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O estagio foi realizado na ampliacao do edificio comercial Cirne Center, situado 

na rua Afonso Campos, centro , Campina Grande - Pb. A ampliacao do Cirne Center esta 

sendo da seguinte maneira: Ao lado oeste estao sendo construidos 08 pavimentos , onde 03 

serao para estacionamento de veiculos (sendo que os 03 pavimentos destinados a 

estacionamento estao abaixo do nivel da rua Afonso Campos , os mesmos sao interligados por 

03 rampas ) e 05 pavimentos tipos destinados a area comercial; Ao lado sul do edificio estao 

sendo construidos 05 pavimentos destinados a lojas , dando continuidade ao Cirne Center . 

O periodo deste estagio teve inicio no dia 04 /10 /1999 , e termino no dia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7JD Ljcro 

18/02/2000. Com uma carga horaria de"#& horas semanais , resultando em um total de 360 

horas. 

A obra esta sendo executada pelo engenheiro Paulo Roberto de Medeiros Cirne 

, sendo o mesmo , o proprietario. 

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

Area da rampa : 7,00m x 25,00m - 175m
2 

Area de estacionamento : 14,00m x 50,00m = 700,00m2 

- Area de pavimento tipo oeste: 175,00m2 + 700,00m2 = 875,00m2 

- Area de pavimento tipo sul: 6,50m2 x 7,50m2 = 48,75m2 
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1. OBJETIVOS 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 graduacao 

sejam consolidados tornando-o apto a ingressar no mercado de trabalho sem que haja grandes 

dificuldades do que se refere a tecnicas e gerenciamento de construcoes. 



2. INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste relatorio sera mostrado como foram executados os servicos realizados no 

canteiro de obra durante o estagio, este foi iniciado quando a obra se encontrava na 2
a laje do 

estacionamento e estendendo-se ate a construcao das 03 rampas e de dois pavimentos da parte 

sul, sendo que as rampas foram acompanhadas apartir de suas fundacoes ate o seu terminozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &fk 

parte sul foram observados os servicos de corte manual do terreno , escavacao de valas, aterro, 

compactacao, confeccao de formas e armadura de elementos estruturais, o posicionamento e 

concretagem destas pecas, bem como a confeccao das lajes pre-moldadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. INSTALAgAO DO CANTEIRO DE OBRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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 obra. 

Devido a area disponivel, foi possivel que o canteiro ficasse proximo de onde ocorre 

todas as etapas da construcao, canteiro esse, destinado a guarda de material, ferragem, brita, areia, 

massame, a parte destinada a administracao da obra, funcionou no edificio ja existente. Nao possuia 

cantina para refeicoes. 

O canteiro possui ainda um galpao nao protegido do sol e da chuva, toraando 

desconfortavel o trabalho de carpintaria e de ferragens. 

Foi possivel colocar o material destinado a confeccao de concreto ( brita, areia ) 

proximos a betoneira, que por sua vez esta proxima ao balancim, fato esse que facilita o transporte 

do material no ato da concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. EQUIPAMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acompanhamos a utilizacao de alguns equipamentos mecanicos, tais como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Vibradorde Imersao: 

Quanto a utilizacao do vibrador; notamos a falta de preparo (Capacitacao), dos 

funcionarios quando do adensamento das pecas; pois, apos a desforma das mesmas, notamos a 

presenca de (bicheiras), fruto de urn mal adensamento. 

4.2 - Serra Eletrica 

Usada para fabricacao das formas de madeira; aqui notamos a falta da utilizacao 

de equipamento de seguranca por parte do funcionamento, falta investimento por parte da firma 

quanto a questao da seguranca. 

4.3- Betoneira 

Destinada a dosagem, e boa mistura dos componentes do traco de concreto ou 

argamassa. Apesar do concreto ter sido em grande maioria usinado, algumas pecas estruturais 

foram feitas com concreto fabricado na obra, com o uso da betoneira. 

4.4 -  Ferramentas 

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

picaretas, carros de mao, colher de pedreiro, prumos, escalas, ponteiros, nivel, 

desejipenadeiras, etc. 



