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2) A P R E S E N T A Q A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio de estagio supervisionado sob a orientagao do professor 

Joao B. Queiroz de Carvalho e com urn perfodo de duragao de 4 semanas, sendo 

desenvolvidas 45 horas semanais totalizando pelo menos 180horas, foi realizado na 

construgao do edificiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA residencial Solar das Acacias situado na Avenida Doutor 

Severino Cruz no Centro da Cidade, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil 

Gustavo Tiberio de A. Cavalcanti. 

Este tipo de estagio visa a integragao aluno/mercado de trabalho, bem como 

combinar a teoria vivenciada durante todo o curso de Engenharia Civil com a pratica 

da construgao civil propriamente dita. 

O mesmo estagio foi realizado no momento da obra em que a construgao se 

denominava de estrutural, ou seja, sem inicio ainda, no processo de construgao, da 

parte de alvenaria. Sendo enfatizada aqui, a utilizagao do concreto (neste caso o tipo 

30) bem como a utilizagao da ferragem necessaria a obra (neste caso a ferragem 

tipo CA-50A e CA-60B). 
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3) O B J E T I V O S E F INALIDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1) O relatorio aqui apresentado tern por objetivo descrever as diversificadas 

atividades desenvolvidas durante o periodo de construgao da obra, relativo ao tempo 

do Estagio Supervisionado, como tambem desenvolver no aluno de graduagao do 

curso de Engenharia Civil o senso critico para que este tenha condigoes de analisar 

as tecnicas utilizadas para execugao das obras, dos materials empregados e 

utilizagao racional de materials e servigos de operarios. 

As atividades desenvolvidas pelo estagiario na Construgao do, Solar das 

Acacias (localizado nas proximidades do Agude Velho de Campina Grande), 

englobam urn processo de aprendizagem, no qual as atividades no decorrer deste, 

diz respeito a verificagao de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Plantas e Projetos; 

• Quadro de Ferragens; 

• Montagem e colocagao de armadura de pilares; 

• Montagem e colocagao das malhas de ferro e formas das lajes; 

• Questoes de prumo e esquadro; 

• Concretagem de lajes, vigas e pilares; 

• Retiradas de formas em lajes e pilares; 

3.2) Este estagio supervisionado tern porf inal idades: 

• AplicagSo da teoria adquirida no curso, ate o momento, na pratica; 

Aquisigao de novos conhecimentos gerais e termos tecnicos utilizados no 

cotidiano da construgao civil; 

Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que 

possam vira surgirno decorrer das atividades; 

DesenvoMmento do relacionamento com as pessoas envolvidas no trabalho. 
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4) INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construgao civil e, uma das atividades que mais geram emprego e renda, e 

e responsavel pelo gerenciamento de uma grande quantidade de recursos humanos 

e financeiros. A administragao desses recursos deve ser feita de forma racional a fim 

de se reduzir custos. Uma boa administragao dessa atividade comega com urn bom 

planejamento de todas as atividades a serem desenvolvidas e tambem urn bom 

orgamento, proporcionando a obtengao de exitos nas atividades desenvolvidas. 

O desperdicio nas industrias de construgao civil brasileira e urn fator de 

grande relevancia, pois de acordo com pesquisas feitas recentemente, o desperdicio 

gerado na construgao fica em tomo de 2 0 % em massa, de todos os materials 

trabalhados. Poroutro lado, as perdas financeiras atingem indices nao inferiores a 

10% dos custos totais da obra. Estas perdas estao principalmente associadas a ma 

qualificagao da mao de obra utilizada, projetos mal elaborados, planejados e 

orgados. 

Atualmente grande parte dos rejeitos da construgao civil esta sendo 

reutilizado, para tentar se reduzir a quantidade de materiais desperdigados, o tipo de 

reutilizagao varia de acordo com o tipo de material. 
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5) DESENVOLVIMENTO T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O termo "Construgao Civil", na maioria das vezes, refere-se a obras de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Edificagdes (construgao de ediffcios residenciais e comerciais, reformas, etc.), 

embora tambem englobe, de acordo com o Diagnostico Nacional da Industria, a 

Construgao Pesada (construgoes de tuneis, ferrovias, barragens, etc.) e a Montagem 

Industrial (montagem de estruturas mecanicas, eletricas, etc.), ou seja, a Construgao 

Civil e a ciencia que estuda as disposigoes e metodos seguidos na realizagao de 

uma obra arquitetonica solida, util e economica. 

Segundo o IBGE (1989) a Industria da Construgao e urn dos importantes 

setores da economia de nosso pais, em fungao, principalmente, de empregar urn 

grande contingente de mao-de-obra, tanto direta como indireta (6,2% m^o-de-obra 

nacional). Suas peculiaridades, que a diferenciam dos demais setores industrials, 

refletem uma estrutura complexa e dinamica, onde as condigoes de trabalho ainda 

sao precarias. 

Dentre as mencionadas peculiaridades do setor em questao, salienta-se a 

descentralizagao das atividades produtivas, uma vez que o produto gerado, 

normalmente unico, e feito sob encomenda e realizado no proprio local de seu 

consume Como uma das principals consequencias se tern a necessidade da 

elaboragao de projetos diferenciados. 

A atividade produtiva do setor em questao e desenvolvida nos canteiros de 

obras, longe da sede administrativa das empresas. Apenas algumas empresas de 

grande porte possuem condigoes para estabelecer urn escritorio proprio dentro de 

cada unidade produtiva. 

A construgao civil desempenha um papel importante no crescimento de 

economias industrializadas e nos paises que tern na industrializagao uma alavanca 

para o seu desenvolvimento. Esta industria se constitui tambem, num dos elementos-

chave na geragao de empregos e na articulagao de sua cadeia produtiva de insumos, 

equipamentos e servigos para suprimento dos seus diferentes sub-setores. Mas este 

importante polo industrial, em virtude do significativo aumento da competitividade, 
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dos criteriosos controles sobre sua materia-prima, da busca incessante por novos 

processos construtivos e da crescente exigencia do cliente quanto a qualidade do 

produto por ela gerado, vem passando por um processo de transigao. Mesmo assim, 

este setor industrial ainda mantem fortes tragos tradicionais de organizagao do 

trabalho. Por mais que tente se adequar a uma nova realidade de mercado, sua 

principal materia-prima continua sendo a mao-de-obra, que normalmente e composta 

de migrantes oriundos da atividade agricola, aventurando sua sorte profissional em 

grandes centros, iludidos por promessas de uma vida mais facil e salarios 

compensadores. 

