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APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio consta de uma exposicao das atividades que foram 

acompanhadas por Elson Goncalves dos Santos, aluno do curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal da Paraiba - CAMPUS n , portador da matricula 9811203-0. 

O estagio foi realizado no edificio Residencial Porto Sena, situado na 

rua Maria Vieira Cesar, esquina com Salvino de Oliveira Neto, no bairro Santo Antonio, 

em Campina Grande - PB. Este e composto por 05 pavimentos tipos ( sendo que cada 

pavimento contem : dois quartos, uma suite master, quarto da empregada mais banheiro, 

area de servico, cozinha, sala de jantar, sala de estar/TV e varanda), e 01 pilotis 

(pavimento terreo, destinado a estacionamento, sala de jogos e 01 quarto do zelador 

mais banheiro). 

O periodo deste estagio teve inicio no dia 05/04/1999 e terminou no dia 

14/05/1999. Com uma carga horaria de 40 horas semanais resultando um total de 240 

horas. 

A obra esta sendo executada pelo construtor Joao Bonfim, tendo como 

mestre de obra Sr. Manoel. Trata-se da construcao de um residencial que tern como 

proprietario o Sr. Weberton de Araiijo Barreto. 

Os dados relacionados abaixo caracterizam a construcao em termos de area: 

- Area do terreno: 900,00 m2. 

- Area do pavimento terreo: 415,75 m2. 

- Area do pavimento tipo: 471,60 m2. 

- Area construida total: 2.302,15 m2. 

- Taxa de ocupasao: 46,19 %. 

- Area da Caixa D'agua e Maquinas: 19,84 m2 
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1 . 0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I NTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste relatorio serao descritos os servigos executados no canteiro de 

obra durante o estagio, iniciado quando da etapa final de infra estrutura e estendendo-

se ate a concretagem da la laje. Durante este intervalo de tempo foram observados os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

servi90S de corte manual do terreno, escava9ao de valas, aterro, compactacao, 

confec9ao de formas e armaduras dos elementos estruturais, o posicionamento e 

concretagem destas pe?as, bem como a eleva9ao de alvenaria de uma e de meia vez, 

alem ainda, da confec9ao de pre-moldados como vigotas e lajotas para lajes mistas. 

Em virtude da obra ter-se iniciado a algum tempo, nao nos foi possivel 

acompanhar a execu9ao da loca9ao, funda9oes e parte referente a infra estrutura da 

edifica9ao. No entanto, atraves de dialogos mantidos diariamente com o Engenheiro 

responsavel e com os mestres, recebemos informa96es de alguns detalhes referentes a 

estrutura9ao da mesma. Os quais seguem-se oportunamente. 



\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .0 -  OBJETI VOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A finalidade do estagio supervisionado e proporcionar ao graduando o 

contato direto com a pratica, fazendo com que os conhecimentos teoricos obtidos 

durante a realizacao do curso sejam consolidados, tornando-o apto a ingressar no 

mercado de trabalho sem que haja grandes dificuldades no que se refere a tecnicas e 

gerenciamento de construcoes. 



3 .0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  I NSTALA$ AO DO CANTEI RO DE OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando do inicio de uma obra, faz-se necessario organizar o local onde serafc 

executado os servicos, tanto tecnicos quanto administrativos, de forma que sejam 

evitadas ao maximo, perda de tempo e outros tipos de impossibilidade que possam 

comprometer o andamento da construcao. 

O construtor implantou no local da obra, um barracao para corte de ferro e 

madeira (Ferragem e Carpintaria), onde se sentia a ausencia de equipamentos de 

seguranca como ,por exemplo, o protetor da serra eletrica e oculos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prote9ao para os 

carpinteiros. 

