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Relatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E L A T O R I O DE ESTAGIO 

1.0 A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio apresenta as atividades de estagio supervisionado desenvolvido pela 
aluna dc Eng" Civil MARIA DAS DORES DA SILVA MEDEIROS, que foi realizado 
em uma das obras da construtora IRE At A ENG" LTD A. na cidade de h'ortaleza- CE. 

A referida construtora trabalha num sistema de condominio fechado, ou seja, antes 
de iniciar qualquer construcao ela vende todos os apartamentos da edincacao, passando os 
donos da obra a serem os condominos e nao mais a construtora, esta passa a funcionar 
como uma admifustiadora da execueao do edificio. Dessa forma todas as obras de 
responsabilidade da RE ATA sao independentes e por isto possuem diferentes nomes. 

A obra onde foi realizado o estagio chama-se CONDOMINIO EDIFICIO VILA 
VERDE , seu endereco e Rua Sitva Jathay n° 1140 Bairro Meireies Eortaleza - CE. Trata-
se de um edificio com 26 pavimentos, divididos da seguinte forma : subsolo, pilotis, 
mezanino, 22 pavimentos tipo e cobeitura. Cada pavimenlo tipo com 4 apariamentos. As 
garagens localizadas nos dois primeiros pavimentos. 

O estagio foi integral e durou 5 mescs. Ncstc pcriodo houvc oportunidadc da 
estagiaria acompanhar tundacao, estrutura e inicio de atvenaria. 

A estagiaria era supervisionada na empresa, pelo eng° da obra R.eginaldo Rocha e 
pelo Prof. Jose Benicio da Sirva, no tocante ao estagio supervisionado. 
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2.0 I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estagio teve inieio dia 14 de ouiubro de 1996 terminando em 14 de marco de 

1997. Por ter sido integral, a Jornada da trabalho era de 40 horas semanais, perfazendo 

para o pcriodo, mais dc 800 horas dc trabalho. 

A obra tinha um prazo de execueao de um ano e meio e por isto possuia um ritmo 

bem acelerado, sendo possivel a estagiaria em cinco meses acompanhar etapas como 

fundacao, estrutura e inieio de arvenaria. 

2.1 Principals servicos observados durante o estagio 

• locacao de estacas e pilares; 

• escavacao das fundacoes diretas e indiretas; 

• cravamento das estacas; 

• confeccao de formas em geral; 

• lancamento de concreto; 

• armacao e concretagem de cintas, sapatas e blocos de concreto; 

• armacao e concretagem de lajes, vigas e pilares ate o 18° pavimento; 

• armacao e concretagem de escadas ate o 18° pavimento; 

• cura de concreto; 

• escoramento, reescoramento e rereescoramento dos pavimentos; 

• desforma das pecas de concreto armado; 

• marcacao de arvenaria ate o 14° pavimento; 

• elevacao de arvenaria ate o 12° pavimento; 

• instalacoes hidro-sanitarias do 1° pavimento tipo; 

• instalacoes eletricas ate o 3° pavimento; 

• implantacao na obra de elementos necessarios para seguranca dc trabalho como 

fechamento de pocos, bandejas de seguranca, cordas ao redor dos ultimos 

pavimentos que ainda nao tivessem fechados, tela de protecao no guincho de 

earga, etc; 

• gerenciamento da obra, entre outros. 

2.2 Atividades mais freqiientcs desenvolvidas pela estagiaria 

FUNDAQAO : 

- Conferir locacao de estacas e pilares; 

- Conferir a " "NEGA " das estacas; 
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- Conferir armacao dos pilares, cintas e blocos de concreto; 

OBS.: Ncsta ctapa, cm virtudc da falta dc expericncia, a estagiaria era inicialmcntc 
acompanhada pelo Mestre-de-obras ou Kng° residente, entretanto nas etapas seguintes 
todas as atividades descritas eram feitas pela estagiaria e/ou Eng°. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTRUTURA : 

- Conferir alinhamento de vigas; 

- Conferir nivelamento dc lajes c vigas; 

- Conferir ferragens de lajes, vigas, pilares e escadas; 

- Conferir prumos de pilares, varandas ( fachada ) c pocos de elevadores; 

-Caicuiar o volume de concreto que seria usado na concretagem e compara-

lo com o volume gasto na concretagem, pois as vezes sobrava ou faltava concreto; 

- Conferir "SLUMP" do concreto usinado antes do lan9amento; 

- Conterir escoramentos, reescoramentos e rereescoramentos. 

