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1 -APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio descreve as atividades desenvolvidas pelo aluno 

NEILTON SOARES SANTOS, regularmente matriculado no Curso de 

Graduagao em Engenharia Civil na Universidade Federal da Parafba - UFPB -

Campus II, sob o numero de matricula 91.21331-1. O estagio supervisionado 

foi realizado na construgao de um edificio residencial, sendo responsavel pela 

obra, o professor e engenheiro Perylo Ramos Borba. 

As atividades foram desenvolvidas em regime de carater de 20 horas 

semanais, compreendendo um total de 100 horas, tendo como supervisor o 

engenheiro e professor JOSE BEZERRA DA SILVA. 

0 periodo de compreensao do estagio foi de 18 de Margo a 20 de Abril 

de 1997. 
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2 - INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado tern como principal objetivo, propiciar ao 

futuro professional, o contato direto com o ambiente de trabalho proporcionado 

atraves de vivencias das atividades praticas realizadas pelo estudante. 

Os estudos desenvolvidos durante a realizacao de projetos em 

determinadas disciplinas, proporcionaram a construgao de uma base solida e 

consistente para a realizagao de um trabalho seguro e eficiente, sempre 

aliados a etica e a estetica profissionais, mais alem disso, faz-se nescessario 

que haja uma forte interagao entre os conhecimentos teoricos e praticos, os 

quais fornecerao ao futuro profissional a confianga e a experiencia, que sao a 

essencia na formagao do engenheiro civil. 0 contato direto com a pratica da 

engenhaha, propicia alem da experiencia em forma de conhecimento, um 

maior entrosamento com as mais variadas classes de operarios que 

constituem o campo de trabalho da engenharia civil, pois o bom 

relacionamento entre o engenheiro e o corpo operario e o primeiro passo para 

a obtengao um trabalho agradavel e satisfatorio para todos. 
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3 - DESCRIQAO DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A edificagao localiza-se a Rua Silva Jardim n° 94 no bairro Jardim 

Tavares em Campina Grande-PB e sera composta de cinco (05) pavimentos, 

dos quais tres (03) serao destinados exclusivamente a apartamentos 

residenciais, um (01) pavimento terreo e um (01) pavimento situado sob o 

terreo servindo como porao, sendo a construgao deste favorecida pela 

declividade original do terreno, que possui um area de 420,00 m2, sendo a 

area total da edificacao 1.192, 55m2. 

Cada pavimento possui uma area aproximada de 254,59m2 , que por 

sua vez e ocupada por dois (02) apartamentos, cada um uma area de 

aproximadamente 112,00m2 , contendo: um (01) refeitorio, uma (01) cozinha, 

uma (01) dependencia de empregada com W.C., uma (01) lavanderia, um (01) 

W.C. social, dois (02) quartos, uma (01) suite, uma (01) varanda e uma (01) 

sala de estar. 

No pavimento terreo ha uma (01) portaria, uma (01) sala de 

administracao, um (01) W.C, uma (01) area de descanso e o restante do 

espago e ocupado com vagas para estacionamento. No pavimento abaixo do 

terreo, ha um espago destinado a serventia de um porao, com uma area de 

174,19m2. 

