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experientes profissionais ali presentes servirao de aprendizado para 

estagiario e futuro engenheiro civil; 

O acompanhamento da obra atraves de atualizacoes constantes 

cronograma previsto do diario de obra tais como: 

• Quadro de ferragens; 

• Montagem e colocacao das armaduras; 

• Montagem, colocacao e retiradas das formas; 

• Questoes de prumo e esquadro; / 

• Concretagem de pilares, vigas e lajes; / 

• Plantas e projetos. / 



AP R E S E N T AQ AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio trata-se do relato das atividades desenvolvidas durante 

o pen'odo de estagio supervisionado curricular do aluno Samuel Ferreira 

montenegro, regularmente matriculado no curso de Graduagao em Engenharia 

Civil, do Centra de Ciencias e Tecnologia, no perfodo 2004.2, na UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, sob o numero de matncula 20011134. 

Este compromisso esta posto de acordo com o dispositivo na Lei N° 

6.949/77 e no respectivo Decreto de regulamentacao N° 87.497/82, realizado no 

Laboratorio de Caracterizagaoa, situado na Universidade Federal de Campina 

Grande. As atividades foram desenvolvidas em horario integral, do dia 01/03/2005 

a 01/06/2005 e no perfodo da tarde, do dia 01/03/2005 a 01/06/2005, totalizando 

12 semanas ( 12 semanas), o que resulta numa carga horaria de 300 horas ( 

trezentas horas). 

Os objetivos deste relatorio serao descritos a seguir: 

• Aprimorar a formacao academica do aluno, ou seja, por em pratica a teoria 

adquirida no curso ate o momento; 

• Ver e observar boa parte dos conhecimentos teoricos repassados em sala 

de aula para serem colocados no dia a dia das obras de construgao civil, 

descobrindo assim o lado investigativo e questionavel dos servicos em 

questao e aprendendo cada vez mais; 

• Aquisigao de novos conhecimentos gerais e termos utilizados no cotidian 

das construgoes civis; 

• Observar o despertar da consciencia profissional, o amadurecimento do 

estudante; 

• Desenvolvimento do relacionamento pessoal e profissional com as pessoas 

que ali se fazem presentes. 

• Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possfveis problemas 

que possam vir a ocorrer no decorrer das atividades; 

• Constatar que em um curto espago de tempo, todas aquelas 

responsabilidades, problemas e satisfagoes pessoais vividas pelos 



..0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

0 seguinte relatorio visa descrever o estagio no Laboratorio de 

Caracterizagao, orientado pelo Professor Jose Bezerra da Silva. 

Neste trabalho constam alguns conceitos e procedimentos para a execugao 

de uma construgao. 

A seguir, e feita uma explanagao sobre o objeto do estagio, a disposigao 

das areas, sua localizagao, o tipo de edificagao e regime, seus responsaveis, etc. 

Como tambem, as atividades desenvolvidas. 

No referente trabalho consta um item a resperto da seguranga que deve ser 

o aspecto mais importante, por se tratar da vida e do bem estar do empregado. 

Sem falar que, alem disso, e um dos itens que mais geram deficit financeiro aos 

empregadores, quando, por situagoes adversas, um funcionario e afastado de 

suas atividades por acidente de trabalho. 



2.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Laboratorio de Caracterizagao 

O estagio foi realizado na construcao PERTENCENTE AO 

LABORATORIO DE CARACTERIZAGAO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, sob 

razao social. A obra esta localizada dentro do complexo da Universidade Federal de 

Campina Grande na rua Aprigio Veloso, Bodocongo ,nesta.A obra destina-se a um 

laboratorio de engenharia de materiais. 

