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APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio apresenta os detalhes das atividades desenvolvidas pelo aluno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Luiz Antonio Medeiros Lima durante o Estagio Supervisionado. O aluno 

mencionado esta regularmente matriculado no curso de Engenharia Civil, na 

Unidade Academica de Engenharia Civil (UAEC) do Centro de Tecnologia e 

Recursos Naturais (CTRN) sob o numero de matricula 20921128, com a orientacao 

do professor Ademir Montes Ferreira, professor da Unidade Academica de 

Engenharia Civil. O presente estagio foi desenvolvido no edificio Residencial Solar 

Nobre, localizado na Rua Desembargador Trindade n° 327, Bairro Centro, na cidade 

de Campina Grande-Pb, empreendimento da Fronteira Construgoes e Incorporagoes 

e Vendas Ltda.,sob a responsabilidade do Diretor Administrative Gustavo Tiberio de 

A. Cavalcanti e do Engenheiro de ExecugSo Milton Lira. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUQAO 

Neste relatorio serao apresentadas as atividades desenvolvidas no canteiro 

de obras de um edificio. Tais atividades sao acompanhamento de concretagem, 

verificacao de ferragem no que se refere as quantidades e as bitolas especificadas 

em projeto, fiscalizacao da utilizacao de equipamentos de seguranga, medigao dos 

servigos executados e levantamento de quantitativos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capacitar o future- engenheiro a desenvolver o senso de responsabilidade 

diante dos futuros problemas que ira enfrentar ao exercer sua profissao. 

2.2 Objetivos especificos 

Apresentar ao aluno de forma direta as diversas atividades desenvolvidas 

durante a execugao de uma obra de construcao civil. 

Colocar em pratica os diversos conhecimentos adquiridos durante a sua 

formacao, 

apresentar os diversos problemas durante a execucao e mostrar as suas possiveis 

solucoes e promover a interacao entre o futuro engenheiro e os demais funcionarios 

da obra (mestre de obra, pedreiros, ferreiros,carpinteiros,serventes e etc.). 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao civil e por natureza uma atividade que envolve muitos custos, 

onde facilmente, as medias e grandes construgoes alcangam urn orgamento na casa 

dos milhoes ou bilhoes de reais. A construgao constitui uma das mais importantes 

especializagoes da engenharia e sua complexidade exige uma grande soma de 

conhecimentos teoricos e, especialmente praticos. Segundo Filho (2003), construgao 

civil e a ciencia que estuda as disposigoes e metodos seguidos na realizagao de 

uma obra arquitetonica, s6lida, util e economica. O estudo da tecnica da construgao 

compreende quatro grupos de conceitos diferentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 0 que se refere ao conhecimento dos materials oferecidos pela natureza ou 

industria para utilizagao nas obras, assim como a melhor forma de sua aplicagao, 

origem e particularidades de aplicagao; 

s O que compreende a resistencia dos materiais empregados na construgao e os 

esforgos a que estao submetidos assim como o calculo da estabilidade das 

construgoes; 

/ O que concerne aos metodos construtivos que em cada caso sao adequados a 

aplicagao sendo funcao da natureza dos materiais, clima, meios de execugao 

disponiveis e condigoes sociais; 

s O que se refere ao conhecimento da arte necessaria para que a execugao possa 

ser realizada atraves das normas de bom gosto, carater e estilo arquitetonico. 

Sao tr§s as categorias de elementos de uma construgao: 

• Essenciais - os elementos essenciais sao aqueles que fazem parte 

indispensavel da propria obra como: fundagoes, pilares, paredes, suportes, arcos, 

vigas, telhado, cobertura, pisos, tetos e escadas. 

• Secundarios - os elementos secundarios sao: paredes divisorias ou de 

vedagao, portas, janelas, vergas, decorag^o, instalagoes hidraulicas e eletricas e 

calefagao. 

• Auxiliares - os elementos auxiliares sao os utilizados enquanto se constroi a 

obra como: cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. 
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3.1 Fases da construgao 

3.1.1 1a Fase: Trabalhos Preliminares:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao os trabalhos que precedem a propria 

execugao da obra e sao dados na seguinte ordem: 

• Programa; 

• Escolha do local; 

• Aquisigao do terreno; 

• Estudos dos projetos; 

• Concorrencia e ajuste de execugao; 

• Organizagao da praga de trabalho; 

• Aprovagao do projeto; 

• Estudo do terreno; 

• Terraplenagem e locagao. 