A L V E N A R I A : 

- Caicuiar quantidades de tijolos por apartamento ou pavimento ( 25 tijolos / 

m 2 ); 
- Conferir marca9ao de arvenaria ( ponteamento ); 

- Fazer medicao de alvenaria por quinzena para pagamento das equipes de 

pedreiros; 
- Caicuiar produtrvidade dos pedreiros por dia ou semana; 
- Conferir posicionamento e dimensdes de esquadria. 

OUTROS 

Fazer um controle de estoque de ferros; tijolos; eimento; areia; brita; 

retitada de enlullio; concreto usinado e reieivoes, uma vez que estes materials ou servi9os 

tinham que ser solicttados de acordo com suas utiliza9oes na obra que eram muito 

rrcquentcs. 

3.0 P R O J E T O S 

Antes da execu9ao de qualquer constru9ao deve-se fazer uso de um projeto. Este 
pretende antecipar a conijguia9ao que a obra assumiia, de modo a prescrever a 
possibilidade do inesperado e de consequencias indesejaveis. 

O projeto devc ser claro c completo, para pcrmitir sua comprcensao por parte dc 
quern vai concretizar a proposta nele contida. 

4 
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O caderno de encargos da obra em questao pedia os seguintes projetos: 

Topografia; 

Sondagem; 

Arquitetura; 

Fundacoes; 

Estrutura; 

lnstaia95es eletncas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TV, Para-Raios; 

Instalacoes telefonicas e Interibne; 

Instalacoes Hidraulicas; 

Instalacoes Sanitarias, Pluviais e Drenagem; 

Instalacoes de Gas; Ineendio e Sprinkler; 

Instalacoes de Ar Condicionado; 

Projetos Especiais : 

Som, Video, Automacao, Exaustao Mecanica, 
ComunicaQao Visual. 

Outros: 

Paisagismo, Impermeabiliza9ao, Esquadrias, 

Assentamento de ceramica interna, Fachada, Coberta, Passagens de Instalacoes, etc. 

Cada tipo de projeto era apresentado em cadernos separados. Muitos projetos ainda 

nao se encontravam na obra, eles so chegavam a medida que se apioximava sua execucao. 

Alguns projetos foram modificados mesmo durante sua execucao o que acarretou um 

pequeno atraso no cronograma, mas que foi logo compensado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4A) S E R V I C O S P R E L I M I N A R E S 

Antes de dar inieio a uma obra de constru9ao civil, deve-se organizar o local 
provisorio onde irao se desenvolver os servicos de modo a evitar peida de tempo, 
desperdicio de material, falta de seguranca, entre outros. 

A este local provisorio da-se o nome dc Cantciro de obra e ele dara o suportc 
necessario para que um projeto seja bem executado. 

4.1 Instaiacao do Canteiro da obra 

O Canteiro da obra em questao , em virtude do espaco reduzido, ja previa 
utilizar dois pavimentos da estrutura. Entretanto, durante a execucao das fundacoes ate a 
concretagem da 6

a

 laje foi utilizado um canteiro provisorio que posteriormente foi 
demolido. O novo canteiro localizava-se no subsolo e l a laje e foi construido aproveitando-
se o maximo possivel as instala9oes definitivas apresentadas no projeto Arqiutetonico. 
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4.2 Dependencies do canteiro da obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- escritorio do engenheiro com W.C.; 

- sala do mestre geral; 

- banheiro da administracao; 

- almoxarifado; 

- deposito de cimento com capacidade de 1200 sacos ( emjMlhados de 10 a 12 ); 

- cantina: 

- baimciro colcrivo; 

- portana; 

- central de carpintaria; 

- central de ferro; 

- galeria de estoque de agregados ( areia fina, areia grossa e brita ) com capacidade 
cada uma de 18 m3; 

- deposito de entuflios. 

