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Este relatorio tern por finalidade descrever os servicos executados no canteiro 

de obra do Edificio Empresarial Trade Center Francisco Pereira, que e constituido por 

um bloco de 14 pavimentos tipo, contendo 5 salas por pavimento, fazendo um total de 

70 salas, 2 pavimentos de subsolo e o primeiro andar, pavimento destinado a garagem, 

totalizando 89 vagas, 1 pavimento terreo destinado a 19 lojas comerciais para fins 

diversos, 1 hall de recepcao com area de apoio, e uma praca, estes andares serao 

servidos por 2 elevadores, pois pela altura do predio este tera por norma, um elevador 

social e outro de servico e 1 escada de emergencia, e banheiros coletivos. 

Neste periodo de estagio, a obra passou pela parte de escavacao e execucao da 

fiindacoes da torre(tipo sapata retangular), execucao de pilares, vigas e lajes dos dois 

subsolos (na parte da torre). 
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O objetivo principal do estagio supervisionado pelo qual o aluno passa, e ter a 

chance de colocar em pratica, todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, para 

que finalmente possa utilizar os seus conhecimentos, desta vez tanto teoricos como 

praticos, no tao esperado campo da Engenharia Civil. 
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3.1 - Dados Tecnicos. 

Inicio da obra: 05 de abril de 1999 

Terreno : 1.370 m2 

Subsolo (a parte da torre): 500m2 

Material Utilizado: 

• Cimento do tipo Nassau e zebu (CP II F-32) 

• 1 Betoneira 

• B r i t a l 9 e 2 5 

• Areia 

• Ferro CA-50:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $20.0, $12.5, $10.0, $8.0 mm 

CA-60: $6.0 e <t>5.0mm 

• Arame recozido n° 18 

• Vibrador de Imersao 

• Madeira (Tabua, Madeirit comum e plastificado, linha e etc) 

• Retroescavadeira 

• Serra Eletrica 

• Cortador de Ferro 

• Desbubinadeira 

• EPFs (capacete, oculos, bota, luva e etc) 

• Carrinho de mao 

• Padiolas 

Funcionarios : 

• 1 Pedreiro 

• 2 Carpinteiros 

• 1 Armador 

• 7 Ajudantes 

• 1 Vigia 

• 1 Mestre de Obra 
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3.2 - Canteiro de Obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canteiro de Obras e o local onde se desenvolvem os trabalhos na construcao, 

temos no canteiro de obras: 

- Tapume: que faz o fechamento do canteiro de obras, que com isso dificulta 

a entrada de pessoas estranhas, e evita a saida indevida de materiais e 

equipamentos. 

- Almoxarifado: onde esta guardado o material ha ser usado na obra. 

- Administracao: para os trabalhos administrativos e controle tecnico. 

- Sanitario. 

- Deposito de areia. 

- Deposito de brita. 

- Deposito para o resto do material ( madeirit, carroca, pa, cimento e etc.). 

- Tanque de agua (para o concreto). 

- Marcenaria (serra circular e carpintaria). 

- Bancada de Ferreiro. 

- Betoneira (Central de Preparo de Concreto e Argamassa).figura 1 

- Vestiario. 

- Copa e Cozinha. 

Figural 
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3.3 - Movimento de Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeiramente houve a escavacao dos subsolos, a maior altura a ser escavada em 

relacao ao nivel do terreno foram cinco metros abaixo do nivel da rua e foi usado o processo 

de execucao mecanico, onde se usa maquina apropriadas como uma retroescavadeira, e uma 

retroescavadeira com compressor. 

Notamos que o periodo mais demorado foi na etapa de movimento de 

terra, isso se deu por dois motivos: a escavacao de dois subsolos e principalmente pelo 

aparecimento de solos rochosos de dificil escavacao mesmo com a utilizacao do compressor, 

em determinados locais do terreno. 

3.4 - Fundacoes 

As fundacoes foram do tipo sapata (fiindacao direta), em concreto 

estrutural. Para a execucao das sapatas, tivemos as seguintes etapas: 

1°) Escavacao das valas de fundacao 

2°) Assentamento manual para o lastro de concreto magro 

3°) Execucao do lastro de concreto magro 

4°) Montagem da armacao 

5°) Colocacao de formas 

6°) Lancamento e adensamento do concreto 

7°) Reaterro e Compactacao 
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Foram utilizados, nesta etapa os seguintes componentes: 

1°) RETROESCAVADEIRA 

2°) SOQUETE E PA 

3°) 
CONCRETO MAGRO FEITO NA BETONEIRA, E TRANSPORTADO NO CARRINHO 

DE MAO 

4°) CORTADOR DE FERRO, FERRAGEM DE ACORDO COM PROJETO 

5°) SERRA CIRCULAR ELETRICA, TABUAS COMUNS E MADEIRIT 

6°) 
CONCRETO FEITO NA BETONEIRA, TRANSPORTADO NO CARRINHO DE MAO E 

VIBRADO POR IMERSAO. 