O projeto de uma edificagao e considerado completo quando dele fizerem 
parte integrante (Sampaio, 1999): 

• Projeto de arquitetura; 

• Projeto de fundagoes; 

• Projeto estrutural; 

• Projeto de instalagoes eletricas, telefonicas, hidraulicas, sanitarias, etc.; 

• Projetos especiais; 

• Detalhes; 

• Especificagoes; 

• Caderno de encargos; 

• Memoriais descritivos e explicativos, etc. 

• Os projetos devem visar: 

• Seguranga; 

• Estetica; 

• Funcionalidade; 

• Construtibilidade; 

• Manutenibilidade. 
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3.1.2 2a Fase: Trabalhos de Execugao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao os trabalhos de construcao 

propriamente ditos: 

• Abertura de cavas de fundagao; 

• Consolidacao do terreno; 

• Execugao dos alicerces; 

• Apiloamento; 

• Obras de concreto; 

• Levantamento de paredes; 

• Armagao de andaimes; 

• Telhados; 

• Coberturas 

• Assentamento de canalizagoes; 

• Revestimentos das paredes. 

3.1.3 3a Fase: Trabalhos de acabamento: sao os trabalhos que compreendem as 

obras finais da construgao: 

• Assentamento de esquadrias e rodapes; 

• Envidragamento dos caixilhos de ferro e de madeira; 

• Pintura geral; 

• Colocagao dos aparelhos de iluminagao; 

• Sinalizagao e controle; 

• Calafetagem e acabamento dos pisos; 

• Limpeza geral; 

• Arremates finais. 
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4.0 APRESENTAQAO - Residencial Solar Nobre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Fronteira Construgoes e Incorporagoes e Vendas Ltda., esta construindo 

em terreno situado na Rua Desembargador Trlndade, urn edificio residencial que 

recebera o nome de Residencial Solar Nobre. 

O condominio Residencial Solar Nobre possui uma area util de 2225,00 m 2, 

com hall social, quadra poliesportiva, quadra de squash, salao de festas, salao de 

ginastica, salao de jogos, piscina, churrasqueira, sauna e BWC'S de apoio. 

No edificio Solar Nobre possuira 4 opcoes de apartamentos tipo, estes 

classificados em TIPO A, TIPO B , TIPO C e TIPO D com areas uteis de 121,58 m 2, 

152,80 m 2, 98,80 m 2 e 98,80 m 2 respectivamente. Os apartamentos TIPO A 

possuem 3 quartos sociais (3 suites), sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha, area 

de servigo e quarto de servigo reversivel. Os apartamentos TIPO B possuem 4 

quartos sociais, (4 suites), sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha, area de servigo e 

quarto de servigo reversivel. Os apartamentos TIPO C possuem 2 quartos sociais, (2 

suites), sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha, area de servigo e quarto de servigo 

reversivel. 

O Solar Nobre possui localizagao privilegiada, infra-estrutura completa de 

lazer, 4 opgoes de apartamento tipo alem de duas vagas para garagem. 

A obra dispoe de projetos executados pelos seguintes profissionais: 

Arquiteto Associado: 

Carlos Alberto Melo de Almeida 

Engenheiro Civil Responsavel: 

Gustavo Tiberio de Almeida Cavalcanti 

Engenheiro Civil de Execugao: 

Milton Lira 



4.1 DADOS DA OBRA 

4.2 Canteiro de obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canteiro de obras e constituido por instalacoes que dao suporte a uma 

edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos trabalhadores. Por isso e 

fundamental que, durante o planejamento da obra, as construgoes do canteiro de 

obras e das areas de vivencia fiquem bem definidas, para que o processo de 

construgao nao seja prejudicado e, que, alem disso, possa oferecer condigdes de 

seguranga para as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais 

na construgao. 

O canteiro de obras consta de: barracoes para alojamento de materiais, 

tapumes, instalagoes provisorias de agua, energia eletrica e equipamentos, tanques 

para acumulo de agua, e ferramentas. 

4.3 Fechamento da obra 

O 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 obra. 

A obra foi cercada por tapumes onde foram feitos urn portao para entrada de 

pessoal e outro para entrada de veiculos e materiais, obedecendo aos criterios do 

codigo de obras da cidade. 