4.3 Consideracoes Gerais 

O almoxarifado tinha um grande espaco, onde tambem eram guardadas as 
ferramentas da obra. 

O deposito de cimento localizava-se proximo as betoneiras e estas enrre as 
galerias de estoque de agregados que tinham acesso direto aos caminlioes. 

A sala do mestre geral era contigua ao escritorio do engenheiro residente. 

A portaria tinha o controle visual do banheiro coletrvo e do portao de acesso 
de vetcuios. 

A cantina encontrava-se junto ao refeitorio. 

5.0 I N S T A L A ^ A O E L O C A ^ A C 

Quando foi iniciado o estagio, a obra ja se encontrava com o canteiro de obra ( 
provisorio ), o "gabarito "ou tabeira instalado, algumas estacas sendo cravadas com o bate 
estacas e outras sendo locadas. 

Inicialmente foram locadas as estacas e os pilares secundarios de fundacao direta, 
posteriormente locaram-se os pilares principals de fundacao indireta. A locacao e maicacao 
tanto dos pilares quanto das estacas era sempre feita em relacao aos eixos destes-

6.0 E Q U I P A M E N T O S E F E R R A M E N T A S MAIS U T I L I Z A D O S NA 

O B R A 
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6.1 Equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2 betoneiras com capacidades de 280 e 600 litros, sendo a menor 
mais utilizada para tracos de argamassa; 

- 1 serra de madeira destinada ao corte de madeira nas dimensoes 
desejadas; 

- 1 guincho de carga com capacidade de 1000 KG destinado 
exclusivamente ao transporte de material; 

- 1 guincho dc passagciros com capacidade de 750 KG ou no 
maximo 6 pessoas; 

- 3 vibradores para adensamento do concreto; 

- gericas e carrinhos de mao com pneus de borracha; 

- central de ferro destinado ao corte e desenrolar dos ferros; 

- 1 compressor utilizado para desforma das caixas de libra das lajes 
nervuradas; 

- 2 corrupios dc serra circular para corte de madeira nas dimensoes 
desejadas, entre outros. 

6.2 Ferramentas 

As ferramentas mais usadas nesta obra lbram : pas, picaretas, enxadas, 
colher de pedreiro, mangueira de nivel, marretas, prumos, escalas, equipamentos de 
seguranca como luvas, capacetes, cintos, fardas, etc. 

7.0 F U N D A C O E S 

7.1 Consideracoes Gerais 

Para esta etapa da obra foi apresentado uma planta dc iocacao geral dos 
pilares apresentando os principals, em numero de 19, e os secundarios, que morriam na 
primeira laje. 

As estacas tipo Franki, como tambem as formas e armaduras dos blocos de 
coroamcnto das estacas e sapatas lbram aprcscntadas cm dctalhc cspcciiico. Para as estacas 
ainda tbi tbraecido um resumo com tipo e quantidade. 

7.2 Estacas Franki 

O estaqueamento tbi executado por uma empresa especializada chamada 

GEOTESTE. 
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Previamente ao estaqueamento foi fornecido a empresa um relatorio de 
sondagem ,uma planta de carga da estrutura, e o terreno na cota 98 m em relacao ao RN 
da sondagem. 

A GEOTESTE cabia a execucao do estaqueamento composto por 61 
estacas tipo FRANKI, sendo cada uma com diametro de 600 mm e comprimento medio de 
13 metros. 

O volume total dos blocos de concreto foi calculado em 90,0 m 3 

A empresa contratada forneceu um memorial de calculo corn os seguintes 

dados: 

Calculo da NEGA para estacas tipo FRANKI. 

Dados Gerais. 