Os elementos de uma construgao se dividem tres categorias, que sao as 

seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essenciais - Sao os elementos indispensaveis a obra como: Fundagoes. 

pilares, paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, tetos e 

escadas; 

• Secundahos - Sao os elementos tais como: paredes divisorias ou de vedagao, 

portas, janelas, vergas, decoragoes, instalagoes hidro-sanitarias e eletricas, 

calefagao; 

• Auxiliares - Sao os elementos utilizados durante a construgao da obra, ta/s 

como: cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. 

A etapa de execugao dos servigos construtivos apresenta as fases seguintes: 

1. - Fase dos Trabalhos preliminares:sao os trabalhos que precedem a propria 

execugao da obra; 

2. - Fase dos Trabalhos de execugao: Sao os trabalhos propriamente ditos; 

3. - Fase dos Trabalhos de acabamento:trabalhos que visam o embelezamento 

da obra, como assentamento de esquadrias, rodapes, envidragamento, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 Tipos de contrato de m3o de obra 

De acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Cam pos; Prdtica das Pequenas Constnicoes) 

em um trabalho de uma construgao tem-se a necessidade de estabelecer ligagao 



com operarios de diferentes especialidades: pedreiros, serventes, mestres, 

encanadores, carpinteiros, ferreiros, etc. 

Existem duas formas principals de contrato com operarios: por hora ou por 

tarefa. Os operarios trabalhando por hora, poderao ser contratados pelo proprietary 

ou pelo escritorio de construgao. Quando os operarios trabalham por tarefa tem-se 

um regime de empreitada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de 

construgoes. Nos casos de construgao por empreitada, o operario e designado como 

contratado e o proprietario como contratante, nesse caso, o engenheiro ou escritorio 

ocupara o lugar do cliente como contratante. 

O tipo de contrato a ser escolhido depende do porte da obra e de acordo com 

o desenvolvimento do escritorio que executa, sendo escolhido o tipo de contrato que 

Ihe oferega mais vantagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 Desperdigo e reaproveitamento na construgao civil 

Varias publicagoes tern divulgado alguns dados sugestivos ao aproveitamento 

preconizado como solugao para o problema de entulho da construgao civil. Dentre 

eles, podem ser destacados os trabalhos desenvolvidos no Instituto de Pesquisas e 

Tecnologia de Sao Paulo - IPT, em que se quantificou o desperdicio na industria da 

construgao civil (varia entre 3 0 % e 40% do custo total da obra). Destaca-se tambem 

que o reaproveitamento dos rejeitos ceramicos gerados nas edificagoes, 

convenientemente beneficiados, pode ser util como aglomerante pozolanico e 

agregado em argamassas, podendo reduzir o custo destas (PINTO, 1994; ARAUJO, 

NEVES & FERREIRA, 1997). A adigao de entulho beneficiado nas argamassas 

mistas resulta em evidentes melhoras no desempenho mecanico com redugoes nos 

consumos de cimento (30%), da cal (100%) e da areia (15% a 30%), dependendo 

dos tragos avaliados (LEVY & HELENE, 1997). 

Tendo em vista a grande diversidade dos materiais utilizados na construgao 

civil, e de vital importancia o seu conhecimento para o uso em edificagoes, tanto em 

elementos estruturais quanto no acabamento. A utilizagao incorreta dos materiais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pode levar a um colapso no setor da construgao, conduzir a maiores riscos de vida e 

com isso causar transtomos aos usuarios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gerando altas despesas de manutengao. 

Em uma pesquisa realizada em Campina Grande, NOBREGA (2002), os 

residuos gerados nas obras de edificagao neste municipio, sao utilizados como 

aterro nas proprias construgoes sem nenhum tipo de tratamento previo, 

transportados por agentes coietores, ou depositados em ruas ou terrenes proximos 

as construgoes atraindo outros tipos de residuos como os domiciliares. A quantidade 

expressiva dos componentes do entulho aumenta o impacto ambiental, pois alem de 

incidir em um consumo de materiais acima do indispensavel a produgao de um certo 

bem. Esses residuos sao depositados aleatoriamente no meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 Principals tipos de perdas na construgao civil 

Perdas nos estoques - em algumas edificagoes os materiais eram estocados 

em locais abertos no proprio canteiro ou em ruas proximas sem nenhum tipo de 

protegao em relagao a chuvas, sol, roubos e vandalismos, ocasionando tijolos 

quebrados no local de estocagem. 

Perdas por superprodugao - produgao de argamassa em quantidade acima do 

necessario. 

Perdas no processamento em loco - nas incorporagoes, esse tipo de perda 

origina-se tanto na execugao inadequada de alguns servigos, como na natureza de 

diversas atividades, como por exemplo, para executar instalagoes, quebravam-se 

paredes ja embogadas. Nos condominios, isso tambem foi observado, porem o que 

acarretou a parcela mais significativa neste tipo de perda era a mudanga constante 

nos projetos por parte dos condominos. 

Perdas no transporte - o manuseio dos materiais de construgoes pelos 

operarios provocava perdas, principafmente, com blocos devido ao equipamento de 

transporte ser inadequado ou do pessimo manuseio. 

5.4 Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construgao civil 

5.4.1 Limpeza do Terreno 

I ! 



A limpeza do terreno, de acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Cam pos; Prdtica das 

Pequenas Constm cdes), se resume no capinamento parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \\vra-\o da vegetagao. O 

Material arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local adequado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4.2 Canteiro de Obras 

Segundo a Apostila do Curso de Constm cdes de Edificios do professor Marcos 

Loureiro Marinho -Universidade Federal da Paraiba, cantelro de obras sao instalagoes 

provisorias que dao suporte necessario para a execugao da obra. Normalmente e 

constituido de barracoes, cercas ou tapumes, instalagoes provisorias de agua, 

energia eletrica e equipamentos, tanques para acumulo de agua e ferramentas, etc. 

