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RELATORIO: ESTXGIO SUPERVISIONADO. 

APRE3ENTAQAO: 

Este r e l a t o r i o expoe as atividades acompanha-

das pelo es t a g i a r i o : Onildo Carneiro Ribeiro, do Curso de 

Engenharia C i v i l , durante a realizagao do Estagio Supervi

sionado nas obras de Construcao do E d i f i c i o Hamilton da 

Costa Agra, localizado a Rua Rio Branco, Quadra 97, Lote 

196, nesta Gidade. 

Sob a orientagao do Professor Peryllo Ramos 

Borba. 

Este r e l a t o r i o mostra todo o acompanhamento 

na execugao da obra, indicando os p r i n c i p a l s trabalhos que 

foram realizados no canteiro de obras. 

Quando do i n i c i o do estagio, j a estavam em 

fase de realizagao a concretagem de algumas pegas estru-

t u r a i s , notadamente a parte referente ao pavimento terreo, 

porem t i v e a oportunidade de observar a execugao da parte 

e s t r u t u r a l do 12 Andar. 

GARG-A HORARIA; 

0 estagio f o i realizado no l o c a l acima r e f e -

r i d o , no periodo compreendido de 5 de junho a 20 de agosto 

de 1985, com uma carga horaria de 20 horas semanais, cor-

respondendo aos dias i i t e i s de segunda a sexta - f e i r a e 

totalizando 220 horas. 



1.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 0BJETIV0: 

0 objetivo deste Estagio Supervisionado, f o i propor-

cionar ao aluno uma visao pr a t i c a do que seja uma Construgao Ci

v i l . Atraves do mesmo, adquirimos conhecimentos de como d i r i g i r , 

executar e f i s c a l i z a r uma obra, bem como o relacionamento do pro

fessional com os operarios e mestre de obra, o que sera de grande 

importancia f u t u r a , exercitando pois, nossos conhecimentos em ge-

r a l . 

2.0 - INTRODUQAO: 

Neste estagio, acompanhou-se a execugao da estrutura 

de urn e d i f i c i o . 

A obra e custeada com recursos financeiros de seu 

p r o p r i e t a r i o , o comerciante Hamilton da Costa Agra. 

0 presente r e l a t o r i o , tenta mostrar as ocorrencias 

do dia a dia de uma Construgao C i v i l , especialmente aquelas r e f e -

rentes a implantagao da parte e s t r u t u r a l da obra, e das fundagoes, 

ou seja, sapatas, cintas, vigas e p i l a r e s , alem de detalhes dees-

cavagoes e muros de arrimo. 

£ necessario para urn Engenheiro, que o mesmo tenha 

conhecimento dos servigos existentes durante as instalagoes dos 

elementos e s t r u t u r a i s citados anteriormente. 

As pessoas que acompanharam mais de perto esse t r a -

balho foram: Mestre de obra, f e r r e i r o s , c a r p i n t e i r o s , pedreiros 

e peoes. 

Mostraremos nesse r e l a t o r i o , as tarefas realizadas, 

alguns pontos a serem discutidos quando de desvios em relagao as 

especificagoes das Normas B r a s i l e i r a s em Vigor. 

J.O - T5RREN0: 

Apresentando urn certo desnivel, em alguns trechos, 

sendo necessario a realizagao de cortes e aterros para o ni v e l a -

mento do terreno. 

4.0 - ARQUITETURA DO EDIPlCIO: 

0 e d i f i c i o Hamilton da Costa Agra sera constituido 

de 4 pavimentos: Terreo, 12 Andar, 22 Andar, 32 Andar. Em v i r t u -

de do desnivel do terreno sera construido urn porao. 



TIJJRREO - Sera composto de 2 apartamentos, WO, abrigo para auto-

moveis, sala de jogos, p o r t a r i a , vestibulo, easa de maquinas. 

PAVTMENTO TIPO - 12, 22 ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 32 Andar. 

— Serao construidos 3 apartamentos por andar. Cada 

apartamento constara de: Uma s u i t e , 2 quartos sociais, 1 quarto de 

empregada, sala de estar, copa - refeigoes, area de servigo, ba-

nheiro s o c i a l e de empregada e varandas. 

0 e d i f i c i o tera^ainda os reservatorios 1 e 2, com ca-

pacidade para armazenar 19 m de agua cada e 2 reservatorios (3 e 

4) com capacidade 10,27 mJ, deposito para l i x o , urn elevador que 

servira para que se tenha acesso entre o terreo e os demais pavi-

mentos, alem de escadas que servirao como a l t e r n a t i v a para comu-

nicagao entre os mesmos. 