Metodo de controle: 

Formula de Brix : 

( h * q * p * p ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e = 

( n * f s * ( p + q ) * ( p + q ) ) 

onde : 

p - Peso do pilao ( i f ) 

q - Peso da estaca ( T f ) 

n - Carga de trabalho da estaca ( Tf) 

fe - Fator de seguranca 

h - Altura de queda ( mm ) 

Peso do pilao = 4,3 Tf NEGA ( 10 golpes / 1 m ) - 12,3 mm 
Peso do tubo = 4,1 Tf NEGA ( 01 golpe / 3 m ) - 3,7 mm 

Carga dc trabalho = 175 Tf NEGA (01 golpe / 5 m ) - 6,1mm 

NEGA TOTAL 22,1 mm 
Peso/metro = 0,274 T f / m 
Diametro = 600 mm 
Comprimento -15,0 m 

Para a conferencia da NEGA das estacas o tecnico da empresa comunicava ao 
engenheiro c este ou outra pcssoa designada por ele aproximava-sc do batc-cstacas, entao 
dava-se 10 golpes de pilao de 1 metro e media-se o deslocamento do tubo, depois I golpe 
de 3 metros tambem medindo este deslocamento e finalmente 1 golpe de 5 metros que 
tambem devia ser medido, por fim o somatoiio dos deslocamentos nao poderia ser superior 
a 22,1 mib'metros. As NEG A's das ultimas estacas cravadas deram muito proximas de zero 
ou ate mesmo este valor, dcvido ao solo ja estar muito compactado. 

7.3 Forma c dcsforma na fundacao 

Foram utilizadas madeira de 3 a ( virola ou taipa ) para biocos e chapa 

compensada resinada de 6 mm para as cintas em fundacoes assentadas acima do lencol 

ireatico do terreno. Eslas formas tinham um reaproveitamento de no minimo 3 vezes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As formas de blocos e cintas, quando enterradas no terreno, eram 

executadas somente nas laterals. No iiindo era feito uma camada regularizadora com 5 cm 

dc espcssura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.4 Armacao 

As armaduras foram executadas obedecendo rigorosamente todas as 

recomendacoes previstas no projeto de fundacao. 

A execucao completa das cintas se deu antes da execucao do 3° pavimento 

como tinha sido estabelecido em projeto. 

Toda ferragem era conferida pelo eng° e/ou estagiaria. 

7.5 Concreto 

O concreto utilizado nas estacas, pilares e cintas era feito nas betoneiras 

localizadas na obra, obedecendo o traco calculado para o fck. Era permitido utiiizar 

concreto com agregado graudo de diametros maiores ( brita n° 1, contando que a 

consisiencia medida no teste dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slamp fieasse entre 8 e 12 cm ). Para os blocos o concreto 

utilizado era usinado. 

A altura maxima de lancamento de concreto dc 2 m nas sapatas e blocos da 

fundacao foi obedecida. Antes do lancamento do concreto as formas eram sempre 

molhadas. 

O adensamento do concreto era vibratorio. 

Sempre era feita uma comparacao do consumo de concreto previsto com o 

consumido, como forma dc avaliar o volume de concreto feito na obra ou usinado bem 

como as formas conteccionadas, uma vez que estes trabalhos de formas e concretagem era 

executado por outra empresa, ou seja, esta etapa era terceirizada. 

7.6 Cortina de contencao 

Nesta obra foi utilizada estacas broca para contencao dc arrimo no subsolo, 

pois a edificacao estava num nivei abarxo do nivel da vizinhanca, protegendo, com isso, do 

perigo de desmoronamento. 

Deu-se uma grande atencao ao prumo de escavacao dos furos das estacas 

broca, de forma a garantir um perfeito alinhamento e evitar que os mesmos invadissem o 

terreno vizinho. 

Os furos de escavacao tbram alternados de um sim outro nao, de forma a 

nao descalcar totahnente o terreno na l a fase dessas estacas. A 2 a fase de escavacao so foi 

realizada apos a execucao de concreto das estacas escavadas na l d fase. 