5.4.3 Locagao da Obra 

A locagao da obra e uma etapa muito importante pois consiste na 

transferencia a planta dos respectivos alicerces para o terreno onde sera construido. 

A locagao de ser executada com muito cuidado, pois erros ocorridos durante a 

locagao podem ser irreversiveis. 

Nas construgoes executadas nas cidades, sao especificados afastamentos 

frontais e laterals pelas secretarias municipals de obras, cabendo ao engenheiro 

marcar no solo os demais elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infringir 

as pre-determinagoes. 

Nas construgoes rurais, cabe fixar a posigao da edificagao de acordo com o 

piano geral da obra. Aqui tambem ha a necessidade de ser estabelecido um 

alinhamento basico, que podera ser a frente de um deles, no caso de serem 

compostos por mais de uma edificagao. Neste caso, deve-se demarcar tambem o 

eixo de todas as edificagoes, o que permitira obter exatidao no alinhamento dos 

demais edificios componentes do conjunto. 

5.4.4 Movimento de Terra 
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No que diz respeito aos servigos de edificagoes, as terraplanagens 

apresentam-se sobre dois aspectos.a terrapfanagem e o desaterro. Terraplanagens 

para regularizagao e para alicerces. Se o terreno oferecer irregularidades de nivel 

sera indispensavel regulariza-lo antes da locagao da obra. Se estiver mais elevado 

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

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

piano do pavimento terreo do nivel da rua (Albuquerque, 1957). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4.5 Fundagoes 

Tern como objetivo transmitir toda a carga proveniente da construgao de modo 

a evitar qualquer possibilidade de escorregamento Os alicerces de uma construgao 

deverao ficar solidamente cravados no terreno firme. mesmo se tratando de rocha 

dura nao basta assentar o piano das fundagoes no solo, deve-se ter certeza que ha 

uma uniao entre ambas. 

Dai decorre a necessidade de abrir-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cavas no terreno solldo para se 

construir tecnicamente as fundagoes. De acordo com Vargas e Napoles Neto (1968), 

os principals tipos de fundagoes sao: fundagSo por sapatas ou radiers, fundagoes por 

caixoes ou tubuloes, e fundagoes por estacas. Em geral todas tern como principal 

objetivo, distribuir as cargas da estrutura para o solo de maneira a nao produzir 

excesso de deformagoes do solo que prejudiquem a estrutura. 

5.4.6 Infra-Estrutura 

A infra-estrutura compreende os alicerces que podem ser de alvenaria ou de 

pedra argamassada, as cintas de amarragao, os tocos de pilares. 

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

amarragao e vai ate a fundagao. 

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

possiveis recalques no solo provoquem rachaduras na alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A alvenaria de pedra argamassada ou de tijolos de 1 e 1 !4 vez funcionam de 

modo a transmltirem oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esforgos de forma distribufda para o terreno, evitar a ligagao 

direta do solo com a alvenaria ou cinta alem de confer o aterro do caixao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4.7 Superestrutura 

Superestrutura compreende os elementos responsaveis pela sustentacao da 

edificagao sao, os pWares, vigas e lajes. Devem ser projetadas de tal maneira que 

garanta a estabilidade, conforto e seguranga. As pegas estruturais podem ser 

fabricadas in loco ou pre-fabricadas para uma posterior aplicagao no local. 

Os materiais mais empregados na confecgao de pegas estruturais sao: o 

concreto armado, madeira e ago. 

5.4.8 Alvenaria 

Chamam-se alvenarias as construgoes formadas de blocos naturais ou 

artificiais, susceptfveis de resistirem unicamente aos esforgos de compressao e 

dispostos de maneira tal que as superficies das juntas sejam normais aos esforgos 

principais. 

As alvenarias sao mais utilizadas para fechamento, podem ser construidas 

com tijolos ceramicos, blocos de concreto, blocos de solo cimento entre outros. 



5.5 Uso do concreto na construgao civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto e uma mistura, em determinadas proporgoes, de quatro 

componentes basicos: cimento, pedra, areia e agua. Tipos de concreto: simples, 

armado e magro. O concreto simples e preparado com os 4 componentes basicos e 

tern grande resistencia aos esforgos de compressao, mas baixa resistencia aos 

esforgos de tragao. Ja o concreto armado tern elevada resistencia tanto aos esforgos 

de tragao como aos de compressao, mas para isso precisa de um quinto 

componente: armadura ou ferro. O concreto magro e na verdade um concreto 

simples com menos cimento. Ele e mais economico mas so pode ser usado em 

partes da construgao que nao exijam tanta resistencia e impermeabilidade. 

5.5.1 Componentes do concreto 

1.0- Cimento 

As materias primas do cimento sao calcario, argila, gesso e outros materiais 

denominados adigoes. A sua fabricagao exige grandes e complexas instalagoes 

industrials, como um possante forno giratorio que chega a atingir temperaturas 

proximas a 1500°C.No mercado existem diverso tipos de cimento. A diferenga entre 

eles esta na composigao, mas todos atendem as exigencias das Normas Tecnicas 

Brasileiras. Cada tipo tern o nome e a sigla correspondente estampada na 

embalagem, para facilitar a identificagao. Os tipos de cimento adequado aos usos 

gerais no meio rural sao os seguintes: 

NOME SIGLA (estampada na embalagem) 

CIMENTO PORTLANDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comum com adigao CP l-S-32 

CIMENTO PORTLAND composto com escoria CP ll-E-32 

CIMENTO PORTLAND composto com pozolana CP ll-Z-32 

CIMENTO PORTLAND composto com filer CP ll-F-32 

CIMENTO PORTLAND de alto forno CP III-32 

CIMENTO PORTLAND pozolanico CP IV-32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Existem ainda outros tipos de cimento para usos especificos. Em sua 

embalagem original saco de 50 kg o cimento pode ser armazenado porcerca de 3 

meses, desde que o local seja fechado coberto e seco. Alem disso, o cimento deve 

ser estocado sobre estrados de madeira, em pilhas de 10 sacos, no maximo. 