4.4 Organizagac do canteiro 

O vestuario, sanitarios, refeitorio, administragao, escrit6rio, bebedouro, 

betoneira e o almoxarifado, localizam-se na prbpria obra, o que facilita os trabalhos. 
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4.5 Escritorio e almoxarifado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Constituido por: 

-> Balcao para recepcao e expedigao de materiais; 

-> Prateleiras para armazenagem; 

-> Mesa, cadeiras, telefone/fax, fichario de todos os materiais e arquivo para 

documentos, computador; 

-> Janelas e vaos para ventilagSo e iluminagao. 

4.6 Instalacdes sanitarias 

Os sanitarios sao constituidos de lavatorio, vaso sanitario e/ou mictorio. Essas 

instalacdes sao mantidas em perfeito estado de conservagao e higiene, dao 

privacidade e possuem ventilagao e iluminacao adequada; 

4.7 Vestiario 

Apresenta paredes de alvenaria e pisos cimentados, area de ventilagao, 

iluminagao artificial e armarios individuals e e sempre mantido em estado de 

conservagao, higiene e limpeza. 

4.8 Seguranga no trabalho 

Todos os trabalhadores devem utilizar Equipamentos de Protegao Individual 

(EPI'S) que sao: 

-> Cinto de seguranga tipo para-quedista; 

-> Cordas e 6culos; 

-> Botas e luvas; 
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->Protecao para ouvidos 

Normalmente, ve-se que os operarios nao utilizam todos os equipamentos, 

isso por falta de habito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.0 DIARIO DO ESTAGIARIO 

5.1 Instalacao do canteiro de obras 

A instalacao do canteiro de obras do edificio residencial Solar Nobre foi 

realizada sobre o comando do engenheiro responsavel, com o auxilio do mestre de 

obras e do mestre de ferragem. Onde ficou decidido a localizacao ideal para o 

acesso, a instalacao de alojamentos, sanitarios e posicao dos barracdes usados 

para guardar os materiais e equipamentos. 

5.2 Locacao da obra 

A locagao da obra foi realizada com a ajuda de urn topografo, foram marcados 

os pontos utilizados para tracado do gabarito, referenciado a partir do alinhamento 

da rua. O gabarito foi feito com a utilizacao de madeira, com certa folga de 

aproximadamente 3,0 m para a regiao a ser construida, de tal forma que apos o 

inicio das escavacoes se tenha uma area disponivel para despejar o material 

escavado. No gabarito foram marcados com pregos, os pontos de encontro dos 

pilares, de tal forma que atraves da utilizacao dos prumos fossem marcados os 

posicionamentos das sapatas e consequentemente dos pilares, onde todos eram 

devidamente numerados como indicado em projeto. 
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Figura 1 Locacao da obra 

5.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corte e escavagdes 

O corte de parte do terreno, de acordo com as consideracoes de projeto, para 

determinacao do nivel do piso do edificio que se encontra abaixo do nivel da rua. A 

partir deste nivel sao marcados, atraves do gabarito, os pontos necessarios para 

delimitacao da area das sapatas a serem escavadas, onde estas eram escavadas 

com folga de 60 cm nas laterais devido a erros na primeira marcagao que nao 

necessita de tanta precisao e para ajudar na armagao das formas facilitando assim o 

trabalho dos operarios. A escavagao foi realizada ate que fosse encontrada rocha sa 

evitando assim possiveis recalques. 



Figura 2 Marcagao das escavagdes 

Figura 4 Folga das sapatas 
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5.4 Armagao das formas das sapatas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois de concluidas as escavagdes de parte das sapatas, utilizou-se 

concreto ciclopico para nivelamento do terreno, para que em seguida comegasse a 

armagao das formas das sapatas que variavam entre 1,90 x 1,90 m e 2,70 x 2,70 m, 

utilizando-se para determinagao dos pontos de encontro, o tracado do gabarito, 

delimitando-se assim o correto posicionamento das formas a serem utilizadas onde 

estas eram devidamente fixadas. 

Figura 5 Nivelamento com concreto ciclopico 

Figura 6 Armagao das formas utilizando o prumo piquete 
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5.5 Armagao da ferragem das sapatas e pilares de base zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O inicio das fundagoes em sapatas ocorreu apos o termino das escavagoes e 

do nivelamento atraves da utilizagao de concreto ciclopico. Primeiramente os 

ferreiros marcaram o posicionamento da ferragem e seus devidos espagamentos 

com a utilizagao de giz, para em seguida distribuir a ferragem que possuem malhas 

variando entre 14x14 e 20x20 e bitolas entre 16, 20 e 25 mm. O recobrimento 

necessario era conseguido atraves de soleiras que mediam cerca de 3 cm de altura. 