4 - CANTEIRO DE OBRAS 

No inicio de toda e qualquer tipo de obra, faz-se necessario a existencia 

de um local exclusivo para a execugao dos servigos, e a esse local da-se a 

denominagao do canteiro de obras, nesse local as tarefas destinadas a 

execugao da obra serao realizadas de tal maneira, que se possa evitar ao 

maximo perda de tempo e de material ou outros contratempos que venham a 

comprometer o andamento da construgao. Na obra em relato, o canteiro de 

obras foi locado na parte frontal direita da edificagao e era composta de uma 

pequena construgao de aproximadamente 25m2, onde eram abrigados os 

projetos da edificagao, as ferramentas para a excegao dos servigos, o estoque 

4 



de cimento para execugao dos servigos e os pertences pessoais dos 

operarios. Tambem fez parte do canteiro de obras: um (01) reservatorio 

destinado ao estoque de agua para execugao do concreto, da argamassa e 

demais finalidades e um (01) "tragador" manual onde eram confeccionados os 

concretos e as argamassas. A disposigao dos materiais como brita 19, areia e 

tijolos foi realizada de forma estrategica, favorecendo o menor percurso a ser 

trilhado e consequentemente ocasionando uma menor perda de tempo 

possivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 -LOCAQAO 

A locagao das sapatas, pilares e cintas foi realizada com a utilizagao de 

um gabarito com banquetas, onde se demarcou com pregos os eixos das 

pegas estruturais (pilares e cintas) a serem confeccionadas de acordo com a 

definigao previa em projeto. Para a realizagao deste processo, utilizou-se uma 

trena. 

6 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

Utilizou-se equipamentos manuais como: serrote, pregos e martelos 

para a confecgao das formas em madeira e um tragador manual, destinado a 

dosagem e boa mistura dos componentes dos tragos de concreto e 

argamassas. 

As ferramentas mais utilizadas para a execugao dos demais servigos 

foram: carro de mao, colher de pedreiro, pas, picaretas, prumos, escalas, 

trenas, mangueiras de nivel, alicates de corte, serra para ferro, etc. 
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7 - MATERIAIS DE PROTEQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para uma maior seguranga e protecao dos operarios durante o servico, 

foi utilizado durante todos os expedientes de trabalho equipamentos de 

protecao como: luvas, capacetes e botas. 

8 - MATERIAIS UTILIZADOS 

8.1 -AREIA 

Com a finalidade de confeccionar os tracos de concreto e argamassa foi 

utilizada areia pura, isenta de substantias organicas e sais minerais, cuja 

presenga poderia certamente comprometer a qualidade do concreto. 

A areia foi peneirada sempre de acordo com as finalidades a criterio da 

fiscalizagao. 

8.2-AGUA 

Foi utilizada agua potavel, ou seja, insipida, incolor e inodora isenta de 

agentes agressivos aos fins a que se destinavam, fornecida pela rede estadual 

CAGEPA. 

8.3 - AGREGADO GRAUDO 

Para a confecgao do concreto magro e estrutural foram utilizados como 

agregado graudo pedras britadas; obedecendo as especificagoes brasileiras 

EB-4, e obedecendo aos tragos especificados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.4 - AQO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para as armaduras das pecas estruturais em concreto armado ( pilares 

e cintas) foram utilizados acos CA50-B e CA60-B, conforme o projeto estrutural 

obedecendo as normas brasileiras e aos detalhes de calculo estrutural. As 

bitolas utilizadas foram: 5.0, 6.3, 8.0, 10.0 e 12.5. 

8.5 - CIMENTO 

O material agregante utilizado nos tracos de concreto e argamassa foi o 

cimento do tipo Portland (Poty) de produgao recentemente comprovada, 

satisfazendo as exigencias da norma. 

8.6 - MADEIRA 

O madeiramento foi tambem utilizado para a confecgao das formas foi 

madeira de lei, seca e sem falhas que poderiam comprometer a eficiencia e 

eficacia da confecgao das pegas. 

Para os escoramentos e partes dos andaimes foram utilizadas madeira 

em pranchoes, tabuas e caibros, serrados em arestas vivas. 

9 -FUNDAQAO 

A execugao das escavagoes para as sapatas e cintamento das 

fundagoes, foi feita manual com o uso de picaretas e pas, pois o solo era 

formado por um mistura de argila e rocha fragmentada, e, devido a essa 

formagao do solo, fez-se necessario estender as escavagoes em algumas 

valas, para profundidades superiores a 2,00m, ficando as valas menos 
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profundas em torno de 1,50m. A profundidade media das valas de fundacao 

ficou em torno de 1,70m, o que vem a comprovar a boa qualidade do solo 

para fundagoes em sapatas. Utilizou-se a fundagao direta do tipo sapata, com 

dimensoes de 1,00m por 1,20m e 0,90m por 1,10m. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10-CAMADA DE PEDRA 

Terminada a etapa de escavacao das valas de fundacao da estrutura, 

fez-se necessario a deposigao de uma camada de pedra, denominada de 

pedra raghao, com a finalidade de dar uma maior rigidez e seguranga as 

fundagoes da edificagao. 