O laboratorio sera composto por dois pavimentos sendo os mesmos formados por: 

Pa vi men to terreo: 

4 laboratories; 

Almoxarifado; 

Sala de balanca; 

Hall; 

Secretaria; 

Coordenacao 

2 WC. 

Pavimento superior: 

Sala para visitante; 

Auditorio; 

2 salas para alunos; 

2 WC; 

Secretaria; 

Coordenacao; 

Sala de computacao; 

Sala de reuniao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os responsaveis tecnicos pela obra sao os seguintes prqflssionais: 

Arquitetura 

Arquiteta: Eva Christiane Miranda 



Projeto de Instalacoes Eletricas 

Engenheiro eletrico: Luiz Nogueira 

Engenheiro responsavel 

Engenheiro Civil responsavel :Sebastiao Pereira Urtiga 

Supervisor 

Engenheiro Civil Braulio Maia Junior 

Calculo estrutural 

Engenheiro Civil Wuilliam Guimaraes Lima 

Mestre de obras: Elias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1- Cronograma 

O estagio foi iniciado no dia 1 de marco, quando a edificacao se encontrava com a 

viga baldrame pronta e os trabalhos de aterro e compactacao estavam sendo iniciados. 

1° Semana do dia 1 de marco ao dia 24 de marco: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ConhedmentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do canteiro de obra, as atividades desenvolvidas eram.compactacao do 

aterro, armacao e concretagem dos primeiros pilares. 

• Conhecimento das bi tolas dosferros. 

• Plantas de armacao dosferros na laje. 

• Colocaqao das formas nos pilares e nivelamento; 

As formas sao de chapas de made i rite.. 



2°semana do dia 24 de mar go ao dia 31 de marco: 

• Continuacao do aterro; 

• Colocacao das formas dos respectivos pilares; 

• Concretagem dos pilares; 

• Retirada das formas dos pilares; 

3° semana do dia 31 de marco ao dia 07 de abril 

• Armacao da escada; (obs. A mesma esta stiperdimencionada) 

• Concretagem dprimeiro lance da escada; 

Nessa hora e preciso ter o acompanhamento direto do engenheiro de execucdo da 

obra, para conferirse os tamanhos, os espacamentos, as bitolas e as quantidades deferros 

estao de acordo com a planta de ferragens. Esse procedimento e necessdrio para que nao 

haja problemas futuros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4° semana do dia 07 de abril ao dia 14 de abril: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Inicio do levantamento das paredes de alvenaria; 

• Os estagiarios foram levados para acompanhar a locacao e escavacoes das sapatas 

de outra obra da mesma construtora; 

5° semana do dia 14 de abril ao dia 21 de abril: 

• Continuam os trabalhos de levantamento das paredes de alvenaria; 

• Fabricacao das armaduras das vigas 

• Confeccao das formas das vigas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6° semana do dia 21 de abril ao dia 28 de abril; 

• Continuam os trabalhos de levantamento das paredes de alvenaria; 

• Chapisco na alvenaria; 

7° semana do dia 28 de abril ao dia 05 de maio: 



• Aterro e compactacao; 

• Colocacao da ferragem das vigas; 

• Liberacao para concretagem; 

As vigas so podem ser concretadas apos serem verificadas pelo engenheiro 

responsavel pela obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8° semana do dia 05 de maio ao dial2 de maio; 

• Colocacao dos escoramentos para sustentacao das vigas; 

Obs.: As paredes de alvenaria de tijolos foram utilizadas para 

• Concretagem da primeira parte das vigas do pavimento terreo; 

9° semana do dia 12 de maio ao dia 19 de maio; 

• Apos alguns dias chuvosos, parte do aterro cedeu causando problemas na alvenaria 

que nao estava sobre a viga baldrame; 

10° semana do dia 19 de maio ao dia 27 de maio; 

• Em virtude das fortes chuvas ocorridas na cidade os trabalhos foram atrasados; 

• Retiradas das formas da primeira parte do vigamento; 

• Colocacao das formas da segunda parte do vigamento do pavimento terreo; 

11° semana do dia 27 de maio ao dia 02 de junho; 

• Os services sao parcialmente paralisados por falta de material e pagamento; 

• O mestre de obras e dispensado por problemas de saude. 



3.6 - TO P O G R AFIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A superficie do terreno inicialmente inclinada foi alterada atraves de 

demolicao com uso de explosivos, ja que este esta montado em determinados 

locais sob dura rocha, bem como atraves de procedimentos mecanicos e manuais 

em local onde o uso do explosfvel foi inviavel, tanto por questoes de seguranca, 

economia ou ate mesmo para contomar algumas situacoes indesejadas. 

