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1.0 APRESENTACAO 

Este trabalho refere-se o estagio supervisionado realizado por Marilia Pereira de 

Oliveira matriculada no curso de Engenharia Civil na Universidade Federal da Paraiba, 

Campus II, sob o numero da matricula 29421083. 

O estagio foi realizado na construcao do Condominio Residencial Agnus e 

Condominio Residencial Santa Marina no periodo de 23 de julho a 05 de outubro de 2001, 

numa carga horaria total de 190 horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.0 OBJETIVO 

O objetivo deste estagio e de complementer os conhecimentos adquiridos durante o 

periodo academico, como tambem adicionar conhecimentos que sao especificos do canteiro 

de obra, entrosamento do futuro profissional com as diferentes classes de trabalhadores que 

ali se encontram: engenheiros, carpinteiros, serventes... 
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3.0 INTRODUCAO 

O Condominio Residencial Agnus e uma obra constituida de 18 pavimentos. Sendo o 

terreo uma garagem, o primeiro pavimento e urn andar misto com garagem, piscina e salao 

de festa e os demais, do segundo ao decimo oitavo pavimento sao destinados a 

apartamentos, dois por andar, num total de 34 apartamentos. 

O Condominio Residencial Santa Marina e uma obra constituida por 18 pavimentos. 

Sendo o subsolo e o terreo destinados a apartamentos, dois por andar. 

Neste relatorio serao descritos os servicos executados nd canteiro de obra durante o 

estagio. Durante este periodo foram observados os servicos de infraestrutura, escavacoes e 

fundacoes, no Condominio Residencial Santa Marina e os servicos de superestrutura no 

Condominio Residencial Agnus, confecsao de formas e armaduras, bem como seu 

posicionamento e concretagem de pilares vigas e lajes. 
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4.0 OBRA DE INSTALACAO DO CANTEIRO 

4.1 AREA DE VIVENCIA 

O canteiro de obra dispde de: 

- escritorio de almoxarifado, 

- instalacSes sanitarias, 

- vestiario, 

local para refeicoes, 

- cozinha, 

- tapumes. 

4.1.1 ESCRITORIO E ALMOXARIFADO 

Localizado no pavimento terreo e constituido por: 

1) Balcao para recepcao e expedicao de materiais; 

2) Prateleiras para armazenagem; 

3) Mesa, cadeira, telefone/fax, arquivo para documentos; 

4) Janelas e vaos parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ventila9ao e ilumina9ao. 

4.1.2 INSTALAgOES SANITARIAS 

Sao constituidas de lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na propor9ao de l(um) 

conjunto para cada grupo de 20(vinte) trabalhadores, bem como chuveiro na propo^ao de 

l(uma) unidade para cada grupo de 10(dez) trabalhadores. Sao mantidos em bom estado de 

conserva9ao e higiene, estao localizados em locais de facil e seguro acesso, e nao estao 

diretamente ligados com o local destinado as refei96es. 

4.1.3 VESTIARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta localizado numa drea coberta, vedada, proxima a entrada da obra, sem liga9ao 

direta com o local destinado as refei9oes. 

4.1.4 LOCAL PARA REFEIQ6ES 

E abastecido de agua potavel, filtrada por meio de um bebedouro. O local para 

refei96es possui capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no 

horario das refei96es, alem de nao ter liga9ao direta com as instala9oes sanitarias. 

4.1.5 COZINHA 

A cozinha do canteiro possui eletrodomesticos e utensilios adequados e suficientes 

para fornecer refei96es a todos os trabalhadores. E mantida limpa e nao tern liga95o direta 

com as instala96es samtarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0 OBRA DE EXECUCAO ESTRUTURAL 

O projeto de concreto armado seguiu a NB-1 da ABNT, sendo analisadd: fundacoes, 

lajes, vigas e pilares. 

5.1 FUNDAC5ES 

Durante o periodo de estagio tive a oportunidade de acompanhar a execucao das 

escavacSes e fundacoes do Condominio Residencial Santa Marina. 

Como o terreno era muito rochoso(rocha bruta) passaram-se dois meses dinamitando 

e retirando rocha, aproximadamente 300m3 de rocha, para entao comecar a execucao das 

sapatas que se deu na seguinte forma: 

- Primeiramente fez-se uma regularizacao do local utilizando concreto magro 

preparado na propria obra. 

- A pr6xima etapa foi a montagem das formas, quadradas ou retangulares, de acordo 

com o formato da sapata sendo posteriormente colocadas as ferragens (grelhas e 

ferragem do pilar), estas ja devem estar previamente armadas. 

Com as formas e ferragens armadas e feita a concretagem, o concreto utilizado foi 

preparado na propria obra com fck de 18 Mpa. 

5.2 PILARES 

Quando comecei a acompanhar a obra do Condominio Residencial Agnus, ja havia^ 

sido executado$os servicos de infraestrutura, pilares, vigas e lajes do primeiro pavimento, 

portanto, acompanhei a partir da execucao dos pilares para o segundo pavimento. A partir 

das ferragens de espera dos pilares tiveram inicio a execucao dos servicos de armacao das 

ferragens, montagem das formas e a concretagem se deu apos a verificacao do seu 

posicionamento utilizando o prumo. 

