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RESUM O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio de estagio, supervisionado pelo professor Jose Gomes da Silva, teve 

periodo de duracao de 12 semanas, sendo desenvolvidas 16 horas semanais totalizando cerca 

de 190 horas, foi realizado na obra Vivant  Club Residence, situado a Rua Antonio de Souza Lo-

pes, S/N - Catole - Campina Grande/PB, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Murilo Al-

ves de Oliveira. 

Este t ipo de estagio visa a introducao do aluno no mercado de trabalho, alem de propor-

cionar ao aluno a vivencia pratica da teoria absorvida durante todo o curso de Engenharia Civil. 

Este estagio teve ini'cio juntamente com os servicos preliminares da obra, contemplando 

a locacao da obra, o movimento de terra, a instalacao do canteiro de obras e a execucao das 

fundacdes, alem de temas relacionados a seguranca e higiene no trabalho. 

Palavras Chave: Estagio; Construcao Civil; Seguranca no trabalho; 



1. Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao civil e uma das atividades que mais gera emprego e renda, e e responsavel 

pelo gerenciamento de uma grande quantidade de recursos humanos e financeiros. A adminis-

tracao desses recursos deve ser feita de forma racional a fim de se reduzir custos e maximizar 

lucros, otimizar a producao e ampliar mercados. 

O desperdicio nas industrias de construcao civil brasileira e um fator de grande relevan-

cia, pois de acordo com pesquisas recentes, o desperdicio gerado na construcao fica em torno 

de 20% em massa, de todos os materials trabalhados. Por outro lado, as perdas financeiras at in-

gem indices nao inferiores a 10% dos custos totais da obra. Estas perdas estao principalmente 

associadas a ma qualificacao da mao de obra utilizada, projetos mal elaborados, planejados e 

orcados. 

O estagio curricular supervisionado proporciona ao aluno de engenharia uma boa opor-

tunidade de conhecer o mercado da construcao civil e deparar-se com situacoes-problema que 

deverao, logo, ser enfrentadas diariamente. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos Gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
O objetivo do estagio curricular supervisionado e integrar o aluno com o mercado de 

trabalho, suas nuances e entremeios. Apresenta-lo a rotina de obras ou escritorios de engenha-

ria que serao, em breve, sua propria rot ina. 

2.2 Objetivos Especificos 

O relatorio aqui apresentado tern por objetivo descrever as diversificadas atividades de-

senvolvidas durante o periodo de construcao da obra, relativo ao tempo do estagio supervisio-

nado, alem de desenvolver no aluno de graduacao do curso de Engenharia Civil o senso critico 



para que este tenha condicoes de analisar as tecnicas utilizadas para execucao das obras, dos 

materials empregados e utilizacao racional de materials e servicos de operarios. 
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3. Revisao Bibliografica 

3.1 A importancia do controle de qualidade 

Segundo pesquisas realizadas no Brasil e em alguns paises europeus, os erros de projeto 

juntamente com a utilizacao de materiais inadequados constituem a maior parte das patologias 

em construcoes. 

A qualidade de um projeto e assegurada quando sao satisfeitos os requisitos relativos a 

seguranca, bom desempenho em servico, durabilidade, conforto visual, acustico e termico, higi-

ene, economia e viabilidade da execucao. O controle de qualidade de projetos tern carater pre-

vent ive procura erros e defeitos com o objetivo principal de corrigir as suas causas e nao so as 

ocorrencias. 

Orgaos internacionalmente respeitados na area estrutural como o Comite Euro-

International du Beton e o Joint  Committee on Structural Safety sugerem tecnicas para a detec-

cao de anomalias em projetos estruturais que podem ser aplicadas, com exito, a qualquer proje-

to constituinte da obra. Tais tecnicas sao: o acompanhamento passo-a-passo dos calculos, o que 

denominam verificacao direta total, ou ainda a verificacao paralela total, em que os calculos sao 

feitos de forma independente e comparados pontualmente. Ambas as tecnicas exigem memo-

rias de calculo. Uma terceira tecnica seria a verificacao parcial, onde apenas os pontos criticos 

sao avaliados e os resultados confrontados com os pre-estabelecidos. 

