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1.0 - INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Condominio Residencial Casa Blanca e constituido por 15 pavimentos. Tendo, um 

pavimento terreo, um mezanino e 13 pavimento tipo. 

Pela altura do predio este tera por norma, um elevador social e outro de 

servico, e ainda uma escada confinada. No momento, a obra esta na parte de execucao da 

estrutura e fechamento da alvenaria externa. Conforme sao retirados os escoramentos e as 

formas dos pavimentos ja concretados, iniciam-se a alvenaria no contorno do pavimento a 

altura de 1,20m para proteger os trabalhadores e quern for visitar a obra. 
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2.0 - OBRA DE IMPLANT A£AO 

2.1 - DADOS TECNICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROJETO: Construcao de um edificio residencial (Casa Blanca). 

LOCAL: Bairro da Prata 

PROJETOS: Arquitetura 

Estrutura 

Hidro Sanitario 

Hidraulico 

Eletrico e Telefone 

Combate a incendio 

ESPECIFICA^OES: 

Materials 

Trace* e Dosagem 

Acabamento 

Equipamentos 

Normas de Execucao 

outras Especificacoes 

INICIO DA OBRA: agosto de 1997. 

AREA DO TERRENO: 960 m2 
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CONSTRUCAO DO EDEFICIO 

- Predio sobre sapatas composto de quinze pavimentos; 

- Dois apartamentos por andar; 

- 26 apartamentos, cada apartamento contando com 186 m
2

 cada; 

- Areas de lazer. 

Nesta fase fez-se primeiro o confronto entre os projetos e as 

especificacoes, interpretando o projeto em todos os seus detalhes, e esclareceu-se todos 

os seus elementos, os metodos construtivos e a sua sequencia de construcao, visando 

atender as normas e o bem estar dos condominios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.0 - OBRA DE E X E C U C A O ESTRUTURAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto de concreto armado seguiu a NB - 1 da ABNT sendo analisado: 

pilares, vigas e lajes. 

3.1 - DOSAGEM DO CONCRETO 

O concreto e composto pelos materials inertes, areia, brita e agua em 

determinadas proporcoes. O traco utilizado na obra para proporcao de um saco de 

cimento : 

- areia : 66 kg 

- brita : 99 kg 

- agua :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £21,5 kg 

A dosagem do concreto foi realizada, observando a resistencia 

caracteristica a compressao simples ( fck ) maior que 20 MPa, o controle de sua 

qualidade e o fator agua/cimento , considerado razoavel. 

3.2 - CENTRAL DE CONCRETO 

O concreto foi preparado mecanicamente com betoneira de 580 litros no 

proprio canteiro de obra e a qual foi instalada ao nivel do terreno. Foram confeccionadas 

padiolas para se medir o traco do concreto, sendo 2 

(duas) padiolas de areia, 2 (duas) de brita e £27,5 litros d'agua para um saco de cimento. 

O deposito de cimento foi instalado o mais proximo possivel da central, 

porque o mesmo e transportado em sacos. A rede eletrica de alimentacao do equipamento 

de producao e realizado a partir do quadro parcial de distribuicao e de acordo com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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existencia de potencia disponivel para os motores do tambor da betoneira, pa-de-arrasto e 

atraves da montagem de disjuntores para evitar acidentes. 

Antes do inicio da utilizacao dos equipamentos, verificou - se as condicoes 

de funcionamento, o dimensionamento das equipes de transporte e os meios de 

transportes do concreto a serem utilizados, de acordo com a central de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - LANCAMENTO DO CONCRETO 

O lancamento do concreto na construcao ocorreu apos as seguintes 

verificacoes: 

- conferencia da ferragem e se ela estava na posicao correta; 

- conferencia da forma por meio de prumos e mangueira de nivel; 

- se as formas tinham sido molhadas antes do lancamento do concreto, evitando assim a 

absorcao da agua de amassamento; 

- obedeceu a norma no que se refere altura maxima de lancamento do concreto: 20m 

evitando a segregacao; 

- no que diz respeito ao lancamento ser feito imediatamente apos o transporte, pois nao e 

permitido intervalos maiores que 1 hora entre o preparo e o lancamento. 

3.4 - ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao. O concreto 

foi lancado de camada em camada de modo que as mesmas nao ultrapassasemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 3

A da altura 

da agulha do vibrador, com intuito de movimentar os materials que compoe o concreto 

para ocupar os vazios e expulsar o ar do material. Para se obter uma melhor ligacao entre 

as camadas, tem-se o cuidado de penetrar com o vibrador na camada anterior vibrada. 
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3.5 - CURA DO CONCRETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cura do concreto ocorre ao longo de um periodo de 21 dias apos o 

lancamento. Tomando sempre o cuidado de umedecer as pecas, prevenindo a retracao, 

fissuras e enfraquecimento do concreto, principalmente nas lajes, devido a grande area de 

exposicao ao sol. Na obra adotou-se a seguinte solucao : regar a laje durante cinco dias, 

mais ou menos uma em uma hora. 

