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Apresentagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio apresenta as atividades desenvolvidas no decorrer do estagio 

curricular do curso de Engenharia Civil e exigido pela Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), realizado na execugcio da obra de construgSo de um 

condominio com tres predios de 25 pavimentos mais o subsolo e o terreo, na cidade 

de Campina Grande - PB. 

O estagio foi realizado pelo aluno Yvys Jardim de Medeiros Silva, sob 

supervisao e orientacSo do professor Jos6 Gomes da Silva, professor supervisor da 

disciplina Estagio Curricular Supervisionado, e do Engenheiro Jiuseppe Alessandro 

Cavalcanti, engenheiro da obra. O estagio constou com uma duracao de 20 horas 

semanais durante um periodo de mais de 3 meses, obtendo, dessa forma, as 180 

horas minimas exigidas pelo regulamento. 

A realizagao do estagio supervisionado visa a integragao do aluno com o 

mercado de trabalho atraves da aplicagao da teoria desenvolvida durante o 

andamento do curso com a pratica da construgao civil propriamente dita. 
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1 Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v/ 

O estagio foi realizado no Canteiro de Obras do Vivant Club Residence, na 

cidade de Campina Grande - PB. 

A obra e composta por tres torres (Torres A, B e C), cada uma possuindo vinte 

e cinco pavimentos mais o terreo e o subsolo. 

No inicio do estagio (dia 09/08/10), o aluno encontrou a obra nas seguintes 

condicoes: 

• Torre A: estavam levantando os pilares para a construgao da laje A17; tinha 

alvenaria de periferia ate a laje A13 e de marcagao ate a A4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA./i 

• Torre B: estavam levantando os pilares para a construgao da laje B13; havia 

alvenaria de periferia e de marcagao ate a laje B9. 

• Torre C: estavam levantando os pilares para a construgao da laje C4. 

Quando o aluno encerrou o estagio (dia 19/11/10) a obra estava da seguinte 

forma: 

• Torre A: estavam sendo levantados os pilares para a construgao da laje A23, 

que, na obra em questao, e o piso da Cobertura 01; existia alvenaria de 

periferia ate a laje A19 e de marcacao ate a A14; as alvenarias internas e 

externas, juntamente com as vergas e contra-vergas, estavam prontas ate a 

laje A9; nas lajes A3 e A4 ja estava sendo feito o encunhamento das 

alvenarias; nas lajes A1 e A2 estavam sendo colocadas as tubulagoes hidro-

sanitarias. 

• Torre B: estavam levantando os pilares para a construgao da laje B19; as 

alvenarias de periferias e de marcagao estavam prontas ate a laje B15; as 

alvenarias internas e externas, juntamente com as vergas e contra-vergas, 

estavam na laje B6. 

• Torre C: estavam na construgao dos pilares para a laje C10; havia alvenaria de 

periferia e de marcagao ate a laje C4. 
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1.2 Objetivos 

1.1.1 Objetivos Gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste trabalho e descrever, de forma clara e concisa, as atividades 

desenvolvidas pelo aluno na obra, durante seu perfodo de estagio. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

Descrever as seguintes atividades desenvolvidas no estagio: 

• Fiscalizacao e acompanhamento dos processos construtivos dos elementos 

estruturais (lajes, vigas e pilares), day alvenarias, vergas, contravergas e 

organizacao da obra; 

• Calculo dos consumos de alguns materiais; 

• Comparacao do desenvolvimento da obra com o especificado no cronograma; 
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2 Atividades Desenvolvidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estagio se deu basicamente no acompanhamento e fiscalizacao das 

atividades ligadas a construgao civil. Dessa forma, foi posslvel ver, na pratica, varios 

assuntos antes vistos teoricamente nas salas de aula. 

De uma maneira geral, as materias de Instalacoes Prediais, Construcoes de 

Concreto Armado I, Construcoes de Concreto Armado II e, principalmente, 

Construgoes de Edificios, tiveram grandes contribuigoes ao melhor entendimento da 

obra ao aluno. 

Em seguida, segue um resumo das principais atividades desenvolvidas no 

estagio. 

