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1. A P R E S E N T A Q A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio refere-se as at ividades desenvolvidas durante o Estagio 

Supervisionado do curso de Engenharia Civi l, pelo aluno Alessandro Marinho Martins, 

durante a construcao de um condominio residencial, chamado Cezanne, situado na rua Oti l ia 

Donato, 89 - Prata. 

O estagio foi desenvolvido no perfodo de 19 de fevereiro ao dia 04 de maio do ano de 

2001 , tendo uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, total izando em 180 (cento e 

oitenta) horas, equivalendo a 6 (seis) creditos, sob a or ientacao do Prof. Eng- Luciano 

Gomes de Azevedo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . C A R A C T E R I S T I C A S D A O B R A 

2 . 1 . DADOS GERAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 condominio residencial Cezanne ocupa um terreno de 1.212,47 m 2 si tuando-se 

proximo aos centros medicos San Pietro, San Raphael, Sao Paulo e a academia Korpus. 

O empreendimento apresentara: 

> Sub-solo, terreo, mezanino e 15 (quinze) pavimentos tipo; 

> Um apartamento por andar; 

> Salao de festa e salao de jogos; 

> Piscina com deck, solarium e bar de apoio; 

> Sauna, WC's mascul ino e feminino; 

> Dois elevadores; 

> Tres vagas de garagem por apartamento; 

> Preparacao para TV por assinatura; 

> Guarita de seguranca; 

> Portao automatico; 

> Central de interfones; 

> Subestacao com gerador proprio; 

> Central de gas; 

> Para-raios e equipamento anti- incendio. 

O pavimento tipo, que possui uma area privativa de 224,15 m 2 , contera: 

> Sala de jantar e estar; 

> Varanda; 

> Lavabo; 

> Uma suite com closet; 

> Uma suite master, com hidro e varanda; 

> Copa/cozinha com despensa; 

> Hall social; 

> Hall de servico; 

> Area de servico; 

> Dependencia completa de empregada. 

Nas f iguras abaixo, podemos observar a fachada do edif icio, bem como o pavimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 01 - Fachada do condominio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . 2 . SlSTEMA DE CONSTRUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O edif icio esta sendo construido em sistema de condominio, que consiste na empresa 

escolher um terreno, desenvolver o projeto, conseguir uma pre-aprovacao nos orgaos 

publicos competentes e estipular um custo de construcao para a epoca obedecendo a um 

prazo, que pode ser variavel para a execucao do projeto. 

A partir dai, a empresa lanca seu projeto no mercado para reunir o numero necessario 

de condominos, porque sera atraves da cota mensal paga por cada condomino que se obtera 

a receita dest inada ao f inanciamento da obra. 

2 . 3 . PROJETO ESTRUTURAL 

0 projeto estrutural e composto pelos seguintes projetos: 

> Sapatas; 

A quant idade de pegas estruturais e suas dimensoes sao a seguinte: 

20 Sapatas - cujas dimensoes variam de 1,15 x 1,70 x 0,65 m ate 2,50 x 3,50 x 1,35 m 

(comprimento x largura x altura). 

20 Pilares - cujas dimensoes variam de 20 x 80 cm ate 40 x 140 cm. 

28 Vigas - cujas dimensoes var iam de 12 x 30 cm ate 15 x 50 cm. 

16 Lajes - com 10,0 cm de altura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trago 

No projeto estrutural foi adotado um fck (resistencia caracterist ica do concreto a 

compressao) de 150 kg /cm 2 , entretanto, ensaios real izados na ATECEL, com corpos de 

prova moldados in loco, garant iram um fck de 200 kg/cm 2 . 

O trago usado para a confecgao das pegas estruturais foi de 1:4:6 (cimento:areia:brita), 

em relagao a lata de 18,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 , ou seja, para cada saco de cimento de 50 kg, e necessario 

quatro latas de areia e seis latas de brita. 