2.0 - Pedra 

A pedra utilizada no concreto pode ser de dois tipos: seixo rolado de rios, 

cascalho ou pedregulho; pedra britada ou brita. Os seixoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rolados sao encontrados 

na natureza. A pedra britada e obtida pela britagem mecanica de determinadas 

rochas duras. Independentemente da origem, o tamanho das pedras varia muito e 

tern influencia na qualidade do concrete Por isso, as pedras sao classificadas por 

tamanhos medidos em peneiras (pela abertura da malha). As Normas Tecnicas 

brasileiras estabelecem 6 tamanhos: 

TAMANHO DAS PEDRAS 

Pedra zero (ou pedrisco) 4,8mm a 9,5mm 

Pedra 1 9,5mm a 19mm 

Pedra2 19mm a 25mm 

Pedra3 25mm a 38mm 

Pedra4 38mm a 76mm 

Pedra-de-mao 

3.0 - Areia 

A areia utilizada no concreto e obtida em leitos e margens de rios, ou em portos 

e bancos de areia. A areia deve tergraos duros. E, assim como a pedra, efa tambem 

precisa estar limpa e livre de torroes de barro, galhos, folhas e raizes antes de ser 

usada. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam a areia, segundo o tamanho de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seus graos, em: muito fina, fina, media, grossa. Mas isso so tern importancia em 

obras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA malor porte. Nesses casos, e necessario consuftar um profissional 

especializado, pois essa classificagao so pode serfei ta, com precisao, em 

laboratorio. 

4.0 - Agua 

A agua a ser utilizada no concreto deve ser limpa sem barro, oleo, galhos, 

folhas e raizes. Em outras pafavras, agua boa para o concreto e agua de beber. Nunca 

use agua servida (de esgoto humano ou animal, de cozinha, de fabricas, etc.) no 

preparo do concrete 

5.0 - Armadura 

A armadura e composta de barras de ago, tambem chamadas de ferro de 

construgao ou vergalhoes. Efes tern a propriedade de se integrarao concreto e de 

apresentar elevada resistencia a tragao. Por isso, sao colocados nas partes da pega 

de concreto que vao sofrer esse esforgo. Por exemplo, numa viga apoiada nas 

extremidades, a parte de cima sofre compressao e a de baixo, tragao. Nesse caso, 

os vergalhoes devem ficar na parte debaixo das vigas. Os vergalhoes que compoem 

a armadura sao amarrados uns aos outros com arame recozido. Existem tambem 

armaduras pre-fabricadas, que ja vem com os vergalhoes unidos entre si: sao as 

telas soldadas, que servem de armadura para lajes e pisos. A maioria dos 

vergalhoes tern saliencias na superficre. As Normas Tecnicas Brasileiras classificam 

os vergalhoes para concreto de acordo com a sua resistencia e padronizam as 

bitolas. Ha 3 categorias no mercado: ago OA 25, ago CA 50, ago CA 60.Os numeros 

25, 50 e 60 referem-se a resistencia do ago : quanto maior o numero, mais resistente 

sera o vergalhao. Os vergalhoes sao vendidos em barras retas ou dobradas, com 

10m a 12m de comprimento. Eles sao cortados e dobrados no formato necessario, 

no proprio local da obra. O uso de telas soldadas em lajes e pisos reduz a mao-de-

17 



Semelhantes aqueles dos pilares, apenas se diferenciando por que tern a 

parte superior livre. Devem ser escorados de 0,80 m em 0 : 80 m : aproximadamente, 

por pontaletes verticals como as lajes. 

4 - Execugao da armadura 

A execugao da armadura compreende as seguintes operagoes: corte, 

dobramento, amarragao. posicionamento, conferencia. As principals pegas de 

concreto armado das benfeitorias de pequeno porte tern formato ou fungao de : 

fundagoes, vigas, pilares, lajes. Os pilares e as vigas tern armadura composta de 

vergalhoes longitudinais e estribos. Estes, mantem os vergalhoes longitudinals na 

posigaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA correta e ajudam o conjunto a aguentar esforgos de torgao e flexao. As 

extremidades dos vergalhoes longitudinais devem ser dobradas em forma de 

gancho, para garantir sua ancoragem ao concreto. As lajes concretadas no local tern 

vergalhoes nos sentidos de comprimento e da largura.formando uma tela. 

0 conjunto de pilares, vigas e lajes sao submetidos ainda a outros esforgos. 

Por isso, o calculo estrutura! determina tambem a colocagao de uma armadura 

complementar, chamada de ferro negativo. 

Em geral, as armaduras sao montadas no local da obra, sobre cavaletes onde 

os vergalhoes sao amarrados uns aos outros com arame cozido. O transpasse (ou 

trespasse) da emenda deve ter um comprimento de oitenta vezes o diametro do 

vergalhao. As armaduras devem ser ter um recobrimento de no minimo 1 cm para se 

evitar corrosoes. Para garantir que a armadura f ique a essa distancia minima da 

superffcie, sao usados espacadores (pequenas pecas de argamassa de cimento e 

areia f ixados na armadura). As ferramentas necessarias para a confecgao de 

armaduras sao: tesourao, serra de arco, torques, alavanca para dobrar, bancada 

com pinos. 

5- Mistura do concreto 
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0 concreto pode ser misturado de tres modes: manualmente, em betoneiras, 

em usina. 

Mistura manual do concreto 

Espalhe a areia formando uma camada de uns 15 cm sobre a areia, coioque o 

cimento, com uma pa ou enxada mexa a areia e o cimento ate formar uma mistura 

bem uniforme, espalhe a mistura formando uma camada de 15cm a 20 cm e coioque 

a pedra sobre essa camada, misturando tudo muito bem, faca um monte com um 

buraco (coroa) no meio, adicione e misture a agua aos poucos, evitando que escorra. 

Concreto misturado em betoneira 

A betoneira e uma maquina que agiiiza a mistura do concreto. Coioque a 

pedra na betoneira adicione metade da agua e misture por um minuto ponha o 

cimento por ultimo, ponha a areia e o resto da agua. Os materiais devem ser 

colocados com a betoneira girando e no menor espaco de tempo possivel. Apos a 

colocagao de todos os componentes do concreto, a betoneira ainda deve girar por, 

no mfnimo ; 3 minutos. 