11 - CONCRETO MAGRO 

Apos a execugao das escavagoes onde serao assentadas as fundagoes 

da estrutura, a superficie constituida por pedra rachao devera receber uma 

camada de regularizagao, com a finalidade de diminuir a rugosidade da area 

em questao, para em seguida, receber a fundagao. Para tal fim, prepara-se um 

concreto denominado "magro", com um trago mais fraco, ou seja, com um 

percentual maior de brita. 

Na obra em relato, apos a escavagao das valas das sapatas atingir a 

camada que obtem as caracteristicas requisitadas no desenvolvimento da 

fundagao, foi preparado e aplicado uma camada de concreto magro, entre 5cm 

e 10cm de espessura, no trago 1:4:8 (cimento, areia, brita 19) destinado a 

regularizagao da superffcie de assentamento das sapatas como tambem 

proteger as ferragens em contato direto com o solo. 
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12 - PEQAS EM CONCRETO ARMADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A estrutura em descrigao, e toda em concreto armado, as sapatas, as 

cintas de fundacao, os pilares e as vigas com excecao das lajes, que e 

construfda por materiais pre-moldados, ja que estes oferecem as condigoes de 

resistencia e durabilidade requeridos pelo projeto da edificagao. 

12.1 -FORMAS 

Para auxiliar na confecgao de todos os elementos estruturais da 

edificagao, foram utilizadas formas, construidas a partir de madeira em forma 

de tabua. As dimensoes das formas obedeceram rigorosamente ao projeto 

estrutural, propiciando assim, a confecgao das pegas em concreto armado com 

as respectivas dimensoes definidas no projeto. 

12.2-SAPATAS 

Na edificagao em descrigao, utilizou-se a fundagao direta do tipo sapata, 

que possui a fungao de receber a carga estrutural e em seguida, distribuf-la ao 

solo, proporciando desta maneira maior estabilidade a estrutura. 

As dimensoes das sapatas foram : 0,90m X 1,10m e 1,00m X 1,20m, 

com uma base de 0,10m de altura. Apos a base e antes do initio do pilar (pe 

do pilar), a construgao das sapatas se deu em forma de um "cuscuz", com 

alturas de 0,20m e 0,30m respectivamente. A base das sapatas foi assentada 

em uma grelha com ferros de 10.0mm com espagamentos de 20cm na diregao 

maior, e ferros de 10.0mm com espagamentos de 15cm na diregao menor. 
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12.3-CINTAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A funcao do cintamento e interligar as bases dos pilares entre si, 

propiciando desta maneira, uma maior rigidez e estabilidade a estrutura. A 

construgao do cintamento obedeceu as seguintes dimensoes de projeto: 

- dimensao de 0,12m X 0,30m com espagamento dos estribos de 0,15m; 

- dimensao de 0,12m X 0,40m com espacamento dos estribos de 0,15m; 

- dimensao de 0,17m X 0,30m com espacamento dos estribos de 0,20m. 

O assentamento das cintas foi feito sobre uma camada de argamassa 

de aproximadamente 3cm de espessura, cuja funcao e de regularizar a vala 

onde a peca sera depositada, e evitar o contato direto com o terreno natural, 

pois este contato direto com o solo, pode vir a comprommeter a qualidade final 

da peca, expondo-a a agoes que durante e logo apos a sua aplicagao, possa 

vir a agredir tanto a ferragem da pega, como os componentes do concreto 

estrutural. 

12 .4 -P ILARES 

Os pilares possuem a fungao de receber a carga a eles transmitidas 

pelas vigas e transmiti-las para as sapatas. A distancia entre o assentamento 

dos pilares variam entre 3,00m e 5,00m. 