Os pilares foram executados em varias formas e dimensoes (Fig. 01), 

exemplificando: 

Pilares retangulares: 35 x 150,40 x 150,30 x 120 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 01 - Pilar retangular 

5.3 VIGAS 

Apos a concretagem dos pilares, comecaram servi9os de montagem das formas das 

vigas a partir de sua parte inferior que se apoia/no pilar, a proxima etapa foi a coloca9ao das 

ferragens (Fig. 02) tomando cuidado em aplicar as contra-fleha no seu meio.As vigas tern 

dimensoes de por exemplo: 15x 10, 10x60, 10x50. A sua concretagem foi feita junto com a 7̂ 7 

laje. ' ^ 

Fig. 02 - Arma9ao das vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.4 LAJES 

A etapa seguinte foi a armacao das lajes, montagem das formas e armacao das 

ferragens (Fig. 03). O tipo de laje utilizada na obra foi a laje macica de concreto armado 

com espessuras variaveis de 8,10 e 12 cm. 

Fig. 03 - Armadura e forma das lajes 

5.5 CONCRETAGEM 

Momento da concretagem de lajes e vigas do terceiro pavimento (Fig. 04), 

lancamento e adensamento do concreto. 

Fig. 04 - Concretagem de laje e vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.5.1 CONCRETO 

O concreto utilizado para concretagem de lajes e vigas foi o concreto usinado 

fornecido pela SUPERMIX com fck de 25 MPa. 

O controle de qualidade do concreto e feito retirando quatro amostras de cada 

caminhao betoneira, ou seja, de cada 6 a 7m3 de concreto, das quais duas amostras sao 

encaminhadas para a empresa SUPERMIX e as outras duas amostras a q#ra as encaminham • 

para ensaios em laboratorio na Universidade Federal da Paraiba, Campus II. 

Para a concretagem dos pilares e das escadas utilizou-se o concreto preparado n a ^ 

propria obra, com fck de 25 MPa com o traco na seguinte proporcao: 

Para um saco de cimento: 

- brita: 99 kg 

- areia: 66 kg 

- agua: 27,5 kg 

5.5.2 LANQAMENTO DO CONCRETO 

O lancamento do concreto na construcao ocorreu apos as seguintes verificacoes: 

- conferencia da ferragem e posicao correta da mesma; 

conferencia da forma por meio de prumo e mangueira de nivel; 

- umedecimento das formas evitando assim a absorcao da agua de amassamento. 

Apos estas verificacoes o lancamento e feito imediatamente apos o transporte, com 

pequenos intervalos de tempo de mais ou menos 20 minutos, para a chegada de um outro 

caminhao betoneira. 

5.5.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao (Fig. 05), obtendo assim 

um concreto compacto com o minimo de vazios uma vez que o processo provoca a saida do 

ar, facilitando o arranjo interno dos agregados e melhorando o contato com as formas e as 

ferragens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 05 - Adensamento do Concreto 

5.5.4 CURA DO CONCRETO 

A cura do concreto ocorre ao longo de um periodo de 3 dias apos o lancamento. 

Tomando sempre o cuidado de umedecer as pecas, prevenindo a retracao e fissuras 

principalmente nas lajes, devido a grande area de exposicao ao sol. 

5.6 OFICINA DE ARMAQAO 

Selecionou-se o equipamento a ser utilizado no corte e dobragem do aco (tesouras, 

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

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a90, da bitola e prazo de execucao. Fez-se a partir de lotes distintos por diametro. 

A ferragem utilizada foi: 

- CA-50:$25.0, $20.0, $16.0, $10.0 e $8.0 mm. 

- CA-60: $6.0 e $5.0 mm 

- Arame recozido n° 18 

5.6.1 ARMAQAO 

Nos trabalhos de arma9ao foram seguidos os detalhes do projeto. Com o objetivo de 

garantir uma maior perfei9ao na execu9ao, maior estabilidade e seguran9a, foi feita a 

devida conferencia em cada parte da armadura. Conferencia composta das seguintes etapas: 

- verifica9ao das bitolas; 

- verifica9ao das posi96es e dire9oes das ferragens; 

- verifica9ao do comprimento dos ferros; 

- verifica9ao dos espa9amentos entre os ferros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.6.2 CONFERENCIA DA FERRAGEM 

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

quanto das vigas e lajes para a liberacao da concretagem. 