7°) SOQUETE E PA 

Concreto Magro e um concreto simples, aplicado para lastro de piso, ou sob 

sapatas, que tern funcao de impermeabilizacao e de regularizacao. 

Fundacoes superficiais do tipo sapata 
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3.5 - Super- Estrutura: 

Os esforcos produzidos em uma construcao sao suportados por um conjunto 

formado de pilares, vigas e lajes, que juntas constituem a superestrutura de uma 

construcao. Temos uma superestrutura formada de concreto armado. 

O Concreto Armado para superestruturas, e divida nas seguintes etapas: 

=> Formas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Para lajes. Sao constituidas de um piso de tabuas apoiadas sobre uma 

trama de pontaletes horizontais, e este por sua vez apoiados sobre 

pontaletes verticals, que sao para evitar a flambagem dos pontaletes, ao 

receber a concretagem. Usa-se cunhas para forcar os pontaletes verticals 

para cima, permitindo um bom ajuste do nivelamento do assoalho, ao 

mesmo tempo que evita o trabalho em falso de alguma escora. 

- Para pilares. Sao constituidas de quatro tabuas laterals (madeirit 

plastificado), estribadas com gravatas para evitar o seu abaulamento no ato 

da concretagem. Temos tambem pilares de secao circular, as tabuas sao 

substituidas por sarrafos para permitir a curvatura, e para dar um 

acabamento melhor foram usado placas de zinco internamente. 

- Para vigas. Semelhante aos dos pilares, apenas se diferenciando porque 

tern a face superior livre. Sao escoradas por pontaletes verticais como as 

lajes. 

Na execucao das formas, temos que: 

- As dimensoes das formas devem obedecer rigidamente aos detalhes do 

projeto estrutural.(plantas de forma) 

- Devem ser executadas de modo que nao hajam deformacoes por ocasiao do 

lancamento do concreto. 

- Os escoramentos devem ser executados com estroncas. Os espacamentos 

entre estroncas variam de acordo com a peca estrutural que se deseja 

executar. 
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As conferencias sao realizadas da seguinte maneira: 

- Pilar: Locacao, dimensoes, prumo, escoramentos e alinhamento. 

- Viga: Locacao - dimensoes, nivelamento, escoramento, contra-flecha 

(quando existe). Alinhamento e a cota da base da viga em relacao ao 

pavimento inferior. 

- Laje: Dimensoes, nivelamento, escoramento, contra-flecha(quando existe) 

e pe direito. 

Assoalhodalaje C o r t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j Forma para viga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

Cintas com sobras 

de madeira 

Forma de viga 

Forrnas em tabuas 1" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e - 4 
-Cintas com sobras 

de madeira, cad a 
0,S0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T J c r 

Coi-te 

Forma para pilar 

Chapa de 5 ou 8 mm 

Chapa de 14 mm 
em duas partes 

Corte para conter a forma 

Forma do Pilar Circular 
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=> Armacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os ferros devem Ter sido adquiridos com antecedencia, pois o ferreiro tern que 

estar trabalhando com o material, antes do termino das formas, executando o 

alinhamento, corte e dobramento das barras conforme medida das plantas. Depois so 

restara a ele a fase de armacao sobre o madeiramento. 

O trabalho com o ferro para o concreto pode ser dividido em duas fases: 

1) Corte e Preparo: E feita na banca de trabalho, o ferro e recebido em feixes 

com barras de comprimento em torno de 12 metros, depois sao feitos os 

dobramentos, formando ganchos e cavaletes. 

2) Armacao: E executada sobre as proprias formas no caso das lajes e vigas, 

no caso dos pilares, a armacao e executada previamente, pela 

impossibilidade de faze-lo dentro das formas. A fixacao entre as diferentes 

barras de ferro e feita com arame recozido n° 18, pois o fato de ser recozido 

torna o arame mais maleavel e portanto mais facil de ser trabalhado. A 

amarracao nao deve ser escassa, pois o arame custa relativamente pouco e 

se os ferros nao estiverem bem amarrados perderao sua forma prevista pelo 

calculo, sendo amassados e deslocados 

Na execucao das Armacoes, temos que: 

- O projeto estrutural (detalhes de ferragens) deve ser seguido rigorosamente. 

- Em obras e prudente conferir o pedido, antes mesmo de entrar no canteiro 

de obras. 

As conferencias sao realizadas da seguinte maneira: 

- Tem-se um roteiro de conferencia de ferragem, de acordo com a peca que 

vai conferir. 