Os pilares foram confeccionados com as dimensoes de 0,20m X 0,30m 

e 0,25m X 0,40m, previamente definidas em projeto. A edificagao possui uma 

quantidade total de vinte e tres (23) pilares e tres (03) tirantes. 

Todos os pilares foram confeccionados em ferros de 12.5mm, sendo 

quatro (04) ferros de armagao e tres (03) ferros de cada lado das faces de 

maior dimensao, perfazendo assim, um total de dez (10) ferros por pilar. Os 

estribos para os pilares de maior secgao transversal (0,25m X 0,40m) possuem 

entre si espagamento de 0,15m, e os pilares de 0,20m X 0,30m possuiam 

espagamento de 0,20m. Os tirantes foram confeccionados com quatro (04) 

ferros de 10.0mm, um em cada extremidade. Os estribos possuiam 

espagamento de 0,15m entre si, sendo todos (tanto para pilares como para 
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tirantes) confeccionados em ferros de 5.0mm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.5- VIGAS 

As vigas possuem a funcao de receber a carga transmitidas pelas lajes 

e repassa-las para os pilares. As vigas foram confeccionadas com as 

dimensoes de 0,10m X 0,40m; 0,10m X 0,50m e 0,18 X 0,40, previamente 

definidas em projeto. 

Todas as vigas foram confeccionadas em ferros de 12.5mm, 10.0mm 

(sendo estes usados para armagao), e ferros de 5.0mm usados para a 

confecgao dos estribos, que por sua vez possuiam os espagamentos variando 

entre 0,15m e 0,25m 

1 2 . 6 - L A J E S 

As lajes possuem a fungao estrutural de absorver as cargas transmitidas 

pelo peso proprio das pessoas que ali transitam, objetos e/ou outras pegas 

estruturais ou nao sobre elas depositados. Todas as lajes da estrutura foram 

confeccionadas em material pre-moldado, ja que desta forma atendiam as 

necessidades de resistencia e durabilidade requisitadas pelo projeto estrutural. 

Os materials que constituiram as lajes pre-moldadas da estrutura foram: 

trilhos de concreto armado, lajotas pre-fabricadas e vigas abatidas, para dar 

rigidez ao conjunto, unidos atraves de uma camada de concreto estrutural de 

aproximadamente 5cm. 

12.7 - ARMAQAO 

Os trabalhos de armagao foram realizados de modo a obedecer aos 
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detalhes das ferragens especificados no projeto. 

Visando garantir a perfeita execugao do servico e propiciando 

seguranga e estabilidade a estrutura, a aplicagao das armaduras foi fiscalizada 

obedecendo aos seguintes criterios: conferencia de bitolas, posigoes e 

diregoes dos ferros, comprimento dos ferros, quantidade e espagamento dos 

ferros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 - TRAQO E RESISTENCIA CARACTERlSTICA DO CONCRETO 

Os tragos utilizados na edificagao sao diferenciados de acordo com a 

finalidade a que se destinam. Abaixo estao relacionados os tragos de concreto 

utilizados nas estrutura, com as suas respectivas finalidades: 

-1 : 6 : 9, concreto magro, destinado a camadas de regularizagao. 

-1 : 7 : 8, concreto destinado a confecgao das sapatas. 

-1 : 6 : 6, concreto destinado a confecgao dos pilares, vigas e lajes. 

Em cada trago, era adicionado agua de acordo com a trabalhabilidade 

do concreto, ficando esta medida em no maximo, duas (02) latas de agua. 

A resistencia caracteristica do concreto (fck) da estrutura foi estimada 

no projeto estrutural, e deveria atingir 9MPa. 

14 - TRATAMENTO DO CONCRETO 

14.1 -CON FECQAO 

A confecgao do concreto estrutural em toda a obra se deu de forma 

manual, atraves da mistura de seus componentes (cimento, areia, brita e agua) 

numa superffcie destinada a este proposito, a qual denomina-se "tragador 

manual", onde um operario faz a mistura dos componentes do concreto de 

forma manual com o auxilio de uma pa e/ou enxada. 

