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O estagio supervisionado foi realizado na Construtora Andrade Marinho e LMF 

Construcoes Spe Ltda, situada na Rua Tavares Cavalcante, n° 59, sala 201, Centro, 

Campina Grande, Paraiba, atuante no mercado de construcoes de edificios 

residenciais de padrao medio na regiao de Campina Grande. Atualmente a 

construtora deu inicio a uma nova obra, o Vivant Club Residence, situada a Rua 

Antonio de Souza Lopes, s/n, Catole, Campina Grande, Paraiba, onde se deu o 

inicio do estagio supervisionado em 23 de margo de 2009. O objetivo desse estagio 

foi aplicar a teoria, adquirida ao longo do curso, a pratica, conhecer termos usados 

no dia-a-dia de uma construgao, ter contato direto com os operarios, assim como, 

interagir em algumas atividades da obra, analisar e tentar solucionar problemas que 

viessem a ocorrer na obra. As atividades desenvolvidas, na obra, foram: a 

verificagao de plantas e projetos; a locagao da obra; o acompanhamento da 

execugao das armagoes que foi utilizada nas fundagoes; o acompanhamento da 

movimentagao de terra; o acompanhamento da regularizagao do fundo das valas; o 

acompanhamento da concretagem das sapatas e pilares e o acompanhamento da 

execugao do canteiro de obras. O final do estagio supervisionado foi em 28 de maio 

de 2009. 
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O estagio supervisionado tern como finalidade, unir a pratica a toda teoria 

vista ao longo do curso de Engenharia Civil. Na execugao da obra Vivant Club 

Residence, surgiu a oportunidade de vivenciar todas as etapas iniciais da construgao 

de um edificio residencial, partindo da limpeza do terreno com tratores de esteira D4, 

depois a locagao da obra, pelo topografo, a escavagao das valas para fundagoes, a 

execugao da regularizagao do fundo das valas das sapatas utilizando concreto, ate a 

concretagem dos primeiros pilares. 

O estagio foi realizado com visitas diarias, de segunda a sexta-feira, com 

quatro horas de duragao, em media, ate completar cento e oitenta horas. 

Inicialmente, sao apresentados, o projeto arquitetonico, o projeto das 

fundagoes e o projeto estrutural, do Vivant Club Residence, onde os engenheiros 

seguem, criteriosamente, todas as exigencias. 

Logo apos, e apresentad© todas as etapas em que a obra tern que seguir 

desde a apresentagao do projeto arquitetonico ate a finalizagao dos pilares do 

pavimento terreo. 

Finalmente, a parte final desse relatorio que e constituido pela conclusao 

e sugestao. 

Relat6rio de Estagio Curricular Supervisionado 



Pedro Cabral de Melo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 

2. MATERIAIS E METODOS 

2.1. Projetos do Vivant Club Residence 

A concepcao de um bom projeto arquitetonico e o inicio do sucesso para 

qualquer tipo de construgao civil, seja ela construgao residencial ou nao. A partir do 

projeto arquitetonico e langada a estrutura e todos os outros projetos 

complementares, por isso, e de suma importancia o bom entendimento entre os 

arquitetos e os engenheiros. 

Antes de o projeto arquitetonico seguir para os engenheiros, deve-se ter 

uma aprovagao do proprietario do empreendimento e uma aprovagao previa dos 

orgaos competentes, pois, feito isso, poderemos evitar um retrabalho de toda equipe 

de engenheiros por causa do projeto arquitetonico. 

Com o projeto pronto, e seguido todas as recomendagoes do codigo de 

obras e edificagoes e tambem dos orgaos fiscalizadores como CREA e bombeiros, 

tambem com a aprovagao do grupo empreendedor e com o parecer favoravel de 

todos os engenheiros, segue-se com a conclusao de todos os projetos envolvidos na 

construgao do empreendimento. 

Figura 1 - Projeto arquitetonico (Fachadas da torre A). 