Concreto misturado em usina 

0 concreto tambem pode ser comprado pronto, ja misturado no trago desejado 

e entregue no local da obra por caminhoes-betoneira. Esse tipo de fomecimento so e 

viavel para quant idades acima de 3 metros cubicos e para obras nao muito distantes 

das usinas ou concreteiras, por questao de custo. 

6- Concretagem 

A concretagem abrange o transporte do concreto recem misturado, o seu 

langamento nas formas e o seu adensamento dentro delas. A concretagem deve ser 

feita no maximo uma hora apos a mistura ficar pronta. Nessa etapa e importante a 

presenga de um profissional experiente. O transporte pode ser feito em latas ou 

carrinho de mac, sem agitar muito a mistura, para evitar a separagao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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componeri te. As formas devem ser l impas antes da concretagem. As formas tern de 

ser molhadas para que nao absorvam a agua do concreto. Esse nao deve ser 

lancado de grande altura, para evitar que os componentes se separem na queda. 

A concretagem nunca deve parar pela metade, para evitar emendas, que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

flcarao visiveis depois da deforma. O concreto deve ser adensado em camadas, a 

medida que e lancado nas formas. Isso pode ser feito manualmente, com um 

soquete (haste feita de madeira ou barra de ago) ou com a ajuda de vibradores 

eletricos. O adensamento e necessario para que o concreto preencha toda a forma, 

sem deixar vazios ou bolhas. Quanto mais adensado (compactado) for o concreto, 

maior sera sua resistencia e durabil idade. As ferramentas necessarias para a 

concretagem sao: pa, enxada, carrinho de mao, lata de 18 litros e coiner de pedreiro. 

7- Cura e desforma do concreto 

Cura e a fase de secagem do concreto, na l inguagem da construcao civil. Ela 

e importantissima: se nao for feita de modo correto, o mesmo tera a resistencia e a 

durabi l idade desejadas. A desforma, ou seja, a retirada das formas deve ser feita 

depois que o concreto atingir uma boa resistencia, geralmente tres dias apos a 

concretagem. Primeiro sao retiradas as pegas laterais, com cuidado, evitando 

choques ou pancadas, para nao estragar as formas e para nao transmits vibracdes 

ou esforcos ao concreto. O escoramento das formas de iajes ou vigas so aeve ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c e o  /~-~  - ~  « « ~ .~ ~ ~  

E um concreto sinipl^s. ^pucsoo pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*S;t2 lasti*-? oe D J S Q ou ^ U D b c 2 p 5 i s i i . que it^rn 
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A aplicagao deve ser precedida de preparagao do terreno, esta preparagao e 

consti tuida de nivelamento e api loamento que serve para uniformizar a superficie e 

evitar que aterra solta se misture com o concreto, estragando a dosagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6) L A J E S 

6.1 L a j e s Pre-moldadas 

O painel da laje e basicamente consti tuido de vigas de pequeno porte 

(vigotas), onde sao apoiados os blocos, que podem ser de ceramica ou de concreto; 

a seguir apl icada uma camada de concreto de cobertura com o minimo de espessura 

de 3 cm de espessura. 

As vigotas sao colocadas no sentido da menor diregao da pega. 

A principal vantagem desse tipo de laje e o reduzido emprego de 

madeiramento para formas e cimbramento. 

E importante saber que a primeira vigota nao e encostada na parede lateral, 

pois se comega com um bloco apoiado na parede e na primeira vigota. 

As vigotas devem ser apoiar pelo menos 5cm de cada lado da parede. As 

lajotas devem ser encaixadas sobre as vigotas. A primeira e a ultima carreiras de 

lajotas podem ser apoiadas na propria cinta de amarragao. 
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6.2 L a j e s Nervuradas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Brasil ainda trabalha predominantemente com lajes apoiadas em vigas, mas 

tern crescido o aumento do uso de lajes cogumelo. As vantagens sao inumeras, 

mesmo que o grau de industrializagao nao seja igual a de outros paises. Pode-se 

citar a lgumas das vantagens: 

1.0 Simplif icacao da execugao 

Uma laje cogumelo tern uma forma muito mais simples que o sistema laje + 

vigas, necessi tando de uma quant idade menor de madeira ou de metal ja que a 

forma e simplesmente um piano cont inuo com recortes somente onde passam os 

pilares, sem mais nenhuma compl icagao, exceto se houver desniveis no pavimento 

ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execugao de capiteis. Ja o sistema laje + vigas necessita de formas para vigas 

nas duas diregoes, compl icando bastante a execugao das formas. 

Solar das Acacias (4 a laje - Em processo de Cura e sendo Desinformada) 

2.0 Menor tempo de execugao 

Por ser uma obra mais simp/es torna-se mais rap'ida de ser executada, 

especiaimente no caso em que se usar formas prontas. 

3 Q Grande Hberdade de T c e t c 
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Como o teto vai ficar totalmente liso (sem a presenga de vigas), nao ha 

problema de onde colocar as divisorias, e considerando-se os aspectos dos esforgos, 

pode-se modifica-los a vontade. Nas lajes cogumelo, as divisorias nao necessitam 

estar uma embaixo da outra nos sucessivos andares do predio, para esconder as 

vigas que sustentam a estrutura. 

4.0 Menor custo 

A laje cogumelo nervurada, permite uma economia de concreto e mao-de-

obra, sendo portanto economicamente vantajosa em relagao a outras lajes, 

especialmente para vaos grandes e cargas elevadas, onde a laje nervurada tern uma 

destacada vantagem sobre as lajes macigas. A lem disto, a diminuigao do volume de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

concreto resulta numa diminuigao do peso proprio da estrutura, repercutindo-se em 

economia nos pilares e fundagoes. 

5.0 Facilita a introdugao de doutos de ar-condicionado 

Sem vigas, os dutos tern espago livre para serem dirigidos para qualquer 

direcao. 