Quanto as instala^oes dos funcionarios, notamos que as mesmas nao 

oferecem o minimo de conforto para estes, pois foi construido um vao em alvenaria com 

espa90  fisico insuficiente e condi9des precarias de higiene e seguran9a, alem de servir 

como deposito de cimento e equipamentos. Este mesmo ambiente foi utilizado para esta 

finalidade ate o enchimento da primeira laje e constru9ao das dependencias do zelador 

para onde foram transferidos os equipamentos de seguran9a e de escritorio e parte das 

ferramentas. Nao havia ate o momento sanitarios ou mesmo refeitorio, o que esta em 

desacordo com as normas da ABNT (Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas). 



i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .0 -  LOCAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O gabarito da obra foi montado em pontaletes e sarrafos de pinho, 

observando-se os limites e recuos da edificacao estabelecidos em projeto ,mantendo-se 

uma folga de aproximadamente l(um) metro das paredes externas do caixao. Neste 

gabarito foram marcados com pregos os eixos das sapatas, pilares e paredes com o 

maximo de rigor das medidas especificadas. 



5 .0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERI AI S UTI  LI Z ADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 - Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 cimento utilizado foi: 

- Portland ( Poty CP II - F - 32 ). 

0 acondicionamento do cimento apresentou-se bastante falho, pois, apesar 

de a reposicao do estoque ser feita semanalmente, o local apresentava umidade 

relativamente elevada , e os sacos eram sobrepostos em pilhas de ate 15 sacos sobre um 

estrado que se resumia a duas tabuas no chao, nao obedecendo a altura minima 

recomendada para este fim que e de 15 cm acima do piso. 

5.2 -Agregado miudo 

Para o concreto, foi utilizada areia pura, isenta de substantias nocivas, 

como: turfas e argila organica; e sais como: cloretos e sulfatos. Satisfazendo desta 

forma, as especificacoes Brasileiras (EB-4). 0 estoque na obra foi feito de acordo com a 

necessidade deste material,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fk 0^^c 

Um grande lote de areia granulometria mais fina e com um teor de sais 

acima do recomendavel ,detectado em laboratorio, foi recusado ,pelo engenheiro 

responsavel , para uso em concreto, sendo aproveitado apenas na confeccao de pre-

moldados. 

5.3 - Agregado graudo 

Os agregados graudos utilizados na obra foram: brita 19 e brita 25, de 

acordo com os tracos especificos para cada atividade realizada. 



5.4-Agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi utilizada na obra agua potavel, sendo o seu fornecimento feito pela 

companhia de abastecimento de agua local. 

Observou-se que na execucao dos tracos de concreto, nao houve um 

controle sobre a quantidade de^agua^ ficando a^criterio do operador da betoneira. ^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5 - Tijolos 

Foram usados tijolos ceramicos com (08) oito furos na execucao dos 

servicos de alvenaria (vedacao e constru9ao do muro de arrimo), para a execucao do 

encunhamento das paredes foram feitos tijolos de argamassa no tra£0 1:3 (Cimento e 

areia). 

5.6 - Madeira 

Utilizou-se pontaletes e chapa de madeira compensada tipo resinada ,de 12 

mm de espessura, para a confec9ao de formas e escoramentos, para a confec9ao dos 

andaimes e balancins utilizou-se pranchoes e tabuas corridas e ripas para o travejamento 

dos mesmos. 



\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 .0  -  EQUI PAMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acompanhou-se a utilizacao de alguns equipamentos mecanicos, tais como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Betoneira 

Em virtude de nao se tratar de uma obra de grande vulto, nao houve a 

necessidade de concreto usinado optando-se pela mistura dos componentes do traco de 

concreto ou argamassa em betoneira e num numero de 01 (uma), apenas. 

- Serra Eletrica 

Para a confeccao das formas de madeira utilizou-se uma serra eletrica em 

disco, para a qual foi notoria a falta de equipamentos de seguranca tanto individual (do 

operario), quanto do proprio aparelho. 

- Vibrador de Imersao 

Foi utilizado para o adensamento do concreto um vibrador de imersao que 

consiste em um conjunto de motor eletrico, mangueira de borracha e uma agulha 

metalica de imersao. 

- Ferramentas 

Foram utilizadas nas diversas etapas da obra as seguintes ferramentas: pas, 

picaretas, padiolas, carros de mao, giricas, colher de pedreiro, prumos, escalas, 

ponteiros, nivel, desenpenadeiras, etc. 