Seja qual for o metodo utilizado, e recomendado que as informacoes mais relevantes do 

projeto sejam verificadas, pelo menos, com relagao a ordem de grandeza, tendo em mente que 

na elaboracao e no controle do projeto nao se pode ter grandes discrepancias entre os resulta-

dos obtidos e os esperados. 

Apos os cuidados na fase de projeto, deve-se realizar o controle de qualidade dos servi-

ces, desde o levantamento topografico e estudos geotecnicos ate a complementacao da obra 

(paisagismo, certidoes, Habite-se, entre outros). 

Uma falha, ainda que pequena, no levantamento topografico, por exemplo, pode com-

prometer todo o orcamento da obra, causando gastos extras como reaterros ou cortes, alem do 

atraso nos prazos de conclusao e entrega que muitas vezes incorrem em multas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E necessario que o engenheiro, o mestre de obras e todos os demais funcionarios, alem 

do contratante, estejam motivados e avidos de sucesso, pois o controle dos servicos ha de se 

tornar tarefa menos ardua se dividido nos varios niveis do processo construtivo. A aceitacao de 

um material inadequado ou a translacao, ainda que minima, da localizacao de um elemento 

estrutural, ou ainda qualquer discrepancia no traco do concreto podem causar danos dispendio-

sos e comprometedores da qualidade da obra. 

E de grande importancia tambem a qualificagao da mao-de-obra, pois o funcionario que 

entende o processo construtivo e recebe capacitacao acaba sendo de grande valia a empresa, 

reduzindo gastos com consertos e material desperdigado, alem de elevar a qualidade dos servi-

cos e, por conseqiiencia, a valorizacao da empresa no mercado. 

Compendiosamente pode-se afirmar que o comprometimento do elemento humano em 

todas as fases e niveis de uma obra, desde sua concepcao ate a manutencao pos-ocupacao ou 

pos-utilizagao, e a chave para a qualidade aspirada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Mao de obra 

De acordo com Borges (2009), em uma obra tem-se a necessidade de estabelecer ligacao 

com operarios de diferentes especialidades: pedreiros, serventes, mestres, encanadores, car-

pinteiros, ferreiros, etc. 

Existem duas formas principals de contrato com operarios: por hora ou por tarefa (em-

preitada). Nos casos de construcao por empreitada, o operario e designado como contratado e 

o proprietario como contratante. No caso de contratacao por hora o operario assume o papel 

de funcionario e deve ser devidamente registrado junto ao Ministerio do Trabalho e ao INSS -

Instituto Nacional de Seguridade Social. 

O t ipo de contrato a ser escolhido depende do porte da obra e de acordo com o desen-

volvimento do escritorio que executa, sendo escolhido o t ipo de contrato que Ihe ofereca mais 

vantagens. 



3.3 Seguranca do Trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seguranca do Trabalho e um cojnjunto de ciencias e tecnologias que procuram a prote-

cao do trabalhador no seu local de trabalho, no que se refere a questao da consciencia e da hi-

giene do trabalho. O seu objetivo basico envolve a prevencao de acidentes. 

Os conceitos de Higiene e Seguranca do trabalho sao essenciais a qualquer funcionario, 

de qualquer setor, seja qual for a sua funcao no quadro da empresa, pois certamente as infor-

macoes sobre o assunto Ihe serao uteis e ate valiosas. 

Ha, entretanto, que se ressaltar a importancia ainda maior destes conceitos para profis-

sionais que, em algum momento, vao se encontrar em cargo de lideranca, onde serao respon-

sabilizados pela seguranca e saude de outrem. 

I. Acidente de Trabalho 

Acidente de trabalho e o que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa, ou 

ainda, pelo exercicio do trabalho dos segurados especiais, provocando lesao corporal ou pertur-

bacao funcional que cause a morte, a perda ou reducao da capacidade para o trabalho, perma-

nente ou temporaria. 