2.1 Fiscalizacao e Acompanhamento da Construgao 

2.1.1 dos Pilares 

Apos a concretagem de uma laje, a primeira coisa que o estagiario fazia era 

conferir se os pilares estavam posicionados nos locais corretos. Essa fiscalizagao era 

feita com o auxilio do projeto de esquadros, onde o estagiario olhava, "in situ", se as 

distancias dos pilares ao ponto de referenda estavam de acordo com o projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 

Em seguida, era conferido se o cobrimento das armaduras e o tamanho dos 

pilares estavam colocados corretamente. Essa analise era feita ainda quando a 

estrutura do pilar nao estava montada, ou seja, era feita no traspasse do pilar da laje 

anterior. Para isso, apos o trabalhador colocar o gastalho, fazia-se a medigao de suas 

dimensoes. Essas dimensoes tinham que esta7 de acordo com as dimensoes de cada 

pilar e distanciados da parte externa dos estribos, no minimo, o valor do cobrimento 

(que era de 2,5 cm para os pilares). O gastalho e o que determina os pilares, pois as 

fdrmas sao encostadas nele em baixo, e em cima e feito o nivelamento, para que os 

pilares fiquem totaimente na vertical. 

A Figura 1 mostra o que e e onde e colocado o gastalho. 
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Figura 1 - Gastalho do pilar. 

Apos os armadores colocarem as armaduras de cada pilar (Figura 2), com o 

respectivo projeto em maos, era feita sua vistoria. Quando encontrado algum erro, 

comunicava-o ao armador responsavel de cada laje para que fosse feito o respectivo 

conserto. 

Figura 2 - Armadura de um pilar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 das Vigas e Lajes 

Apos a montagem das vigas e lajes, era feita a fiscalizacao do escoramento e 

das armaduras desses elementos. 
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O escoramento tinha que estava uma distancia maxima de acordo com a 

recomendada pela NBR 6118/2003, onde e permitida uma distancia de ate 1m entre 

uma escora e outra (Figura 3). 

Figura 3 - Espacamento entre as escoras. 

A Figura 4 mostra um detalhe de como e feito o escoramento da laje. 

Figura 4 - Escoras para a laje. 

Depois eram conferidas as armaduras das vigas e das lajes. 

As torres A e B possuem lajes nervuradas nas duas direcoes, portanto, era 

feito a fiscalizacao das armaduras longitudinals e transversals positivas e negativas. 

Na torre C, a laje e nervurada em uma direcao (Figura 5), com isso possui ferros 

longitudinals positivos e negativos. A vistoria era feita seguindo o projeto. Sempre que 
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encontrado erros, eram avisados ao armador responsavel da torre para que fossem 

logo consertados. 

Figura 5 - Detalhe da laje armada em uma diregao. Armaduras longitudinals positivas 

e negativas. 

Tambem era conferido se os canos, onde passarao fios eletricos por dentro das 

vigas (Figura 6), estavam colocados nas posicoes certas. Essa fiscalizacao era feita a 

fim de evitar futuros furos nas vigas ja concretadas. 

Figura 6 - Canos onde irao passar fios eletricos pelas vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 da Alvenaria 

Inicialmente os pedreiros fizeram a alvenaria de periferia (altura de 5 tijolos), de 

marcagao (1 tijolo) (Figura 7) e a da escada. Com uma trena, foi feito o levantamento, 
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de metros quadrados dessas alvenarias, de cada pavimento das tres torres. Esse 

levantamento serviu para determinar a quantidade de tijolos necessarios e o preco 

pago aos pedreiros por cada pavimento construido. Tambem serviu para estimar a 

quantidade de dias cada pedreiro fica em um pavimento, de acordo com a media de 

metros quadrado diaria construida de cada um, ja calculado anteriormente. Esses 

valores foram analisados, juntamente com o cronograma da obra, para saber se seria 

necessario contratar mais pedreiros e serventes ou nao. 

Apos o pedreiro sair do pavimento e ir para o proximo, era conferido as 

marcagoes dos ambientes, para observar se estavam de acordo com o projeto. 

Quando havia algum ambiente mal marcado, fazia-se a comunicacao ao engenheiro 

para que fossem tomadas as devidas providencias. 

Figura 7 - Alvenaria de marcagao e de periferia. 

Quando ja possuiam varios pavimentos marcados, nas torres A e B, 

comegaram a ser levantadas as paredes internas e fazer o fechamento das externas. 

Com isso, foi feito outro levantamento para saber quantos metros quadrados os 

pedreiros construirao em cada pavimento. Da mesma forma, foi analisado o prego 

pago aos pedreiros por cada pavimento construido e tambem estimado a quantidade 

de dias para o levantamento de cada pavimento. Novamente analisaram-se esses 

valores, juntamente com o cronograma da obra, para saber se seria necessario 

contratar mais pedreiros e serventes ou nao. 

