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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.Q - Apresentacao 

Este reiatorio refere-se ao estagio supervisionado referente ao curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, sob e 

orientacao da Prof0 Jose Gomes da Silva no periodo de 21/02/201 i a 03/06/2011 com 

uma carga de 20 horas semanais, totalizando em torno de 300 horas, tendo sido 

reaiizado na construcao do Museu de Arte Popular da Parafba, iocalizado na Rua Dr. 

Severino C P JZ , S/N, no Centra em Campina Grande - PB ; obra administrada pelo 

Engenheiro Civil Jose Benicio da Silva Fiiho, com o objetivo de por em pratica os 

conhecimentos obtidos em saia de aula. 

O rel&fcap tern a finaiidade, tambem, de aperfeicoar o aiuno nas tecnicas da 

construcao civil, possibi!itando-o conhecer os materials e equipamentos atuaimente 

empregados nest a ciencia, a ism disso, desenvoiver a tomada de iniciativas para a 

resoiucao de probiemas do cotidiano de uma obra. bem como, a obsen/acao do 

comportamento entre o administrador da obra e os operarios, ja que e de extrema 

importancia que ambos tenham a meihor interacao, pois assim sendo, ocorrera uma 

maior produtividade em menor tempo e tambem um aumento da motivacao dos 

empregados, levando-os a executar suas tarefas com um menor desperdicio e 

consequentemente com maior eficiencia. 
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No periodo referente a realizacao do estagio foram observados varios aspectos 

direcionados a construcao civil, dentre os quais se enfatizou a preparacao e construcao 

da superestrutura da obra, o cuidado nas escavacoes e conciusao do bioco principal de 

fundacao, alem de pecas que necessitam de protensao. 

O estagio auxiliou no acompanhamento da execucao dos seguintes servicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Levantamento dos quantitativos de materiais; 

9 Acompanhamento de diferentes metodos construtivos; 

• Auxiiio na execucao e controle de medicoes; 

• Conferencia de formas e ferragens; 

• Concretagem de eiementos estruturais, controle de execucao do concrete; 

9 Atualizacao de plantas em AUTOCAD; 

e Preocupacao com a questao da seguranca do trabalho; 

» Postura do responsavel tecnico diante da equipe. 



0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entende-se por construcao civil a criacao de obras de arte como: casas, pontes, 

edjficios, barragens de terra, estradas^entre outros, que visam acima de tudo trazer 

bem estar e comodidade aos que eias se destinam. 

Nos ultimos anos, vem sendo realizados grandes ester cos para introducao da 

Quaiidade Total na construcao civil. Ocorre, porem que a construcao possui 

caracteristicas singuiares que dificultam a utiiizacao na pratica das teorias modemas de 

quaiidade. 

Segundo YazigizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 0̂02), algumas pecuiiaridades da construgao que dificultam a 

transposicao de conceitos"~e ferramentas de quaiidade apiicados na industria sao: 

• A construcao e uma industria de carater nomade; 

© Utiliza mao-de-obra intensiva e pouco qualificada, sendo certo que o emprego 

desses trabalhadores tern carater eventual e suas possibilidades de prornocao sao 

pequenas, o que gera baixa motivacao no trabalho; 

© As responsabiiidades sao diversas e pouco definidas; 

* Sao empregadas especificacoes complexas, muitas vezes conflitantes e 

confusas, etc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Os principals probiemas que ocorrem em empresas de construcao civil nas fases 

de projeto e na execucao da obra, de acordo com o controie de quaiidade sao: 

• Necessidade de terem-se projetos completos para iniciar a obra; 

• Erro de cotas, nfveis, alturas, faita de correspondencia entre as discriminates e 

memorials; 

v Falta de arquivo de plantas, dificultando a sua iocaiizacao; 

• Faita de auxilios para a visuaiizacao especial; 

• No projeto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Faita de integracao entre projetos, orgamento, discriminates e locals de 

apiicacao de materials. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

execucao da obra 

• Faita de local para treinamento e reuniao equipado em obra; 

