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1. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - IMTRODDgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este r e l a t o r i o constitui-se nura informativo sohre as 

atividades do estagio realizado nas obras de ampliacao do Hospi^ 

t a l da FAP, em Campina Grande, Pb, no periodo de 14 de julho § 

17 de agosto de 1983, no horario de 7:30. as 11:30 horas e das 

13:30 as 17:30 horas, somando um t o t a l de CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cfctjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^r* 

_ _ < — - — ) horas, sob a supervisao do Eng9 e Profes-

sor: Edson da Costa Pereira. 

No desenvolvimento dos Itens subseqlientes procuramos 

mostrar todas as atividades executadas na obra, dando enfase as 

tecnicas de construcao erapregadas, todas as alteracoes sofridas 

pelos projetos arquitetonico, e s t r u t u r a l , h i d r o - s a n i t a r i o e ele 

t r i c o , como tambem os tipos de materials erapregados. 
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1.1 - OBJETIVO 

O estagio supervisionado tern como o h j e t i v o , aproximar 

o aluno da realidade p r o f i s s i o n a l , possibilitando ao mesmo con 

jugar os seus- p r i n c i p i o s basicos adquiridos na Universidade com 

as posslveis adaptagoes que surgem no campo da pr&tica levando-

o a um melhor aperfeigoamento p r o f i s s i o n a l . 

So que, conos-co i s to nao aconteceu, pois a obra na 

qual estagiamos- a pra t i c a nao se relacionava com a t e o r i a e is_ 

to nos deixou um pouco confusos. Sera que o cumprimento das nor 

mas tecnicas nao se fazem necessarias na execucao de uma obra ? 

Ou sera que, so em se ohservar o que nao se deve fazer, e tudo 

na vida de um futuro profissional? NSo sei se e valido o meu 

pensamento, mas a realidade e que nao existe nenhuma recomen< 

dagao ou uma preocupagao ao enviar o aluno para o seu estagio-

supervisionado. r 

Existe um grande desprezo com relacao ao aluno. D i r i 

ge-se sozinho a uma obra para enfrentar pessoas desconhecidas , 

leigos no assunto^, acima de tudo ignorantes, agressivas; desco 

nhece-se totalmente a funcao de um estagiario, chegando-se a 

pensar^ que o mesmo v a i para uma obra com a finalidade de bater 

papo, tomar cachaga e c u r t i r a vida dos outros, se muitas ve 

zes, nao souberam cuidar de se prOprios; isso seria uma especie 

de recepgao para os homens. E para as mulheres, s e r v i r de des zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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congestionantes para a curiosidade de muitos, d i v e r t i - l o s se f i 

zer bem aos olhos ou sabores, caso contrSrio serao reprovados pe 

los mesmos (executor e trabalhadoresl. 

Chegaram a nos dizer, que para se fazer um estagio nao 

era necessario se conhecer material, nem observar a execucao dia 

riamente e muito menos cumprir horario; e outros tipos de pres_ 
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soes e propostas que nao e interessante se ouvir, quanto mais se 

comentar. Seria mais interessante que se valorizasse mais o estu 

dante e que lhe fosse dado o d i r e i t o ou a devida seguranca para 

que ele pudesse permanecer cumprindo o seu estagio, sem a i n t e r -

ferencia de pessoas inescrupulosas que vivem de jogos sujos. Ja 

que nao se tern o p r i v i l e g i o de trabalhar lado a lado com nossos 

verdadeiros p r o f i s s i o n a i s . 
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2.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - OBRA 

2.1 - TIPO DE SERVigO NO PRfiPXO DE AMPLTAgAO DO HOSPITAL DA 

FAP 

Construgao de um predio para ampliagao do hospital da 

FAP que conta com dois pavimentos, ocupando uma area de A=3234 m , 

sendo afastado do predio j a existente de 12m, unido a est^ por 

uma pist a para pedestre (passarela), tendo os dois unidos por 

esta p i s t a o formato de um "H". 