II. Causas de Acidentes de Trabalho 

a) Condicoes Inseguras em relacao ao ambiente, estacao de trabalho ou processo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Vent ilagao deficiente ou excessiva, instalagao sanitaria impropria ou inexistente, ex-

cesso de ruido e t repidagoes, instalagao elet rica impropria; 

•  Localizagao impropria das maquinas, falta de protegao das partes moveis, mdquinas 

com defeitos; 

•  M aterias-primas defeituosas ou de ma qualidade, materia-prima fora da especifica-

gao; 

•  Falta de protegao necessaria para os t rabalhadores, vestuario e calgado improprio; 

•  Esforgos repet it ivos e prolongados, ma dist ribuigao de horarios e tarefas; 

b) Atos Inseguros Diretos e Indiretos 

Acao ou omissao que contraria os preceitos de seguranca, podendo levar ou favorecer a 

ocorrencia de acidentes. 
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•  Desconhecimento das regras de seguranga e dos metodos seguro do t rabalho; 

•  Emprego improprio e sem habilitagao de ferramentas e maquinarios; 

•  Equipamento de seguranga improprio para as at ividades, sua ma ut ilizagao ou recu-

sa em ut iliza-lo; 

•  Falta de t reinamento, conscient izagao, orientagao especifica para at ividades; 

•  Excesso de confianga, pressa, descuido, dist ragao, inseguranga e brincadeiras mau 

gosto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Fator Pessoal de Inseguranca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Problemas pessoais dos individuos que agindo sobre o trabalhador podem vir a provocar 

acidentes e doencas. 

Problemas de saude nao t ratado; 

Conflitos familiares; 

Falta de interesse pela at ividade que exerce; 

Uso de substancias toxicas; 

Problemas de ordem social e psicologica. 

III. Normas Regulamentadoras da Seguranga do Trabalho 

0 Ministerio do Trabalho e Emprego normatizou a conduta de empregados e emprega-

dores com o objetivo de orientar, fiscalizar e punir pela falta de seguranca em todas as areas de 

trabalho. Listou-se, abaixo, algumas das mais importantes na construgao civil. 

•  NR-1 - Disposigdes Gerais 

•  NR-5 - Comissao Interna de Prevengao de Acidentes 

•  NR-6 - Equipamentos de Protegao Individual - EPI 

•  NR-8 - Edificagoes 

•  NR-9 - Programas de Prevengao de Riscos Ambientais 

•  NR-11 - Transporte, M ovimentagao, Armazenagem e M anuseio de M aterials 

•  NR-18 - Condigdes e M eio Ambiente de Trabalho na Indust ria da Const rugao 

•  NR-23 - Protegao Contra Incendios 

•  NR-26 - Sinalizagao de Seguranga 

•  NR-28 - Fiscalizagao e Penalidades 

10 
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A NR - 28 - Fiscalizacao e Penalidades traz o texto: "Quando o agente da inspecao do 

trabalho constatar situacao de grave e iminente risco a saude e/ou integridade ffsica do traba-

Ihador, devera propor de imediato a autoridade regional competente a interdicao do estabele-

cimento, equipamento, ou o embargo parcial ou total da obra e/ou atividade."  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Etapas e Atividades desenvolvidas em obras da Construcao civil 

I. Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno engloba capinagem da vegetacao, rocagem de arbustos com foice, 

retirada de tocos e raizes de arvores. E possivel ainda ser necessaria a limpeza mecanizada do 

terreno. O Material arrancado devera ser empilhado, e disposto em local adequado. 

II. Canteiro de Obras 

"O conjunto de areas destinadas a execucao e apoio dos trabalhos da industria da cons-

trucao, dividindo-se em areas operacionais e areas de vivencia."  (NB-1367) 

Normalmente e constituido de barracoes, cercas ou tapumes, instalacoes provisorias de 

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

III. Locacao da Obra 

A locacao e uma das principals etapas no desenvolvimento da obra, senao a mais impor-

tante, pois consiste na transferencia, ao terreno, dos dados de projeto. A locacao deve ser exe-

cutada com muito cuidado, pois os erros cometidos nesta fase sao irreversiveis e podem com-

prometer a seguranca do edificio, alem de afetar a utilizacao de todos os projetos elaborados. 

Nas construcoes executadas nas cidades, sao especificados afastamentos frontais e late-

rals pelas secretarias municipals de obras, cabendo ao engenheiro marcar no solo os demais 

elementos do projeto arquitetonico de modo a nao infringir as pre-determinacoes. 