V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ETAPAS CONSTRUTI VAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 - Fundacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 terreno apresenta uma taxa de trabalho considerada alta, com presenca de 

pedregulho, cascalho e rocha decomposta, o que proporcionou pequenas profundidades 

para as fundacoes ( altura maxima de aproximadamente 1,5 metros para os quatro 

pilares da caixa d'agua). Desta forma as fundacoes foram do tipo diretas (sapatas), e 

assentes logo apos o lancamento de uma camada de regularizacao (concreto magro), 

afim de proteger as ferragens do contato direto com o solo. 

Deve-se salientar que estas informacoes foram fornecidas pelo mestre de 

obra, pois como ja foi dito, a data do inicio do estagio nao coincide com o inicio da 

obra. 

7.2 -Movimento de Terra 

Os trabalhos de corte do terreno e escavacao de valas se deram 

manualmente com o uso de pas e picaretas, sendo o transporte feito com carros de mao. 

O material proveniente do corte e escavacoes foi totalmente reaproveitado para o aterro 

externo e tambem do caixao da construcao. Os servicos de aterro resumiam-se ao 

simples despejo do material granular(muitas vezes contendo restos de materia organica) 

sem que fossem observados os requisitos de umidade otima e grau de compactacao 

maxima, ou mesmo a altura maxima das camadas que deveriam ser de 2 0 a 3 0 cm . 



7.3 - Concreto Armado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto de vigas , lajes e pilares e fabricado "in loco" com o uso de 

betoneira com uma resistencia caracteristica a compressao fck =12 . Todo o material e 

de responsabilidade da obra ,e o servico feito pelos proprios operarios. 

Para melhor entendimento, descrever-se-ao a seguir as etapas relativa ao 

trabalho de concretagem da estrutura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Preparo 

Devera obedecer a dosagem nao experimental determinada pelo 

engenheiro responsavel e de acordo com o fck previsto no projeto estrutural (fck = 1 2 

MPa). O traco misto recomendado foi de 1:5:6 no qua! tem-se 01(um) saco de cimento, 

05(cinco) latas de areia e 06(seis) latas de brita, e ainda uma quantidade de agua de 26 1. 

Por nao se verificar a umidade da areia, tambem nao eram feitas as 

possiveis correcoes do traco , alem do descuido com o enchimento das padiolas e forma 

como lhe eram "despejados" os materials, conforme pode-se observar em fotografias em 

anexo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ ^ / ^ fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^LfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j> , ^  *  '  

Todo o concreto foi empregado sem que, previamente ao transporte e 

lancamento, fosse verificado o slump na presenca do tecnico responsavel pela estrutura 

que autorizasse a utilizacao do mesmo. 

Nao houve qualquer retirada de corpos de prova para ensaios posteriores. 

Nao houve decriminacao quanto a granulometria dos tipos 0 e 1 dos 

agregados graudos destinados a pecas esbeltas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•Transporte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Devera ser executado de forma a evitar a segregacao ou desagregacao 

dos elementos componentes do concreto. 

No caso de transporte conventional atraves de carinho de mao ou gerica, 

estes nao poderao ter roda de ferro ou borracha macica, sendo aceitavel, ainda, o uso da 

lata de 18 litros desde que se tenha o devido cuidado ao se despejar o concreto para 

evitar, mais uma vez, a segregacao dos materials. ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . j I / 

Previamente ao lancamento do concreto, todas as formas deverao ser abundantemente 

molhadas ,e aqui se tambem as lajes pre-moldadas sobre as quais sera colocada o 

capeamento, conforme pode-se observar em fotografias em anexo. 

Os processos de lancamento do concreto deverao ser compativeis com a 

natureza da obra, de forma que seja sempre evitada a segregacao dos materials. 

A equipe necessaria para execucao do concreto, sera determinada pelo 

mestre de obra de modo que o servico seja executado dentro do prazo apresentado ao 

cliente. 

Durante o lancamento, cuidado especial deve ser dado para manter as 

tubulacoes e passagens em seus locais de origem de forma a evitar entupimentos ou 

reaberturas de furos. 