2.2 - PRAZO 

Nao e x i s t i a um prazo f i x o para a conclusao da obra 

mas e x i s t i a previsoes do administrador, que em Janeiro do proximo 

ano daria i n i c i o ao seu funcionamento. 

2.3 - ORQAMENTO 

0 seu orgamento era de Cr$150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhoes de cruzeiros). 

2.4 - PROJETO ARQUITETONICO 

0 projeto arquitetBnico nao satisfez aos dirigentes da 

quele h o s p i t a l , mas mesmo assira deram i n i c i o a execucao da obra 

com modiflcagoes de alguns ambientes, cotas, fachada e criagao de 

algumas escadas. Chegando a um certo estagio da construcao, o ad 

ministrador sentiu que nao tinha condigoes de continuar sozinho , 

resolyeu s o l i c i t a r outro arquiteto. . 

0 projeto f o i reestudado, iniciando-se assira a segun-

da fase de modificagoes, que nao tenho_condigoes de c i t a r todas , 

sem a presenga do projeto, mas lembro-me bem de duas colunas j a 
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executadas, que seriam abafadas e derara i n i c i o a mais duas em no 

vas posigoes, para salvar a estrutura, e varias demoligoes de pa 

redes j a executadas, para serein construidas posteriormente era lo 

cais diferentes, tudo isso pelas raodificacoes dos ambientes. 

Numa planta de esquadria que analisamos depararaos com 

janela de 4,50m de largura localizada em uma parede que contava 

apenas com 3m e mais algumas coisa de que nao lembro. I s t o tudo, 

dizia-rae o arquiteto, era culpa do pequeno espaco de tempo para 

analizar tantas plantas (profissional que merece t o t a l r e s p e ito). 

Em termos tecnicos, este e considerado o projeto prin-

c i p a l pois os demais sao seus dependentes. £ projetado em funcao 

do terreno, e quem define as cotas de piso, a l t u r a de pe d i r e i t o , 

alturas de portas, janelas, os ambientes e tipos de materials de 

acabamento a ser empregado e geralraente consta de planta baixa , 

cortes, fachada esquadrias e situagao. 

2.5 - PROJETO ESTRUTURAL 

O projeto e s t r u t u r a l e o conjunto de todas as pecas 

calculadas para suportar os esforgos e deformacoes que podera sur 

g i r , quando as raesmas sao solicitadas por agentes externos, ten 

do cada pega sua fungao especifica e trabalhando num conjunto har 

monioso dando rigidez as obras de construgao c i v i l . 

Este obedece aos principios das norraas tecnicas, se 

guindo rigidamente o projeto arquitetonico, sendo dimensionado pa 

~ •+ 2 
ra ago CA-50-B e uma tensao ca r a c t e r i s t i c a fck = 120 kgf/cm 

Constou das plantas de forma, mostrando os detalhes p r i n c i p a l s 

com dimensoes das seguintes pegas: cintas, vigas e p i l a r e s e sa 

patas. Consta tambem das plantas de detalhes das ferragens, es 

pecificava t i p o de f e r r o , b i t o l a s , diraensoes, forraatos e posigoes 

de cada fe r r o que compoe os eleraentos e s t r u t u r a i s . 
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Do projeto hi d r o - s a n i t a r i o nao tenho muito a dizer, 

porque o mesmo nao i a ser executado, devido as modificacoes do 

projeto arquitetonico. Mas posso afirmar que nao existe assina-

tura de nenhum responsavel tecnico e, pela distribuigao de algu 

mas pegas, percebe-se que no seu dimensionaraento nao f o i levado 

em conta o f a t o r economico. £ mais um projeto a ser reestudado 

e, provavelmente, na epoca de sua execugao serao perfurados al^ 

guns elementos estruturais para a passagem das tubulagoes. 

Do projeto e l e t r i c o so t i v e a oportunidade de ver 

a parte pertencente ao segundo pavimento. Esse tarabem nao tem 

assinatura de nenhum responsavel tecnico. E nao seguiram o mes 

mo, estava sendo f e i t o adaptacoes nos ambientes que tivemos a 

oportunidade de acompanhar. 