3.7 - E S C AV AQ AO 

Os procedimentos utilizados para as escavacoes foram: 

- Uso de explosivos; 

- Maquinas tipo cagambas basculantes; 

- Caminhao; 

- Britadores. 

3.8 - F U N D AgO E S 

As sapatas das fundagoes foram construidas de concreto armado, isoladas 

e associada de concreto cujo valor da resistencia a compressao f c k e 18 MPa. 

Foram concretadas sobre um terreno com caracteristicas de rocha, 

regulahzadas com concreto magro, com 0,08 m de espessura. 



3 . 9 - E S T R U T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Realizado de concreto armado de lajes, vigas e pilares tendo a resistencia 

caracteristica do concreto a compressao fci< em 18 MPa. 

E uma edificacao que apresenta grande flexibilidade, pois possui numeros 

pequenos de pilares, facilitando assim o projeto arquitetonico que tera maior 

liberdade. Deve-se salientar que, devido as suas grandes dimensoes, alguns dos 

pilares ja foram usados como paredes. 

A laje e do tipo trelicada, ou ainda premoldada, armada e concretada 

sobre escoramento. Com relacao a laje, alem do que reduz o numero de vigas 

significativamente. Outro aspecto importante que se pode observar com o uso 

dessa laje foi a rapidez de sua execucao. Alem do mais, as formas foram a todo o 

momento reutilizadas nos demais pavimentos. 

Ainda sobre a reutilizagao destas formas tipo colmeia, notou-se que estas, 

apesar de serem de grande economia, apresentaram alguns problemas na hora 

da desforma. Algumas sofreram danos nas bordas causados ou por operarios nao 

qualificados ou porfragil idade e fadiga do material. 

3. 10 - CANTEIRO DE O BR AS 

0 canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dao suporte 

a uma edificacao, a administracao, ao processo produtivo e aos trabalhadores. 

E de fundamental importancia, que durante o planejamento da obra, a 

construgao do canteiro de obras e das areas de vivencia fiquem bem definidas, 

para que o processo de construgao nao seja prejudicado, e em paralelo, oferega 



condicoes de seguranga para as pessoas que venham desempenhar suas 

atividades profissionais na construgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.11 - C I M E N T O 

Cimentos utilizados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portland Nassau CP II - Z - 32. 

Empilhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local protegido 

das intemperies, assentados em um tablado de madeira para evitar a umidade do 

solo. 

3.12 - T IJO LO S 

Tijolos ceramicos com (08) oito furos. 

Ate o presente momento as paredes estao completadas nos quatro 

primeiros pavimentos, ainda nao se realizou o encunhamento das paredes, e nos 

demais pavimentos estao a uma altura de 1,5 m. 

3.13 - M ADEIRA 

Pontaletes - madeira roliga de (10) dez centimetres de diametro medio. 

Chapa compensada resinada - do tipo "naval" possuindo um 

reaproveitamento de 10 vezes. 

3 . 1 4 - C O N C R E T O 

0 fCk estabelecido em projeto foi de 35 MPa. 

A principio era fomecido em sua maior parte direto na obra, a empresa 

contratada para a produgao e responsavel pela qualidade do mesmo foi a propria 

construtora. Esta empresa serviu principalmente para o concreto utilizado nos 

pilares, vigas e lajes. 



40 a 50 litros de agua conforme inspecao visual do teor de umidade da 

areia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D osa ge m do concre to da s viga s e la jes: 

2,5 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia; 

40 a 50 litros de agua conforme inspecao visual do teor de umidade da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

areia. 

3 . 1 5 - AG R E G AD O S 

Este material granular sem forma e sem volumes definidos, geralmente 

inertes, de dimensoes e propriedades adequadas para o uso de concreto e 

argamassas na obra, foi de suma importancia para se ter um concreto de boa 

qualidade. Caracteristicas como porosidade, absorcao d'agua, composicao 

granulometrica, forma e textura superficial das particulas, resistencia mecanica e 

presenga de substancias nocivas, foram levadas em consideracao em toda e 

qualquer utilizacao. Por isso, agregados graudos e miudos eram cuidadosamente 

inspecionados por peneiramento. 