J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. MATERIAIS UTILIZADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebeu-se que o material usado na obra era de boa qualidade. Relato, atraves 

deste, os principals materiais utilizados e suas especificacoes ou caracteristicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Agregado miudo 

Para as argamassas de alvenaria e concreto, foi utilizada areia pura, isenta de 

substantias organicas e sais minerais. Satisfazendo as especificacoes Brasileiras (EB-4). O 

estoque na obra era feito de acordo com a necessidade deste material. 

5.2 - A agua ^ 

A agua utilizada na obra era colhida de um posso artesiano escavado dentro do 
. ft ~p 

canteiro de obra,sendo de boa qualidade para o uso em geral.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fo.A rt^^J 

Observamos quando da execucao dos tracos de concreto, nao haver um controle 

sobre a quantidade de agua depositada na betoneira, fato esse ocorrido com intuito de 

melhorar a trabalhabilidade do concreto, comprometendo a resistencia do produto final. 

5.3 - Agregado graudo 

Os agregados utilizados na obra para confeccao do concreto foram a brita 19 e 

britas 25, conforme a NBR 7711/83. _ A ^ ? / 

5.4 - Cimento 

O cimento usado foi o Portland ( Poty CPIfl - F- 32 ), de producao recente, e sem 

comprometimento quanto a sua resistencia, ja que sua armazenagem era de curta duracao e de 

maneira aceitavel. 

5.5 -  Tijolos 

Foram usados tijolos ceramicos com (06) seis e (08) oito furos, quando da 

execucao dos servicos de alvenaria (vedacao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Madeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizou-se pontaletes e chapa compensada do tipo maderit, de 12mm de espessura 

, para a confeccao de formas e escoramentos, para a confeccao de andaimes e balancins 

utilizou-se pranchoes e tabuas corridas para o travejamento dos mesmos. 

5.7 - Ago (armaduras ) 

Utilizado nas pecas de concreto armado, usou-se o ago CA - 50 B e o ago CA - 60 

B , com bitolas variadas. 



6. ETAPAS CONSTRUTIVAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1- Fun dagoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As escavacoes foram feitas manualmente, fato ocorrido devido a qualidade do solo 

permitir. 

O predio foi assentado sobre sapatas. Devido ao dimensionamento e ao grande 

numero de pilares, algumas sapatas encontram-se muito proximas das outras. 

6.2- Movimento de terra 

Os trabalhos de corte do terreno se deram atraves de maquinas escavadeiras, 

devido o terreno ter sido escavado em torno de 8 metros de profundidade , informacoes estas 

fornecidas pelo engenheiro responsavel pela obra . 

Em algumas areas da construcao foram feitas escavacoes manuais com uso de pas 

e picaretas sendo o transports feito em carros de mao. Parte deste material proveniente das 

escavacoes foram reaproveitados para aterros externos . Os servicos de aterro resumiram-se ao 

simples despejo de material sem que fossem observados os requisitos de umidade otima e grau 

de compactacao maxima, ou mesmo altura maxima das camadas que deveriam ser de 20 a 30 

cm. 

6.3 - Formas 

Eram confeccionadas no galpao destinado a carpintaria e transportadas e montadas 

no proprio local. Foram utilizadas tabuas e chapas de madeira prensada tipo madeirit para 

todas as formas de lajes, pilares e vigas. 

Na montagem das formas eram utilizados pregos, e colocados mosquitos para 

facilitar a desforma, garantindo o reaproveitamento da forma para os demais pavimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As dimensoes obedeciam rigidamente a-os detalhes da planta de forma. 

Sempre se tinha cuidado com os seguintes itens. contraventamento, prumo, 

alinhamento, dimensoes, escoramento, travejamento e limpeza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Desforma 

A desforma e feita de acordo com as normas de seguranca e feitas tambem apos 

atingir o tempo necessario para nao colocar em risco a seguranca da estrutura. 

E feita da seguinte forma, nos pilares a desforma era iniciada com 

aproximadamente oito dias apos a concretagem, nas vigas a desforma era feita primeiro nas 

laterais, com inicio entre oito a dez dias apos a concretagem, e so com quatorze dias era 

processada a desforma do fundo da viga, tendo o cuidado de nao se tirar por completo os 

escoramentos situados proximos a metade da viga, ja nas lajes o procedimento e mais 

demorado chegando a durar mais de vinte e um dias, mas o cuidado era semelhante^o das 

vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5- Armagao 

Devera ser obedecida rigorosamente as dimensoes, bitolas, angulos e 

dobramentos, quantidade e disposicao na forma, de acordo com o previsto no projeto 

estrutural. 