2.7 - ALTERAgOES 

Todos os projetos sofreram alteracoes que em alguns 

casos foraro benefico«s para o funcionamento do h o s p i t a l , mas se 

formos analizar o funcionamento interno do corpo, ou seja, do 

conjunto interno do predio, iremos detectar alguns males incura 

veis e outros d i f i c e i s de sanar. Para exemplificar i s t o , basta 

se pensar no projeto hidro-sanitario,que, se estiver bera dimen-

sionado e comecarera a fazer modificagoes indevidas, surgirao de 

f e i t o s que possivelmente nao terao mais solugao. Is t o sera pen-

sar no que poderia ocorrer com as pecas e s t r u t u r a i s , no ato da 

execucao; se o engenheiro nao est i v e r ao lado de certos tipos 

de p r o f i s s i o n a i s , coisas parecidas poderao surgir era relagao a 

cada projeto. 
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3.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - MATERIAIS EMPREGADOS 

AGUA - Foi u t i l i z a d a agua potavel, fornecida 

pela rede de abasteciioento do hospi-

t a l da FAP, sendo conduzida atraves de 

mangueira ate chegar aos tanques , 

que se fez uso durante a construgao. 

AGREGADOS - Areia grossa quartzosa proveniente do 

municipio de Pocinhos, tendo sua apli_ 

cacao na preparacao de argamassas e 

concrete 

- Massarae, material de cor escura, ten-

do certo teor de a r g i l a , empregado para 

o preparo de argamassas e aterros, pro 

veniente de uma jazida pertencente aos 

terrenos do h o s p i t a l da FAP. 

- Br i t a s , agregado artificial,empregado 

no preparo de concrete proveniente 

da PEDRAQUE, com os seguintes tipos : 

B(38), B(25), B(19) e B(0) ram. 

AGDQMERSNIES - Cimento Portland 320 e Pozolanico 320, ^ 

ut i l i z a d o na preparacao de argamassas 

e concretos, provenientes de Joao Pes 

soa. 

- Cimecal: 

u t i l i z a d o na confecgao de argamassas 

para alvenaria, provenientes de ALHAN 

DRA (CIMEPAR) . 
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OBSERyA£AO; Estes materials estavam es±ocados em amhiente nao 

apropriado e empi.lbados numa faixa de 10 a 15 sa 

cos um sobre o outro, durante um certo espaco de 

tempo consideravel, chegando a p e t r i f i c a r o ciraen-

t o , alterando as propriedades f l s i c a s e quimicas . 

Este cimento estava sendo u t i l i z a d o na confeccao 

do concrete 

TXJOLOS - Forara u t i l i z a d o s t i j o l o s ceramicos de 

seis furos com ranhuras nas faces, 

procedentes do D i s t r i t o de Boa Vis-

t a . Pode-se observar que o material 

us ado na confeccao do t i j o l o n acera 

de boa quajridade_; j a apresentou man 

cbas brancas, comprovando assim a 

presenca "e sali^re.; (outra csracte 

r i s t i c a era nao suportar muito es 

forco, quebrava-se com muita f a c i l i 

dade). 

MADEIRA - A madeira usada para a construcao das 

formas e escoramentos das pegas es 

t r u t u r a i s era de pessima qualidade; 

mesmo assim ainda houve reaproveita 

mento. Tabuas de ASSA£U 2,5 x 30 

variados (esp x lar g x corap).Tabuas 

de Cupiaba - 2,5 x 30 - variados 

(esp x l a r g x comp). Estroncqs de 

madeiras variados com dimensoes va 

riadas. 
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ISOPOR - Foram u t i l i z a d a s , tambem, folhas de 

isopor com as seguintes dimensoes : 

2 x 50 x 100 (espessura x largura x 

compriraento) u t i l i z a d o s para as jun 

tas de dilatagao. 

FERRAGEM - CA-50-B provenientes da Ago Norte,Re 

cife/Pe. Tipos de fer r o empregado na 

montagem das vigas, cintas e colunas 

com suas respectivas b i t o l a s i 

Ferro f i n o - & 1/4",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 5.0mm,# 4.2nrn. 