5.0 - AREAS: 

Area do terreno = 

Area de construgao 

Terreo = 

12 Andar = 

22 Andar= 

32 Andar = 

Eis algumas dimensoes das partes componentes dos a-

partamentos: 

Suite = 4,0 x 3,10 m 

Quarto Social = 3,0 x 3,10 m 

Quarto Empregada = 2,0 x 3,10 m 

Sala de Estar = 3,70 x 6,20 m 

Varanda = 1,50 x 3,90 m 

6.0 - SITUAQAO DA OBRA NO INJOIO DO ESTAGIO: 

Quando f o i i n i c i a d o o estagio, a obra estava assim 

encaminhada: 

— As fundagoes estavam totalmente concluidas, i n 

clusive no trecho onde sera colocado o elevador. 

— 0 porao estava com todos os p i l a r e s , vigas e l a -

jes concretadas e j a se havia efetuado chapisco nos mesmos. 

— 0 12 Pavimento estava com sua parte e s t r u t u r a l / 

praticamente pronta, excegao apenas da concretagem da l a j e de 

900 m2 

= 2.160,55 m2 

449,73 m2 

451,68 m2 

451,68 m2 

451,68 m2 



f o r r o e algumas vigas da parte da frente do e d i f i c i o . 

— As formas dos p i l a r e s e das l a t e r a i s das vigas es-

tavam sendo re t i r a d a s . 

— As paredes do elevador estavam sendo construidas a 

a l t u r a dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 Pavimento. 

7.0 - FUNDAQOSS: 

ESCAVAQAO: Foi f e i t a manualmente, usando-se f erramen-

tas t a i s como: Pas, picaretas e chibancas, nao houve necessidade de 

usar explosivos, pois o material a ser escavado nao era constituido 

de rocha. 

Nao houve necessidade de grandes aterros na obra, em 

alguns locais foram f e i t o s cortes de mater i a l , exigindo-se como con 

sequencia a construgao de Muros de Gontengao. Foi usada alvenaria/ 

de pedra, sendo que as pedras foram retiradas de uma pedreira loca-

lizada proxima a Gidade. 

Usou-se argamassa de cimento e areia, no trago 1 ̂ p a 

ra a alvenaria de pedra. 

Em virt u d e das fundagoes da obra, serem s u p e r f i c i a i s , 

foram usadas sapatas de concreto armado sobre uma camada de con-

creto magro, servindo para regularizagao do terreno,evitando o con 

tato d i r e t o da ferragem (grelha) da sapata com o solo n a t u r a l . 

A espessura do concreto magro u t i l i z a d o f o i de 10 cm. 

Usou-se ainda nos locais onde existem paredes, cintas 

de fundagao, calculadas segundo as Nomas Tecnicas B r a s i l e i r a s . 

As sapatas usadas nessa obra tern a l t u r a variando en-

" T R E £ 2 A -12. c m> bases de 60 a 70 cm e 70 x 100 cm. 

Obs: Nos locais onde foram f e i t o s pequenos aterros, empregou-se 

metodos manuais com a u x i l i o de soquetes. 

8.0 - FERRAG-EM: 

Foram u t i l i z a d o s os agos CA-50 e CA-60 e TGK = 90kg/cm 

para as armaduras de concreto armado. 

Eis as seguintes b i t o l a s empregadas na obra: 

Ferro Grosso ( 1/2 ) 

Ferro Medio ( 3/8 M e l / 4 M ) 

Ferro Fino ( 5,0 mm, 4,6 mm, 3,4 mm ) 



PILARES - Foram usadas as b i t o l a s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1/ 2" e 3 / 8 " . 

Vigas - Foram usadas as b i t o l a s : l / 2 " , l / 4 " , 3 / 8 " . 

Todas as vigas tern a l t u r a de 40 cm, e nao f o i v e r i f i -

cado o fissuramento l a t e r a l das mesmas, pois nao se fez necessario 

o uso de armadura de pele ou costelas. 

Todos os elementos acompanhados por nos, ou seja, p i -

lares, cintas, vigas, etc, foram calculados, dimensionados e deta-

lhados dentro das especificacoes das Normas B r a s i l e i r a s . 

9 . 0 - FORMAS: 

Para a confeccao das formas, foram u t i l i z a d a s tabuas de 

madeira do t i p o p i t i a . . 

No escoramento usou-se estroncas de l i t r o , contraventa-

das com sarrafos. 

Foi observado com bastante cuidado o estado dos gasta-

lhos e sarrafos, para que seja evitado futuros problemas de abertu-

ra das mesmas durante a concretagem. 