• Faita de entretenimento para momentos de iazer; 

• Excessivo numero de acidentes e incidentes; 

• Faita de amostra de services que pod em servir como padrao; 

• inquietacoes quanto a questoes trabaihistas e de pagamento, peia nao afixacao 

de avisos; 

<* Aiienacao em reiacao ao que'esta sendo const rufdo; 

• Tapume em pessim.as cohdicoes e utiiizado para esconder a precariedade da 

organizacao interna no canteiro; 

<* Piantas com tamanho dificii de manusear, rasgadas e iiegiveis; 

• Dificuidade de acesso devido a portao pequeno, sem rampas de acesso junto a 

sarieta: 

A base da garantia da quaiidade esta no planeiamento e na sistematizacao 

(formalizacao) de processes. Esta formalizacao estrutura-se na documentacao escrita, 

que sera de facil acesso, permitindo identificar o caminho percorrido. A garantia da 

quaiidade dos services e assegurada peia utiiizacao das tecnicas de gerencia de 

processes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I "" V U ! I-SSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Si5 t _ « ^ . H J I 

Nas obras de construcao civil o engenheiro deve ter o conhecimento dos 

materials oferecidos peia natureza ou industria para utllizacao nas obras, assim como a 

meihor forma de sua apiicacao, origem e pariicuiaridades. Deve-se compreender a 

resistencia dos materials empregados na construcao e os esforcos aos quais estao 

submetidos, assim como o caicuio da estabiiidade das construcoes. 

E importante ter o Conhecimento da arte necessaria para que a execucao possa 

ser executada atraves das normas iecnicas pertinentes. Ter o conhecimento dos 

metodos construtivos que em cada caso serao adequados a sua apiicacao sendo 

funcao da natureza dos materiais, ciima, e meics de execucao disponiveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Fases da Construcao 

As obras de construcao de edificios tern seu inicio propriamente dito, com a 

implantacao do canteiro de obras, que constitui num conjunto de instalacoes que dao 

suporte a uma edificacao, a administracao, ao processo produtivo e aos trabaihadores. 

E de fundamental importancla, que durante o pianejamento da obra, a 

construcao do canteiro de obras e das areas de vivencia fique^bem definidas, para que 

o processo de construcao nao seja prejudicado, e em paraleio, ofereca condicoes de 

seguranca para as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais na 

construcao. /-) 

Segundo Yazigi (2002), os canteiros de obras tern de dispor de instaiacao 

sanitaria; vestiario; aiojamento (*); iocai de refeicoes; cozin'na (quando houver prepare 

de refeicoes); iavanderia (*); area de iazer (*); ambuiatorio (quando se tratar de frentes 

de trabaiho com 50 ou mais operarics). 0 cumprimento do disposto nos itens 

assinaiados com (*) e obrigatoric nos canteiros onde houver trabaihadores aiojados. 

Porern, antes mesmn do infcio da implantacao do canteiro. aloumas atlvidadas 

previas, comumente necessaries, pod em estar a cargo do engenheiro de obras. Tais 

atividades sao usuaimente denominadas "Services Preiiminares" e envoivem, entre 

outras atividades: a verificacao da disponibiiidade de instalacoes provisorias; as 
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demoiigoes, quando existem construcoes remanescentes no iocai em que sera 

construido o edrficio; a retirada de entulho e tambem, o movimento de terra necessario 

para a obtengao do nival de terreno deseiado para o edificio. 