• Adensamento 

Quando da utilizacao do vibrador; observou-se a falta de capacitacao 

tecnica dos funcionarios em operar este tipo de equipamento para o adensamento das 

pecas, seja na inclinacao incorreta da agulha, seja no tempo de permanencia desta no 

concreto fresco, ora demasiado, ora insuficiente para um bom adensamento, seja no 

espacamento entre um mergulho e outro fazendo com que a agulha atinja camadas ja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adensadas, seja , ainda, no toque desta agulha na armadura proporcionando a formacao 

U 

de vazios ao seu redor. Todos estes fatores foram confirmad^s apos a desforma de 

varias pecas, as quais apresentaram inumeras falhas de concretagem como "bicheiras" 

(brocas) e segregacao dos materials. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cura 

Nao se foi observado observado em momento algum quaisquer cuidados 

com a cura do concrete. O que devjeria ser feito tao logo terminasse o processo de « 55 

concreto. u que aeveria sei 

•pega".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ] L 

•Ensaios 

Com relacao ao controle tecnologico do concreto estrutura!, o unico 

ensaio realizado durante este periodo de observacao refere-se a analise laboratorial do 

teor de sais em um determinado lote de areia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.4 — For mas 

Eram confeccionadas no canteiro destinado a carpintaria, onde observou-se 

a obediencia aos detalhes da planta de forma, e no que diz respeito a: contraventamento, 

prumo, alinhamento, dimensoes, escoramento, travejamento e limpeza. Apos 

observados todos esses requisitos, eram liberadas para a concretagem, esta liberacao era 

feita pelo mestre de obra, juntamente com o encarregado pela carpintaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.5 - Armaedes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A confeccao das armacoes foi feita na propria obra, compreendendo as 

seguintes operacoes: corte, dobramento, armacao, posicionamento e conferencia, 

trabalho este realizado pelo armador. 

7.6- Alvenaria de tijolo ceramico 

Utilizando-se tijolos de 8 furos de (20x20x10)cm assentes em argamassa 

1:4:5 (cimento, areia grossa, e massame). 

Previamente a execucao da alvenaria sera executada a marcacao desta 

conforme sera descrito em item posterior. 

Toda a alvenaria sera feita considerando-se junta vertical e horizontal; 

Toda a alvenaria sera executada ate o nivel 15 cm abaixo das vigas ou 

lajes para complementacao posterior do "aperto". O "aperto" consiste em preencher o 

espaco de 15 cm deixado entre a alvenaria e os elementos estruturais superiores (vigas, 

lajes e nervuras) apos uma semana de cura e carregamento do pavimento superior se for 

o caso, utilizando-se argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:3). Quando da 

execucao de alvenaria em locais sem amarracao superior (platibanda, varandas, 

circulacdes, etc.) serao utilizados pilares de concreto embutidos no revestimento. 

Quando a altura do platibanda for superior a 1,20m teremos tambem uma 

cinta intermediaria alem da superior. 

O cintamento superior e intermediario tera secao de 10x10cm com 2 

ferros corridos de % . A locacao dos pilares sera definida no planejamento da etapa de 

revestimento (externo) na planta de forma do ultimo pavimento. 

- 1 3 -



J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 .0 -  ELEMENTOS ESTRUTURAI S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.1-Pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os pilares obedeciam o descrito em planta, tinham secoes variadas no 

mesmo pavimento, e em todos foi utilizada a mesma bitola (0-12.5 mm). Para maior 

protecao da armadura especificou-se um recobrimento minimo de 1,5 cm. Este 

recobrimento era garantido com colocacao de "cocadas" na armadura antes do 

posicionamento da formas 

Em cada pavimento tinha um total de 50 pilares, distribuidos da seguinte 

forma. 

4 PA ( 40 x 20) ; 

34 PB ( 30 x 20 ); 

8 P c ( 25 x 20 ); 

4 PD ( em forma de L ). 

Antes da concretagem os encarregados observavam se a quantidade de ferro 

estava de acordo com o especificado em projeto. Se a forma estivesse bem travada, 

escorada e se o eixo do pilar estivesse como no projeto, eram liberadas para o 

processamento da concretagem do mesmo. 

- 14-



8.2-Vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analogamente aos pilares, as vigas eram confeccionadas segundo a 

especificacao do projeto. As vigas apresentavam basicamente dois tipos de secao 

(10x40)cm e (10x60) cm, pelo fato de terem sido calculadas de acordo com as cargas 

dos vaos a que estavam submetidas. 