Relat6rio de Estagio Curricular Supervisionado 
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Figura 2 - Projeto arquitetonico (Planta baixa pavimento tipo). 

As figuras 1 e 2, mostram as fachadas e a planta baixa do pavimento tipo 

da torre A do Vivant Club Residence. 

O projeto das fundagoes foi feito de acordo com o langamento dos pilares 

e com o resultado da sondagem do terreno, admitindo-se uma resistencia admissivel 

minima de 10kgf/cm . Todas as escavagoes para colocagao das sapatas seguiu os 

criterios desse projeto. 

A seguir, na figura 3, e mostrada a locagao e as ferragens das sapatas, 

de acordo com o projeto executado. 

LOCACAO E FERRAGEM DAS SAPATAS 

Figura 3 - Locagao e ferragem das sapatas. 

Alem do projeto de locagao e ferragens das sapatas, o engenheiro 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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responsavel pelo projeto, tambem faz o detalhamento individual de cada sapata, 

assim como o seu consumo de ferro. A figura 4 mostra esse detalhamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•130 1 

Figura 4 - Detalhamento das sapatas. 

No detalhamento das sapatas, o engenheiro optou por detalhar os ferros 

utilizados na sapata e no arranque do pilar. Nas sapatas o engenheiro utiliza ago 

CA-50 entalhado de 16,0mm e 20,0mm e nos arranques ele optou por uniformizar, 

todos, com armadura longitudinal de 16,0mm e estribos com ago CA-60 liso de 

5,0mm de diametro, diferenciando apenas a area de ago de cada pilar, por segao. 

Aqo C o n p . 

( c n ) 

Total 
( c n ) 
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Figura 5 - Detalhamento do pilar 27 no andar terreo. 
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Tabela 1 - Resumo de ago dos pilares do andar terreo. 

Resumo Ac~o 

T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe R R E D 

Conp. total 

( n) Tota 1 

CA-50-A 06. 3 1544. 1 

0 8 149. 2 

0 1 0 50. 8 35 

012. 5 398. 3 430 

0 1 6 528. 1 912 

0 2 0 428. 5 1 166 

0 2 5 207. 2 895 3922 

CA-60-B 0 5 270. 5 47 47 

Total 3969 

Na figura 5, e mostrado um exemplo de detalhamento de pilar, do projeto 

estrutural do Vivant Club Residence, onde constam do P27, os diametros utilizados 

no sentido longitudinal, a quantidade de cada diametro, o comprimento de unitario 

de cada ferro e o comprimento total. No desenho e mostrado ainda, o detalhe da 

espera, com o seu devido comprimento e o detalhamento do estribo utilizado. 

Na tabela 1, constam, os comprimentos totais de cada diametro de ago 

utilizado, o seu peso acrescido de 10% e o peso total do ago utilizado nos pilares do 

andar terreo. 

2.2. Terreno 

O terreno escolhido para construgao do edificio Vivant Club residence 

atende aos principals pre-requisitos de uma obra de qualidade e de custo acessivel, 

pois, tern um bom tamanho, medindo 95,00m de um lado e 60,00m do outro lado, 

sendo assim uma area de 5.700,00 m 2 com 17,02% de taxa de ocupagao. A 

topografia do terreno permite dois niveis de acesso ao edificio, precisando de 

apenas uma parcela pequena de corte. Existem todos os servigos publicos 

necessarios para a execugao da obra, tais como, abastecimento de agua, rede 

coletora de esgotos, pavimentagao asfaltica da Avenida Raimundo Nonato, energia 

eletrica trifasica e servigo telefonico. 

Apos a limpeza do terreno, que foi feito mecanicamente, utilizando um 

trator de esteira, D4, procedeu-se com a construgao do muro no limite do terreno, 

em vez de colocar o tapume, como e mais frequente. 

A sondagem do terreno ja existia antes de ser langado o 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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empreendimento, pois, o proprietario do terreno, que e socio da construtora 

executora do Vivant Club Residence, ja havia sido feito, devido a outros dois 

empreendimentos existentes na mesma quadra. 