Apos a armagao da ferragem das sapatas comegava-se a colocar os apoios, para 

em seguida colocar a armacao dos pilares de base com seus respectivos estribos, 

isso de acordo com as exigencias da ABNT. A ferragem dos pilares varia entre 16, 

20 e 25 mm e os estribos sao todos de 6,3 mm. 

Figura 8 Ferragem do pilar na sapata 
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5.6 Concretagem das sapatas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a montagem das malhas da ferragem das sapatas e da ligagao com os 

pilares era feita a concretagem, com a utilizagao de concreto, de resistencia 30 Mpa 

(C-30) e massa especiflca 2500 Kg/m3. Todo concreto utilizado na obra e 

proveniente da empresa Supermix, sendo desta a responsabilidade pela qualidade 

do produto. O adensamento do concreto e feito com a utilizagao de vibradores 

mecanicos de forma tal que sejam preenchidos todos os vazios. Depois de 

terminada a concretagem os operarios moldavam as sapatas para Ihes dar a 

aparencia desejada. 

Figura 9 Concretagem das sapatas 

Figura 10 Acabamento das sapatas 
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5.7 Retirada das formas das sapatas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ap6s 3 dias comecava as retiradas das formas, onde durante este tempo era 

aspergido agua no concreto para manter-lo umido, para que sua cura ocorre-se de 

forma adequada e o mesmo atingisse sua resistencia a compressao simples 

indicada em projeto. 

Figura 11 Retirada das formas 

5.8 Armagao da ferragem dos pilares 

O trabalho dos ferreiros para os primeiros pilares comegava com a utilizagao 

de apoios de madeira entre as formas das sapatas, onde estas posicionavam 

perpendicularmente no inicio da armagao da ferragem, de tal forma que facilitasse a 

armagao e apoio da ferragem dos pilares que para os primeiros pilares, praticamente 

os 12 m. Para armacao dos pilares dos andares superiores eram feitas as devidas 

amarragoes com os pilares anteriores, que eram concretados com urn comprimento 

de traspasse de 1,40 m para que fosse feita a devida ligagao e amarragao entre os 

pilares ja concretados e os seguintes, de tal forma que esses continuassem com o 

mesmo alinhamento, onde depois de concretada cada laje, passava-se o esquadro 

para o pavimento seguinte, de ta maneira que os pilares continuassem no mesmo 

alinhamento. 
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Figura 12 Ferragem dos pilares 

5.9 Armagao das formas dos pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A armagao das formas dos primeiros pilares requer uma maior dificuldade, visto que 

estes nao se encontram no mesmo nivel, devido ao posicionamento das fundagoes 

que variavam de acordo com o nivel de localizacao de rocha sa. As formas dos 

pilares sao todas metalicas, o que facilita a armagao, visto que nao seria necessaria 

a utilizagao de pregos e sim de parafusos e porcas para se fazer a devida 

amarracao dos pilares. A armacao das formas dos pilares acima do primeiro 

pavimento passa a ser mais facil, visto que estes ja estavam no mesmo nivel. Para 

manter o correto recobrimento utilizou-se de ferros devidamente soldados 

horizontalmente de maneira que quando fossem colocadas as formas se mantivesse 

o recobrimento desejado. 

Figura 13 Colocagao das formas 
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Figura 14 Forma dos pilares 

5.10 Concretagem dos pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os pilares eram concretados de 10 em 10, por dia, devido a quantidade das 

formas, onde estas eram retiradas no dia seguinte, para que fossem feitas as 

armacoes das formas dos 10 seguintes e em seguida a concretagem que era feita 

com a utilizagao de concreto de resistencia 30Mpa (C30) como todo o restante da 

estrutura. O correto adensamento do concreto era feito atraves de vibradores 

mecanicos. Apos a concretagem os pilares eram colocados no prumo, ja que devido 

ao peso do concreto estes saem do seu correto posicionamento. 