Ferro medio-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 1/2", 0 5/16" ( f o i 

substituldo por 0 3/8") e 0 1/2". 

Ferro grosso- # 5/8", 

Arame cozido n9 18 usado no pontea -

mento dos elementos e s t r u t u r a i s . 

Arame galvanizado n9 15 usado para 

estribo das nervuras. 

Arame galvanizado n9 18 usado para 

abarcar as formas. 

Pregos u t i l i z a d o s na confeccao das 

formas e escoramentos com as b i t o l a s : 

2 1/2" x 10 e 3 x 8". 

3.1 - OBSERVAQAO SOBRE A EXECUQAO DA OBRA 

FORMAS DAS CINTAS 

As cintas foram executadas em formas de alvenaria 

de 1/2 vez, com dimensoes variadas especificadas no projeto 

e s t r u t u r a l utilizando t i j o l o s de 6 furos a argamassa de cime 

col num trago de 1:0,28:8 (ciraecoj.: cimento : massame). 
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FORMAS DAS VIGAS 

Essas foram fabricadas com tabuas de madeira comum, j a 

especificada no Item (3.1); confeccionadas por uma equipe de car 

pi n t e i r o s , u t i l i z a n d o ferramentas adequadas corao a serra e l e t r i c a . 

Eram serradas, batidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e engastalhadas comoas dimensoes e s p e c i f i -

cadas no projeto e s t r u t u r a l , sendo depois acoplad^s nos locais es 

pecificados em planta e escorados com cavaletes e estroncos dota-

dos de maos-francesas, espacadas de metro em metro, contraventa -

das com sarrafos. Era f e i t o o nivelamento e alinhamento, usando 

mangueira de n i v e l e linhas. o escoramento da parte central do 

vao era espagado com menos de um metro de distSncia e estroncqs com 

pequenas diferencas na alt u r a para evi t a r o problema de flecha. 

FORMAS DOS PILARES 

As formas dos pil a r e s foram construidas tambem com a 

mesma tecnica e material com que foram construidas as formas das 

vigas, mudando apenas o formato, conduzidas do canteiro de obra 

ate o local onde os pilares se encontram centrados. Foi f e i t o o 

abafamento, escorado provisoriamente e batido o prumo. 

ARMAQAO DAS CINTAS E VIGAS 

A ferragem das cintas e vigas fc^arf^cortadaX e dobra-

da§J* no c a n t e i r o de obra u t i l i z a n d o ferramentas adequadas Cserras., 

tornos, chaves), posteriormente as pegas eram conduzidas ao lo c a l 

especificados pelo projeto e consequentemente prossequia-se com a 

montaqem dos elementos estruturais sohre as respectivas. formas. 
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CONFERS NCXA: 

Estando as pegas devidamente montadas era f e l t a a con 

ferencia obedecendo-se aos seguintes c r i t e r i o s : 

Verificagao das b±tolas dos ferros; 

Verificagao das quantidades de ferros; 

Verificagao dos comprimentos; 

Verificagao dos estrihos e espagamentos; 

Verificagao do posicionamento dos ferros p r i n c i p a l -

mente os positivos e negativos. 

Quando conferlaraos a ferragem das cintas CC-̂Q e C8 ) 

do Bloco B, observamos que a ferragem nao estava de acordo com 

o projeto, havia uma troca nos ferros corridos de 1/2" por f e r 

ros de 3/8". Comunicamos ao engenheiro responsavel, que mandou 

acrescentar mais um fe r r o de 3/8" em cada ci n t a . 

Nas vigas deste mesmo Bloco, ttouve um problema na f e r 

ragem positiva;o detalhe mostrava um posicionamento do f e r r o e 

o comprimento especificado nao acoplava no posicionamento indica 

do e o engenheiro mandou defasar. 

Vale ressaltar que o restante da ferragem f o i confe-

r i d a apenas por nos e encontramos numa viga em balango troca de 

fe r r o de 3/8" por f e r r o de 1/2". 0 engenheiro se encontrava v i a -

jando, pelo que comunicamos ao mestre e ele respondeu que nao 

tinha problema nenhum, que estava alem da seguranga e assim f o i 

concretado tudo, sem a liberagao do engenheiro. 