3 . 1 6 - M AO -D E -O BR A 

0 quadro de operarios deste condomfnio e composto da seguinte forma: 

N° Funcao 

01 Mestre de obras; 

03 Pedreiros; 

02 Ferreiro; 

6 Ajudantes; 

01 Soldadores; 

Tabela 03 - Quadro de operarios 



3.17 - O BS E R V AN C E S S O BR E A AR M AD U R A E C O N C R E T AG E M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a concretagem dos pilares e comum verificar um 

congestionamento de barras, no ponto em que estas sao unidas - nos nos -, mais 

precisamente nas bases para os pilares e continuacao dos mesmos no pavimento 

superior, (verfoto 9). 

Nestes locais, observaram-se dificuldades ou a obstrucao para a passagem 

do agregado graudo entre as barras, ocasionando o "brocamento", - termo 

utilizado na obra - que e a ausencia do agregado graudo no cobrimento da 

armadura gerando um vazio, parcialmente preenchido pela pasta, prejudicando o 

cobrimento necessario para combater os efeitos da oxidagao da armadura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para assegurar a continuidade da armadura e evitar o congestionamento 

das barras foi sugerido que os ferros de espera fossem dobrados para dentro 

conforme mostra a figura 2. 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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Figura 2 - Ferro de espera dos pilares dobrados para o interior da 

continuidade do pilar. 



3 . 1 8 - E Q U I P AM E N T O S 

V ibra dor de Ime rsa o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Equipamento utilizado para realizar o adensamento 

do concreto. 

Serra E le trica : Equipamento utilizado para cortar ferros servindo para 

auxiliar a fabricagao das formas e andaimes. 

Lixa de ira : Para limpar nao so as formas quando fossem ser reutilizadas 

como para limpar outras superficies. 

M aquina de soldar: Para soldar formas, escoramentos e pecas de ferro ou 

ago. 

E quipa me ntos de prote ga o: Os operarios nao estavam utilizando 

equipamentos de protegao obrigatorio o uso de capacetes no local por qualquer 

pessoa que la estivesse. 0 uso do cinto nao estava ainda sendo utilizado so era 

necessario em locais onde a altitude oferecesse qualquer risco. Mas nem todos os 

operarios faziam do uso de luvas e botas uso obrigatorio. 

3.19 - F E R R AM E N T AS 

A todo instante eram utilizadas as seguintes ferramentas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Pas; 

Picaretas; 

4- Carros de mao; 

4* Colher de pedreiro; 

Prumos; 

-4 Escalas; 

4 Ponteiros; 

4- Nivel; 



3.20 - MATERIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ACQ: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

60B, com diametros conforme especificados no projeto. 

Para o controle tecnologico, sempre que possivel, submeteu-se as 

amostras de ago empregado, (as diversas bitolas) aos ensaios de tracao e 

dobramento, de acordo com a ABNT. 

j> Aqua de a ma ssa me nto: 

Usou-se a agua fomecida pela empresa de abastecimento, sem nenhuma 

inconveniencia para tudo que foi feito na obra, inclusive na fabricagao do concreto. 

Arma ca o: 

Confecgao realizada na propria obra, compreendendo as operagoes de 

corte, dobramento, montagem, ponteamento e colocagao das "cocadas"; 

3.21 - LAN Q AM E N T O 

0 intervalo maximo entre a confecgao do concreto e o langamento e de 

uma hora de acordo com a norma. 

Esse criterio so nao e valido quando se usar no concreto retardadores de 

pega. Neste caso prevalecem as caracteristicas do produto utilizado. 

A altura da queda livre do concreto nao pode ser superior a 2 (dois) metros, 

de acordo com a NBR 6118. Pode-se abrir "janelas" nas formas, quando existir 

dificuldade em se fazer o langamento do concreto, como tambem se fazerfuni l . 



Uma outra parte do concreto foi produzida in loco pelos proprios operarios, 

com auxflio de betoneiras. 

Portanto, sua mistura se deu de duas formas, manual e mecanica. A 

primeira com base na NBR 6118, da ABNT, na qual autoriza o prepare manual do 

concreto utilizando-se de pas e enxadas. Estes foram de pouquissima quantidade 

e destinada a locais onde os alcances do fCk nao era de primordial importancia. 