A sondagem de reconhecimento, do subsolo existente no local, detectou 

uma camada superficial de 1m de espessura de aterro, proveniente de uma antiga 

movimentacao de terra para o nivelamento com as ruas adjacentes. Alem disso, 

abaixo da camada de aterro foi detectada uma camada de 1,20m de espessura de 

rocha decomposta e mais abaixo a rocha sa. A rocha sa foi encontrada em diversas 

4 -
cotas diferentes. A figura 7 mostra o perfil do terreno. 

Apos a sondagem, os engenheiros responsaveis pela execugao, e 

projetos, resolveram deixar as fundagoes sobre a rocha sa, apesar de o solo 

pedregulhoso compactado, encontrado antes da rocha sa, fornecer uma boa 

resistencia. Sendo assim, de acordo com a Tabela 2, poder-se-ia considerar como 

resistencia admissivel, para o calculo das fundagoes, um valor de 1,5mPa, e 

classifica-la como sendo rocha laminada com pequenas fissuras estratificadas, e nao 

rocha sa. 

Figura 6 - Perfil do Terreno. 

Relat6rio de Estagio Curricular Supervisionado 
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Tabela 2 - Tensoes basicas segundo NBR 6122/94 (Hachich, Falconi, Saes, Frota, Carvalho, & Niyama, 1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classe Descricao Valores (mPa) 

1 Rocha sa, macica, sem laminacoes ou sinal de decomposicao 3,0 

2 Rochas laminadas, com pequenas fissuras, estratificadas 1,5 

3 Rochas alteradas ou em decomposicao ver nota (c) 

4 Solos granulares concrecionados, conglomerados 1,0 

5 Solos pedregulhosos compactados a muito compactos 0,6 

6 Solos pedregulhos fofos 0,3 

7 Areias muito compactas 0,5 

8 Areias compactas 0,4 

9 Areias medianamente compactas 0,2 

10 Argilas duras 0,3 

11 Argilas rijas 0,2 

12 Argilas medias 0,1 

13 Siltes duros (muito compactos) 0,3 

14 Siltes rijos (compactos) 0,2 

15 Siltes medios (medianamente compactos) 

Notas: a) Para a descrigao dos diferentes tipos de solo, devem-se seguir as definigoes da NBR 6502. 

b) No caso de calcario ou qualquer outra rocha carstica, devem ser feitos estudos especiais. c) Para 

rochas alteradas, ou em decomposicao, tern que se levar em conta a natureza da rocha matriz e o 

grau de decomposicao ou alteracao. 

2.3. Locagao da obra 

A locagao da obra foi iniciada junto com o alojamento de operarios e 

materiais, pois, no terreno vizinho existe um canteiro de obras, da mesma empresa, 

em fase de acabamento, e enquanto o canteiro do Vivant Club Residence estava 

sendo construido, era utilizado o canteiro da obra vizinha. 

Na medida em que o quadro de funcionarios estava sendo formado, de 

acordo com as metas pre-estabelecidas no cronograma fisico-financeiro, a marcagao 

da obra era iniciada. Primeiramente, o topografo foi chamado para fazer a marcagao 

da tabeira, pois, com os instrumentos que ele usa podemos chegar a uma precisao 

desejavel que o projeto arquitetonico exige, assim como, o orgamento geral da obra. 

Com a planta de locagao em maos, o engenheiro responsavel pela obra exigiu de 

inicio um ponto fixo nos muros do terreno, onde teriamos uma referenda para o 

resto da locagao, sem corrermos tanto risco de perder esse ponto por negligencia de 

operarios ou de maquinas. As figuras 8 e 9, mostram dois pontos fixos que foram 

utilizados como referenda na marcagao, de um total de quatro pontos, um em cada 

face da tabeira, para que ficassem formando duas retas perpendiculares. A partir 

desses pontos, foram cravados os barrotes de madeira ao redor de todo o caixao da 

construgao e nos barrotes foram fixados sarrafos devidamente nivelados para que, a 

Relat6rio de Estagio Curricular Supervisionado 
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partir da planta de locagao, fossem marcados, com auxilio de pregos, os eixos dos 

pilares e paredes. 