Apos preparado, o concreto apresentou homogeneidade entre os 
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materials constituintes, onde a pasta de execugao recobriu os agregados, o 

que resultou numa aderencia satisfatoria, garantindo boa resistencia mecanica 

e durabilidade e consequentemente uma execugao eficiente e eficaz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14.2 -TRANSPORTE 

Apos o preparo, o concreto foi transportado para seu local de aplicagao, 

tal transporte foi realizado pelos operarios utilizando carros de mao ou latas de 

18 litros, onde todo cuidado necessario foi tornado para evitar a segregagao e 

garantir uma perfeita concretagem. 0 concreto foi langado de maneira que 

fosse evitada a segregagao dos materiais e que se mantivesse a sua 

homogeneidade. 

14.3 - LANgAMENTO E ADENSAMENTO 

A medida que o concreto era transportado, imediatamente era 

langamento nas pegas em pequeno intervalo de tempo, sempre tomando o 

devido cuidado para que fossem respeitados os limites de altura de 

langamento (nao superior a dois metros), evitando assim a segregagao, o que 

podera influenciar negativamente na qualidade do concreto. 

0 adensamento foi realizado de forma manual utilizando ferros e 

martelos batendo nas formas de forma a se obter a melhor compacidade 

possfvel, sempre tendo o devido cuidado para nao arrebentar as formas, ou 

segregar o concreto. 

14 .4 -CURA 

A cura, e o procedimento que visa evitar as perdas de agua no interior 

do concreto durante suas reagoes quimicas internas, e se este procedimento 
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for ignorado, o resultado sera o surgimento de fissuras de pequenas 

dimensoes, e que certamente implicarao numa perda significativa da 

resistencia do concreto. A cura nada mais e do que manter uma peca de 

concreto sempre molhada ou umedecida, ate que ela adquira a resistencia 

prevista em projeto. 

Foi realizada a cura nas pegas estruturais a partir do dia seguinte apos 

a concretagem, visando desta maneira, o estabelecimento da resistencia 

desejada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14.5 - DESFORMA 

Alcangado o tempo necessario para a pega de concreto armado atingir a 

resistencia necessaria as reagoes que sobre o concreto vinhessem a atuar e 

nao correndo o risco de deformagao excessiva, ou seja, acima da aceitavel, 

procedeu-se a desforma, sendo retirados os escoramentos e formas das pegas 

estruturais. 

0 tempo necessario para desforma ficou na dependencia da resistencia 

atingida pelo concreto utilizado e pela necessidade da utilizagao das formas 

para outras pegas, sempre tomando os devidos cuidados para que a 

necessidade de reutilizagao das formas nao se sobrepusessem as 

necessidades de ganho de resistencia das pegas estruturais. 

15-QUANTITATIVOS 

Ao longo do estagio supervisionado, foi feito um levantamento dos 

quantitativos dos materiais empregados durante o desenvolvimento da 

edificacao. Em primeiro lugar, tem-se a parte de infra-estrutura, que e 

composta do movimento de terra e fundagao, em seguida a parte referente a 

superestrutura, na qual foi englobado os levantamentos dos quantitativos 

referentes as pegas estruturais confeccionadas durante a realizagao da obra. 
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15.1 - INFRA-ESTRUTURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A parte referente a infra-estrutura divide-se em varias etapas, como: 

movimento de terra (corte e aterro), onde estao incluidos os servigos de 

escavagao das valas das sapatas e cintas; deposigao da camada de pedra 

rachao, que proporciona uma maior rigidez e estabilidade ao solo de fundagao; 

deposigao da camada de concreto magro, que serve como base regularizadora 

para a deposigao da grelha da sapata, e finalmente a construgao da sapata, 

ressaltando a existencia de quantitativos, como ferro, concreto e formas, 

utilizados na sua confecgao. 