De acordo com o levantado, cada equipe de pedreiros estavam passando 14 

dias uteis na torre A e 11 dias uteis na torre B para levantarem as paredes internas e 

fazerem o fechamento das externas. Nao foi feito o levantamento na torre C, pois, 

durante o periodo em que foi feito o estagio, ainda nao tinham sido inicializado. 
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Tambem foi observado que o engenheiro necessitaria contratar mais quatro pedreiros 

para que o cronograma fosse seguido. 

As Figuras 8 e 9 mostram, respectivamente, o levantamento das paredes 

internas e o reforco metalico usado para fazer a amarraccio da alvenaria com os 

pilares, com a finalidade de dar mais rigidez ao conjunto. 

Figura 8 - Alvenaria interna sendo levantada. 

Figura 9 - Reforco metalico: usado para dar mais rigidez as paredes. 
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2.1.4 das Vergas e Contravergas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As aberturas da alvenaria, janelas e portas, de forma preponderante, 

devem receber um reforgo atraves da adogao de vergas e/ou contravergas. Estes 

reforgos permitem a distribuigao das tensoes que se concentram nos vertices dos 

vaos, principals responsaveis pela ocorrencia de fissuras a 45° naquela regiao. 

De modo geral, as contravergas deverao ser executadas quando o vao 

excederzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0,50m. As vergas deverao ser utilizadas na parte superior e inferior do vao da 

janela ou de outras aberturas solicitadas por algum carregamento, e na parte superior 

dos vaos das portas. 

Na obra, como as portas e janelas dos mesmos apartamentos de cada 

pavimento possuem as mesmas dimensoes, foram feitas suas medigoes em um 

pavimento onde ja estava com todas as paredes levantadas e depois calculado o 

comprimento de cada verga e contraverga. Esses calculos foram feitos usando o 

tamanho de cada elemento (porta ou janela) e acrescentando mais 30 centfmetros 

para ambos os lados (traspasse). 

Com os comprimentos das vergas e contravergas, foi feito uma tabela, 

informando seus tamanhos e seu local, e passada para o mestre-de-obra e para o 

funcionario responsavel por sua fabricagao. 

As vergas e contravergas (Figuras 10 e 11) possuiam as seguintes dimensoes: 

altura de 10 cm; comprimento indicado na tabela; quatro barras de ferro de 6,3 mm, 

sendo duas em baixo e duas em cima. 

Figura 10 - Verga e contraverga de uma janela. 
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Figura 11 - Verga de uma porta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Consumo de Ferro em Cada Pavimento 

Atraves dos projetos de cada torre, foi feito o levantamento de quantos 

quilogramas de ferro se usa em um pavimento (estao incluidos os ferros dos pilares, 

vigas e lajes). > 

Esse levantamento foi passado ao engenheiro. Dessa forma, ele teve mais 

nocao do custo de cada andar. 

A tabela a seguir mostra a quantidade de ferro usada em um pavimento da 

Torre B, calculada pelo estagiario. 
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Tabela 1 - Consumo de ferro do 13° pavimento da Torre B. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Torre B (132 Pavimento) 

0 6,0 0 6,3 0 8,0 010,0 0 12,5 0 16,0 0 20,0 0 25,0 

Pilares 197,1 85,5 364,5 393,3 

Vigas 155,7 36,9 115,2 158,4 386,1 276,3 32,4 

Lajes (Arm. Long. Inf.) 16 21 42 84 208 64 

Lajes (Arm. Long. Sup.) 14 11 7 35 66 211 399 26 

Lajes (Arm. Trans. Inf.) 16 7 54 110 188 

Lajes (Arm. Trans. Sup.) 11 22 31 85 109 197 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOTAL P/  LAJE (KG) 2 1 2 ,7  2 9 5 2 4 9 ,2  4 7 2 ,4  1 0 4 2 ,6  1 1 1 2 ,8  8 2 4 ,7  2 6  

Nesta tabela nao entraram a quantidade de ferros de distribuicao. /£> p 

Os ferros de distribuicao foram calculados pelo seu comprimento e, a partir dai, 

encontrado sua massa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

2.3 Analise da Estrutura, Organizagao da Obra e Seguranga dos 

Funcionarios 

O estagiario passava por cada pavimento de cada torre observando as 

condicoes da estrutura, a organizagao da obra e a seguranga dos funcionarios. 

A analise estrutural era feita observando se existia algum elemento com 

defeito: se estava mal concretado (Figura 12), se ficou armadura descoberta (Figura 

13), etc. Essas observagoes eram anotadas e passadas ao engenheiro. 
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Figura 1 2 - Foto de uma viga mal concretada. 