Figura 7 - Marco de referenda na locagao da obra. 

Figura 8 - Marco de referenda na locagao da obra. 

Todo esse servigo foi feito pelo mestre de obra com auxilio de dois 

operarios e sobre a supervisao do engenheiro acompanhado do estagiario. O 

material utilizado para esse servigo foi: mangueira de nivel (de pedreiro); nivel de 

bolha; prumo de centrar, trena e fio de ago. 

A figura 10 mostra como fica a marcagao do eixo dos pilares na tabeira. 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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Figura 9 - Exemplo de marcacao, na tabeira, de eixo de pilar. 

Ao final da marcagao da obra, iniciava-se as escavagoes das sapatas 

corridas do alojamento, e as escavagoes das sapatas isoladas dos pilares da torre A 

do Vivant Club Residence. A figura 11 mostra como ficou o layout do terreno apos a 

conclusao da marcagao e a figura 12 mostra o inicio das escavagoes, ja com o 

gabarito finalizado. 

PROJECAO DO STAND DE VENDAS E DO APARTAMENTO DECORADO 0 

PROJECAO - TORRE A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Em construcao 

PROJECAO - TORRE B 

m BID zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KftElBQQH I r3 

IUHUH.UI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m i Haa f l f l Hi i r i  

Figura 10 - Layout do terreno apos marcagao da obra e inicio do alojamento. 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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No inicio da obra, antes de comecar a construgao do muro, comegou a 

movimentagao de terra, pois, o terreno foi nivelado com a Avenida Raimundo 

Nonato. Ao se fazer esse nivelamento, a Rua Antonio de Souza Lopes ficou com 

cota +2,50m em relagao ao nivel zero da avenida, dai, surgiu a necessidade de se 

fazer um muro de arrimo para confer a bar re i r^y 

O muro de arrimo foi projetado pelo engenheiro responsavel da obra e 

executado logo apos o corte, antes da temporada de chuvas. Com base de 1m, topo 

com 0,60m e altura maxima de 2,50m, o muro foi executado rapidamente em duas 

semanas. Acrescentado tambem, na parte externa do muro, um dreno com 0,40m de 

largura e feito de areia media e brita, ajudando a escoar a agua presente no subsolo 

para uma caixa de passagem e posteriormente desviado para rede coletora de 

aguas pluviais ou de esgoto, e sem maiores transtornos para a obra. A figura 13 

mostra mais detalhes do muro de arrimo. 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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Figura 12 - Muro de arrimo. 

Depois de finalizado o gabarito, comecaram as escavagoes para 

colocagao das sapatas. Para esse servigo de escavagao inicial foi contratada uma 

empresa especializada e que dispunha de maquinas apropriadas para o servigo. 

Uma escavadeira adaptada com uma concha, para retirada do material fofo e uma 

broca, para soltar o solo mais compactado, fez o servigo de escavagao ate a rocha 

em pouco mais de tres semanas, a sequencia de servigo e mostrado nas figuras de 

14 a 16. 

Figura 13 - Escavadeira retirando material solto. 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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O material apos ser retirado do buraco era jogado fora, da area delimitada 

pelo gabarito, pela propria maquina, adiantando bastante o servigo, pois, havia muito 

espago disponivel. Logo apos dois operarios limpavam o fundo da vala para o 

operador da maquina visualizar melhor os pontos para inserir a broca e soltar mais 

material, ate chegar ao solo mais duro ou na rocha. 

Figura 14 - Limpeza do fundo da vala. 

Enquanto o fundo da vala nao alcangasse um nivel de resistencia 

aceitavel, no projeto das fundagoes, o trabalho de escavagao continuava. 