9 
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8.0 E S T R U T U R A 

8.1 Forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tabricacao e montagem das formas era executada por uma firma 
eontratada chamada IMPEC, que deveria seguir rigorosamente o projeto, sendo que todo 
seu scrvico era conferido pelo eng° residente auxiliado peia estagiaria. 

O material utilizado nas formas era compensado plastifkado, resinado, 
como tambem madeira tipo virola e massaranduba. 

Previamente ao inieio da montasem das formas era realizado um trabalho 
dc vcriScacao dos csquadros da laje c marcacao dos limitcs ortogonais dc locacao dos 
pilares do pavimento. Este trabalho consistia em se definir sobre a planta de forma do 
pavimento tipo duas linhas ortogonais que seriam usadas para verificacao do esquadro da 
estrutura e marcacao do engastalhamento dos pilares Estas linhas ortogonais nao podiam 
cruzar nenhum pilar e tinha cotas fixas de amarracan em relacao a estrutura. 

Para gaianlii a tiansferencia das linhas ortogonais para todos os pavimentos 
eram verilicados os prumos de tres extremidades ortogonais ja detinidas anteriormente 

Todas as medidas de distancia as faces ou eixos fixos dos pilares, em 
relacao as linhas ortogonais eram anotadas. Estas medidas eram acumuladas em relacao ao 
eixo X-Y das linhas ortogonais para evitar erros de medicSo em separado. 

As pecas para veriilcacao dos prumos eram com°eccionadas na propria obra. 

OBS. : A planta dc forma do pavimento tipo encontra-sc em anexo. 

8.2 Dcsforma c cscoramcntos 

A dcsforma era executada por pessoal treinado com ferramentas adequadas 
( marretas, pe-de-cabra, cunha de madeira, etc ) Tudo conferido pelo eng 0 e/ou estagiaria 

Nesta obra devido a concretagem do pavimento tipo acontecer uma vez por 
semana ,a desfbrma era executada muito rapidamente, por isto nesta etapa seguia-se um 
projeto de escoramento, reescoramento e rereescoramento. 

O tempo para desforma era o seguinte . 
Pilares e lados de vigas : 24 horas 
Fundos dc lajes : 48 horas 

Fundos de vigas : 72 a 76 horas. 

8.3 Caixotes 

Eram utilizados caixotes de libra na execucao das lajes nervuradas. Estes 

caixotes eram dispostos conforme projeto de forma e encerados com cera desmoldante 

Otto a cada concretagem para facilitar a desforma. 

10 
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A desforma das lajes nervuradas acontecia da seguinte forma : primeiro 
retirava-se o madeirit do fVindo da laje, em seguida eram retirados os caixotes comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auxi'lio 
de um compressor dc ar. Cada caixotc possuia uma pequena abcrtura que era fechada com 
fita adesiva antes de cada concretagem, entao colocava-se a mangueira do compressor no 
furo do caixote, e este entao com a forca do ar e devido a cera desmoldante desprendia-se 
do concreto e era aproveitado para prancamente toda a estrutura, uma vez que as perdas 
eram poucas 

8,4 Armacao 

A ferragem devia obedecer rigorosamente as dimensoes, bitolas, angulos e 
dobramenlos, quantidade e disposicao na forma, de acordo com o previsto no concreto . 

Antes de toda e qualquer concretagem o eng° e/ou estagiaria conferia toda a 
ferragem para so entao liberal a forma pare concreto. 

Os ferros eram pedidos de acordo com seu uso na obra. Eram armazenados 
nas instalacoes do canteiro e estavam separados de acordo com suas bitolas. 

As bitolas de ferro CA-50 eram cortados com disco de policorte, ja as 
bitolas de ferro CA-60 eram cortados na propria maquina de desbobmar. 

Para que as pecas fossem reproduzidas com o maximo de semelhanca com 
o detalhe do projeto, era necessario utilizar ferramentas especiais como chave viradeira, 
chapas, etc. 

8.5 Concreto 

O concreto de vigas c lajes era usinado, mas o dos pilares era executado na 

propria obra. 