6.0 Melhora-se a condigao sanitaria 

Este aspecto e importante nas empresas de industria de alimentos, como 

camaras fr igorif icas, por exemplo, pois nos cantos onde as vigas se encontram com 

a laje acumulam-se poeira, teias-de-aranha, etc. 

Sendo assim, percebe-se que o sistema com nervuras tern um potencial muito 

arande de util izacao. A construcao de obras com lajes cogumelo no Brasil esta em 

Tranca expansao, necessuando-se, portanto de uma norma que oriente este tipo de 



As lajes nervuradas foram idealizadas para terem um aprovei tamento mais 

eficiente do concreto e para aliviar o peso proprio. As nervuras funcionam como uma 

malha de vigas, formando uma grelha e por causa dos vazios, a resistencia a torcao 

diminui bastante. Para compensar este efeito e a excessiva flexibil idade, aumenta-se 

a altura da laje sem aumentar excessivamente o peso. 

Para cargas normais e vaos pequenos, como em edif icios residenciais, a laje 

cogumelo macica passa a ser vantajosa em relacao a nervurada. Os esforgos em 

uma laje nervurada ocorrem de maneira relativamente complexa e nao existem 

metodos de calculo que levem em conta a atuagao de cada esforgo, nem e 

totalmente conhecido a maneira como eles atuam nas lajes. 

Apesar de ser uma estrutura bem concebida, nao se deve perder de vista um 

aspecto muito importante; a resistencia de uma laje nervurada e, principalmente, a 

capacidade de resistir a deformagoes e menor que em uma laje maciga ja que a 

resistencia a torgao nas lajes nervuradas, e reduzida por causa dos vazios existentes 

entre as nervuras, ou entao e preenchido com material inerte, ja as lajes macigas o 

concreto que af se encontra absorve a torcao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7) M E T O D O L O G I A DO E S T A G I O 

O estagio foi realizado na construgao de um edif icio residencial que 

compreende a construgao de 36 lajes (35 Pavimentos) dest inados a oferecer a venda 

de 60 apartamentos distr ibuidos em 30 dos 35 pavimentos, ou seja; sera composto 

por 35 pavimentos sendo os mesmos formados por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sub-solo: 

• 2 sub-solos dest inados a garagens; 

Pavimentos tipo: 

• 2 Apartamentos por andar; 

• 1 Elevador de Servigo. 

Cada Apartamento 

• 1 -Va randa ; 

• 3 - Suites; 
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1 - Saia: 

• Sala de Jantar; 

• Cozinha: 

• Lavado; 

• Hal! de hntrada; 

• DOnniiui'iO para esnpreyada. 

• 1 - E'evador Social: 

• 1 - W C para empregada; 

• Area de Service. 

Os responsaveis tecnicos pela obra sao os seguintes profissionais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arquiteto 

Carlos Alberto Almeida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z z ~ ~ ~ „ ^ ~ . c r c r r c c v c ! 

Engenheiro Civil Gustavo TiberiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ae A. Cavalcanti 

Superv isor 

Engenheiro Civil Mil ton Lira ae Araujo 

Calcu lo estrutura! 

Engenheiro Ova K'dmulo de hretias Paixao 

M est re de obras: 

Luciano aezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oiiveira 



8} C A R A C T E R I S T I C A S DA O B R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao esta sendo reaiizada pa!a FRONTEIRA ENGENHARIA tendo a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

presenca pr indpaimente aa mao-de-obra terceinzada, como e caso. por exempio, aa 

util izagao do concrete mcucrr iai izscc, formas psra lajes neryyrsdss, formas para 

csbafcisiiyiUu de pi leies. l e i i es e viyeo i;seiei:oi3i>T c iu quo i ^ u ai^ucidus e pursue: ; : 

manutencao constante. 

8.1 T o p o g r a f i a 

A superf icie do terrene possufa um pequeno declrve onde foi necessaria uma 

pequena movimentacac ae soio para a iocacao aa oora. sendo feito atraves ae 

procedimentos mccsn icos e manuals 

8.2 E s c a v a c o e s 

Para a execucao das escavapoes. foi necessario de perfuracao e do uso de 

eXDiOSiv'GS. 

As sapatas das fundacoes fbram construidas sobre um terreno com 

caraciensiicas ae rocha, reguiarizadas com concreto magro. Estas foram 

concreiodas com um concrete ormadc dc rcslstsncjo a ccmprsssac de 30 Mpa (fck). 

8.4 Es t ru tu ra de C o n c r e t o A r m a d o 

As cintas. lajes pre-moidadas vigas e pilares. foram executados com concreto 

armaao com uma resistencia a compressao ae 30 iviPa (fck}. 

0 concrete ut&zadc em tcccs cszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etementos estrutura;s to: ccnfecc icnocc pela 

iXtfiCieleiia o U P b H MIX. IZJIV. um ick dc 30 M r a . 0 l ipu ue CJiiicniO uuiizadu foi Cr l! r 

- 32. britas 25-19 e areia natural.. 
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8.5 Caracter is t icas d o s e lementos estruturais 

V iaas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As vigas sao elementos estruturais muito importantes, as mesmaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estao 

distribufdas sobre todos os contomos da estrutura. pois c m conjunto com os piiares 

sao responsaveis por da* sus ieniacao e eslabi i idade a es i iu iu ia . esiao disuibuidas 

de modo a suportarem todo o carregamento. suas dimensoes sao variada. de acordo 

com o estorco a cjue esta sencso SGnCitsGs. 

La ies 

A Saje util izada e do tipo nervurada cogumelo sendo sua arrnacao feita no 

sentido X c Y ianto r.s parte inferior quanfo na parte superior da iaje, quo aprcsenta 

e:;: iMedia 33 CiTi de al lure de SuptalTcie a $upe:'f:£ie. 

Devido a grande concentracao de tensoes na regiao de encontro da laje com 

os piiares, sao cnaaas ragioes maacas ae concreto para observer os mementos 

deccrrentes do efeito de puncao. Apos a concretagem as Lagos deveram 

permanecer apoladas ale Que se de o processo de cura, para que se a vita 

posteriores t ranstomos. 