Tambem, utilizou-se desse mecanismo quando se desejou ganhar tempo, ja que 

na obra tinha apenas uma betoneira, e essa quase nao parava de trabalhar. 

Ja as misturas mecanicas, feitas com maquinas denominadas de 

betoneiras, Como regra geral, o concreto foi transportado do local de 

amassamento (mistura na) para o local de langamento o mais rapido possfvel e 

sempre de modo a manter sua homogeneidade. Houve o cuidado com o tempo 

desde o preparo do concreto (adigao da agua de amassamento) ate o langamento, 

pois nao deveria ser superior ao tempo de pega. 

De um modo especial, quando o concreto era transportado em caminhoes 

betoneiras (concreto pre-fabricados) a velocidade de transporte era de 2 a 6 

rotagoes por minuto e enquanto que a velocidade de mistura era de 16 a 20 

rotagoes por minuto. 

Devido a problemas que atrasavam o andamento da construgao, como: 

quebra do motor no momento do bombeamento, entupimento da tubulagao, atraso 

na entrega do concreto, horarios incompativeis, entre outros, a equipe responsavel 

pela obra decidiu produzir o proprio concreto. Atendo as exigencias da norma, 

atraves da execugao de testes de resistencia a compressao realizada pela 

ATECEL, obtendo uma resistencia acima da esperada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D osa ge m do concre to dos pila re s: 

3 sacos de cimento; 

4 volumes de brita; 

2 volumes de areia. 



3.22 - AD E N S AM E N T O DO C O N C R E T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 adensamento deve serfe i to durante e imediatamente apos o langamento 

do concreto, deve ser continuo e feito cautelosamente para que o concreto possa 

preencher todos os cantos das formas. 

Criterio de adensamento: 

• Deve-se ter cuidado para que nao se formes ninhos (tambem 

chamados de bexiga) e que nao haja segregagao dos materials. 

• Deve-se evitar vibragao nas armaduras para que nao se formem 

vazios ao seu redor, com prejufzo da aderencia. 

• Deve-se evitar vibragao na formas para que nao haja deformagao 

das mesmas. 

A concretagem deste ediffcio foi realizado com vibrador de imersao. 

No uso deste equipamento, obedeceu-se a determinadas regras: as 

posigoes sucessivas da agulha vibrante sempre estavam a uma distancia inferior 

ou igual ao raio de agao do vibrador. As vibragoes eram evitadas em pontos 

proximos das formas e ferragens. A insercao era rapida e sua retirada lenta, 

ambos com o aparelho em funcionamento. Quando cessava o desprendimento de 

a r e aparecia na superficie uma ligeira camada brilhante, a vibragao era conclufda. 

OBS.: No caso de grandes deformagoes, a concretagem tern que ser suspensa, 

retirado o concreto, e concertada a forma. Na linguagem dos operarios este fato e 

conhecido como "abrir forma". 



3.23 - C U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante os 10 (dez) primeiros dias do concreto, deve-se manter as pegas 

estruturais molhadas, para se evitar a evaporagao prematura da agua necessaria 

a hidratacao do cimento. 

As condigoes de umidade e temperatura nos primeiros dias de vida das 

pegas tern importancia fundamental nas propriedades do concreto. 

Apos a retirada das formas, as pegas estruturais foram hidratadas, sendo 

molhadas varias vezes por dia. 

3.24 - RETIRADA DAS F O R M AS 

Esta retirada deve ser feita conforme determina a norma NBR - 6118: 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA retirada das formas e do escoramento so pode ser feita quando o 

concreto se achou suficientemente endurecido para resistir as agoes que sobre ele 

devem atuar e este nao deve conduzir a deformagoes inaceitaveis, tendo em vista 

o valor baixo de Ec e a maior probabilidade de grande deformagao lenta quando o 

concreto e solicitado com pouca idade. 