No caso das vigas e lajes, o agregado uti l izado foi a brita de 19 mm (brita 0), ja para os 

pilares, brita de 25 mm (brita 01). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 

Pilares; 

Vigas; 

Lajes. 

2.3.1 
Quantitativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3.3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O equipamento uti l izado para o controle deste traco e a padiola, que consiste em um 

carrinho de mao com dimensoes pre-definidas pelo engenheiro responsavel, que atendam ao 

volume de materiais especif icado no projeto. 

A padiola uti l izada na obra possui a forma e as dimensoes indicadas a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 6 , 0 c n 

3 4 , 0 c n 
— — 

Fig. 03 - Dimensoes da padiola 

Com estas dimensoes, o volume da padiola fica em torno de 36,0 1, que e equivalente a 

duas latas de 18,0 1 , com isso observa-se que para cada trago de concreto e necessario um 

saco de cimento, duas padiolas de areia e tres padiolas de brita. 

Para a realizagao da mistura destes materiais, usou-se uma betoneira eletrica, como 

mostra a f igura abaixo: 

Fig. 04 - Betoneira eletrica. 



2.3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Materiais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A areia uti l izada e proveniente do rio Paraiba. Para se determinar o volume de areia 

que e descarregado na obra, faz-se tres medicoes, em pontos diferentes, tendo assim, uma 

altura media em que a areia se encontra na cagamba do caminhao, em seguida multipl ica-se 

esta altura pela area da cagamba, que e de aproximadamente 9,01 m 2 . 

0 cimento uti l izado e do tipo CP II Z - 32 RS, que e cimento port land composto com 

pozolana e resistente a sulfatos. Para o seu armazenamento, nao se deve empilhar mais de 

dez sacos, e deve ser feito em lugar seco, de preferencia sobre tabuas. 

2.3.5 For mas 

As formas uti l izadas sao de chapas compensadas, madeirit, de 2,20 x 1,10 x 0,12 m 

que sao contraventadas por tabuas de louro, sarrafos, de 30,0 x 2,50 cm. Estas formas 

apoiam-se em estroncas de madeira, pontaletes, de 3,0 m de altura. Os pregos uti l izados 

para fixagao das formas sao de 18 x 27 (2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V2 x 10). Nas faces da forma que f icara em 

contato com o concreto e apl icado desmoldante para facilitar a desforma. 

2.3.6 Funcionarios 

A obra dispoe dos seguintes funcionarios: 

• Uma secretaria; 

• Um mestre de obra; 

• Um ferreiro; 

• Um pedreiro; 

• Um carpinteiro; 

• Tres ajudantes; 

• Dois serventes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 . E Q U I P A M E N T O D E P R O T E C A O I N D I V I D U A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 equipamento de protegao individual (EPI) e um instrumento de uso pessoal, cuja 

f inal idade e neutral izar a acao de certos riscos de acidentes, que poderiam causar lesoes ao 

trabalhador, protegendo contra possfveis danos a saude, causado pelas condicoes de 

trabalho e sao fornecidos gratuitamente pela empresa. 

Os equipamentos de protecao individual consistem em: 

> Capacete - protecao para a cabega, e e de uso obrigatorio para todos os 

trabalhadores e demais pessoas que se encontram no local da obra; 

> Protetor facial - protegao para a face contra fagulhas, no caso do ferreiro; 

Protetor audit ivo - protegao para os ouvidos, no caso do trabalhador que opera a 

britadeira; 

> Luvas de raspa de couro - protegao para os membros superiores; 

> Botas de borracha - protegao para os membros inferiores; 

> Mascaras - protegao para as vias respiratorias, no caso do betoneiro; 

> Cinto de seguranga - para trabalhadores que se expoem a grandes alturas. 