IV. Movimento de Terra 

Terraplenagem e a movimentacao de quantidades de solo com o objetivo de atender a 

um projeto topografico. No que diz respeito aos servicos de edificacoes, as terraplanagens apre-

sentam-se sobre dois aspectos: a terraplanagem e o desaterro. Se o terreno oferecer irregulari-

dades de nfvel sera indispensavel regulariza-lo antes da locacao da obra. Se estiver mais elevado 

do que o nfvel da via publica, pode ser necessario desaterra-lo, para a melhoria do aspecto esta-

t ico do edificio ou para fazer coincidir o piano do pavimento terreo com o nfvel da rua. 



V. Fundacdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tern como objetivo transmitir toda a carga advinda da superestrutura ao solo, de forma 

a evitar qualquer possibilidade de escorregamento ou recalque. Os alicerces de uma construcao 

deverao ficar solidamente cravados no terreno firme, mesmo em se tratando de rocha dura nao 

basta assentar o piano das fundacoes no solo, deve-se ter certeza que ha uma uniao entre am-

bos. 

Dai decorre a necessidade de abrirem-se cavas no terreno solido para se construir tecni-

camente as fundacoes. 

As fundacoes podem ser rasas, sapatas e blocos, ou profundas, estacas e tubuloes. 

Em geral, o objetivo e o mesmo: distribuir as cargas da estrutura para o solo de maneira 

a nao produzir excesso de deformacoes do solo que prejudiquem a estrutura. Para isso sao di-

mensionadas com base no carregamento que receberao e na capacidade de carga do solo que 

as suporta. 

3.5 Uso do concreto na construcao civil 

O concreto hidraulico e um material de construcao constituido por mistura de um aglo-

merante com um ou mais materials inertes e agua (PETRUCCI, 2005). 

Por ser um produto fabricado pelo proprio engenheiro, muitas vezes no canteiro de o-

bras, e devendo apresentar caracterfsticas e propriedades compativeis com o fim a que se des-

t ina, dentro dos limites economicos de cada obra, exige de seu executor um perfeito conheci-

mento das propriedades e qualidades dos materiais constituintes e do proporcionamento des-

tes, bem como da tecnica de seu preparo e uso. 

O concreto pode ainda apresentar-se de outras formas, dependendo do acrescimo de 

um novo componente ou alteracao dos componentes ja existentes. Por exemplo: o concreto 

executado com acrescimo de pedra rachao e chamado ciclopico, com acrescimo de barras de 

ago e concreto armado, com barras de ago pre-tracionadas e concreto protendido, com redugao 

na quantidade de aglomerante e concreto magro. O concreto executado com os tres compo-

nentes basicos e chamado concreto simples. 



O concreto simples tern grande resistencia aos esforcos de compressao, mas baixa resis-

tencia aos esforcos de tracao. Ja o concreto armado tern elevada resistencia tanto aos esforcos 

de tracao como aos de compressao, assim como o concreto protendido. O concreto magro e 

mais economico, mas so pode ser usado em etapas da construcao que nao exijam resistencia a 

tracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Preparo do concreto 

A qualidade das benfeitorias executadas com concreto nao depende apenas das caracte-

risticas dos seus componentes. As sete etapas, explicadas a seguir, tambem contribuem muito 

para garantir a qualidade e a economia desejada. 

Resistencia e a capacidade do material de resistir as tensoes sem ruptura, muitas vezes 

identificada com o aparecimento de fissuras. Deve-se verificar a carga maxima que um corpo-

de-prova pode suportar sem apresentar fratura. Algumas variaveis podem ser citadas em rela-

cao a capacidade resistente do concreto, como esta relacionado a seguir: 

a) f c k Resistencia caracteristica do concreto a compressao; 

b) Relacao Resistencia-Porosidade; 

c) Forma de ruptura no concreto; 

d) Fatores que influenciam na resistencia - caracteristicas e proporcoes dos materiais; 

e) Condicdes de cura; 

f) Influencia do Agregado; 

g) Influencia do Cimento; 

h) Influencia da agua de amassamento; 

i) Influencia do uso de adit ivos; ^  

II. Dosagem do Concreto 

Chama-se traco a maneira de exprimir a composicao do concreto. O traco tanto pode ser 

indicado pelas proporcoes em peso como em volume, e frequentemente adota-se uma indica-

cao mista: o cimento em peso e os agregados em volume (PETRUCCI, 2005). 