Se nao for demonstrado o atendimento das condigoes acima e nao se 

tendo usado cimento de alta resistencia inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento nao devera dar-se antes 

dos seguintes prazos: 

Faces laterals: tres dias; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espagados: 14 dias; 

Na obra supracitada a retirada: 

Faces laterals: 3 dias; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espagados: 15 dias. A retirada dos pontaletes era realizada de 



tal maneira que a peca estrutural vinha a trabalhar gradativamente nas condigoes 

pelas as quais a pega foi dimensionada. No caso dos balangos a retirada dos 

pontaletes (escoramentos) aconteceu do balango para o engaste. 

As formas da laje nervurada sao retiradas apos 15 dias, enquanto que os 

escoramentos apos 30 dias. As formas dos pilares sao retiradas apos 24 horas da 

concretagem. 

No caso das lajes e vigas as retiradas dos escoramentos aconteciam do 

centro do vao para os apoios. Todas as retiradas de formas devem acontecer sem 

choques. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.25 - DA P R O D U Q AO A C U R A DO C O N C R E T O 

P a ssos para a produga o do concre to: 

— P rime iro: 

Dimensionamento das padiolas; 

*- S e gundo: 

Limpeza na betoneira; 

* • T e rce iro: 

Colocacao do agregado graudo; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Q ua rto: 

Colocacao da agua; 

Q uinto: 

Adicionar o cimento; 

*• S e xto: 

Mistura r; 

4- S e timo: 



Adicionar a areia; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ita vo: 

Acrescentar da agua conforme inspecao visual quanto a 

plasticidade; 

4- N ono: 

Misturar ate obter uma boa homogeneidade; 

4- Dec imo: 

Transporte: Realizado com carros de mao para o 

deslocamento horizontal e para o vertical o transporte e realizado 

atraves do elevador; 

4 D ecimo prime iro: 

Langamento do concreto. Nesta obra a altura de queda do 

concreto foi superior a dois metros gerando os problemas da 

segregagao do concreto. 

- D e cimo se gundo: 

Adensamento, realizado com vibrador mecanico. 

+• D e cimo te rce iro: 

Apos a retirada das formas, as lajes e pilares foram molhados. 

4.0 S E G U R AN Q A NO T R ABALH O 

Ha algum tempo, quando se pensava em seguranga no trabalho, a ideia era 

distribuir alguns protetores auriculares, comprar, meia duzia de capacetes, calgar 

o pessoal com botas e tudo esta resolvido. A CIPA (Comissao Interna de 

Prevengao de Acidente), do ponto de vista dos empregados era apenas um meio 

de garantir a estabilidade do emprego e do ponto de vista do empregador era uma 

perda de tempo, uma vez que havia "coisas mais importantes a fazer". A 

contratagao do pessoal habilitado tais como tecnicos, engenheiros e medicos do 



trabalho era tratada como mera formalidade apenas com o objetivo de cumprir a 

legislacao e mesmo assim, o trabalho desses profissionais era desviado para 

outras atividades tais como: seguranga patrimonial, administracao de refeitorio, 

servigos gerais, etc. O resultado desse descaso esta gravado nas estatisticas 

oficiais que mesmo sem considerar ocorrencias nao comunicadas chegam a 

conclusoes alarmantes tais como uma morte a cada tres horas e uma media de 

140.000 acidentes com afastamento por ano. 

Felizmente, gragas ao empenho de profissionais da area, a maturidade 

administrativa de alguns executivos e a formagao continua de uma legislacao 

especifica para o assunto podemos vislumbrar a reversao desse quadro sombrio 

com a mudanga gradativa na conceituagao basica, baseada na prevengao de 

acidentes, com foco na eliminagao ou neutralizagao dos riscos dedicando 

tratamento especifico, pesquisa, metodos, procedimentos e tecnicas especificas 

aplicadas a seguranga no trabalho desde o projeto ate a operagao nos processos 

produtivos. 

Fica-se claro que, com o passar dos anos, o desenvolvimento do 

tratamento objetivo a seguranga, depende mais e mais do comprometimento real 

da diregao das empresas em colocar este assunto entre as prioridades, definindo 

diretrizes, tragando metas, estabelecendo prazos, cobrando solugoes com a 

mesma importancia dedicada a produgao, vendas, marketing, pregos, prazos, 

qualidades, recursos humanos, logistica e manutengao. 