As armaduras que foram colocadas nas formas eram todas conferidas antes de 

toda e qualquer concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Corte e moldagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As bitolas de ferro CA-50B (em barras) foram cortadas no canteiro de obras 

existente . As armaduras em CA-60A (em rolo) foram cortadas nas medidas definitivas 

utilizando-se a propria maquina de desbobinar. 

A moldagem das pecas procurara reproduzir o maximo de semelhanca com o 

desenho, para tanto, e necessario a utilizacao de ferramentas adequadas a bitola do ferro 

(chave-viradeira, chapa, etc.). 

O traspasse da emenda devera ser observado para isso a bitola, a caracteristica 

do ago e se o mesmo esta em uma zona de tracao ou compressao. Quaisquer alteragoes 

necessarias ao que diz respeito a mudancas de bitolas, posicionamento, detalhes, etc., so 

poderao ser implementados por autorizacao do Engenheiro Calculista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Colocagao 

7 

A disposigao das armaduras na forma devera atender os espagamentos, 

recobrimentos, distribuigao e quantidades previstas no projeto estrutural. 

Para garantir o recobrimento das pegas, foi adotado o uso de espassadores 

(cocadas - pegas em cimento e areia grossa 1:3 de 5 x 5cm na espessura determinada pelo 

recobrimento) nas vigas, pilares e nervuras de lajes, quantas forem necessarias. 

Antes das armagoes serem colocada nas formas, deve-se ter o cuidado de 

verificar se ela esta isenta de qualquer impureza capaz de comprometer a boa qualidade dos 

servigos, tais como a existencia de graxa, oleo, pintura, lama e ferrugem solta. 



6.6-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto de vigas e lajes sera usinado com uma resistencia caracteristica (fck 

= 18 MPa) e dos pilares executado na obra (fck = 18 MPa). Todo o material se/a de 

responsabilidade da obra e o servico foi feito por profissionais da propria firma . 

A seguir vamos descrever para melhor entendimento as etapas relativac ao 

trabalho de concretagem da estrutura. 

• Preparo 

Devera obedecer dosagem racional determinada em laboratorio para atingir o 

fck previsto no projeto estrutural (fck = 18 MPa). O preparo na obra sera restrito a 

complementos minimos e desde que em traco previamente ensaiado e que assegure o fck 

estabelecido para o projeto. 

Todo o concreto usinado que foi utilizado, previamente ao transporte e 

lancamento, nao foi verificado o slump na presenca do tecnico responsavel pela estrutura. O 

mesmo deveria ter sido observado os seguintes limites: 

• Concreto com lancamento bombeado - slump 12-14 cm 

• Concreto com lancamento convencional - slump 10 - 14 cm 

Apos iniciado o lancamento de 2/3 do concreto existente na betoneira foram 

retirados corpos de prova para ensaio posterior, sendo que o executor da obra nao mandou 

realizar os ensaios necessarios . 

Quando destinados a pegas esbeltas (vigas finas e lajes nervuradas) 0 agregado 

graudo tera granulometria do tipo 0 e 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Transporte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Devera ser executado de forma a evitar a segregagao ou desagregacao dos 

elementos componentes do concreto. 

No caso de transporte convencional atraves de carinho de mao ou gerica, estes 

nao poderao ter roda de ferro ou borracha macica. 

Todo o concreto usinado utilizado nas lajes e vigas devera ser bombeado com 

transporte vertical, tomando-se os cuidados de fixacao da tubulacao na estrutura de forma a 

evitar deformacoes da forma. 

Previamente ao lancamento do concreto, todas as formas deverao ser 

abundantemente molhadas. 

Os processos de lancamento do concreto deverao ser compativeis com a 

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

A equipe necessaria para execucao do concreto, sera determinada pelo executor 

da obra de modo que o servico seja executado dentro do cronograma. 