Figura 15 - Broca soltando rochas. 

Quando a escavagao chegava a rocha, a escavadeira jJ5ra o seu servigo, 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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pois, nao e capaz de trabalhar na rocha. A partir desse momento, a escavadeira era 

substituida por um rompedor a ar comprimido, com operacao manual, onde os 

operarios entravam na vala e continuavam o trabalho de nivelar a rocha o mais 

proximo possivel de uma area plana. O trabalho com os rompedores demorou mais 

do que o trabalho com as escavadeiras, pois, comegava o periodo chuvoso e 

entrava muita agua nas valas. Algumas rochas mais duras o rompedor nao 

conseguia trabalhar, entao era substituido por material explosive Para tal servigo foi 

contratada outra empresa especializada, onde operarios especializados utilizavam 

perfuratrizes manuais para perfurar a rocha a determinadas profundidades, pre-

determinadas para alcangar o corte desejado da rocha, e entao depois se retirava o 

material manualmente. Os grandes problemas nesse tipo de servigo sao: a 

seguranga dos operarios, pois, estao expostos a encostas nao escoradas e os 

pedagos de pedra, que sao quebrados, sao muito pesados para serem retirados 

manualmente, entao tinha que existir mais operarios para quebrarem os pedagos 

maiores. Esse servigo teve um prazo de mais de um mes de duragao, atrasou 

bastante o cronograma dos servigos. A figura 17 mostra os operarios fazendo esse 

servigo. 

Figura 16 - Operario operando o rompedor. 

Depois de superadoj todos esses desafios, para escavar as valas das 

sapatas, o servigo de escavagao chega ao fim. Apos o termino dessa etapa, as valas 

estao prontas para receber o concreto para regularizagao do fundo das valas. O 

material removido das valas foi estocado provisoriamente no terreno, sem atrapalhar 

Relatorio de Estagio Curricular Supervisionado 
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o fluxo dos operarios na obra, pois, depois das sapatas e arranques serem 

concretados, parte do material vai ser reaproveitado no reaterro das valas e o 

restante e o expurgo. A figura 18 mostra o canteiro de obras apos o termino das 

escavagoes das valas. 
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A figura 19-'mostra o conjunto de valas escavadas para colocagao das 

sapatas da torre A, do Vivant Club Residence. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Instalagoes do canteiro de obra 

As instalagoes do canteiro de obras ' inieiafam paralelamente as 

escavagoes, enquanto uma equipe de trabalho participava das escavagoes, outra 

equipe formada por dois serventes e um pedreiro iniciava as instalagoes sanitarias, o 

vestiario, o alojamento e o local para refeigoes. Junto com as instalagoes citadas 

estavam o almoxarifado e o escritorio do engenheiro. 

Area de vivencia - Os canteiros de obras tern de dispor de: 

instalagao sanitaria; vestiario; alojamento*; local de refeigoes; cozinha 

(quando houver preparo de refeigoes); lavanderia*; area de lazer*; 

ambulatorio (quando se tratar de frentes de trabalho com 50 ou mais 

operarios). O cumprimento do disposto nos itens assinalados com (*) e 

obrigatorio nos canteiros onde houver trabalhadores alojados. As areas de 

vivencia terao de ser mantida em perfeito estado de conservagSo, higiene e 

limpeza. Serao dedetizadas preferencialmente a cada seis meses. Quando 

da utilizagao de instalagoes moveis de areas de vivencia, precisa ser 

previsto projeto alternativo que garanta os requisitos minimos de conforto e 

higiene aqui estabelecidos. (Yazigi, 2008). 

Essas instalagoes usam, geralmente, materiais e acabamentos simples 

feitos todos em alvenaria de bloco ceramico, sem revestimentos nas paredes, 

apenas caiagao, a cobertura e de madeira com telhas ceramicas, e sem forro de 

gesso ou laje. Os sanitarios e a cozinha tern o revestimento na area molhada de 

cimento, desempenado com desempenadeira de ago, para ficar mais liso e de facil 

limpeza. 