Existem ainda os services de execucao, que sao os trabalhos da construcao 

propriamente dita que envolve^ abertura das cavas, execucao dos aiicerces, fundacao 

das obras de concrete, entre outros, e os servicos de acabamento que sao os trabalhos 

finals da construgao (assentamento das esquadrias e dos rodapes; envidracamento dos 

caixllhos de ferro e de madeira; pintura gerai; colocacao dos aparelhos de Iluminacao; 

acabamento dos pisos; limpeza gerai). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4=0 - A Edifscaoao 

O estagio foi reaiizado na construcao do Museu de Arte Popular da Parafba. 0 

empreendimento ioca!iza-se na Rua Dr. Severino Cruz, S/N, e consiste em tres nucleos 

de exposigoes (biocos circuiares), sendo dois biocos situados em terra e um situado 

sobre as aguas do Acude Velho em um baiango que aicanga os 25 metres. A edificacao 

possui apenas um pavimento superior onde estao iocalizadas as exposigoes com 

acessos atraves de rampas que circuiam os dois biocos em terra. 

Os expositores estao interiigados por passarelas que permitir§o a passagem do 

publico e dara acesso ao expositor em balance. Alem dos biocos de exposigoes, a 

edificacao possui uma area em anexa que servira de apoio ao museu, para 

equipamentos, administracao, funcionarios, etc. 

As areas do pavimento terreo (Anexo) sao compostas por: 

- Administracao gerai do museu 

- Banheiros para funcionarios 

- Setor de funcionarios 

- Aimoxarifado 

12 



J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracteristicas do pavimento superior (Biocos de exposicoes): 

- Banheiros 

- Saias para obras de artes 

- Setor de informacoes 

- Saia de palestras 

- Vista panoramica 

A empresa responsavel paia eiaboracao dos projetos e a empresa EN GEM AT, 

situada na cidade de Maceio - AL, vencedora de iicitacao publica. A empresa 

AVANTEC. situada no Rio de Janeiro - RJ, e a responsavel peia eiaboracao dos 

projetos necessaries a execucao dos services. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.0 - Caracteristicas da 

5.1 - Caracteristicas das Edificacoes Vizinhas 

Nao existem ainda edificacoes existentes ao lado da obra por a mesma estaK 

situada as margens do Acude Velho. Ha edificacoes apenas em frente ao acude em 

torno de seu penmetro o que nao atrapaihou na execucao de nenhum service da obra. 

5.2 - Acesso 

O acesso a obra se da atraves da Dr. Severino Cruz utiiizando-se o portao 

principal para veicuios e para funcionarios, dando uma visao ampia do canteiro e de 

toda a construcao 

5.3 - Fundacoes 

0 biccc principa; do fundscsc foi iniciaimente projetado para apoiar-se em 

estacas tipo raiz, mas ao decorrer das escavacoes se verificou a intensa entrada de 

agua oriunda do acude na regiao escavada, aiem de o terrene ter sido muito mai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aterrado o que ocasionou urna grande dificuldade na execucao desse tipo de 

fundacoes. Entao foi eiaborado um novo projeto de fundac5es substituindo as estacas 

tipo raiz por 14 tubulSes com 120 centimetres de diametro mais 18 tirantes que seriam 

utiiizados para a iigacao rocha-bioco. 

0 rebaixamento do lencol freatico foi reaiizado constantemente onde se 

conseguiu a execucao dos tubuioes, figura 1, e tirantes. 

Figura 1 - Execucao de tubuioes. 

Os tirantes foram posicionados (figura 2) para fixacao do bioco na rocha e 

tracionados posteriormente ao bioco atingir sua resistencia necessaria aos 28 dias, 

f c k>35 MPa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 2 - Execucao dos tirantes. 

Apos a reaiizacao dos tirantes e tubuioes houve o posicionamento das 

armaduras detaihadas para o bioco de fundacao com posterior concretagem, figura 3 e 

fioura 4. 



16 



5 . 4 - Estruturas de Concrete* Armado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As fundacoes e os pilares principals dos expositores foram executados em 

concreto armado com fCk >35 Mpa. Os pilares dos expositores seguem uma geometria 

circular que dara uma base de sustentacao muito forte para a estrutura seguinte, figura 

5. 

Figura 5 - Pilar circular para um expositor. 