Pilar 

Os piiares foram disuibuidos ae mode que nao preyuaicasse o aproveitamento 

das areas privadas como tambem fac:::tar o f iuxo centre de cada vac Para manter a 

espeosuse dus :eveoLii;;e?jlei> des e i iuadu ie i i det> pi ieieo. et> epeie i ie t i uii i j«^i; i 

cocadas de concreto que sao fettas in-locu. 

Es t ru tu ra d e f e c h a m e n t o 

O fechamento aa estrutura ae susientacao, ou seja. a atvenana ae veaacao. 

tanto interna come externarnente, sera feita atraves ee tyeles de c:te turns (20 x 17 x 

9 u n 

A principle so foram erguldas as paredes extemas a uma aitura de 1 m. tendo 

mais uma funcao oe seguranca em seguiGa as paredes intemas. 
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8.6 Canteiro de obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 canteiro de obras sao instalagoes provisorias que dao o suporte necessario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para que uma obra seja construida. Consta normaimente de: Barracdes, cercas ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l i n i i m o p i n r T o l o r - n n n  n m u i p A r r o p /-J/-»  o o i i n  nn/-»r-/ -ti  <->  /-»t/-»Vr-i*-»o  n  /->/-.i i i r « o r - r - i n n l n e  4->->nm  m o  
lo jp o n  i iv^o , 11 l o i u i u y u ^ o  p i w  vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I O U I it<o  u y u u . 0 1 101 u i u u  I O U w  ^ ^ U I ^ / C I I I I V ^ I n u o , I U I I V ^ U V / ^ 

para acumuio de ayua e fenamenlas. 

E de fundamental importancia. que durante o planejamento da obra, a 

construcao do canteiro de obras f ique bem definido, para que o process© de 

coiisifucao nao seja pr&jurficado, e em para'telo, ofereca condigoes de seguianga 

para as pessoas que venham desempenhar suas at ividades profissionais na 

r.r\r«n4ri is%nn 

u u i i o n  u y c j w . 

8.7 Equipamentos 

Os equipamentos sao de responsabi l idade da empresa contratada. Os 

Principals equipamentos sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Formas 

As formas uti i izadas sao de metais ou c m siyuns cases de madeira (as 

m o e m o o  0 0 1 1 0 0 m  m i nf/""»c- i n m n i / a n i a n t o c /-»/-«r"nn  f i p o r o m  f n r t ^ c n o  n n r ^  m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tt^x a c t o n  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I  I  I  w  I  I  W U U O U I  I I  I I  I U H U O I  I  I > J V J I  I  W  W l H V ^ O . O U I  I  I U I  1 >—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<-l I  W i l l I V _ > I  l U ^ J I  I U I  I W I  U * - I U U V / O I U U 

sendo rnontadas no loca!). Atuainiente esta se optando pelo uso de Ton nas metaliCas 

(nosso caso) as quais apresentam varias vantagens, como grande quai idade no 

acabamento, principaimente quando se utillza concreto aparente. 

C i ii#-io/~«ne- n i I Q r i m  ram p o r T n i n o H r > c n o  h n r p r i o  r ^ n p o r o t o n o m  -

• Ao desforrnar deve-se evitar fur car os cantos das formas. 

* 0 diametro do vibrador para a concretagem nao deve exceder 45 mm. 

Vibrador de Imersao 

t_ um equipamento utii izaoo para reauzar o aoensamento do concrete. D 

x/ in ro i-»n r i i t i J i - r o n n  n o e t o  r \ K r i t o r n  -\  ^  f^W rid P f l f P H f i p . 
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Serra Eletr ica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existem dois t ipos de serra, a que e util izada para serrar a madeira e a que e 

util izada para cortar a ferragem. 

Betoneira 

Equipamento util izado para producao de argamassa. Nesta obra, a betoneira 

tern capacidade para 580 I e potencia de 7,5 CV (1730 RPM). 

Prumo 

Equipamento util izado para verificar o prumo, o nivel da alvenaria e das 

estruturas de concreto. Mesmo exist indo o prumo a Jazer, durante a f ixacao das 

fori nas e eievacau da aiveriaria, uUVizuu-se o prumo manual e corpus de concreio 

penduradas por fio de arame. 

Ferrarnentas 

Nesta obra foram uti l izadas as seguintes ferrarnentas: 

• Pas; 

• Picaretas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- / " *  —>rrr\ e*  iAr\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«-»o/ ->' 
U U I I \ J<3  I I I C I U , 

• Col her de pedreiro; 

• Prumos manuais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Escaias: 

• Nivel. etc 

8.8 Materiais uti l izados 

A c o 

Uiiiizado nas pegas de concreto armado, foram uti i izados o ago CA - 50A e o 
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Areia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o concreto: areia grossa peneirada na peneira de 10 mm; 

Para a argamassa da alvenaria: areia grossa peneirada na peneira de 5 mm 

Agua 

A agua util izada na obra foi fornecida pela CAGEPA (Companhia de Agua e 

Esgotos da Paraiba). 

Agregado Graudo 

O agregado uti/izado para os pilares e a brita 19 e para as lajes, e a brita 19 e 

a brita 25. 

Cimento 

O cimento util izado e o cimento Port land Nassau CP II - Z - 32. Estes sao 

empi lhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local protegido das 

intemperies, assentados em um tabiado de madeira para evitar a umidade do solo. 

Madeira 

A confeccao das formas se da na propna obra sendo responsabi l idade do 

carpinteiro. Tabuas de madeira possuem um reaprovei tamento de 10 vezes. 

A lgumas das formas utiSizadas para forma de pilares estao sendo reaproveitadas nas 

formas das vigas. 

A r m a c a o 

Confecgao reaiizada na propria obra, compreendendo as operacoes. 
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• Dobramento; 

• Montagem; 

• Ponteamento; 

• Colocagao das "cocadas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.9 Concre tagem e Armadura 

Procedida de forma a evitar problemas com aglomeracoes de vergalhoes nas 

bases dos pilares e cont inuacao dos mesmos no pavimento superior, ocorre o 

congest ionamento de barras, dif icultando a passagem do agregado graudo entre as 

barras, ocasionando o "brocamento", que e a ausencia de agregado graudo no 

cobrimento da armadura, gerando um vazio preenchido parcialmente pela pasta, 

prejudicando o cobrimento necessario para combater os efeitos da oxidacao da 

armadura. 