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

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

de furos. 

Para verificacao da altura de concreto lancado nas formas de lajes serao 

utilizados espacadores de 10 x 10 cm na espessura da laje. 

• Langamento 



M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Adensamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O adensamento foi feito com vibrador de imersao (mecanicamente); no qual 

observamos o despreparo de alguns fimcionarios para tal servico, pois' a desforma das pegas, 

observamos varias (bicheiras). O que acarretava trabalho, ja que se fazia um conserto nessas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  ' 
pegas (aplicagao de argamassa nas pegas). 

• Cura 

Todas as observagoes descritas na etapa de estrutura visam a obtengao de maior 

qualidade e controle da sua execugao. 

Nao se foi observado em momento algum quaisquer cuidados com a cura do 

* .9 
concreto , que deveria ser feito tao logo terminasse o processo de pega 

• E n s a i o s 

Refere-se ao controle tecnologico do concreto estrutural, que compreende a 

retirada de 02 corpos de prova de cada caminhao betoneira, independente se destinado a 

langamento convencional ou bombeado, sendo que a firma nao mandou fazer ensaio algum , 

com os corpos de prova retirados do caminhao betoneira . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
thri-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ll 



6.7-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alvenaria de tijolo ceramico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram utilizados tijolos de 8 furos de (20x20x10)cm assentes em argamassa 1:4:5 

(cimento, areia grossa , e massame). Tais paredes foram feitas apenas por estetica , ja que as 

mesmas serviram apenas para cobrir os muros de arrino construidos na parte de 

estacionamentos . 

6.8- Pavimentagao 

Os materiais a serem empregados como acabamento de pisos serao definidos 

nas especificacoes e projeto de arquitetura da obra. 

Nos locais onde se faca necessario a impermeabilizacao (cozinhas, banheiros, 

circulacoes molhadas, varandas etc.) a pavimentagao foi precedida de teste de estanqueidade a 

ser executado por empresa especializada . 

Devera ser observado atentamente a inclinagao dos pisos em diregao aos 

drenos, bem como os niveis de assentamento mostrado na planta baixa de arquitetura. 

As pavimentacoes so poderao ser executadas apos o assentamento das 

canalizacoes que passem sob as mesmas, bem como, se for o caso de piso sobre o terreno 

natural, quando concluido o sistema de drenagem. 

Previamente a execucao de qualquer servico de pavimentagao sobre laje de 

concreto, esta devera ser limpa, lavada, escovada e abundantemente molhada, de forma a 

assegurar uma perfeita aderencia entre esta e a camada superior. 

Os servigos de pavimentagao serao precedidos sempre do emestramento, sendo 

iniciados somente apos liberagao do engenheiro residente ou alguem designado por este. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.8.1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contrapiso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sera executado nos locais e espessura definida pela especificacao, em concreto 

magro no traco de 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita 01). O concreto magro sera lancado 

diretamente sobre o terreno previamente nivelado, emestrado e suficientemente molhado e 

apiloado. 

O apiloamento do terreno podera ser manual ou executado com utilizacao de 

sapo mecanico, quando da existencia de aterro sobre o aterro natural. 

Deverao ser previstas juntas de execucao do Contrapiso a cada 5m nas duas 

direcoes. 

6.8.2- Cimentado de Rampa (Concreto Lavado) 

Sera executado nos locais inclinados de acesso de veiculos aos estacionamentos, 

utilizando argamassa de cimento, areia grossa e brita 0 no traco 1.1:2. 

O processo de execucao consiste na aplicacao da argamassa sobre o Contrapiso. 

Com o inicio da cura, deve ser feito uma lavagem na rampa com uma mangueira e uma 

vassoura de modo que a brita fique exposta para dar a superficie, um aspecto de rugosidade. 

6.8.3- Emestramento de Pisos 

Consiste na colocacao de mestras definidoras de niveis finais de acabamentos de 

pisos sob as ombreiras de todas as portadas. 