A fundacao desses pilares circuiares serviu tambem para ser utilizada como 

reservatorio enterrado, o que ira contribuir na redistribuicao de cargas para toda a 

estrutura. 

O pilar-parede que ligara as vigas p^ncipais ao bioco de fundacao foi armado e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A execucao do Anexo foi em concreto armado devido a necessidade de suas 

paredes extemas funcionarem como contensao por ser uma edificacao semi-enterrada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Realizada a concretagem do pilar-parede e apos os escoramentos necessaries, 

foi feita a armacao do pavimento superior, que contara com uma laje de 10 cm de 

espessura, vigas invertidas de um metro de altura e outra laje que servira de contra-piso 

para o pavimento superior dos expositores. 



Para cada caminhao betoneira despejado na obra foi realizado o controle 

tecnologico do concreto, onde posteriormente foi emitido laudo por parte da concreteira, 

tendo a resistencia caracteristica do concreto a compressao fCk em 35 MPa adquiridos 

aos 28 dias apos a concretagem. Observou-se no laboratorio que todos os testes 

possibilitaram estimar uma resistencia acima da esperada. 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 1 - Concreto usinado em caminhao betoneira. 
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5 . 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A edificacao como ja mencionada anteriormente e composta de um pavimento 

terreo (Anexo) e o pavimento superior composto peios tres expositores. Boa parte do 

Anexo e as estruturas principals do museu sao em concreto armado com pecas onde 

suas formas sao de madeira executadas em forma de assoalho, e sao retiradas de 

acordo com o que recomenda a NBR 6188 de Estruturas de Concreto Armado. 

No estagio reaiizado foram verificados os comprimentos das ferragens, 

reaiizando as devidas conferencias de acordo com o projeto. Em aiguns casos foram 

observadas mudancas na coiocacao das ferragens com o expos to no projeto. Veriflcou-

se tambem a aitura de queda do concreto e sua forma de lancamento sobre a viga, 

aiem da forma de utilizacao do vibrador. 

Para a iiberacao da concretagem foram conferidas ferragens de tod as as pecas 

componentes da estrutura. Para garantir uma melhor execucao, seguranca e 

estabilidade, reaiizou-se a conferencia na armadura de acordo com o projeto, em que 

foram verificadas as bitoias; posicoes e direcoes das ferragens; comprimento dos ferros 

e suas quantidades e espacamentos. 

0 canteiro de obras tern de apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, 

notadamente nas vias de circuiacao, passagens e escadas. O entulho e quaisquer 

sobras de materia! devem ser reguiarmente coietados e removidos. Nao e permitido 

manter iixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de 

obraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (YazigQo02). 

A retirada das formas e os escoramentos deverao ser reaiizados quando o 

concreto encontrar-se suficientemente enoQrecido para resistir a acoes extemas que 

sobre eie atuarem. A desforma e feita ^iogo apos o concreto atingir seu ponto de 

seguranca e quando o mesmo ja resiste as reacoes que neie atuam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.6 - Estrutura de Fee ha men to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fechamento da estrutura de sustentacao, ou seja, a aivenaria de vedacao 

vertical, foi realizada apenas no anexo da estrutura, foi atraves de tijolos cerarnicos de 

oito furos (9x19x19cm). 

5.7 - Canteiro de Obras 

O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalacoes que dao suporte a 

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

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

construcao do canteiro de obras e das areas de vivencia fique bem definidos, para que 

o processo de construcao nao seja prejudicado, e em paraleio, ofereca condic5es de 

seguranca para as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais na 

construcao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13 - Vista do canteiro de obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 - SrsstaSaQoes do Canteiro de Obras 

O canteiro de obras norrnaimente consta de: escritorio, barracoes para 

aiojamento de materiais, tapumes, instaiacoes provisorias de agua, energia eietrica e 

equipamentcs, tanques para acumulo de agua, e ferramentas. 

0 vestuario, sanitarios, refeitorio, administracao, escritorio, bebedouro, betoneira 

e o aimoxarifado, locaiizam-se na propria obra, o que faciiita os trabalhos dos operarios 

e dos engenheiros. 