O fck do concreto era 25 MPa , e seu controle tecnologico era feito por 
firma eontratada chamada BETON. 

O preparo na obra era feito com traco previamente ensaiado que 
assegurasse o lck estabelecido paia o projeto. 

A todo concreto usinado, previamente ao transporte e lancamento, era 
verificado ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stamp na presenca de um tecnico responsavcl da BETON e o eng° e/ou 
estagiaria, que autorizavam o lancamento do concreto quando o slamp estwesse entre 8 e 
12 cm. 

O transporte era executado de forma a evitar a segregacao ou desagregâ ao 
dos elementos componentes do concreto Por isto todos os carrinhos de mao ou gericas 
possuiam rodas de boiracha. Eles eram fcransporiados ate o pavimento desejado pelo 
guincho de carga. 3 por viagem, e depois levados ate os pilares a serem concretados. 

Todo o concreto usinado utilizado nas lajes e vigas era bombeado com 
transporte vertical, tomando-se os cuidados de fixa^ao da tubulacao da bomba na estrutura, 
de forma a evitar deformacao na forma. Desde a concretagem do 1° pavimento era 
deixado um espaco, sem concretar, man canto da laje, destinado a tubulacao da bomba de 
lancamento de concreto. 

11 
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Na uiikzacao do concreto bombeado, so poderia ser solicitado o concreto a 
usina na quanlidade necessaria no dia marcado, deixando-se para confirmar a quanlidade 
do ultimo carro apos a descarga do antcpcnultimo, prcvcndo-sc o uso do concreto da 
tubuiacao e coxo da bomba, avaliando-se a necessidade sempre por barxo, preparando o 
concreto que faltasse para complementacao do service na propria obra. 

A usina que foraecia o concreto chamava-se BRITAP, e licava um pouco 
distante da obra Os carros demoravam em media 1 hora para chegarem ao canteiro, 
entretanto possuiam capacidades maximas de 7 e 10 m 3 , o que pennitia solicitar qualquer 
quanndade de concreto. Em media eram gastos 46 m 3 de concreto por pavimento tipo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.6 Controle tecnologico do concreto 

O controle tecnologico do concreto estrutural era feito por firma eontratada 

chamada BETON, c comprcendia a rctirada dc 2 corpos de prova dc cada carninhao 

betoneira, independente se destinado a lancamento convencional ou bombeado. A 

programacao de rompimento dos corpos de prova era aos 3, 7 e 28 dias de idade. 

Poderiam ser solicitados ensaios complementares se o eng° achasse necessario. 

8.7 C H E C K L I S T estrutura! 

Para facilitar a conferencia e execucao dos servicos nesta ctapa, o eng° 

forneceu a estagiaria e aos encarregados dos servicos uma lista chamada CHECK LIST. 

Esta deveria ser confeiida pelo mestre geral da firma eontratada IMPEC, antes desle 

entregar a laje para posterior conferencia e liberacao para concretagem. Era uma forma de 

evitar pcrda dc tempo , pois as vczes a laje era entrcguc para conferencia nao cstando 

totalmente pronta. 

O CHECK LIST continha as seguintes informacoes que deveriam ser 

seguidas e verifieadas pelo mestre da TMPEC antes deste entregar a laje para concretagem -

1 - Prumo da fachada. 

2 Esquadro da laje. 
3 - Gastalho dos pilares. 

4 - Ferragem dos pilares 

5 - Nivel dos pilares. 
6 - Oolocacao e nivelamento dos capiteis. 

7 - Montagcm das vigas. 

8 - Assoalho das lajes. 
9 - Cera desmoldante das caixas de libra. 
10 - Niveiamento, aiinhamento e contra-flecha das vigas. 

11 - Nivelamento das lajes. 

12 - Ferragem das vigas. 
13 - Ferragem das lajes. 

14 - Colocacao das passagens para instalacoes. 

12 



Relatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 - Colocacao dos acabamentos. 
16 - Escoramentos, reescoramentos e rercescoramentos. 
17 - Lancamento do concreto. 