Verificou-se com atencao o prumo e o alinhamento das 

formas dos p i l a r e s no momento de sua colocacao, antes da concreta

gem e apos a mesma, afim de e v i t a r problemas de distorgoes e desa-

linhamento. 

Para as vigas, observou-se a contra flecha e o alinha

mento antes da concretagem. 

As execugoes das formas, foram realizadas por carpin-

t e i r o s , que seguiram rigidamente as dimensoes do projeto e s t r u t u r a l . 

A r e t i r a d a das formas, f o i f e i t a com r e l a t i v o cuidado 

para que fossem reaproveitadas o maximo possivel. 

Quanto ao escoramento, f o i r e t i r a d o com as seguintes / 

idades: 

Vigas = 15 dias 

Lajes = 8 dias 

Pilares = 8 dias 

10 - CONCRETO: 

10 . 1 - Def: Mistura de materials i n e r t e s , constituido por areia 

e b r i t a em determinadas proporgoes, que constituem os tragos. 



10.2 - PREPARO DO CONCRETO: 

0 concreto u t i l i z a d o na obra f o i executado com 

cimento, areia e b r i t a . A mistura do cimento com os agrega-

dos miudos e graudos f o i f e i t a manualmente para o concreto 

das cintas, p i l a r e s e vigas. Usou-se betoneira apenas no / 

preparo do concreto das la j e s de fo r r o e piso. 

0 concreto f e i t o mecanicamente faz com que a 

producao seja maior e que haja urn maior controle, mas em v i r 

tude da obra ser de medio porte, nao se fez necessario o uso 

de betoneira no preparo do concreto de toda a obra. 

As padiolas empregadas no concreto, com uso de 

betoneira tern as seguintes dimensoes: J5 x J5 x JO cm. 

Urn fato observado, f o i que a agua usada no pre

paro do concreto nao estava sendo controlada, provocando as 

vezes, lavagem dos agregados ( devido o uso de agua, alem do 

l i m i t e necessario ), fornecendo urn concreto de baixa r e s i s -

tencia. 

10.3 - TRANSPORTE DO CONCRETO: 

0 transporte do concreto f o i f e i t o atraves de 

carros de mao de pneus e latas (baldes). 

Quando do enchimento das l a j e s , a betoneira es

tava bem centralizada para e v i t a r distancias grandes dos l o 

cais de producao, v i s t o que isso pode causar a segregagao do 

concreto como tambem a perda de alguns dos elementos c o n s t i -

t u i n t e s por vazamento ou evaporacao. 

10.4 - TRAQOS: 

— Concreto Magro e Sapatas - 1:3:5 (cimento,/ 

areia e b r i t a ) . 

— Concreto das Lajes - 0 concreto usado no ca-

peamento das la j e s f o i no trago 1:2,0:4 (cimento, cascalhinho 

e areia sem peneirar). 

— Concreto E s t r u t u r a l que f o i empregado na obra 

para cintas, vigas e p i l a r e s , usou-se urn trago 1:2,554 ( c i 

mento, b r i t a e areia ). 



Confecgao da l a j e premoldada: 

TRILHOS: — Usou-se a seguinte composigao: cimento, areia e 

cascalhinho no trago - 1:3: J. 

BLOCOS: — Cimento e areia no trago 1:7. 

10.5 - CURA DO CONCRETO: 

Observou-se a importancia da cura do concreto du

rante os primeiros dias apos a concretagem. Sabemos que, nao 

se fazendo a aguagao provavelmente aparecerao fissuras devido 

a retragao do concreto e o mesmo nao adquirira a res i s t e n -

cia desejada por f a l t a de agua. 

11.0 - LAJE PREMOLDADA: USADA NA OBRA. 

11.1 - DEF: Sao la j e s que reduzem as operagoes da obra. A 

vantagem desse sistema nao esta apenas na rapidez da colocagao 

e execugao, como tambem no custo geral do orgamento da obra. 

A l a j e pre-moldada e urn t i p o de l a j e usada para 

piso ou f o r r o , composta de NERVURAS em concreto armado e BLO

COS confeccionados com argamassa de cimento e areia, que sao 

armados, apoiados nas vigas, e logo depois capeados com con

creto no trago 1:2,5:4. 

A l a j e premoldada na obra f o i fabricada no pro-/ 

pr i o canteiro, com o seguinte procedimento: 

11.2 - BLOCOS: 

Def: Pegas ocas, f e i t a de argamassa de cimento/ 

e areia grossa, no trago 1:7, confeccionada em formas exis-

tentes na obra. 