Os abrigos para betoneira e equipamento para armagao das ferragens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

sera construido de acordo com o exibido na figura 11, enquanto nao estao prontos, 

os operarios fazem a argamassa para alvenaria e o concreto no canteiro de obra do 

empreendimento vizinho, que e do mesmo grupo empresarial. As armagoes tambem 

estao sendo feitas no canteiro de obras vizinho, mas, a previsao de conclusao dos 

dois abrigos e quando for executada a primeira laje. 

Toda a construgao das instalagoes do canteiro de obras e provisoria, nao 

sera reaproveitado nada para o empreendimento, depois de pronto. Todas as etapas 

de construgao das instalagoes do canteiro de obras estao retratadas nas figuras 19 a 

22. 
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Figura 21 - Construgao das instalagoes do canteiro. 

Figura 22 - Construgao das instalagoes do canteiro. 
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2.6. Equipamento de protegao individual e coletiva (EPI e EPC) 

Equipamento de uso individual destinado a proteger a saude e a 

integridade fisica do trabalhador, fornecidos pelo empregador gratuitamente e de 

acordo com o risco de cada trabalho. 

Na obra do Vivant Club Residence, todos os operarios usavam os 

equipamentos de protegao individual, de acordo com o tipo de servigo. Os operarios 

que limpavam os fundos das valas, por exemplo, usavam capacete, botas e luvas, 

os operarios que trabalhavam junto ao rompedor usavam, alem dos citados 

anteriormente, oculos e protetor auricular. 

Esses equipamentos sao obrigatorios quando: as medidas de protegao 

coletiva forem tecnicamente inviaveis ou nao oferecerem completa protegao contra 

os riscos de acidente do trabalho e/ou doengas profissionais e do trabalho; enquanto 

as medidas de protegao coletiva estiverem sendo implantadas; para atender as 

situagoes de emergencia. 

Na etapa da obra, fruto desse relatorio, os principals riscos aos operarios 

eram: impactos provenientes de quedas, projegao de objetos ou outros; agentes 

meteorologicos (trabalho a ceu aberto); queimaduras ou choque eletrico; ferimentos 

nos olhos, proveniente de impacto de particulas; irritagao nos olhos, provenientes de 

poeira; materials ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes e perfurantes; umidade 

e riscos de origem mecanica. 

Para prevengao de acidentes provenientes destes riscos falados 

anteriormente, tem-se os equipamentos mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Principais equipamentos de protecao individual usados na obra. 

Protetor auricular Oculos 
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Cinto de seguranca Capacete com protetor facial 

Bota Capacete 

Os equipamentos de protegao coletiva sao: sistema guarda-corpo/rodape; 

sistema de barreira com rede; protegao de aberturas no piso por cercados, barreiras 

com cancelas ou similares; dispositivos protetores de piano horizontal e dispositivos 

de protegao para limitagao de quedas. 

2.7. Carpintaria e armagao das pegas estruturais 

A carpintaria tern que ser operada por operario qualificado na fungao de 

carpinteiro, pois, os equipamentos e maquinas oferecem riscos que o profissional da 

area ja esta prevenido, por sua experiencia. Algumas medidas de seguranga devem 

ser seguidas para instalagao da serra circular: ser dotada de mesa estavel, com 

fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior, construida em madeira 

resistente e de primeira qualidade, material metalico ou similar de resistencia 

equivalente, sem irregularidades, com dimensionamento adequado para a execugao 

das tarefas; ter a carcaga do motor aterrada eletricamente, entre outros cuidados. 
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2.8. Concretagem das pecas estruturais 

O concreto utilizado nas sapatas e nos arranques e pre-misturado em 

usina e entregue na obra, de acordo com especificagoes do projeto. As 

especificagoes consideram: a resistencia caracteristica do concreto a compressao 

aos 28 dias; modulo de elasticidade; a consistencia expressa pelo abatimento do 

tronco de cone; entre outras. 