3.6 - OFICINA DE ARMACAO 

Selecionou-se o equipamernto a ser utilizado no corte e dobragem do ago 

(tesouras, maquinas de cortar e dobrar, maquinas de esmeril), que foi feito em funcao da 

quantidade de ago, da bitola e prazo de execucao. Fez-se a partir de lotes distintos por 

diametro, deslocamento 

minimo com o ago para o corte e dobragem. A area da oficina foi compreendida na area 

de servigo do equipamento de elevagao. 

A ferragem utilizada foi: 

-CA-50: #16.0, #12.5, #10.0 e #8.0mm; 

-CA-60: #6.0 e #5.0mm; 

- Arame Recozido 18. 

3.6.1 - Armacao 

Nos trabalhos de armagao foram seguidos os detalhes do projeto. 

Com o objetivo de garantir uma maior perfeigao na execugao, maior 

estabilidade e seguranga, foi feita a devida conferencia em cada parte da armadura. 

Conferencia composta das seguintes etapas: 

- verificagao das bitolas; 
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- verificacao das posigoes e direcoes das ferragens; 

- verificagao do comprimento dos ferros; 

- verificagao das quantidades dos ferros; 

- verificacao dos espacamentos entre os ferros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.2 - Conferencia da Ferragem 

Durante o periodo de estagio foi feita a conferencia da ferragem tanto dos 

pilares, quanto das vigas e lajes para liberacao da concretagem. 

3.6.3 - Roteiro de Conferencias 

Adota-se um roteiro de conferencia de ferragem de acordo com a pega que 

se vai conferir. 

a) Pilar 

No pilar deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento, quando nao existe simetria; 

5- comprimento de espera; 

6- espagamento dos estribos. 

b) Vigas 

Deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 
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3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento; 

5- espacamento dos estribos. 

c) Lajes 

Deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento da ferragem positiva e negativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7. - OFICINA DE FORMAS 

As formas utilizadas sao de maderit e zinco plastificado e foram 

confeccionadas de forma que tivessem um maior aproveitamento, de modo a se 

adaptarem exatamente as dimensoes das pegas estruturais, projetadas de maneira a nao se 

deformarem facilmente, quer sob a agao de fatores ambientais, quer sob a agoes de 

cargas como: peso proprio, concreto fresco e outras cargas que por ventura viessem a 

ocorrer. 

E importante salientar que deve-se umedecer as formas de madeirit antes 

do inicio da concretagem para que a madeira nao absorva a agua de hidratagao do 

cimento, e as formas devem ser estanques, para nao permitir a fuga da nata do cimento. 

A estanqueidade das formas e obtida socando-se as fiestas das formas com 

sacos de cimento umedecidos em agua. 

Na implatagao da oficina foi considerado o transporte horizontal e vertical, 

e as vias de acesso do canteiro. Determinou-se tambem a area de armazenagem, 

recuperagao e manutengao, proximo a oficinas de formas. 

Tem-se os seguintes equipamentos instalados na oficina de formas: 

- serra circular; 
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- bancadas ( sendo a fixagao feita na area de trabalho ). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.1- DESFORMA 

A desforma e feita logo apos o concreto atingir seu ponto de seguranca e 

quando o mesmo ja resiste as reacoes que nele atuam: 

- pilar : 1 dia 

- lateral das vigas: 7 dias 

- fundo das vigas: 23 dias 

- lajes : 15 dias 

3.8 - TIPOS DE TRANSPORTE 

A selecao do equipamento de transporte na execucao da obra seguiu os 

seguintes fatores : 

- a area disponivel para o canteiro e limitacdes impostas pela altura e 

proximidades vizinhas; 

- peso, quantidade e volume dos materials a transporter que estao 

correlacionados com os processos de construcao; 

- desenvolvimento em area ou em altura das obras a construir com o mesmo 

canteiro; 

- prazo de execucao e programa de trabalho da obra. 

Equipamentos utilizados: 

- elevador de carga com capacidade de 2t; 

- carinhos-de-mao, baldes e padiolas, giricas; 

- como o ediflcio possui 15 (quize) pavimentos, a partir da execucao da 

10a laje, sera instalado o elevador de passageiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. 9 - PARQUE DE MATERIAIS PESADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi definido em fungao da natureza e da quantidade de materiais a 

armazenar, sendo ao ar livre. Onde e feito o descarregamento e armazenagem da : 

- areia; 

-brita 19 e25; 

- massame. 

4.0 - OBRA DE INSTALACAO DO CANTEIRO 

4.i - A R E A D E V I V E N C I A 

O canteiro da obra dispoe de: 

- escritorio e almoxarifado; 

- instalacoes sanitarias; 

- vestiario; 

- local para refeicoes; 

- cozinha . 