0 fechamento da obra e de extrema importancia para que se possa evitar a 

entrada de pessoas estranhas, o que poderia vir a causar acidentes graves, na mesma. 

Na deiimitacao do terreno utiiizado para construcao ja existia um muro de aivenaria, 

onde foram feitos apenas um portao para entrada de pessoal, outro para entrada de 

veicuios e materiais. 
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.9 - ASmoxarifado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

Segundo Yazigi (2002), a locaiizagao do almoxarifado devera permitir facil 

acesso do caminhao de entrega; ter area para descarregamento de material; localizar-

se estrategicamente junto da obra, de tal modo que o avango da obra nao impeca o 

abastecimento de materiais; ser afastado dos iimites do terreno pelo menos 2m, 

mantidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA faixa iivre, para evitar saidas nao controladas de materia!. 

2  ̂



Figura 16-Almoxarifado.  ̂

5.10 - Seguranga no Trabalho 

A construtora ENGEMAT (Engenharia de Materiais Ltda.) forneceu aos 

trabaihadores, gratuitamente, Equipamentos de Protegao Individual (EPI), adequados 

ao risco do servigo e em perfeito estado de conservagao. 

Os operarios devem utilizar os EPI's fornecidos peia construtora, tais como: cinto 

de seguranga tipo para-quedas; cordas e ocuios; botas e luvas; protetores auriculares; 

capacetes. Observou-se a utilizagao, quando necessaria, dos equipamentos de 

seguranga do trabalho pelos operarios, engenheiros e estaglarios da obra. 

Figura 17-EPI's. p zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.11 - Formas 

Para as vigas as formas utilizadas sao de madeira, constituidas de faces 

verticais e assoalho de tabuas apoiadas sobre pontaletes de madeira, e estes por sua 

vez apoiados sobre uma estrutura metalica de escoramento. Na laje do Anexo 

utilizaram-se pontaletes de madeira para sua sustentacao. Madeiras juntamente com 

chapas compensadas foram utilizadas para as formas do pilares circuiares. 

Para as lajes macicas e vigas do pavimento superior utiiizou-se chapas 

compensadas resinadas de 12 mm e nao resinadas de 12 mm. 

Outros fatores quanto a execucao das formas devem ser considerados, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 O acabamento do concreto em contato com a forma e de otima quaiidade, sendo 

frequentemente deixado com acabamento final; 

© E imprescindivel usar desmoidante nas formas e nao usar pregos para sua 

fixacao; 

9 Ao desformar deve-se evitar forcar os cantos das formas; 

© O diametro do vibrador para concretagem nao deve exceder 45 mm. E com o 

tipo de formas utilizadas na obra deve-se utilizar o vibrador com diametro de 40 

mm no maximo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 18 - Formas para a iaje inferior. 
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5.12 - Escoramentos Metalicos 

Utilizaram-se escoramentos metalicos para a sustentagao do pavimento superior, 

apoiando assim as lajes inferiores primeiramente. A figura 20 mostra os escoramentos 

metalicos contratados junto a empresa 'TENSOR ESTRUTURAS METALICAS' que 

tambem forneceu as plantas de locacao das pegas metalicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.13 - Escoramentos de madeira 

/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c 

O ponto curioso foi o fato de haver um grande balance cobre as aguas do Acude 

Velho o que dificultou os escoramentos desse balango sobre as aguas. Criou-se entao 

um assoalho de madeira (deck) no qual as estruturas metalicas poderiam se apoiar e 

realizar um escoramento seguro e confiavel. Estacas de 6 metros de comprimento e 

secao transversa! de 20 x 20 cm foram fixadas no agude com o auxilio de maquinas 

(figura 21) e em seguida foi realizado a construcao do assoalho sucessivamente a 

cravacao das estacas, em que o assoalho e composto por tabuas de 1" x 12". 