O volume total de corte foi estimado em aproximadamente 7,18m3, e o 

volume total estimado no aterro foi de aproximadamente 9,27m3. 

As escavagoes das valas das sapatas subdividiram-se em duas 

dimensoes distintas: 1,30m X 1,50m, perfazendo um total de dez (10) sapatas 

e 1,20m X 1,40m, perfazendo um total de treze (13) sapatas, todas com uma 

profundidade media de 1,70m num total de vinte e tres (23) valas, o que 

resulta numa quantidade de material escavado para as sapatas de 

aproximadamente 70,28m3. 

Para o cintamento, as valas possuiram tres dimensoes distintas a saber: 

largura de 0,30 m com comprimento de 45,50m com profundidade de 0,40 m, 

resultando num total de material escavado de aproximadamente 5,46m3; 

largura de 0,30 m com comprimento de 27,70 m com profundidade de 0,40 m, 

resultando num total de material escavado de aproximadamente 3,32m3; 

largura de 0,30 m com comprimento de 18,70m com profundidade de 0,50 m, 

resultando num total de material escavado de aproximadamente 2,81m3, 

perfazendo um total de 11,59m3 de solo escavado. O volume total de 

escavagoes para o cintamento foi de 11,59m3, portanto, o volume total de 

escavagao da estrutura e estimado em aproximadamente 81,87m3 de solo. 

Em relagao a camada de pedra rachao, o volume medio estimado foi de 

aproximadamente 15,72m3 para as sapatas. Em relagao a camada de 

regularizagao em concreto magro para o assentamento das sapatas, a 

espessura foi de 5cm resultando num consumo medio de 2,24m3 de concreto. 

Para a confecgao das sapatas foi consumido um volume de concreto de 

aproximadamente 3,84m3. Para as cintas, houve um consumo total de 4,32m3 
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de concreto, o que resultou num volume total de concreto consumido na infra-

estrutura de 10,40m3. 

Em relagao ao consumo de ferro, estao relacionadas abaixo as 

quantidades em quilos (Kg), sendo discriminada segundo a peca estrutural e a 

bitola empregada: 

Sapatas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0  5.0-100,00Kg 

- 0  10.0-250,00Kg 

- 0  12.5-600,00Kg 

- Total de ferro consumido nas sapatas: 950,00Kg. 

Cintas 

- 0  5.0-51,44Kg 

- 0  10.0-70,80Kg 

- Total de ferro consumido nas cintas: 122,24Kg. 

Na infra-estrutura foi consumida uma quantidade total aproximada de 

1072,24Kgde ferro. 

Em relagao ao consumo das formas de madeira, nas sapatas utilizou-se 

uma quantidade de 39,00m2 de area, e para a confecgao das cintas de 

fundagao, utilizou-se uma area de 21,33m2 de formas, o que resultou para a 

parte de infra-estrutura numa area total de formas de aproximadamente 

60,33m2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15.2 - SUPERESTRUTURA 

Na parte referente a superestrutura, estao incluidas as execugoes 

referentes as seguintes pegas estruturais: pilares, vigas e lajes. 

Para a etapa de confecgao dos vinte e tres (23) pilares e tres (03) 

tirantes existentes na edificagao, o volume de concreto utilizado foi de 

aproximadamente 27,45m3. O volume de concreto exigido para o 

confeccionamento das vigas foi de aproximadamente 3,94m3 para o vigamento 

do porao e 6,30m3 de concreto consumido por cada pavimento, o que perfaz 

um total de 29,14m3 de concreto consumido no vigamento da edificagao. 
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As lajes foram confeccionadas com material pre-moldado, o que nao 

requer um grande volume de concreto estrutural, entretanto, o concreto 

consumido na confecgao das lajes, apresentou-se como sendo o maior volume 

utilizado em toda a estrutura, e isto deve-se a grande area ocupada pelas 

lajes. Em todos os pavimentos utilizou-se uma camada de 5cm de concreto 

para o recobrimento das lajes pre-moldadas, o que acarretou num consumo de 

6,37m3 de concreto por pavimento, ocasionando um consumo total de concreto 

para as lajes da estrutura de 57,29m3. Na superestrutura, o volume total de 

concreto consumido foi de 113,88m3. 