4.1.1 - Escritorio e Almoxarifado 

E coberto e constituido por: 

a) prateleiras para armazenagem; 

b) mesa, cadeiras, telefone; 

c) janelas e vaos para ventilacao e iluminacao. 

14 



4.1.2 - Instalacoes Sanitarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E constituido de lavatorios,01 vaso sanitario e 02 chuveiros. 

As instalacoes sanitarias: 

a) sao mantidas em perfeito estado de conservagao e higiene; 

b) tern porta de acesso que impede o devassamento e assegura a privacidade; 

c) tern pisos impermeaveis e lavaveis; 

d) possuem ventilagao e iluminacao adequada; 

e) estao localizados em locais de facil e seguro acesso, e nao estao diretamente ligados 

com os locais destinados as refeigoes. 

4.1.3- Vestiario 

Esta localizado numa area coberta, vedada, proximo a entrada da obra, sem 

ligacao direta com o local destinado as refeicoes. 

Observou-se que o mesmo, possui: 

a) paredes de alvenaria e pisos cimentados; 

b) area de ventilagao, iluminacao artificial e armarios individuals; 

c) e sempre mantido em estado de conservagao, higiene e limpeza. 

4.1.4 - Local para refeicoes 

E abastecidos de agua potavel, filtrada e fresca, sendo proibido o uso de 

copos coletivos. 

O local para refeigoes dispoe de: 

a) piso de concreto; 

b) coberta, protegendo contra os intemperies; 

c) capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horario das 

refeigoes; 
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5.0 - SEGURANCA DO TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os trabalhadores receberam treinamentos adimensionais, ou seja, 

receberam informacoes sobre as Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho, riscos 

inerentes a sua fungao, uso adequado dos EPrS(equipamentos de protegao individual) e 

EPC'S(equipamentos de protegao coletiva), existente no canteiro de obra, visando 

garantir a execucao de suas atividades com seguranca. 

Tomou-se medidas de protegao coletiva onde fornecesse aos risco de 

trabalhadores ou de projecao de materials, como: 

a) as aberturas no piso possuem fechamento provisorio e resistente, 

b) os vaos de acesso as caixas dos elevadores possuem fechamento provisorio, 

constituido de material resistente e seguramente fixado a estrutura; 

c) na periferia da edificacao, foi instalada protecao contra queda de trabalhadores e 

projecao de materials, entao, fez-se a vedacao com paredes de alvenaria ate 1,20m de 

altura, a partir da \
 9

 laje. 

d) em todo perimetro da construcao do edificio instalou uma plataforma (guardo - corpo) 

no 1® ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
9

 pavimento, contra queda de trabalhadores e projecao de materials. 

e) as pontas de vergalhoes de ago foram todas protegidas adequadamente. 

Foi fornecido aos trabalhadores os seguintes Equipamentos de Protegao 

Individual (EPFS): 

a) cinto de seguranca tipo para-quedista, os quais possuem argolas e mosquetoes de ago 

forjado, ilhoses de material nao- ferroso e fivelas de ago forjado. 

b) cordas e oculos; 

c) botas e luvas; 

d) protegao para ouvidos; 

e) capacetes; 

f) protetor facial; 

g) protetor auricular - para o operador da serra circular e policorte. 
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d) ventilacao e iluminacao natural; 

e) lavatorio instalado em suas proximidades; 

f) mesas com tampos lisos e lavaveis; 

g) assentos em numero suficiente para atender aos usuarios, 

h) deposito, com tampa, para detritos; 

i) nao tern ligacoes direta com as instalacoes sanitarias; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.5 - Cozinha 

Na cozinha do canteiro: 

a) possui ventilacao natural que permite boa exaustao; 

b) possui paredes de alvenaria, piso cimentado e a cobertura de material resistente ao 

fogo; 

c) possui iluminacao natural e artificial; 

d) posui uma pia para lavar os alimentos e utensilios; 

e) dispoe de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; 

f) possui lavatorio instalado em suas proximidades; 

g) nao tern comunicacao direta com as instalacoes sanitarias. 

Na area de vivencia, a obra e desprovida de locais para recreacao por nao 

haver trabalhadores alojados. 
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6.0 - CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio permite ao futuro profissional a vivencia na area, a uniao da teoria a 

pratica. Possibilita conhecer a filosofia, diretrizes, organizacao e funcionamento de um 

canteiro de obras. 

Permite ainda a familiarizacao com sistemas e metodologias de trabalho , o que 

facilita o desenvolvimento do senso critico necessario ao bom desempenho da profissao, 

visando sempre uma boa produtividade. 

De fato, a convivencia diaria no ambiente do canteiro de obra possibilita ao 

estudante por em pratica as informagoes adquiridas durante o curso, sendo que o 

aprendizado e bem mais interessante, a execucao de um projeto e uma grande fonte de 

conhecimento, pois dia a dia as coisas vao tomando forma e se vai inconscientemente 

pondo em pratica o que foi visto em varias disciplinas ao longo do curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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