5 . 1 4 - Efementos em Concreto Protendido 

Em particular nesse estagio ocorreu a grande oportunidade de ver em pratica 

elementos estruturais que recebem urria  ̂ protensao que ira ajudar a combater os 

esforcos soiicitantes. Em uma definicao mais eiaborada temos que sao aqueies zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sismsntos estruturais nos quais parte das arrnaduras e previamente aiongada por 

equipamentos especiais de protensao com a finaiidade de, em condicoes de servico, 

2 8 



impedir ou limitar a fissuracao e os desiocamentos da estrutura e propiciar o melhor 

aproveitamento de agos de alta resistencia no estado iimite ultimo. 

Ocorreu tracionamento nos tirantes que iigam o bioco de fundacao ao material 

rochoso em que uma prova de carga foi previamente aferida para depois serem 

totalmente tracionados, figura 22. 

higura 22 - I racionamento dos tirantes com um macaco hidraulico. 

O piiar-parede que iiga as vigas principals ao bioco tambem recebera protensao, 

no qual foi feito o acompanhamento do posicionamento dos cabos e do preparo de sua 

ancoragem passiva em forma de iago, figura 23 e figura 24. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

higura 23 - i-reparacao da ancoragem passiva em forma de iaco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 24 - Posicionamento dos cabos para a protensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apoiando-se no piiar tem-se as vigas principais que ficarao em balango e que 

tambem receberao protensao, o posicionamento foi realizado apos a coiocacao de suas 

ancoragens ativas, figura 25 e figura 26. 

Figura 25 - Ancoragem ativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 26 - Cabos posicionados. 

6.0 - Mao de Obra 

A Jornada de trabalho do museu e: de segunda a quinta-feira, de 7tys as 12hs/e 

de 13h  ̂ as 17hŝ ? e sesta-feira de 7r̂ s as 12h  ̂ e de 13h$ as 16h£ totalizando as 44 

horas semanais como manda a legislacao . 

7.0 - Cronograma 

Ao iniciar o estagio a edificacao ja se encontrava em andamento com boa parte 

do Anexo terminada, e inicio da fase de preparo do bioco de fundacoes para as 

armacoes de ferragens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.0 = Oonslderagdes Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio observou-se a importancia do mestre-de-obras para a 

construcao. Este profissiona! serve de intermediador entre o Engenheiro, e os 

operarios, responsaveis peio andamento da obra. vale destacar sua grande experiencia 

em obras com dificuldade parecida as aqui encontradas, e que a sua ajuda foi essenciai 

para o andamento dos trabalhos. 

Foi possivei observar a correta disposicao dos materiais e equipamentos no 

canteiro de obras, a fim de evitar grandes desiocamentos por parte dos operarios. 

Outro ponto fundamental sao os cuidados com a protecao dos operarios, dotados 

de equipamentos individuals de protecao. Utiiizacao de EPi's e obrigatorio em quaiquer 

tipo de trabalho. 

Os metodos construtivos empregados auxiiiaram no desenvoivimento da 

capacidade de tomar decisoes junto com o coder de verificacao da melhor ferramenta 

de trabalho. 

Estagiar em uma obra que possibiiita a observacao de elementos em Concreto 

Protendido e de singular importancia pois da suporte para obras com tais caracteristicas 

e que no futuro serao de notavel ajuda. 

Trabalhar com um Engenheiro auxiliando-o nos trabalhos culminou para o total 

entendimento de projetos, metodos construtivos, aiem do aprendizado de como deve se 

comportar um profissiona! diante de seus desafios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 

Fatores importantes foram levados em consideracao nesta etapa, tais como o 

posicionamento correto da ancoragem das ferragens negatives, o trabalho constante do 

vibrador, principaimente naqueias pecas estruturais dotadas de grande quantidade de 

ferragem. 

Durante o estagio foi possivei obter informac5es ii iuit>p«« isaveis para se manter a 

Quaiidade do concreto. desde sua producao ate a cura, etc. 
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