I. Resistencia do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Calculo estrutural 

13 



O traco define a proporcao dos componentes do concreto. Para se utilizar o concreto 

armado, e preciso definir tambem a posigao, o t ipo, a bitola e a quantidade das barras que vao 

compor a armadura. Essa determinacao chama-se calculo estrutural e deve ser feita, obrigatori-

amente, por um profissional habilitado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Execucao das formas 

Por ser moldavel, e preciso prever a montagem dos moldes para o concreto. As formas 

devem ser bem feitas, travadas e escoradas, para que a estrutura de concreto tenha boa quali-

dade e nao ocorram deformacoes. As formas tambem devem ser estanques (sem fendas ou 

buracos) para evitar o vazamento. Podem ser feitas de diversos materiais: madeira, aluminio, 

fibra de vidro, aco, plastico, entre outros. Sao compostas de 2 elementos: caixao da forma, que 

contem o concreto, a estruturacao, evita a deformacao e resiste ao seu peso. O caixao da forma 

e feito com chapas de madeira compensada. Na estruturacao podem ser usadas pecas de ma-

deira serrada ou madeira bruta. Quanto ao acabamento da superficie existem dois tipos de cha-

pas no mercado: plastificadas e resinadas. O aproveitamento medio das plastificadas e de 15 

vezes, enquanto o das resinadas e de 4 a 5 vezes. 

O travamento e o escoramento das formas requerem muitos cuidados. Dependendo do 

tamanho do vao ou do peso do concreto a ser suportado, e necessario usar pes mais robustos 

de madeira serrada, como tabuas, vigas ou ate pranchoes. As madeiras brutas podem substituir 

as serradas no escoramento e, eventualmente, no travamento. Mas e desaconselhavel o seu 

uso em outras funcoes, como o encaibramento das lajes, por exemplo. 

0 travamento, o alinhamento, o prumo e o nivelamento das formas devem ser conferi-

dos antes da concretagem, para evitar deslocamento da peca de concreto. As ferramentas ne-

cessarias para a execucao de uma forma sao: serrote, martelo de carpinteiro, prumo, linha, 

mangueira de nivel e, eventualmente, uma bancada para bater as formas. 

c) Execucao da armadura 

A execucao da armadura compreende corte, dobramento, amarracao, posicionamento, e 

conferencia. A maior parte das pecas em concreto armado, utilizadas usualmente, sao: funda-

coes, vigas, pilares e lajes. 

Os pilares e as vigas tern armadura composta de barras longitudinals e estribos. Estes 

mantem as barras longitudinals na posigao correta e sao responsaveis por responder aos esfor-
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cos cortantes. As extremidades das barras longitudinals devem ser ancoradas no concreto, ga-

rantindo a acao conjunta desses dois elementos, principio basico de dimensionamento, aderen-

cia. 

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

Ihoes sao amarrados uns aos outros com arame cozido. Emendas devem ser previstas em proje-

to, mas evitadas tanto quanto possivel. 

A colocacao das armaduras requer ainda bastante atencao quanto a amarracao e loca-

cao em funcao das formas, pois a distancia de cobrimento deve ser atenciosamente respeitada. 

Para garantir a distancia de cobrimento exatas sao utilizados espagadores ou as populares coca-

das. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) M istura do concreto 

0 concreto pode ser misturado de tres modos: manualmente, em betoneiras e em usina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Mistura manual do concreto 

Esse t ipo de mistura tende a nao alcancar as medidas desejadas de resistencia e e acon-

selhavel apenas para pequenos servicos, e jamais deve ser feito sobre solo. A superficie que vai 

receber a mistura deve estar limpa e livre de impurezas alem de seca. As dosagens devem ser 

respeitadas e o tempo de mistura nao deve ser prolongado, principalmente se realizada em 

ambiente seco e quente. 