Figura 15 Concretagem dos pilares 



24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.11 Retirada das formas dos pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A retirada das formas dos pilares como ja foi mencionado era feita logo no dia 

seguinte para que fosse feita a armagao dos pilares seguintes. Esse curto espago de 

tempo para retirada das formas ocorre devido a utilizagao das formas metalicas que 

facilitam sua execugao e retirada. Nas formas utilizavam-se oleo para maquinas para 

facilitar sua retirada, diminuindo assim a aderencia do concreto com as formas. 

Figura 16 Retirada das formas dos pilares 

5.12 Armacao das formas das lajes e vigas 

A armacao das formas das lajes e vigas era feita em conjunto, onde para a 

primeira laje, devido ao desnivel do terreno utilizaram-se linhas de madeira 

juntamente com barrotes e escoras para determinar a correta ligagao com os pilares 

da edificagao, mantendo assim a altura de projeto para a laje. Os barrotes que 

escoravam e apoiavam as lajes eram colocados em dois sentidos 

perpendicularmente apoiando-se assim uns sobre os outros juntamente com as 

escoras que eram devidamente apoiadas na altura ideal para a concretagem. A 

dificuldade maior ocorreu apenas para a primeira laje, devido aos desniveis do 
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terreno, ja as lajes seguintes nao apresentavam dificuldade, visto que ja se tinha a 

laje anterior concretada. As lajes do edificio sao nervuradas, devido ao grande 

comprimento dos vaos, o que causa bastante economia de concreto nas regiSes 

tracionadas, sendo entao utilizadas formas chamadas de cambotas, todas de 

plastico, dando assim a aparencia desejada para a laje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 18 Armagao das lajes 
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5.13 Armacao da ferragem das lajes e vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ferragem positiva da laje esta localizada nas nervuras, e sao dispostas nos 

sentidos longitudinal e transversal, de maneira tal que sejam corretamente ligadas 

as vigas. A ferragem negativa em sua maioria e de distribuigao (6,3mm), porem nas 

regioes proximas aos pilares temos, alem de uma maior ferragem, uma regi§o em 

laje maciga, devido a regiao tracionada se encontrar na parte superior. Toda a 

ferragem das lajes sao devidamente ligadas as vigas e estas devidamente ligadas 

aos pilares de forma tal que sejam feitas as corretas transferencias dos esforcos. As 

vigas ja sao levadas prontas e devidamente marcadas para serem dispostas sobre 

as formas. A ferragem das lajes tambem sao numeradas e marcadas, identificando 

seu comprimento e bitola, facilitando assim sua disposicao. 

Figura 19 Ferragem das vigas 

Figura 20 Ferragem das lajes 
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5.14 Concretagem das lajes e vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A concretagem das lajes e vigas era feita com concreto de resistencia 30 Mpa 

proveniente da Supermix onde, com a utilizagao de vibradores era feito o devido 

adensamento do concreto preenchendo-se assim os vazios existentes. A espessura 

necessaria para o recobrimento das lajes e vigas era obtida com a utilizagao de 

reguas devidamente soldadas e dispostas paralelamente umas as outras de forma 

que os operarios fizessem o nivelamento do concreto mantendo assim a forma 

desejada. 

Figura 22 Acabamento da superficie da laje 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.15 Retirada das formas das lajes e vigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A retirada das formas das lajes e vigas comegava apos 15 dias, porem 

apenas parte delas, visto que esta ainda nao teria adquirido sua resistencia 

necessaria, o que so aconteceria apos 28 dias. Como as formas eram dispostas em 

dois sentidos perpendicularmente, tiravam-se primeiramente os barrotes que se 

encontravam por baixo juntamente com parte das escoras para que se comegasse a 

armacao da laje seguinte. As regioes macigas demoravam urn pouco mais de tempo 

para retirada de suas formas devido ao elevado peso do concreto. Em fim, a retirada 

das formas das lajes e vigas era feita de acordo com o andamento da obra, onde 

quando se comegava a armagao da laje seguinte, comegava-se a retirada e 

armacao da anterior, retirando-se pouco a pouco as escoras, de acordo com a 

montagem da laje seguinte. 