Na f igura abaixo se pode observar alguns equipamentos de seguranga, tais como: 

luvas, capacete, botas e cinto de seguranga: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 05 - Equipamentos de protegao individual. 
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4 . D E S E N V O L V I M E N T O D O E S T A G I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A obra encontrava-se em recesso ate o dia 16 de fevereiro de 2001 , reiniciando suas 

at ividades no dia 19 de fevereiro do mesmo ano, tendo no mesmo dia o inicio do estagio 

supervisionado. 

4 . 1 . EXECUCAO DAS VARANDAS 

Uma das primeiras at ividades a serem executadas na obra foi o escoramento das 

varandas do pavimento tipo, como tambem na mesma semana iniciou-se a desforma dos 

pilares e da laje do mezanino. 

As formas das varandas foram executadas com madeirit e contraventadas com 

sarrafos. Em seguida, houve a armacao das mesmas, que foi feita com ferro de 12,5 mm e 

5,0 mm de diametro, para as vigas. 

Dando cont inuidade aos servicos houve a concretagem das varandas. O traco do 

concreto usado foi de 1:4:6 (cimento:areia:brita). Na f igura abaixo pode-se observar o detalhe 

da varandas que encontram-se na fachada do predio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 06 - Varandas do pavimento tipo. 

A cura do concreto foi feita em seguida, quando a superf icie da laje da varanda nao 

mais espelhava, e cont inuou por mais 02 dias. 
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4 . 2 . CONSTRUCAO DE NOVAS INSTALACOES PARA OS FUNCIONARIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em paralelo com os servicos de estrutura do edifico, foi construido um novo escritorio, 

bem como um banheiro, um vestiario e uma cozinha para os operarios, si tuando-se todos na 

garagem. Este fato deveu-se a fortes chuvas que inundaram o antigo escritorio, que 

localizava-se no pilotis. 

A alvenaria do recente escritorio foi elevada com tijolos de 08 furos, a espelho, com 

argamassa de cimento e massame no traco 1:14. Apos a elevacao da alvenaria dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA !4 vez, 

foram realizadas as instalagoes eletricas e hidro-sanitarias. Na figura abaixo podemos 

observar um detalhe das instalagoes sanitarias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 07 - Detalhe das instalagoes sanitarias. 

4 . 3 . EXECUCAO DOS PILARES 

Com a execugao das varandas, houve o pedido de ferros para os pilares do pavimento 

tipo, a qual o levantamento quantitative foi real izado pelo presente estagiario em conjunto 

com o ferreiro da obra. 

Apos um mes de reinicio da obra, houve a marcagao dos pilares do pavimento tipo. Em 

conjunto com a execugao das formas dos pilares, houve a armagao das ferragens. 

As formas que envolviam os pilares eram de madeirit, e o engravatamento era feito com 

sarrafos. Para que futuramente, quando for real izado a desforma, nao haja problema de 

aderencia da forma com o concreto, apl icou-se desmoldante. 

A armadura longitudinal dos pilares era composta basicamente por ferros de 16,0 mm e 

de 20,0 mm de diametro, enquanto que a armadura transversal era formada por ferros de 5,0 

mm de diametro. 
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A concretagem foi real izada, apos cinco dias o termino da execugao da armagao, com 

baldes, despejando-se o concreto da parte superior da forma dos pilares. O trago era 1:4:6 

(cimento:areia:brita). 

Para que nao ocorra o aparecimento de bicheiras, deve-se adensar bem o concreto 

com o vibrador, e a desforma deve ser feita apos um prazo em que o concreto ja tenha 

adquir ido a resistencia minima exigida no projeto. 

Na f igura a seguir, pode-se observar um pilar com as formas e outro que ja ocorreu a 

desforma, bem como a espera dos ferros para o pavimento superior: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 08 - Detalhes dos pilares. 

4 . 4 . CONTINUACAO DO MURO DE ARRIMO 

Em paralelo com as obras dos pilares, estava sendo executada a continuagao de um 

muro de arrimo, que contem o solo apenas com o seu peso. No seu dimensionamento, foi 

adotado para a sua base 1/3 de sua altura. 