• Concreto misturado em betoneira 

A betoneira e uma maquina que agiliza a homogeneizacao do concreto. Esta disponivel 

no mercado em varias capacidades e e recomendada para quase todos os tipos de servico, des-

de que se tenha uma boa equipe de trabalho, para fornecer a mistura em intervalos de tempo 

minimos. Os materials devem ser colocados com a betoneira girando e no menor espaco de 

tempo possivel. Apos a colocacao de todos os componentes do concreto, a betoneira ainda de-

ve girar por, no minimo, 3 minutos. 

• Concreto misturado em usina 

O concreto tambem pode ser comprado pronto, ja misturado no traco desejado e entre-

gue no local da obra por caminhoes-betoneira. Esse t ipo de fornecimento so e viavel para quan-

tidades acima de 3 metros cubicos e para obras nao muito distantes das usinas ou concreteiras, 

por questao de custo. E muito importante que, em qualquer dos metodos de producao do con-
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creto, os ensaios de slump sejam feitos para aceitacao do concreto e sejam moldados corpos de 

provas para posterior envio ao laboratorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Concretagem 

A concretagem abrange o transporte do concreto recem misturado, o lancamento nas 

formas e o adensamento. A concretagem deve ser feita no maximo uma hora apos a mistura 

ficar pronta. Nessa etapa e importante a presence de um profissional experiente. O transporte 

pode ser feito em latas ou carrinho de mao, sem agitar muito a mistura, para evitar a separacao 

dos componentes. As formas devem estar limpas e umedecidas antes da concretagem, 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 e origine bicheiras. 

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

depois da desforma. O concreto deve ser adensado em camadas, a medida que e lancado nas 

formas. Isso deve ser feito com o auxilio de vibradores eletricos. O adensamento e necessario 

para que o concreto preencha toda a forma, sem deixar vazios ou bolhas. Quanto mais adensa-

do (compactado) for o concreto, maior sera sua resistencia e durabilidade, o adensamento deve 

ser interrompido tao logo se forme uma superficie espelhada sobre o concreto. 

J) Cura e desforma do concreto 

Cura e a fase de secagem do concreto, na linguagem da construcao civil. Ela e importan-

tissima: se nao for feita de modo correto, o concreto nao tera a resistencia e a durabilidade de-

sejadas. 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 pecas 

laterals, com cuidado, evitando choques ou pancadas, para nao estragar as formas e para nao 

transmitir vibracoes ou esforcos ao concreto. O escoramento das formas de lajes ou vigas so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ / i  " " 

deve ser retirado 28 dias apos a concretagem. 



4. Materials e Metodos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estagio foi realizado na construcao do condominio Vivant  Club Residence, que tera 

tres torres com 25 pavimentos cada uma e diferentes layouts de apartamentos. A fase acompa-

nhada compreendeu: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  locacao da obra; 

•  Instalacao do canteiro de obras; 

•  M ovimento de terra e 

•  Fundacdes. 

Os Engenheiros Responsaveis pela obra sao Eng. Murilo Alves de Oliveira e Eng. Aldemir 

Silva. A obra e um empreendimento Andrade Marinho e LMF Construcoes SPE LTDA. 

4.1 Caracteristicas da obra 

A obra teve init io no mes de Marco/2009 com os servicos preliminares de limpeza do 

terreno e rebaixamento para conformacao com o nfvel da rua. 

Em seguida foi feita a locacao dos pilares e fundacoes para dar init io aos servicos de mo-

vimento de terra, manual e mecanico, utilizando uma escavadeira, rompedores, perfuratriz e 

dinamites para regularizacao das valas. Por fim as sapatas foram armadas, locadas e concreta-

das, ao final cjo mes de Junho/2009. 

4.1.1 Terraplanagem 

A superficie do terreno, apesar de plana, possuia cotas elevadas em relacao ao nfvel das 

ruas laterals. Foi realizado, entao, um corte de 70,0 cm em toda a area do terreno com descarte 

do material. 