Figura 23 Retirada das formas e escoramentos 

5.16 Armacao das formas das escadas 

A armagao das formas das escadas era feita com a utilizagao de escoras 

onde se apoiava o maderit, de tal forma que a escada tivesse urn melhor aspecto, 

visto que o maderit e de melhor qualidade que a madeira comum. As formas laterals 

eram feitas de acordo com o tragado dos degraus que possuiam altura de 17 cm e 

largura de 30 cm. Como determinado para edificios residenciais as escadas 
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possuiam largura usual de 120 cm. A armagao das formas para determinacao do 

posicionamento dos degraus era devidamente calculada de acordo com a largura do 

degrau e a altura determinada para a laje da escada que era de 10 cm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 24 Fundo da forma da escada 

Figura 25 Forma da escada 

5.17 Armagao da ferragem das escadas 

As escadas apoiavam-se em vigas, onde quando concretadas as lajes e vigas 

deixavam-se a ferragem de espera nas vigas, de maneira que fosse feita a correta 

ligagao da viga com a escada. 
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Figura 27 Ferragem concluida das escadas 

5.18 Concretagem das escadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para concretagem das escadas utilizou-se concreto de resistencia 30Mpa, 

onde esta ocorria ate o nivel determinado atraves das formas utilizadas para 

diferenciacao da espessura da laje e altura dos degraus. Apos atingir o nivel de 

concreto determinado para os degraus era feito o nivelamento destes mantendo-se 

assim a altura de projeto. 
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5.19 Retirada das formas das escadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No dia seguinte comecava-se a retirada das formas laterais e das formas 

utilizadas para o tracado dos degraus. As escoras eram retiradas apos 28 dias, ou 

ate a armagao da continuagao das escadas referentes aos andares seguintes. 

5.20 Levantamento de alvenaria de tijolos para protegao 

A cada laje concretada era feita a protegao com alvenaria de tijolos em quatro 

fiadas, para que nao colocasse em risco a vida dos operarios que deveriam estar 

sempre com seus respectivos equipamentos de protegao. 

Figura 28 Alvenaria de tijolos 

5.21 Instalagao do elevador de servigo 

Depois da terceira laje como determinado por norma, e necessaria a 

instalagao de urn elevador de servigo que teve seu local devidamente planejado, de 

forma que nao atrapalhasse o trabalho dos operarios. Na base do elevador foi feita 

uma ligagao entre vigas, estas devidamente concretadas, para dar uma maior rigidez 

e seguranga. 
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Figura 29 Instalagao do elevador de servigo 

5.22 Armagao dos para-choques e bandejas de protegao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A armacao dos para-choques so era feita na laje que estava sendo 

concretada, visto que dando protecao aos operarios. Nas lajes antehores como ja foi 

mencionado, essa protecao era feita com alvenaria de tijolos. Como determinado por 

norma, apos a terceira laje concretada seria necessario a instalagao das bandejas 

de protegao, entao quando a armagao da ferragem da laje estava sendo feita, ja se 

fazia a armagao de ferros em "IT que passavam cerca de 30cm da laje, para que 

fosse feita a armagao das bandejas, onde sob estes ferros eram colocadas as linhas 

de madeira para que em seguida fossem devidamente cobertas dando assim a 

protegao necessaria de acordo com as dimensoes estabelecidas por norma. 

Figura 30 Bandeja de protegao 
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6.0 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio, diversos pontos importantes foram observados, dos quais 

alguns merecem destaque. Notou-se a grande importancia do mestre de obras para 

a execugao de uma obra de Construgao Civil, pois este profissional gerencia 

questoes simples, que nao necessita da presenga do engenheiro. 

Verificou-se a falta de conscientizagao por parte dos operarios da 

necessidade do uso dos equipamentos de seguranga individual (EPI). Podendo-se 

deste modo, afirmar que a promogao de campanhas de conscientizagao atraves de 

cursos, palestras e mini-cursos, mostrando a importancia da seguranga no trabalho, 

e uma necessidade para se evitar possiveis acidentes que venham a prejudicar a 

saude do operario. 

Assim, ap6s ter concluido o estagio supervisionado, posso afirmar que para 

se executar um projeto de engenharia civil e necessario que o engenheiro 

responsavel pelo projeto tenha conhecimentos tecnicos, praticos e administrativos, 

alem de uma boa equipe de profissionais em todas as etapas do empreendimento 

desde a elaboragSo do projeto ate o fim de sua execugao. Por isto e extremamente 

importante uma constante revisao e atualizagao dos conceitos adquiridos, pois a 

tecnologia aplicada na Engenharia Civil esta continuamente sendo desenvolvida e 

modificada para uma melhor e mais eficiente produtividade e qualidade. 

Esse tipo de estagio e importante para que se possam desenvolver as 

relagoes humanas e despertar a consciencia profissional e o amadurecimento do 

estudante. 
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