Em relagao ao consumo de ferro, estao relacionadas abaixo as 

quantidades em quilos (Kg), sendo discriminada segundo a pega estrutural e a 

bitola empregada: 

Pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0  5.0-2695,00Kg 

- 0  12.5-4140,00Kg 

- Total de ferro consumido nos pilares: 6835,00Kg. 

Vigas 

- 0  5.0- 1323,60Kg 

- 0  10.0-254,20Kg 

- 0  12.5-927,00Kg 

- Total de ferro consumido nas vigas: 2504,80Kg. 

Lajes 

- 0  5.0 - 747,00Kg 

- 0  6.3- 787,77Kg 

- Total de ferro consumido nas lajes: 1534,77Kg 

Na superestrutura foi consumida uma quantidade de aproximadamente 

10874,57Kg de ferro. 

Em relagao ao consumo de formas (madeira), foi consumida nos pilares 

da edificagao, por pavimento uma area de aproximadamente 7,73m2 de 

madeira, ja em relagao as vigas, foi utilizada uma area de 4,62m2 de madeira 

no porao e 7,39m2 de area de madeira por pavimento, valendo ressaltar que 

tanto para as vigas como para os pilares pode-se reaproveitar as formas nos 

pavimentos subsequentes, ja que os mesmos sao identicos. 
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16 - CRONOGRAMA DE EXECUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio supervisionado, foi feito um acompanhamento do 

cronograma das atividades executadas durante o andamento da obra, que e 

mostrado na tabela a seguir. 

SERVIQOS 

EXECUTADOS 

BIMESTRE SERVIQOS 

EXECUTADOS 1° 2° 3° 4° 5° 

corte 

e 

aterro 

100% **** **** **** **** 

escavagao 

das sapatas 

e cintas 

100% **** **** **** **** 

execugao 

das 

sapatas 

100% **** **** **** **** 

execugao 

das 

cintas 

100% **** 
***** **** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.... 

execugao 

dos 

pilares 

40% 30% 30% **** **** 

execugao 

das 

vigas 

20% 20% 20% 20% 20% 

execugao 

das 

lajes 

20% 20% 20% 20% 20% 

acabamento 

e 

pintura 

**** **** **** 100% 

IS 



17 - CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concluidas as atividades references ao estagio supervisionado aqui 

apresentado, e ciente da importancia do elo entre os conhecimentos teoricos e 

a experiencia pratica, conclui-se com seguranca e satisfacao que todas as 

atividades aqui realizadas com desempenho durante o periodo de vigencia do 

estagio, servirao como o initio de uma base solida, como um bom 

embasamento para uma formacao profissional eficiente, eficaz e honrosa, 

onde o desempenho do engenheiro civil requer grande criatividade e acima de 

tudo responsabilidade na realizagao das tarefas. 

Atraves do acompanhamento das tarefas executadas durante a 

realizagao da edificagao, este estagiario teve a oportunidade de observar e 

assimilar as atividades que num futuro proximo permitirao analisar o "por que" 

de determinados tipos de execugoes, como tambem ter um contato initial com 

a tarefa da convivencia com as mais diversas classes sociais, que sempre 

ajudarao o engenheiro no desempenho de seu dever, sem jamais esquecer da 

humildade e humanidade, pois antes do profissional em engenharia vem o 

homem, que e, e sempre sera igual, independente de sua cor, raga ou classe 

social. 

Estar sempre atento e em alerta, para que se possa evitar possiveis 

erros dentro do trabalho do profissional, mas sem jamais perder a humildade 

nos momentos dificeis, que e uma virtude intrinseca do verdadeiro homem, e 

um fato que certamente fara com que na vida pratica o papel de engenheiro 

civil seja representado com boa qualidade, tendo sempre em mente a 

seguranga e o bem estar de todos. 
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