O concreto utilizado nessa fase da obra e da classe C40, que de acordo 

com o procedimento de projeto de estruturas de concreto NBR-6118:2003, e 

indicado para uma classe IV de agressividade ambiental, que e bem superior a 

classificada no local, que e classe II, e,de acordo com a norma^ um concreto de 

classe C25 era suficiente. 

Para formacao dos lotes de concreto para extragao de corpos-de-prova, 

foram observadas as disposigoes das normas tecnicas, conforme discriminado na 

tabela 4. 

Tabela 4 - Limites maximos para definicao do numero de lotes (Yazigi, 2008). 

SOLICITAgAO PRINCIPAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Limites superiores 
Compressao simples ou 

flexao e compressao * 
Flexao simples ** 

Volume de concreto 50m 3 100m 3 

Numero de betonadas 25 50 

Numero de andares 1 1 

Tempo de concretagem 3 dias consecutivos 

* Pilares, vigas de transicao, tubuloes, brocas e blocos de perfuracao 

** Lajes, vigas, paredes de caixa d'agua, escada 

A cada lote formado e necessario corresponder uma amostra de 

no minimo seis exemplares, coletados aleatoriamente durante a operacao 

de concretagem e extraidos de caminhoes diferentes. Cada exemplar e 

constituido por dois corpos-de-prova de todos os caminhoes recebidos 

(visando facilitar eventuais agoes de rastreamento de concreto com 

desempenho inadequado). Para cada caminhao entregue sera verificado o 

abatimento do tronco de cone (a fim de controlar a trabalhabilidade e a 

quantidade de agua do concreto). O ensaio de resist^encia a compressao 

do concreto precisa ser feito por laboratorio especializado. A moldagem dos 

corpos-de-prova cilindricos constituintes dos exemplares pode ser feita pelo 

laboratorio ou por pessoal da obra. A aceitagao do concreto pela obra esta 

vinculada a condicao de que o tempo decorrido desde o carregamento do 
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caminhao ate o lancamento e adensamento do concreto nao pode 

ultrapassar 2h 30min. Nao sendo possivel aplicar o concreto dentro desse 

prazo, o material tera de ser rejeitado. A unidade de compra e o metro 

cubico. As especificagoes necessarias a compra sao: resistencia a 

compressao (valor minimo) fc k; tipo e diametro maximo dos agregados a 

serem empregados; consistencia (abatimento) (Yazigi, 2008). 

O piano de concretagem da obra e estipulado diariamente pelo 

engenheiro responsavel da obra e pelo mestre-de-obras, pois, nao tendo assim, 

maiores complicacoes nesse servico. 

Antes de qualquer concretagem o engenheiro verificava cada forma e 

cada elemento estrutural, para ver se estava de acordo com o projeto estrutural. Se 

houvesse algum problema, o concreto nao era pedido da usina ate que o problema 

fosse resolvido. 

As figuras de 25 a 28 mostram algumas pecas do da obra do Vivant Club 

Residence concretadas de acordo com os procedimentos acima descritos. 

Figura 25 - Sapata concretada. 
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3. CONCLUSOES E S U G E S T O E S 

A partir do estagio constatam-se algumas dificuldades do estagiario com a 

pratica de uma obra, visto que, ao longo de todo o curso o estudante ver muita 

teoria, e baseia-se naquela teoria para visualizar algumas situagoes que so sao 

vistas em campo. 

Primeiro, existe uma relagao entre engenheiro e mestre-de-obras e 

engenheiro e operarios, que nao existe no ensino teorico, ao ponto de o mestre-de-

obras falar alguns termos, desconhecidos do estagiario, e a partir dai cria-se uma 

incerteza, por parte do mestre-de-obras, sobre o conhecimento real do estagiario. 