Com relacao a organizagao da obra, o estagiario fazia as seguintes 

observagoes: se as telas de protegao estavam nos locais corretos; se o pedreiro e o 

servente, quando saiam de um pavimento, faziam as devidas limpezas (Figura 14); se 

precisava relocar algum material (entulho, andaime, sarrafo, etc.) (Figuras 15 e 16); se 

os pedreiros estavam com condigoes favoraveis para o trabalho (quantidade de tijolos 

e massa suficientes); e se as paredes levantadas estavam realmente niveladas. 
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Figura 15 - Material para ser relocado: entulho. 
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Figura 16: Materiais para serem relocados: tijolos e sarrafos. 

Outro quesito que era observado diz respeito a seguranca dos operarios, onde 

era verificado se eles estavam trabalhando dotados de equipamentos de protecao 

individuals (EPI's), tais como: capacete, luvas, botas, cinto de seguranca, entre outros. 

quantidade (em m 2) de granito que sera necessario comprar. 

O granito sera usado nos rodapes, soleiras e balcoes. 

Esse levantamento foi passado ao engenheiro para que a respectiva compra 

pudesse ser feita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Cronograma 

O estagiario observava se a obra estava de acordo com o programado. O 

cronograma da obra (feito atraves do MSProject) (Figura 17) estava disponivel no 

escritorio, situado na propria obra. Dessa forma, o estagiario teve a oportunidade de 

aprender sobre esse tipo de cronograma e como entende-lo. 

2.4 Consumo de Granito na Obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 

Foi feito o levantamento, com o auxilio da planta de cada pavimento, da 
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Figura 17 - Cronograma das tres torres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Forma de Pagamento 

O engenheiro mostrou ao estagiario como e feito a folha de pagamento dos 

funcionarios da obra em questao. Ele aprendeu, portanto, algumas formas de 

pagamentos que sao feitos em obras, como por exemplo: como sao feitos os calculos 

para determinar o quanto pagar pela hora trabalhada dos funcionarios que trabalham 

por producao; como pagar os funcionarios que trabalham por prazo de entrega. 
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3 CONCLUSOES E S U G E S T O E S 

3.1 Conclusdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o que foi acompanhado na obra, o estagio supervisionado foi 

de fundamental importancia para a vida profissional do aluno e futuro engenheiro. 

O acompanhamento e fiscalizagao, em campo, de todos os servicos 

construtivos, juntamente com os trabalhos realizados no escritorio, ofereceram ao 

estagiario, servicos dignos de um engenheiro civil. Dessa forma, o aluno adquiriu uma 

primeira experiencia pratica da profissao. 

Outra questao muito importante para o aluno, foi devido o andamento da obra. 

Como as tres torres nao foram inicializadas no mesmo periodo, existiam servicos em 

etapas diferentes em cada torre. Portanto, o aluno teve a oportunidade de acompanhar 

praticamente quase todos os servicos presentes em uma construgao de um predio. 

3.2 Sugestoes 

Pelo acompanhamento diario da obra, fago aqui algumas sugestoes para uma 

maior seguranga, tanto da estrutura da obra, quanto dos funcionarios. 

Sugiro colocar uma tela de protegao (em forma de cortina) em cada predio. 

Durante o periodo de estagio foi visto varios materials (concreto, formas, escoras 

metalicas, andaimes, etc.) caindo de cima do predio, levando em risco a vida dos 

trabalhadores que ficam no solo. 

Outra sugestao e com relagao a cura do concreto. Apos uma laje ser 

concretada, ela so e molhada uma vez no inicio do expediente do outro dia. Portanto, 

a favor da seguranga da estrutura, e levando em consideragao a NBR 6118/2003, 

sugiro que molhem a laje durante tres dias apos sua concretagem. 

Sugiro, tambem, modificar a forma de langamento do concreto nos pilares. A 

NBR 6118/2003, da uma altura maxima de langamento de 2 metros. Na obra, a altura 

de langamento do concreto para os pilares e de 2,4 metros. Portanto, para que a obra 

esteja de acordo com a NBR 6118/2003, sugiro que nas formas dos pilares seja 

21 



colocada uma parte movel a uma altura de mais ou menos 1 metro. Dessa forma, o 

trabalhador lanca, primeiramente, o concreto na altura de 1 metro e, para a 

concretagem do restante do pilar, utiliza o outro 1,4 metro, ficando, dessa forma, 

dentro do limite maximo adotado pela Norma. 
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