Ex i s t i a tambem estribos soltos nas vigas e no outro 

dia quando chegamos as pegas j a estavam sendo concretadas; nao 

tiyemos oportunidade de v e r i f i c a r . 



(12) 

ARMAgAO DOS PXLARES; 

A ferragem dos p i lares era cortada, dobrada e montada 

no canteiro de obra, seguindo as especificacoes do proieto. Em 

seguida era conduzida aos locals onde os pilares se encontravara, 

centrada com os ferros de espera, para ser f e i t o o acoplamento. 

CQNFERfiNCIA: 

Obedecia aos mesmos c r i t e r i o s das vigas e cintas, sendo 

acrescida apenas a verificagao nos comprimentos das esferas (anco 

ragem). 

Foi usado o fer r o de 1/2" desde as fundagoes ate a l a 

je de piso do primeiro pavimento; prosseguindo com fer r o de 3/8". 

FARRXCO DE PR£-M0LDAD0S; 

Material Utilizado nas. Neryuras 

- Ferro corrido ; # 5.0 mm 

- Arame galvanizado n? 15 para estribos espagados. 

C. 30cm 

- Cimento, B r i t a (19), Areia grossa (nao peneirada) 

- Formas apropriadas com dimensoes de: (7xl0xvariavel). 

- 6leo diesel e pincel 

Trago: 1: 2 : 4 (cimento: b r i t a : a r e i a ) 

Sfegao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 30 5.0mm - C/30cm 

EXECUgAO: 

As neryuras foram fabricadas no canteiro por dois ope-

rarios que preparam a armagao, preparam o trago, colocam na forma 

e vibram manualmente. As formas sao lubrificadas com o oleo, para 
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cada nervura,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q u e fosse anoldada, proporcionando assim um despren-

dimento mais rapido e sem defeitos ocasionados pela aderencia do 

concreto a forma. A desmoldagem levava o tempo de moldagem de ou 

t r a nervura na faixa de 10 a 15 minutos.. 

Material U t i l i z a d o nos Blocos. 

- Cimento, Areia 

- Formas 

- O l e o ^ J z l i e s e l 

Trago : 1 : 3 (cimento : areia). 

EXECUgAO; 

Para, fabricagao dos blocos preparaya-se a, argamassa Jma 

nualmente, preenchia-se a. forma dando uma certa vibragao e des 

moldava-se de imediato. A lubrificagao da forma era mais lenta , 

sendo moldados na faix a de dez blocos, pa^ra ser feita. nova l u b r i 

ficagao. 

.CQNCRETAGEM: 

Confecgao do Concreto 

0 concreto era, preparado mecanicamente (uso da beto-

neira) tendo uma duragao de t r i s a cinco minutos. 

0 trago era 1:2:3 (cimento, b r i t a , areia) e agua na 

faixa de 25 a 30 l i . t r o s . Neste trago f o i f e i t o o uso de dois t i 

pos de b r i t a (JBC251 e B(38), sendo aplicado nos elementos. estru-

tu r a i s do bloco "B". E para os elementos estruturais do bloco 

"A", f o i u t i l i z a d o no trago a b r i t a BQ9-). E a areia grossa e 

nao peneirada contendo materia organica, cimento Portland 320 e 

Pozolanico t 
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TRANSPORTE DO CIMENTO: 

0 transporte f o i f e i t o manualmente atraves de carnos 

de mao com rodas de borracha e haldes, percorrendo uma distan -

cia variavel de 20 a 40 metros. E antes do lancamento ga:t ohser 

yaya-se azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segregagao das partlculas. 

LANCAMENTO; 

Antes do lancamento as formas eram molhadas mas nao 

havia a preocupacao de retirada dos corpos estranhos existentes 

nas formas (pedacos de madeira, folhas, papel, pl a s t i c o s , peda-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 0 s de t i j o l o s , e t c ) . E na hora do lancamento observava-se que 

nao havia o poder de retencao da agua e sim a tendencia da agua 

a v i r a s u p e r f i c i e , acontecendo o que se chama de exsudagao; e, 

como consequencia tern tendencia a produzir um concreto poroso , 

menos resistente que alem disso, podera estar s u j e i t o a desinte 

gracao pela percolagao da agua. 