Esta argamassa e colocada em uma forma para blo-

co, untada com oleo queimado para e v i t a r a aderencia do con

creto com a forma, adensada manualmente, e depois desformada 

e colocada no chao, onde procede-se a CURA. 



11.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - NERVURAS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deft Gonsistem em pegas armadas com ferros de 

l / 4 " ou 5,0 mm e urn de 3,4 mm, de comprimento dependendo do 

vao a veneer, e estribos espagados de 60 em 60 cm. 

Em seguida esta armadura e colocada em uma forma 

de f e r r o , untada com oleo queimado, evitando a aderencia en

tr e a forma e o concreto langado na mesma. 

Apos o langamento do concreto, o adensamento e 

f e i t o atraves de pancadas contra 0 chao, fazendo v i b r a r manu

almente. Depois a mesma e desmoldada para ser u t i l i z a d a na / 

obra. 

Trilhos ou nervuras usadas na obra: 

Para t r i l h o 2,5 m - 205,0mm e 103,4mm 

Para t r i l h o 3 ,5 m - Usou-se: 305,0mm e 

103, 4mm. 

Para t r i l h o 4,0 m - 201/4" e 103,4mm. 

12.0 - LANQAMENTO E ADENSAMENTO: 

Antes do langamento molhou-se as formas para e v i -

t a r que a mesma absorva a agua do concreto. 

De acordo com a NB-1, o in t e r v a l o maximo entre a 

confecgao do concreto e o langamento e de uma hora, como sen-

timos durante a execugao da concretagem dos elementos estru-

t u r a i s . Gomo nao se usou retardadores de pega, esse c r i t e -

r i o f o i obrigatoriamente obedecido. 0 concreto f o i langado / 

sempre antes do i n i c i o da pega, como especifica as normas. 

0 langamento do concreto era f e i t o diretamente / 

das carrogas ou baldes para a forma da pega e s t r u t u r a l ( c i n t a , 

viga, p i l a r ) a ser executada e sempre a uma distancia de lan

gamento menor do que a maxima especificada pela norma (menor 

que 2,0 metros). 

Quando de concretagem de p i l a r e s com a l t u r a i g u a l 

ou superior a 3,0 metros, abriu-se janelas nas formas para que 

o concreto fosse langado. 



0 adensamento de todas as pegas est r u t u r a i s e sa 

patas, foram u t i l i z a d o s pedagos de fe r r o de l / 2 " ou 3/8" e de 

comprimento 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 5 metros, portanto f e i t o manualmente. 

Este t i p o de adensamento teve como resultado o 

aparecimento de ninhos ou bexigasm quando. da re t i r a d a das 

formas, de t a l forma que chegou a f i c a r algumas ferragens do 

fundo das vigas expostas ao ar. 

13.0 - ESOADA: 

Foi analisada detalhadamente. Observou-se as su 

as dimensoes, a l t u r a e largura dos degraus, nivelamento do pa 

tamar e escoramento. 

A escada f o i confeccionada inicialmente com t i j o 

los manuais, para em seguida s u b s t i t u i r - s e por t i j o l o s cera-

micos de 6 furos, em virtude de se necessitar que a mesma / 

adquirisse uma secagem mais rapida e consequentemente se fa z i a 

fundamental a sua u t i l i z a g a o para melhor andamento da obra. 

14.0 - INSTALAQOES HIDRO - SANITARIAS: 

Durante o estagio, nada se percebeu a respeito / 

das instalagoes hidraulicas e sanitarias. 

Apenas urn minimo dessa etapa havia sido f e i t a , 

correspondente a, tubulagao p r i n c i p a l de esgotos dos banhei-

ros. 

15.0 - INSTALAQOES EL^TRICAS: 

Ainda em fase preliminar esta etapa. Apenas ha

via sido reservado o l o c a l da colocagao das caixas de passa-/ 

gem e tubos de PVC ao longo das l a j e s . 

16.0 - OBSERVACOES SOBRE A EXECUQAO DA OBRA: 

17.0 - ARMAgAO: 

17.1 - CINTAS; A armagao das cintas f o i f e i t a no l o c a l , ao 

qual eram levados os ferros cortados e dobrados (bacias e ca-

valet e s ) , assim como os ferros para os estribos e amarraram 

seguindo o projeto e s t r u t u r a l . 



17.2 - VIGAS: 

A armagao das vigas foram f e i t a s semelhante a das 

cintas. A conferencia das ferragens armadas de cintas e vigas 

obedeceram os seguintes c r i t e r i o s : 

— Verificagao das bi t o l a s dos fe r r o s ; 

— Verificagao das dimensoes, espagamentos dos estribos e com

primento:; 

— Verificagao da quantidade de ferros (p o s i t i v o s , negativos e 

es t r i b o s ) ; 

— Verificagao do posicionamento dos ferros (principalmente os 

ferros dobrados, positivos e negativos). 