4.1.2 Locacao da obra 

A delimitagao da area do edificio no terreno foi feita segundo projeto arquitetonico, o 

chamado banquetamento. A locacao dos pilares e, por conseguinte, das fundacoes, foi feita com 

auxflio de um topografo e instrumentos auxiliares, de modo a garantir o perfeito esquadro dos 

mesmos. 
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Figura 1 - Locacao da obra e banquetas 

4.1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escavacoes 

Para a execucao das escavacoes, foi terceirizado o servico da escavadeira, que escavou 

nas locacoes exatas, permitindo que as valas acomodassem nao so as sapatas, mas a distancia 

minima de 40,0 cm de folga em todas as direcoes. Alem da foram usados rompedores a ar com-

primido para agredir as rochas de dureza baixa e regularizar a superffcie tanto quanto possivel. 

Por fim a perfuratriz, tambem a ar comprimido, foi utilizada para criar orificios que permitissem 

a colocacao de explosivos, para romper os fragmentos de rocha restantes. A regularizacao das 

valas foi feita com concreto ciclopico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3 - Escavacao mecanica e visualizacao das valas 

4.1.4 Fundacdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a primeira torre foram executadas 28 sapatas individuals, em profundidades dife-

rentes, que recebem as cargas dos respectivos pilares, centrados. Apesar de algumas sapatas 

terem profundidades superiores a 3,0 m as fundacoes foram executadas de forma direta e de 

dimensoes regulares, quadradas. /~\  

O concreto utilizado foi virado em obra, com resistencia de 30 MPa. 

Figura 4 - Formas e armadura para sapatas 
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4.1.5 Canteiro de obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 canteiro>e obras foi instalado em paralelo. Nao foram utilizados tapumes, pois pelo 

vulto da obra a opcao foi necessario construir um muro com altura de 3,5m, com alvenaria ar-

gamassada de embasamento em pedra rachao. Foram instalados portoes de acesso para entre-

ga de materials e retirada de entulhos, alem do transito de funcionarios. 

Uma instalacao em alvenaria de blocos ceramicos, com metodo de construcao bastante 

simplificado, foi construida, dispondo de banheiro, mictorio, vestiario, dormitorio, cozinha, re-

feitorio e despensa, alem de escritorio e deposito para materials. 

20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As instalacoes de energia eletrica e agua foram feitas, alem da instalacao de cerca eletri-

ca e alarmes de protecao. 

Foi executado em paralelo o estande de vendas, com alto padrao de acabamento, todas 

as instalacoes de agua e energia eletrica alem de paisagismo e decoracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6 - Canteiro e estande de vendas 

4.1.6 Materiais utilizados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Ago 

Utilizado nas pecas de concreto armado, aco CA - 50 e aco CA - 60, com diametro con-

forme especificado em projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Areia 

Para o concreto: areia grossa pe^eirada na peneira de 10 mm; 

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

• Agua 

A agua utilizada na obra foi fornecida pela CAGE PA (Companhia de Agua e Esgotos da Pa-

ra iba). 
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• Agregado Graudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi utilizada a brita 19 mm alem da pedra rachao ou pedra de mao. 

• Cimento 

O cimento utilizado e o cimento Portland CP II - Z - 32. 

• Madeira 

A confeccao das formas se deu na propria obra, sendo responsabilidade do carpinteiro. 

Tabuas de madeira possuem um reaproveitamento de 10 vezes. 

• Armagdo 

Confeccao realizada na propria obra, compreendendo as operacoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Corfe; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Dobramento; 

•  M ontagem; 

•  Ponteamento; 

•  Colocagao das "cocadas" . 

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

tes fagam o uso de capacete. Os operarios tambem devem utilizar botas e luvas, alem de oculos 

de protecao e protetores auriculares. Os soldadores devem utilizar mascaras metalicas e os o-

perarios responsaveis pela concretagem devem estar protegidos com cinto de seguranca, po-

rem esta nao foi a realidade desta obra, que em muitas ocasioes deixou-se levar pela vontade 

dos operarios que se recusaram a utilizar os EPI's. 