Tambem existe, por parte do engenheiro da obra, uma opiniao 

equivocada das reais funcionalidades de urn estagiario em uma obra, pois, nao sao 

atribuidas atividades relevantes ao estagiario, talvez por inseguranga. Urn estagiario 

e totalmente capaz de participar, nem que seja como ouvinte, de uma discussao 

sobre o projeto das fundagoes de urn edificio, que ocorre num escritorio fechado 

onde participam o engenheiro responsavel pelo projeto, o engenheiro responsavel 

pela obra e o mestre-de-obras. 

Como as etapas iniciais de uma obra requerem conhecimentos do 

comego profissional do curso, o estagiario pode sentir dificuldades, se estiver 

estagiando na conclusao do curso. Em contrapartida a disciplina de construgoes de 

edificios, e bem sugestiva para quern estagia em paralelo com a disciplina. 

As disciplinas de mecanica dos solos e fundagoes sao bem requisitadas 

na etapa inicial da obra, assim como, as disciplinas da area de estruturas. 

Analisamos as estruturas, percebemos cada detalhe de concepgao da estrutura, e 

entao, fazemos as ligagoes da teoria com a pratica. 

Concluo que os servigos de escavagoes, quando executados em periodo 

de chuvas e com incidencia de rochas em varios niveis, sao bem trabalhosos e 

demanda muito tempo, se nao houver urn planejamento correto do cronograma, que 

e o caso do Vivant Club Residence. A obra, nessa etapa, pode fugir urn pouco do 

tempo e do orgamento sugerido pelo cronograma fisico-financeiro. 

A empresa tern uma dificuldade operacional, pois, todas as decisoes 

envolvendo gasto de dinheiro, seja este gasto incluido ou nao no planejamento, tern 

que passar nas maos do proprietario da empresa. Se estiver delegada a fungao de 
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engenheiro responsavel pela obra e a empresa planejou tudo, para que esperar se o 

gasto referido esta dentro do planejado. 

Poderia ser feito algumas melhorias no relacionamento estagiario, 

orientador e supervisor de maneira que o estagiario fosse inserido, de forma mais 

profissional, nas atividades, inerentes a ele, de acordo com o piano de estagio. Para 

isso, seria necessario que o engenheiro responsavel pela obra, ja que aceita os 

estagiarios em sua obra, se inserisse no processo do estagio logo na elaboracao do 

piano de estagio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ J 

Como sugestao a execugao da obra, eu sugeriria que o engenheiro 

responsavel pela obra tivesse mais autonomia nas decisoes, pois, como o mestre-

de-obras ja e bem experiente e, alem disso, tern muito tempo de servico na 

construtora, entao em algumas decisoes ele quer tomar a frente do engenheiro. O 

engenheiro tambem esta sobrecarregado de servico, pois, o mesmo tern que fazer 

pagamento, fazer compras e ainda gerenciar a execugao da obra. 

O engenheiro nao tern urn escritorio, onde ele possa fazer todas as suas 

atividades concentrado no seu servico e nao fica muito presente na obra pelas 

outras obrigacoes. 

Conclui-se que ao final do estagio, o estudante vivenciou boa parte das 

teorias aprendidas em sala, alem disso, aumentou seu conhecimento de termos 

usados no dia-a-dia de uma obra. Depois de alguns dias no estagio, o estudante 

ganhou mais confianca do engenheiro, do mestre-de-obras e dos operarios, fazendo 

observagoes e sugerindo ideias. No que diz respeito a seguranca do trabalho, a 

empresa seguiu todas as orientacoes do ministerio do trabalho, apos a fiscalizagao, 

o que serviu como grande ensinamento para o estagiario, pois, esse assunto nao e 

muito abordado em sala de aula. 

Enfim, a experiencia adquirida, com o estagio supervisionado, e de suma 

importancia para a formacao profissional de urn engenheiro civil, que deseja atuar na 

elaboragao de projetos, na execugao de obras e ate mesmo na administragao de 

empresa do ramo da construgao civil. 
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