas placas, algumas defeituosas sao aplicadas, cabendo ao executor  e o 

fiscalizador evitar  a ut ilizacao ao maximo delas,pois, u t ilizando-as, o servico nao 

fica ideal, fazendo assim, com que seja necessaria a manutencao desta placa com os 

servicos poster ior es como por exemplo p in t u r a , fazendo com que se u t ilize mais 

m ater ia l de p in t u r a (massa cor r ida) do que o planejado an ter ior m en te . A Imagem 

abaixo, most r a uma placa instalada que foi r epr ovada. 
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Figura 5 1 : Placa de Gesso do For r o Reprovada 

6- Para a aplicacao do r evest imento final, seja ele ceramica ou gesso e 

necessar ia que todas as instalacoes h idr aulicas, eletr icas, h id r o-san itar ias , etc. ja 

estejam instaladas de for ma cor r eta . En t r etan to, falhas podem acontecer , na foto 

abaixo, aparece um conduite elet r ico que nao foi chumbado a parede antes da 

passagem do r evest imento de gesso. 

Figura 52 : Conduite Exposto apos o Revestimento de Gesso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 . Conclusao 

A Disciplina de Estagio Supervisionado se most r a im p or t an t e na formacao 

do aluno, pois, tern como finalidade, estabelecer  a juncao dos conhecimentos 

teor icos e p r at icos. Fazendo assim, como que o aluno possa t e r  u m m aior contato 

com as dificuldades encontradas em campo, u t ilizando assim do seu conhecimento 

teor ico e p r at ico ob t ido, para a implementacao de solucoes r apidas e eficazes no 

decor r er  da obr a. 

0 Estagio tambem possib ilit a ao aluno perceber o dia-a-dia da obr a, dando a 

ele uma r eal nocao das necessidades e obr igacoes que ter a no fu t u r o como 

engenheiro e tambem da cobranca feita pela empresa, visando sempre obter  u m 

servico de qualidade em u m tempo hab il. 

A Conscientizacao por par te dos t r abalhador es na ut ilizacao dos 

equipamentos de protecao ind ividuals (EPI's] tambem foi um it em bastante 

per cebido no per iodo de estagio. Foi ver ificado tam bem a necessidade do 

engenheiro de conseguir  lid a r com as mais d ifer entes situacoes, fazendo assim com 
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que existisse a necessidade de u m r elacionamento p r oxim o en t r e o engenheiro e 

os t r abalhador es da obr a. 

Por fim , o estagio e de uma im por tancia im pr escind ivel na formacao como 

engenheiro, dando ao aluno, uma nocao bastante clara da for ma que ter a de 

u t iliza r  os conhecimentos teor icos obt idos na un iver sidade, ju n t o da necessidade 

de ad m in is t r a r pessoas e servicos de for ma cor r eta e sat isfator ia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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