A confeccao destas pecas apresentou falhas como o nao perfeito 

alinhamento das barras longitudinals; recobrimento insuficiente, decorrido da nao 

colocacao das "cocadas" ,o que pode prejudicar a durabilidade da peca; falta de 

adensamento com vibrador que foi substituido pelo adensamento com uma barra de 

ferro com a alegacao , do construtor, de se ganhar tempo o que ,obviamente, pode afetar 

a resistencia do concreto. 

8.3 -Lajes 

Todas as lajes foram armadas em uma direcao (pre-moldada). Observou-se 

que os tijolos furados (blocos), eram colocados sobre trilhos, os quais eram 

confeccionados pelos proprios pedreiros da obra. Sobre este conjunto de blocos e 

trilhos, e depois de posicionada a ferragem negativa, era feito um capeamento de 

concreto com espessura de 2 a 4 cm. 

Notou-se ainda que a cada 2,5 m era colocada uma viga chata com uma 

ferragem minima, e largura entre 0,15 e 0,20 m, dependendo dos espacos deixados 

entre os blocos. Esta ferragem torna-se necessari^ para este tipo de laje uma vez que 

combate as deformacoes horizontals, e, consequentemente, as trincas ao longo dos 

trilhos. 
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9.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COMENTARI OS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O conjunto formado pelos servicos de escavacao e aterro, confeccao de formas, 

armacoes da ferragem de pilares, vigas e lajes ( do tipo mista, ou pre-moldada, como e 

conhecida regionalmente ), concretagem dos elementos estruturais, alem de elevacao de 

alvenaria de uma e de meia vez, compoe. o objeto principal de estudo durante o estagio. 

Desta forma, pode-se constatar diversos erros e acertos, de acordo com a literatura. 

Pontos como o nao controle tecnologico do concreto sao comuns na maioria das 

pequenas e parte das medias constructs, e por isso mesmo, deve-se ter cuidado nos 

servicos de concretagem. 

A adocao de formas metalicas para os pilares, apesar da resistencia inicial dos 

carpinteiros que ainda nao estavam familiarizados com esta inovacao, veio em muito, 

contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade no acabamento das 

superficies de concreto. 

A opcao por laje pre-moldada (mista), mesmo tendo o seu uso em declinio com 

o advento de novas tecnologias, como as lajes trelicadas com utilizacao de isopor, deve-

se ao fato de o seu custo ter sido reduzido em virtude da aquisicao do cimento por preco 

abaixo do valor de mercado, visto que o proprietario da obra e tambem representante e 

distribuidor da marca utilizada. 

Nao houve a elaboracao de um cronograma flsico-finaceiro, ficando a previsao e 

desenvolvimento dos servicos e recursos a cargo da experiencia dos construtores. Isto 

tornou-se um tanto prejudicial ao acompanhamento das atividades por parte deste 

estagiario. 

A protecao individual dos operarios e outro ponto que deixou bastante a desejar, 

visto que nao havia uma fiscalizacao eficiente, o que culminou ate o momento com uma 

notificacao do Ministerio do Trabalho. 

Todavia, a observacao deste conjunto de ocorrencias so vem a engrandecer a 

experiencia, ainda incipiente, do jovem engenheiro. 
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1 0 .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 fiincionamento de um 

canteiro de obras. 

Permite ainda a familiarizarao com sistemas e metodologias de trabalho, 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 informacoes 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 disciplina ao longo do curso. 

Alem do mais, tem-se no estagio a oportunidade impar de lidar, numa relacao 

mais aberta, com pessoas de diferentes formacoes intelectuais e personalidades as mais 

diversas, como e o caso de um canteiro de obra, com as quais pode-se aprender muito 

em materia de respeito mutuo e lideranca, que sao caracteristicas essenciais para o 

profissional engenheiro. I . 

- 1 7 -
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Anexo 



Disposicao dos pilares e vigas. Note-se a presenca de bacias e cavaletes 

das estroncas metalicas extensiveis. 



/? Fixacao dos ferros negativos na laje. 
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