5.6.3 ROTEIRO DE CONFERENCES 

Adota-se um roteiro de conferencia de ferragem de acordo com a peca que se vai 
conferir: 

a) PILAR 

No pilar (Fig. 06) deve-se verificar: 

1. tipo de aco 

2. bitolas 

3. quantidade de ferros 

4. posicionamento(quando nao 

existe simetria) 

5. comprimento de espera 

6. espacamento dos estribos 

Fig. 06 - Armadura do pilar 

b) VIGAS 

Na viga (Fig. 07) deve-se verificar: 

1. tipo de aco 

2. bitolas 

3. quantidade de ferros 

4. posicionamento dos ferros 

5. espacamento dos estribos 

10 



Fig. 07 - Armadura da viga 

c) LAJES 

Nas lajes (Fig. 08) deve-se verificar: 

1. tipo de aco 

2. bitolas 

3. quantidade de ferros 

4. posicionamento da ferragem 

positiva e negativa 

Fig. 08 - Armadura da laje 

5.7 OFICINA DE FORMAS 

As formas utilizadas sao de madeirit plastificado pois permite um maior 

aproveitamento, sao projetadas de forma a se adaptarem exatamente as dimensoes das 

pecas estruturais, e nao se deformarem facilmente, quer s o t ^ a a^ilo de fatores ambientais, 

quer sob azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es de cargas como: peso proprio, concreto fresco e outras cargas que viessem 

a ocorrer. 

E importante salientar que e" usado desmoldante nas formas antes da coloca9ao das 

ferragens e as mesmas sao umedecidas com agua antes do inicio da concretagem para que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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madeira nao absorva a agua de hidratacao do cimento, devem ser estanques para nao 

permitir a fuga da nata do cimento.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 
Tem-se os seguintes equipamentos instalados na oficina de formas: 

- serra circular 

- bancadas 

- extintor de po quimico de 4kg 

- EPI 

5.7.1 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 - 15 dias 

- fundo das vigas - 15 dias 

- lajes - 20 dias 

6.0 SEGURANCA DO TRABALHO 

Como o canteiro de obra envolve mais de 20(vinte) trabalhadores, 26(vinte e seis) no 

total, o empregador fez o PCMAT - Programa de CondicSes e Meio Ambiente de Trabalho 

na Industria da Construcao- prevenindo-os de todos os riscos de uma obra, desde a 

fundacao ate sua entrega. 

A NR-18, determina que todos os empregados recebam treinamento de preferencia de 

campo, dentro do seu horario de trabalho. Antes de iniciar as suas tarefas, o trabalhador 

deve ser informado sobre suas condicSes de trabalho no canteiro, os riscos de sua funcao 

especifica e as medidas de protecao coletivas e individuais(EPC e EPI) a serem adotadas. 

O condominio Residencial Agnus apresenta adequacSo a NR-18, com relacao ao uso 

de EPFs. 

Equipamentos de protecSo individual (EPFs) fornecidos aos trabalhadores: 

• Cinto de seguranca tipo para-quedista, os quais possuem argolas e mosquetoes de 

aco forjado, ilhoses de material nao ferroso e fivelas de aco forjado; 

• 6culos; 

• Botas e luvas; 

• Protecao para ouvidos. 

Medidas de Protecao Coletiva (EPC) 

• Os vaos de acesso as caixas dos elevadores possuem fechamento provisorio, 

constituido de material resistente e seguramente fixado a estrutura; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na periferia da edificacao, foi instalada protecao contra queda de trabalhadores e 

protecao de materiais, entao faz-se a vedacao com paredes de alvenaria ate 1,20m 

de altura, a partir da primeira laje; 

Em todo o perimetro da construcao do edificio instalou-se uma plataforma (guarda-

corpo) no primeiro pavimento, contra quedas de trabalhadores e projecao de 

materiais. 

Os pilares sao devidamente protegidos com dispositivos que protegem as ferragens 

de espera "capacetes". 
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7.0 CONCLUSAO 

Devo concluir que este periodo de estagio foi importante para minha vida 

profissional, pois atraves dele consegui associar o conhecimento teorico adquirido na sala 

de aula ao conhecimento pratico da execucao estrutural de uma obra. O acompanhamento 

da execucao de fundacoes, pilares, vigas e lajes me deu uma visao real do porque 

calculamos aquelas ferragens: quantidades, posicionamento e bitolas, alem dos 

procedimentos que devemos tomar numa concretagem, isso me da a certeza da seguranca. 

Outro fator importante e"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o relacionamento com os diversos profissionais que nos da a 

medida de como devemos portar diante deles, bem como, o conhecimenU^de administracao 

que devemos ter, pois o engenheiro e um profissional que prec&a saber relaci^nar coifft as , 

pessoas, comandar e gerenciar bens e negocios. V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^  f-tn / V 4 A A ^ V I A
;

C * ^ 

yja Durante o estagio no Condominio Residencial Agnus observei que determinadas 

exjfcucSes de servi9os, na pratica nao era como aprendemos na teoria, portanto para um 

jnelhor desempenho estrutural, sugiro: 

- Que a cura do concreto seja feita num periodo minimo de sete dias, e nao num 

periodo de tres dias como esta sendo feito. 

- Uma limpeza completa das formas antes da concretagem de vigas e lajes, pois nas 

mesmas em algumas partes havia residuos de concreto solto provenientes da 

concretagem da escada. 

- A protecao contra queda de trabalhadores e materiais colocada na periferia da laje 

deveria ser colocada a partir do momento em que as formas das vigas e lajes 

. estivessem prontas, e nao apenas quando for executar a concretagem. 

1 4 
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