Na sua construcao foi empregado argamassa no trago 1:16 (cimento:areia), em relagao 

a lata de 18,0 1, e pedra rachao. 

Na f igura abaixo, observa-se uma parte do muro ja executada e outra parte ainda com 

as formas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 09 - Muro de arrimo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 5 . EXECUCAO DAS VIGAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o termino da concretagem dos pilares, iniciou-se a armagao das formas para as 

vigas. Usou-se madeirit de 14 mm de espessura, para o envolvimento da viga, sarrafos para 

contraventamento distanciados 40 cm um do outro e pontaletes com um espagamento de 50 

cm. 

Apos o corte da chapa de madeirit, era apl icado o desmoldante na face de contato com 

a pega estrutural, como tambem tinta na parte que sofreu o corte, para impermeabil izar a 

mesma. 

Durante esta fase foi feito o levantamento da quant idade de ferro necessaria para a 

execugao das vigas e das lajes do pavimento em questao, pelo presente estagiario com a 

ajuda do ferreiro da obra. 

Como o inicio desta fase aconteceu na ultima semana do estagio, so pode ser 

observado a colocagao das formas e o corte das ferragens. 

Na f igura a seguir, observa-se a disposigao das formas: 
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Fig. 10 - Disposigao das formas das vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 6 . TORRE DO ELEVADOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em paralelo com a colocacao das formas das vigas foi construido uma base para uma 

torre (Fig. 11) que servira para um elevador de carga. 

Esta base para torre foi feita em concreto no trago 1:4:6 (1 saco de cimento :4 latas de 

areia :6 latas de brita 0). 

Fig. 11 - Base para a torre do elevador. 

A torre foi construida para atingir uma altura superior a ultima laje, como mostra a figura 

em seguida: 
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5. F U N C O E S D E S E M P E N H A D A S P E L O E S T A G I A R I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio supervisionado, as seguintes at ividades foram desempenhadas pelo 

presente estagiario: 

• Levantamento da quant idade de materiais necessarios para determinados 

servigos; 

• Levantamento dos pregos dos materiais no mercado; 

• Conferencia da quant idade de materiais que chegavam a obra; 

• Acompanhamento da execugao e controle do concreto; 

• Conferencia da ferragem usada nas pegas estruturais. 



6 . C O N C L U S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observou-se durante o tempo de real izacao do estagio supervisionado, que para uma 

edif icacao ser executada da melhor forma possivel, e necessario que se atente para varios 

fatores, tais como: 

• Vehf icagao das especif icacoes dos projetos; 

• Escolher uma mao-de-obra especial izada; 

• Escolha de materiais que sat isfacam as exigencias previstas; 

• Controle do trago do concreto; 

• A execugao de um bom adensamento com vibrador de imersao; 

• Exigencia de um prazo mi'nimo para a cura do concreto; 

• Desforma da pega estrutural apos um prazo estabelecido; 

• Limpeza das armaduras a serem usadas; 

• Adogao de um cobrimento mfnimo para as armaduras; 

• A implementagao de um programa de seguranga no trabalho; 

• Acompanhamento dos servigos atraves de cronogramas f isico-f inanceiros; 

• Supervisao constante durante a execugao dos servigos; 

• Determinagao de um prazo para a f inalizagao da obra. 

Assim, com a pratica das medidas descritas acima, a execugao da obra se realizara 

de forma racional e organizada, tendo como consequencia uma maior durabi l idade da 

edif icagao e uma economia futura, ja que possiveis gastos com reparos serao evitados. 

Finalmente, destaco o conhecimento do engenheiro responsavel, em relagao a 

administragao da obra, pois houve a preocupagao de desenvolver no ambiente de trabalho 

relacionamentos de confiabi l idade e profissionalismo, demonstrando interesse nos detalhes 

tecnicos e administrativos. 
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