8.10 Adensamento 

O adensamento do concreto e feito com vibrador de imersao, at ingindo toda a 

area ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA existe concreto como tambem a protundidade das pecas. Outro cu'idado 

importante e nao prolongar seu uso. evitando a separacao dos componentes do 

CUi'C'elu " II"'** p e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' i i ' i i i ' u v 'b 'adu ' eticUwi"~s" as u ' l ' i w d u ! w S 
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9) S E G U R A N Q A NA O B R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para se ter uma obra devidamente segura e necessario que todos os 

operarios e visitantes facam o uso de capacete. Os operarios tambem devem util izar 

botas e luvas. Os soldadores devem utilizar mascaras metal icas e os operarios 

responsaveis pela concretagem devem estar protegidos com cinto de seguranca, 

porem esta nao foi a realidade desta obra porque a maioria dos operarios nao 

uti l izava os equipamentos adequados. 

As formas uti l izadas sao de madeira o que agrava muito na incidencia de 

pedacos de madeiras e pregos que geralmente f icam expostos apos a desforma 

causando acidentes. 

10) AT IV IDADES D E S E N V O L V I D A S D U R A N T E O E S T A G I O 

Cronograma 

O estagio foi iniciado no dia 06 de Janeiro de 2006, quando a edif icacao se 

encontrava com as suas 5 primeiras lajes prontas e os trabalhos de aterro e 

COmpactacao es iavam p ia i i camenie pfOfitOS. 

1° S e m a n a 

O primeiro passo foi o conhecimento do canteiro de obra e naqueie momento , 

as at ividades desenvolvidas eram: armacao e concretagem dos respectivos pilares, 

que em sua grande maioria apresentafiri unnensoes de 0.30 x 1.50 m, a iem de. 

• Conhecimento das bitolas dos ferros. 

• P/antas de armacao dos ferros na laje. 

• Coiocagao das formas nos piiares e niveiamento; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\*rt-/\j.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n o  i i / m i u o  ou«->  u u  n i / i u ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V I U I V . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Colocagao das formas dos respectivos pilares restantes; 

• Concretagem de alguns pilares restantes e que cercam o sistema de 

elevadores; 

• Retirada das formas dos pilares ja concretados; 

• Colocagao, um pouco atrasada, do elevador e de seu respectivo sistema 

mecanico que trouxe a consequente contratagao de mais um homem para o 

dado servigo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2° s e m a n a 

• Armagao da escada referente a 4 a laje; 

• Concretagem deste mesmo lance de escada; 

Nessa hora e preciso ter o acompanhamento direto do engenheiro de 

execugao da obra, para conferir se os tamanhos, os espagamentos, as bitolas e 

as quantidades de ferros estao de acordo com a planta de ferragens. Esse 

procedimento e necessario para que nao haja problemas futuros 

• Manutengao e reforma de varias formas da laje nervurada que ja sofreram 

bastante agao do seu processo de retirada de lajes anteriores. 

• Inicio do levantamento das paredes de alvenaria, neste caso referente a 2 a 

laje que serve de cantina para os trabalhadores; 

• Preparagao para a construcao da proxima laje a 6 a (colocagao das torres e 

vigas metal icas que suportam as formas e a concretagem). 
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• Chapisco na alvenaria ja levantada tendo em vista uma que e a melhor forma 

do reboco grudar nas paredes ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3° s e m a n a 

• Cont inuam os trabalhos de levantamento das paredes de alvenaria; 

• Fabricagao das armaduras das vigas a serem construidas; 

• Colocagao da ferragem inferior da laje na parte onde ja se encontra 

enformada; 

• Continuagao da colocagao das formas e das ferragens da laje; 

36 



4° s e m a n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cont inuam os trabalhos de levantamento das paredes de alvenaria; 

• Colocagao da ferragem das vigas e de todo o restante de ferragem negativa e 

posit iva da laje; 

• L impeza e lubrificagao das formas em geral para a concretagem, faci l i tando 

assim o processo de retirada das mesmas; 

As vigas so podem ser concretadas apos serem verif icadas pelo engenheiro 

responsavel pela obra. 

• Concretagem realizada pela concreteira SUPER MIX com sede em Minas 

Gerais e uti l izando em media 6 5 m 3 de material que se referem em media a 10 

caminhoes de concreto. 

• Reinicio de todo o processo em busca da construgao do proximo pavimento; 

• Alguns dias depois houve a retirada das formas da laje. 
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11) C O N S I D E R A Q O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo a construgao civil uma das atividades que mais gera empregos e renda, 

e sendo o Engenheiro civil um dos responsaveis em fazer com que a mesma 

obtenha lucros e de fundamental importancia que se tenha uma boa bem 

administragao. A administragao desses recursos deve ser feita de forma racionai a 

fim de se reduzir custos. Uma boa administragao dessa atividade comega com um 

bom planejamento de todas as atividades a serem desenvolvidas e tambem um bom 

orgamento, proporcionando a obtengao de exitos nas atividades desenvolvidas, 

sendo tambem de grande importancia uma boa qualif icagao profissional dos 

operarios. 

Apos o per iodo de estagio f icou muito claro como uma obra deve ser 

administrada,observou-se a importancia do mestre de obras para a construgao. Este 

profissional serve de intermediador entre o Engenheiro e os operarios responsaveis 

pela execugao da obra. 

Para que nao haja desperdigo de materiais e muito importante uma correta 

disposigao dos materiais e equipamentos no canteiro de obras, a fim de evitar 

grandes deslocamentos por parte dos operarios, o que poderia ocasionar menor 

produgao. 

Outro ponto importante a se observar e quanto a seguranga dos operarios, os 

quais devem sempre trabalhar dotados de equipamentos individuals tais como: 

capacete, luvas botas, cinto de seguranga. Nesta obra estao sendo tornados todos 

esses cuidados com seus operarios. Deve-se atentar tambem para aspectos 

relacionados as exigencias de seguranga no trabalho e as disposigoes do lixo criado 

na obra. 
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