17.3 - PILARES: 

A armagao dos p i l a r e s e f e i t a no canteiro de obra/ 

pela equipe de f e r r e i r o s e logo depois levado para o l o c a l onde 

sera executado. ^ colocada no l o c a l demarcado na planta de f o r 

ma e porteado nos ferros de espera existentes. Estes ferros de 

espera tern na obra urn comprimento de ancoragem muito variado / 

(que vai de 60 cm a 80 cm) em ferros de mesma b i t o l a . 

A conferencia da ferragem obedeceram aos seguintes 

c r i t e r i o s : 

— Verificagao das b i t o l a s , quantidade, comprimento de ancora

gem, dimensoes, espagamentos dos estribos, e o posicionamento / 

dos ferro s corridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QMS: As ferragens u t i l i z a d a s nas cintas, vigas e p i l a r e s , foram 

cortadas no canteiro de obras, num. l o c a l determinado para os f e r 

r e i r o s , obedecendo rigidamente o proj'eto e s t r u t u r a l . 

18.0 - MATERIAIS EMPREG-ADOS: 

a) Areia - A que f o i empregada nas argamassas e concretos, f o i 

areia quartzosa grossa nao peneirada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Macame - 0 magame u t i l i z a d o f o i isento de materia organica/ 

mas com uma percentagem de a r g i l a estimada na sua composigao em 

torno de 30$. 

°) Britas - As pedras britadas usadas na concretagem da obra / 



foram as seguintes: 

B r i t a 0 (cascalhinho); 

B r i t a 19 mm; 

B r i t a 25 mm. 

d) Agua - Poi empregada agua potavel, fornecida atraves da rede 

de obastecimento da cidade e armazenada em dois tanques apropri-

ados. 

e) T i j o l o s - Os t i j o l o s ceramicos usados foram de 6 furos, com/ 

ranhuras nas faces, e dimensoes de 10 x 20 x 20 cm, t i j o l o s nor

mals. 

Os t i j o l o s nao sao de boa qualidade, pois demonstra 

ram evidencias de que o barro u t i l i z a d o para sua confecgao esta

va contaminado de s a l i t r e , ou seja, existiam manchas brancas / 

quando imersos em agua. 

f ) Aglomerantes: 

— 0 cimento u t i l i z a d o para as concretagens f o i o 

Portland J20, que f i c o u depositado em urn abrigo da construgao, / 

empilhados sobre t i j o l o s e sacos vazios de cimento em pilhas de 

15 a 20 sacos. 

g) Argamassas: 

DEP:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f, uma mistura de urn ou mais aglomerantes, agregado graudo 

e agua. 

As dosagens das argamassas u t i l i z a d a s na obra, va-

riam de acordo com sua f i n a l i d a d e . 

19.0 - CONCLUSAO: 

Analisando-se o aprendizado realizado durante o pe-

riodo de estagio, chega-se a uma conclusao solida que, sem a ob-

servagao nao t e r i a sido possivel memorizar muitos dos elementos 

da Engenharia C i v i l , i n c l u s i v e entrando em pequenos detalhes quan 

do da execugao das tarefas realizadas com o i n t u i t o de formar a 

consciencia e buscar uma maior vivencia do estudante de Engenha

r i a com os materials empregados na construgao c i v i l . 

Este estagio supervisionado, ao nosso ver pode ser 

qualificado de bom, pois esta e uma obra de area de construgao / 



consideravel com estrutura em concreto simples. 

Embora nao havendo controle tecnico de l a b o r a t o r i o , 

nem na administragao voltada ao cumprimento do Cronograma Fisico 

- f i n a n c e i r o , f o i possivel perceber as falhas e acertos e o ritmo 

de andamento das obras. 

T)e uma ma.neira geral, tivemos uma visao global de 

todas as etapas referentes a parte e s t r u t u r a l desse e d i f i c i o , 

pois acompanhamos de perto a armagao de p i l a r e s , vigas e l a j e , / 

confecgao das formas, colocagao e nivelamento das mesmas ate sua 

execugao e r e t i r a d a dos escoramentos. 

20.0 - BIBLIOG-RA.PIA: 

a) Mecanica dos Solos e suas aplicagoes; 

Homero Pinto Caputo. 

b) Materials de Construgao; 

Eladio G-.R. Petrucci. 

c) Apostilas. (Construgoes de E d i f i c i o s ) . 