Toda empresa e obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E quipa me ntos de Protegao Individua l - EPI com CA (Certificado de 

Autenticagao), fomecido pelo Ministerio do Trabalho com a atenuagao exigida por 

lei, adequado ao risco e em perfeito estado de conservagao e funcionamento, 

sempre que as medidas de ordem geral nao oferegam completa protegao contra 

os riscos de acidentes e danos a saude do empregado, segundo o art. 166, segao 

IV do cap. V da CLT. 

Equipamentos para a protegao auditiva e de cabega como abafadores de 

ouvido, capacete, mascara descartavel, oculos de seguranga; ao lado dos de 

protegao corporal e membros como avental, luvas e botas com biqueira de ago 



sao uma constante na rotina diaria dos funcionarios que atuam nas areas de risco 

como a linha de produgao, manutengao, engenharia e controle de produgao e 

usinagem. 

Na construgao civil deve-se dar prioridades absolutas as Medidas de 

Protegao Coletiva (MPC) contra quedas de altura, tais como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4- As que evitam a queda: guarda-corpo; barreiras e telas verticals. 

4- As que limitam a altura das quedas: sistema rigido ou anteparos, 

sistemas elasticos ou redes. 

4- As implantadas no interior da obra: vao de elevadores, vao de 

escadarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alguns E quipa me ntos de Protegao Individua l (EPI) 

A lguns E quipa me ntos de Protegao para M e mbros (EPM) 
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5.0 - S U G E S TO E S AO S NOVOS ESTAGIARIOS 

Deve-se aproveitar o maximo possfvel as oportunidades de perguntar sem 

serem recriminados, nao se preocupem se a pergunta e "tola" ou "facil", se voce 

nao sabe entao esta pergunta e importante para voce. 

Quando desejar alguma informacao pergunte ao engenheiro responsavel 

ou ao mestre de obras. 

Evite os extremos quanto ao relacionamento com os operarios da obra, 

evitando brincadeiras para nao gerar intimidades e em contra partida respeite a 

todos, cumprimentado-os com bom dia, bom tarde, com licenga, por favor, atitudes 

como estas geram nos ambientes a atmosfera de seriedade e respeito. 

Seu relatorio do estagio supervisionado e um documento, seja consciente 

daquilo que escreve. 



5.0 - C O N C LU S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da experiencia deste estagio foi possivel afirmar que o 

conhecimento pratico adquirido nas obras e simples, de pouca complexidade e 

limitado com relacao as proprias experiencias, porem o embasamento teorico e 

indispensavel e ilimitado pelo fato da ciencia estar continuamente progredindo. 

O Engenheiro Civil deve ser um eterno estudante de engenharia, por que 

os principios teoricos a cada momento estao mais aprofundados necessitando de 

uma continua atualizacao do profissional. 

Nas construcoes deve-se fazer uma analise minuciosa a respeito da 

economia, porque o que pode ser mais rapido agora pode-se tomar um grande 

problema no futuro, por isso e indispensavel seguir as normas., para evitar 

maiores transtomos. 

Os novos engenheiros tern a missao de elevar a qualidade da engenharia e 

que procedimentos inadequados devam ser evitadas para o engrandecimento da 

engenharia civil. 

Finalmente posso afirmar que, como estagiaria, foi muito valido, pois pude 

ver na pratica o que apenas havia visto na teoria em varias disciplinas, alem de ter 

ampliando meus conhecimentos, fiz novas amizades e, tambem, para mostrar as 

dificuldades que um engenheiro enfrentara na pratica. 

Diante desta experiencia e certo que o conhecimento pratico adquirido nas 

obras e muito importante para a vida pratica de um engenheiro civil, consolidando 

assim toda a teoria vista em sala de aula. 

Deve-se salientar tambem, que um engenheiro e responsavel tanto pelos 

bens materials da obra, como pelo trabalho humano, ou seja, por um bom 

relacionamento entre as pessoas que estao evolvidas. Sem desmerecer ou ate a 

mesmo julgar-se superior a ninguem, contudo mantendo sempre o respeito e a 

ordem. Devera zelar sempre pela harmonia no ambiente de trabalho, por ser um 

aspecto fundamental para um bom desempenho dos operarios, e 

consequentemente uma boa qualidade na construcao. 
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