1) Pilar, deve-se verificar: 

• Tipo de ago 

• Bitolas 

• Quantidade de ferros 

• Posicionamento 

• Comprimento da espera 

• Dimensoes e espacamento dos estribos 

2) Viga, deve-se verificar: 

• Tipo de ago 

• Bitolas 

• Quantidade de ferros (tanto positivos como negativos) 

• Comprimento de ferros 

• Posicionamento 

• Dimensoes e espacamentos dos estribos 

3) Laje, deve-se verificar: 

• Tipos de ago 

• Bitolas 

• Espacamento dos ferros (tanto do ferro negativo como do positivo) 

• Comprimento dos ferros 

• Quantidade dos ferros nas duas direcoes 

• Posicionamento (principalmente dos ferros negativos) 



Pilar concretado e com os ferros de espera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preparo, Aplica?ao: 

Materials = Sao utilizados na confeccao do concreto: 

Cimento 

Agregado graudos (brita 19 e 25) 

Agregado miudo (areia) 

Agua 
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A dosagem do concreto foi realizada, observando a resistencia caracteristica a 

compressao simples (fck) de 18MPa, o controle de sua qualidade e o fator 

agua/cimento, considerado razoavel. 

O concreto foi preparado mecanicamente com betoneira de 540 litros no 

proprio canteiro de obra a qual foi instalada no mesmo. Foram confeccionadas 

padiolas para se medir o traco do concreto, sendo duas padiolas pequenas de brita, 

uma padiola grande de areia e um saco de cimento. 

- Preparo = O concreto e preparado mecanicamente atraves de betoneira. 

Este processo apresenta uma serie de vantagens: 

1) A producao e bem maior. 

2) A dosagem pode ser obedecida rigidamente. 

3) A mistura fica muito mais homogenea. 

- Concretagem: 

Na concretagem seguem-se os seguintes aspectos: 

1) Transporte : O meio de transporte utilizado foram carros de mao e latas, 

pois devem evitar a desagregacao ou segregacao de seus elementos 

como tambem a perda de qualquer deles por vazamento ou evaporacao. 

Dando importancia para que o percurso horizontal seja o menor 

possivel, a betoneira deve estar perto do local de aplicacao do concreto. 

2) Lancamento : De acordo com a norma o intervalo maximo entre a 

confeccao do concreto e o lancamento e de uma hora. O concreto deve 

ser langado o mais proximo possivel de sua posicao final, a fim de 

evitar incrustagoes de argamassa nas paredes de formas e armaduras. 

3) Adensamento: O adensamento do concreto foi feito mecanicamente, 

usando-se vibradores de imersao. Que e feito durante e imediatamente 
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apos o lancamento do concreto, e feito para que o concreto preencha 

todos os cantos da forma. 

4) Juntas de concretagem: Em muitas vezes, por a laje da obra ter um 

grande dimensao, e sua concretagem ser feita com o auxilio de 

betoneira e carrinho de mao, a concretagem teve que ser interrompida, 

por isso forma-se junta de concretagem, onde uma parte da peca 

estrutural vai ter idade diferente. Por isso deve-se ter cuidados 

especiais, como deixar o local da junta o bastante rugoso para receber a 

nova concretagem. 

- Cura: Em relagao a cura nos primeiros dez primeiros dias de vida do 

concreto, deve-se manter as pecas estruturais molhadas, para se evitar a 

evaporacao prematura da agua necessaria a hidratagao do cimento, pois tern 

uma importancia fundamental nas propriedades do concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=> 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, foi feita com DESMOL CD 

(Vedacit): 

- Pilar: 48 horas apos a sua concretagem. 

- Fundo da vigas: 8 dias apos a sua concretagem. 

- Lajes: 8 dias apos a sua concretagem. 
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Visao de laje do 1° subsolo e pilares do 2° subsoio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 - Seguranca no Trabalho 

Os trabalhadores receberam todo treinamento exigido, principalmente no uso 

adequado dos EPF s e EPC s a serem utilizados, que visam garantir a execucao de suas 

atividades com a devida seguranca. 

Tomou-se as seguinte protecoes: 

1) Houve o fechamento da obra provisorio atraves de tapumes; 

2) As pontas de vergalhoes de ago foram todas protegidas adequadamente 

com o protetor de ponta de ferro, feito de madeira; 

3) O acesso as caixas dos elevadores possuem fechamento provisorio. 

4) Forneceu-se aos trabalhadores: 
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• Cinto de seguranca tipo para-quedas; 

• Cordas; 

• Oculos; 

• Botas; 

• Luvas; 

• Protecao para ouvidos; 

5) Existe l(um) extintor, instalado na marcenaria, junto da serra circular. 
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Na conclusao deste estagio supervisionado, pode-se colocar em pratica os 

conhecimentos teoricos obtidos na Universidade. O canteiro de Obras e a segunda 

Universidade para um estudante do curso de Engenharia Civil, pois faz com que 

adquiramos uma visao mais profissional para o futuro ingresso no mercado de trabalho. 

A convivencia com os funcionarios da obra, nos proporciona absorcao de novos 

conhecimentos e experiencias. E inevitavel a mescla de informacoes entre nos estagiarios, 

e os ja citados, funcionarios. 

Entretanto e gratificante notar a importancia de um profissional da area de 

Engenharia Civil, pois mostra que os nossos esforcos nao foram inuteis. Esta importancia 

nao se restringe apenas a parte fisica da construcao civil, abrange as partes 

organizacionais e funcionais do empreendimento. 
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