18 - Cura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.0 E L E V A C A O 

Esta etapa foi acompanhada nos ultimos 2 meses de estagio, e o que se viu foi 

marcacao e elevacao de alvenaria ate o 12° pavimento tipo. acunhamento ou fechamento 

da alvenaria dc tijolos ccramicos ate o 4° pavimento tipo, elevacao dc alvenaria de blocos 

de cimento. 

9.1 Tipos de tijolos 

Os tijolos usados para a maior parte da arvenaria da obra, salvo em casos 
especificos citados abaixo, foram tijolos cerarnicos furados de 6 e 8 furos com dimensoes 
de 20x20x10cm e 20x20x8cm respectivamente, assentes em argamassa 1:5:6 ( cimento, 
areia grossa e areia vermelha). 

A alvenaria de tijolos macros foi empregada em locais especifieos como, 
por exemplo, quadros e caixas, pocos de elevadores, etc. A argamassa era a mesma dos 
tijolos ccramicos. 

A alvenaria de blocos de cimento foi empregada no fechamento extemo da 
escada. A argamassa de assentamento e todo procedimento era igual ao da arvenaria de 
tijolos cerarnicos. 

9.2 Marcacao de alvenaria 

Previamente a execucao da arvenaria era feito a marcacao desta, que 

compreendia a execucao da l a fiada de tijolos identificando-se as aberturas de portas e 

cantos de paredes. A argamassa utilizada foi de uaco 1:2:3 ( cimento, areia grossa e areia 

vermelha). 

Para execucao da marcacao da alvenaria, foi sclecionada uma cquipc 

especifica, com 1 pedreiro e 1 servente. A equipe procedia a veritieacao do esquadro geral 

do pavimento, medidas de projeto, prumo e alinhamento da marcacao. 

Antes do inieio da elevacao da arvenaria, a marcacao era conferida pelo 

mestre-de-obras juntamente com o eng° e/ou estagiaria, Este procedimento era chamado 

entregar o ponteamento, e era feito antes de miciai a elevacao. Qualquer erro nesta fase 

prejudicaria muito a alvenaria final e seria muito dispendioso conserta-la mais tarde. 
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9.3 Alvenaria de tijolos cerarnicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todas as alvenaria externas linham argamassa nas juntas verticals e 

horizontals, enquanto que as intcrnas tinham argamassa somente nas juntas horizontals, 

isto compreendia uma importante economia de argamassa, e portanto no orcamento final 

da obra. 

A amarracao da alvenaria era feila a cada 4 fiadas de tijolos, com 206.4 de 

50 cm de comprimento ebumbados nos pilares 

Nas aberturas de portas cram colocados 2 barrotes dc 3x3" em madeira de 

lei, para garantir uma execucao alinhada e aprumada da alvenaria. 

Toda arvenaria era executada ate o nivel 2 cm abaixo das vigas, lajes e 

nervuras, para posterior acunhamento ou fechamento com expansor. O acunhamento 

consistia em preencher o espaco de 2 cm, utilizando-se argamassa de cimento e areia 

grossa ( tra^o 1.3 ) com adieao de 0,5 Kg de expansor por saoo de cimento. 

Quando a alvenaria nao possuisse amarracao superior ( platibanda, varandas 

circulates ), cram utilizados pilarctes dc concreto cmbutidos no revestimcnto com 406.4 

e estribos 3.4 a cada 15cm. Quando a altura da parede do platibanda era superior a 1,20m , 

colocava-se tambem uma cinta intermediaria alem da superior. Esta cinta tinha secao 

I Ox 10cm com 20corridos de 6.4. 

Todos os pilares e fundos de vigas, deveriam ser deixados chapiscados, 

quando a elevacao das paredes fossem eoncluidas. 

As vergas e contra-vergas, utilizadas em portas e janelas. eram 

confcccionadas na propria obra cm concreto com traco 1:2:3, com 205.0 de comprimento 

igual ao vao da porta mais 15cm para cada lado e possuindo secao transversal de 

10x7,5cm. 