Tern como objetivo, determinar o nivel exato de assentamento do forramento e 

a partir deste, definir o restante dos niveis em todos os ambientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Previamente a colocacao das mestras, uma equipe de 02 pedreiros e 01 

servente, munida de mangueira de nivel com diametro de 3/8", escala metalica e nivel de bolha, 

anotarao em quadro especifico, preparado pelo engenheiro residente, todos os niveis reais de 

piso bruto ou grosso em todos os ambientes e dentro destes, nos locais identificados em planta. 

Apos preenchido este quadro, cabera ao engenheiro, analisar as condicoes de 

nivelamento de cada pavimento e definir qual o nivel de referenda a ser adotado, o qual sera 

identificado com a marca de tinta na portada de acesso a escada. 

A partir deste nivel de referenda, serao marcados os outros, de todos os 

ambientes, sempre observando o quadro de niveis reais e niveis definidos pelo engenheiro 

residente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. ELEMENTOS ESTRUTURAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1- Pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

pavimento e em todos foi utilizada a mesma bitola( 12.5 mm ). Para maior protecao da 

armadura especificou-se o recobrimento minimo de 1,50 cm . Este recobrimento era garantido 

com uso de cocadas na armadura antes do posicionamento das formas . 

Em cada pavimento tinham os seguintes pilares : 

Nos pavimentos destinados ao estacionamento de veiculos estavam 

distribuidos da seguinte forma : 

24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PA (20x40 ); 

24 P B ( 20x60 ); 

- Nas rampas : 

24 Pc ( 30x40 ); 

- Na area de continuidade do shopping : 

25 P D ( 20x30). 

Antes da concretagem os encarregados de ferragem 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 de pilar estivesse como no projeto , eram liberados para o processamento 

da concretagem do mesmo . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As vigas a exemplo dos pilares eram confeccionadas segundo o que se pedia em 

projeto. As dimensoes eram todas de 15x50 e com recobrimento minimo de 1.5 cm de cada 

lado. A montagem das formas se dava junto com a montagem das formas de lajes, do mesmo 

modo que a armacao e concretagem. 

7.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Lajes 

As lajes utilizadas para estacionamento e rampas foram macicas, utilizando ferro 

positivo CA-60 com bitola 5.0mm a cada 8cm de espacamento, e ferro negativo CA-60 com 

bitola de 6.3mm com espacamento de 8cm. 

As formas para lajes eram feitas com placas ou folhas de madeirit. Logo em 

seguida se colocava a ferragem . Antes da concretagem era molhada toda a superficie, e 

tambem era feita a conferencia dos ferros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.- ERROS OBSERVADOS NA OBRA DURANTE O ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Uso de concreto em elementos estruturais apos tres horas do seu preparo, 

estando o mesmo em fase de pega ; 

- Uso excessivo de agua no preparo do concreto , para facilitar a 

trabalhabilidade do mesmo; 

- Lancamento do concreto em pilares a altura superior de 2 m , contrariando 

a Norma Brasileira; 

- Mudanca no projeto no que se refere a altura dos pilares do terceiro 

pavimento apos a concretagem dos mesmos , quebrando-os cerca de 1,40m 

, ocasionando assim prejuizos para a firma ; 

- O nao obedecimento as normas de seguranca do trabalho no que se refere 

ao uso de capacete por parte dos funcionarios ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. OBSERVANCES IMPORTANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gostaria de enfatizar que o referido estagio deteve-se mais no que diz respeito a 

armacao de ferragem de pilares , vigas , Lajes , armacao de ferragem de rampas assim como a 

concretagem das pecas mencionadas. 



10. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado , vivenciado durante pouco mais de quatro meses, 

representou um enriquecimento curricular de uma experiencia pratica , onde tive a 

oportunidade de aplicar parte dos conhecimentos da Engenharia Civil, fato este que veio a 

cada momento representar a descoberta de uma nova fase da minha vida, ou seja , a ligacao da 

vida academica coma vida pratica de um Engenheiro Civil. 

O brilho deste trabalho teve a participacao dos ensinamentos dos professores e dos 

colaboradores da empresa onde foi realizado o estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foto 2 - Vista Lateral da Rampa 



M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 3 - Preparo da argamassa e do concreto. 

Foto 4 - Lancamento e adensamento do concreto. 



Foto 5 - Distribuicao da ferragem da rampazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 

Foto 6 - Vista geral do canteiro de obras 