Em funcao da falta de seguranca e pelo fato de nao ter apresentado o PCMAT - Programa 

de Condicoes do Meio Ambiente de Trabalho na Construcao Civil, a obra foi embargada e os 

funcionarios assistiram a um curso de Seguranca no Trabalho. Apos a apresentagao do PCMAT e 

atendidas todas as exigencias do Ministerio do Trabalho, a obra foi liberada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.7 Seguranca na obra 
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4.2 Atividades Desenvolvidas Durante o Estagio 

I. Cronograma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi iniciado no dia 23 de Marco de 2009, juntamente com os servicos de locacao 

das sapatas. Teve duracao de doze semanas terminou com a etapa de concretagem das sapatas, 

ao dia 12 de Junho de 2009. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  1°, 2°e 3° semanas 

O primeiro passo foi o conhecimento do canteiro de obras onde naquele momento eram 

realizadas as escavacoes. Teve inicio tambem a construcao das instalacoes do canteiro, onde 

executou-se a fundacao em pedra argamassada e iniciou-se o levantamento da alvenaria de 

blocos ceramicos. Neste caso a alvenaria tern funcao estrutural, pois a edificacao nao dispoe de 

pilares ou vigas, nem mesmo vigas baldrame. 

•  5°, 6°, 7°e 8° semanas 

Nestas semanas deu-se continuidade as escavacoes com o uso dos rompedores e retirada 

de entulhos, que estao sendo armazenados no proprio canteiro para uso posterior como aterro. 

Deu-se continuidade a execucao das alvenarias de blocos ceramicos na instalacao do canteiro, 

onde foram dispostas as vergas inferiores e superiores aos vaos das esquadrias. Alem do inicio 

da confeccao do telhado. Fez-se tambem a execucao dos rasgos para instalacoes hidraulico-

sanitarias. 

•  9°, 10°, 11 °e 12° semanas 

Concluiu-se os servicos com os rompedores a ar comprimido, e utilizou-se a perfuratriz 

para rasgos nos fragmentos de rochas e posterior dinamitacao por empresa terceirizada especi-

alizada. Feita a limpeza das valas foi feita a regularizacao com concreto ciclopico e locacao das 

armaduras das sapatas, que semi-prontas foram finalizadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco. As formas foram adequa-

damente dispostas e a concretagem executada, seguida do adensamento e cura do concreto. 

Paralelamente foram finalizadas as instalacoes hidro-sanitarias e o telhado do canteiro de 

obras, bem como o acabamento em cimento queimado das areas molhadas e instalacao de pias 

e loucas sanitarias. 
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5. CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado e para o aluno a aproximacao mais adequada ao mercado de 

trabalho, funcionando como a mais forte conexao com empresas, engenheiros, operarios e for-

necedores. 

Esta obra e uma excelente fonte de questionamentos que podem ser avaliados, exibindo 

situacoes em que as decisoes tomadas foram positivas ou negativas. Foi visualizado como deve 

ser um canteiro de obras, desde a sua organizacao ate a mais produtiva distribuicao dos traba-

Ihos. Exemplos de como se deve proceder, ou nao proceder, quanto a utilizacao de EPI's pelos 

funcionarios e prestadores de servicos foram amplamente percebidos. 

Situacoes como o embargo da obra poderiam ter sido evitadas se tornados os devidos cui-

dados e respeitada a legislacao em vigor. Alem do controle orcamentario da obra que e deficita-

rio ou inexistente no canteiro, respondendo ao escritorio que muitas vezes nao trabalha inte-

grado ao engenheiro responsavel pela obra. 

A administracao correta inicia-se com o planejamento de todas as atividades a serem de-

senvolvidas e tambem um orcamento detalhado e o mais proximo possivel da realidade da em-

presa, que deve ter metascje produtividade estabelecidas. E de fundamental importancia, ain-

da, investir na qualificacao profissional dos operarios, que sao o elemento chave de qualidade. 

0 perfodo de estagio proporcionou a visualizacao de horizontes ainda desconhecidos e a 

assimilacao de conteudos esmiucados teoricamente. Percebeu-se tambem a importancia da 

formacao dos profissionais da construcao civil, desde o servente ao engenheiro, passando prin-

cipalmente pelo mestre, peca de apoio em todo o desenvolvimento da obra. 

Por ult imo e nao menos importante, pelo contrario ate, a seguranca no canteiro de obras 

deve ser uma premissa para o inicio dos servicos na construcao civil, pois alem da protecao a 

vida, risco iminente a que todos os funcionarios estao expostos em um canteiro, o funciona-

mento e por conseguinte a produtividade na obra dependem do bem estar e seguranca de cada 
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