Esta etapa da obra nao era terceirizada, ou seja era executada pelos 

funcionarios contratados do Condominio 

O pagainento dos peoes nesta etapa era feito por producao, ou seja, o eng° 

residente so liberava este pagamento ( quinzenal), de acordo com o que fosse produzido. 

Esta producao era calculada em medicoes feitas quinzenahnente, tanto da cquipc da 

marcacao, como das equipes de arvenaria de tijoios cerarnicos, e das equipes da arvenaria 

de blocos de cimento. 

10.0 G E R E N C I A M E N T O DA O B R A 

A obra era gerenciada por um engenheiro residente que comandava e coordenava a 
seguinte equipe : 

- 1 mestre geral 

- 1 almoxarife 
- 1 auxiliar de almoxarife 

- 1 estagiaria 

- 3 vigias 
- 1 encarregado de eletricista 
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- entre outros, pois a medida que acabavam e itiiciavam outros 
servicos na obra bavia uma alteracao de pessoal. 

Cabia ao cng° residente eoordenar os trabalhos levando cm considcracao 5 pontos 
rimdamentais: 

1 - Organizacao Adrriinistrativa 

2- Cronograma de Execucao dos Servicos 

3- Adminisiracao dos Materials e Seguranca 

4- Qualidade dos Servicos 
5 Atributos Pessoais 

« Organizacao Administrativa 

A Organizacao Administrativa compreendia todos os servicos relativos a 

oontroles, acornpaimamentos, registros, arquivos etc, desenvolvidos pelos setores : tecnico, 

pessoaL almoxarifado. Cabia a gerencia da obra operacionalizar todas as rotinas 

administrativas, acompanhando o seu ficl cumprimcnto. 

• Cronograma dc Execucao dos Servicos 

Cabia a gerencia da obra semanalmente consultar o cronograma fisico da 

obra para avaliacao dos proximos servicos a serem exeeutados e que dispombilidades de 

recursos tecnicos, materiais e humanos possuia para sua implementacao 

• Administracao dos Materiais e Seguranca 

A administracao referia-se ao recebimento, conferencia, armazenamento, 

conservacao, distribuicao e consumo dos materiais cmpregados na obra. 

A Seguranca refere-se ao aspecto iisico da obra e controle quanto a roubos, entrada 

de pessoas nao autorizadas, vigilancia falha, etc 

• Qualidade dos Servicos 

Compreendia o resultado obtido de modo a reproduzir os projetos com 

caracteristicas de servicos bem exeeutados, bem acabados porem feitos de uma so vez. 

• Atributos Pessoais 

Compreendia as qualidades, atitudes e desenvolvimento de carater pessoal nao 

incluidas nas rotinas adminisiiativas. 
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11.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N C L U S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio expos de maneira resumida as atividades de estagio acompanhadas na 

construeao de um edifieio, durante 5 meses de estagio e em tempo integral, 

proporcionando a aluna um contato direto e contmuo com a execucao de uma obra e as 

condicocs para mantc la cm andamcnto. 

Alem de ver na pralica, o que so conhecia atraves de conceitos teoricos, a aluna 

pode tambem participar de uma equipe de trabalho, vendo que o exercicio de sua futura 

profissao depende nao so dos conhecimentos diversos e complexes de que trata a 

engenharia, mas tambem do relaeionamenm entre pessoas, que e um fator relevant̂  no 

desenvolvimento de qualquer atividadc profissional de lideranca. 

Conclui-se entao, que o estagio e a melhor maneira de se aprender mais, como 

tambem de fixar os conceitos adquiridos na Universidade, contribuindo para uma maior 

motivacao dos graduandos em relacao a seus cursos. 
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I Z O - B I B I J O G R A F I A 

CADERNO DE ENCARGO DA OBRA. 1996 . REATA 

ARQUTTETURA E ENG* 

ANOTAgOES FEJTAS NO DECORRER DO ESTAGIO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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