ADENSAMENTO: 

O concreto era adensado manualmente com pontaletes de 

fe r r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 1/2", medindo aproximadamente 1,5m. E nao eram obedeci-

das as normas quanto as espessuras das camadas para ser efetua 

do o adensamento. 

CURA: 

A cura e indispensavel nos sete primeiros dias de 

sua execucao para e v i t a r o seu secamento prematuro na r e a l i z a -

gao das suas reagoes qulmicas e de fundamental importancia nas pro 

pr.i edades do concreto. Pode-se dizer que nao houve cura nas pe 

cas e s t r u t u r a i s , pois se molharara umas tres vezes durante o 

Drimeiro dia, j a f o i demais. 
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DESMONTE DAS FORMAS; 

As l a t e r a l s das vigas estavam sendo f e i t a s num perio 

do de 24 horas. 

Os p i l a r e s , uns foram desformados com 24 horas e ou 

tros o foram num espaco minimo de 10- horas para avancar o servi 

go. E ao r e t i r a r as formas, nao tinham os devidos cuidado, pro 

vocando assim a degradagao do concreto. 

Das vigas abatidas estavam sendo retirados escoramen 

tos com 7 dias. 

Das viqas principals estavam sendo retirados escora-

mentos com 15 dias. 

Devido ao mal adensamento "ninhos", que dava 

oara se c o n f e r i r a ferragem positiva quando era retirado o esco 

ramento. Vale ressaltar que, o conserto destes ninhos estava 

sendo f e i t o com uma argamassa de dosagem hem mais fraca que a 

do concreto. 

ALVENARIA: 

As paredes foram executadas sohre as yi.gas e cintas, 

em alvenaria de 1/2 vez, utilizando para i s t o , t i j o l o s cerami-

cos de 6 f uros, assentados a golga para se ohter uma espessura 

maxima de 15cm, mesmo depois do acaharaento. 

Na primeira fiada, era u t i l i z a d a uma argamassa cora 

trago 1:3 (cimento, areia) e nas fiadas subsequentes utilizayara 

um trago de 1:0,28:8 (cimecol, cimento, a r e i a ) . 

O cimecol e um ti p o de aqlomerante, aue oferece bai^ 

xa resistencia, a aderencia entre um t i j o l o e outro, e minima , 

o preco e hem mais baixo que o cimento. Esta deve ser a vantaqera 
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de estar sendo u t i l i z a d o e outra £ a facilidade que tinham para 

demolir, j a que, estava sendo executada pelos serventes e apren 

dizes. Sabendo-se que iria m demolir inumeras vezes. Observa-se 

que, mao de obra, material e tempo perdido, sao fatores que one 

ram os custos de uma obra. 

E finalmente um pedreiro f o i contratado e fez o nive 

lamento de todas as paredes com a mangueira de n l v e l , dando i n i -

cio aos consertos com bandas de t i j o l o s , aumentando a espessu-

ra da argamassa ate cnegar o n l v e l esperado; fazendo-se em se 

guida, a cobertura com o chapisco. 

ATfiRRO: 

0 aterro que tivemos a oportunidade de acompanhar a 

sua execucao, era o aterro interno do caixao formado pelas cin 

tas. 

0 material usado f o i o massame, contendo um certo 

teor de a r g i l a , contendo materia organica como raizes, folhas , 

pedacos de pau, etc. 

Este material era conduzido ao l o c a l , fazendo-se mon 

tes dentro do caixao e sem a minima preocupacao de remover os 

corpos estranhos existentes no lo c a l como pedacos de f e r r o , ma 

deira, papel, pedacos de isopor, pedacos de t i j o l o s , etc, e o 

material existente era argiloso. 

Era espalhado o massame e em seguida era ligado uma 

mangueira ate encher o recipiente. E para f a c i l i t a r a percola-

gao da agua no solo, um operario ficava escarific^ndc o solo 

com uma alavanca. Era tao grande a quantidade de agua, que yasa 

va pelas paredes do muro de contengao. 
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Is.so era f e i t o num dia. e no outro dia o solo estava 

super-saturado e a medida que a temperatura l a aumentando, o 

solo que havia passado por um certo t i p o de l i x i v i a c a o , i n i c i a 

va-se o processo de retracao. Havia locals que o fendilhamento 

do solo, era na faixa de um centimetro. Mesmo assim, dava-se 

i n i c i o a compactacao e a formagao de borrachudos; quanto mais 

se precionava, mais o solo inchava e se fendilhava. 

E assira era f e i t o , a vontade jilo "executor" e nunca 

o que as normas mandara. 
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3.2 - CQNTfiQLES 

Controle tecnologico do concreto nao houve, pois a do 

sagem era nao experimental. " 

Contamos com a colaborzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ga o do Professor Francisco Ed 

mar B r a s i l e i r o que nos enviou uma equipe de tecnicos pertencen 

tes aos laboratories da UFPb para que fosse f e i t a a moldagem de 

corpos de prova, tendo a perraissao do responsavel tecnico, Enge 

nheiro Peryllo Ramos Borba, para que tivessemos coThecim en to da 

resistencia do concreto que estava sendo u t i l i z a d o n a confeccao 

das pegas estruturais e para que pudessemos y i s u a l i z a r e asso -

ciar a trabalhabilidade com a sua resistencia. 

Foi moldado seguindo o metodo de ensaio - ME/DNER/46-

64, com moldes c i l i n d r i c o s de 15cm de diametro e 30cm de a l t u r a , 

dando-se 30 golpes por camada e tendo sido ensaiados aos 3, 7 e 

28 dias. 

Obtivemos os seguintes resultados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 

a) Resistencia aos 3 dias com Ac = 176.7 cm e F — 11000 kgf 

. 11000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c n . r , 2 f = = 62 kgf/cm 
176,7 

b) Resistencia aos ^ d i a s com F — 2Q000 kgf 

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = 2QQQQ = n 3 kgf/cm 2 

176,7 

c) Resistencia aos 28 dias com F = 25000 kgf 

_ 25000 ; 
f c 9 ^ = 1 4 1 kgfyciQ 

Z 0 176,7 
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A resistencia c a r a c t e r l s t i c a do concreto especificada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 

em projeto era de fck = 120 kgf/cm e podemos observar que h.ou 

ve uma diferenca apreciavel em relacao a encontrada em laborato 

r i o que e considerada para concretos comuns, a resistencia aos 

28 dias, referenda corrente nas especificacoes. 
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3.3 - QUALIDADE DA OBRA 

A qualidade da obra esta na qualidade da execucao e 

no t i p o de material a ser u t i l i z a d o . Se a execucao e f e i t a por 

professionals nao qualificados, ou seja, entregue a um execu -

t o r que constr5i por necessidade e nao por capacidade, ela 

nao pode ser classificada como obra de boas qualificacoes tec 

nicas. Mesmo que os p r o j e t i s t a s sejam profissionais respeita-

dos pela sua capacidade de trabalho, jamais terao exito numa 

obra executada por pessoas incapacitadas. 

A ma qualificacao da mao de obra e dos materials a 

serem empregados jamais s u r t i r a o e f e i t o s beneficos e econOmi-

cos v i s t o que, o c a l c u l i s t a tera que trabalhar com coeficien -

tes de seguranga majorados, deixando suas pegas estruturais su 

per dimensionada. E esta e a realidade da obra de que p a r t i c i 

pel como estagiaria e de inumeras ohras existentes por a i . 



(21) 

4.0 - CONCLUSAO 

O Estagio Supervisionado nos proporcionou uma visao 

geral sobre as ocorrencias que surgirara no decorrer de nossa 

atuacao numa obra de Construgao C i v i l . 

Foi valido o conhecimento adquirido dos materials , 

debelando assim as primeiras dificuldades que poderiamos t e r 

ao procurar diferencia-los ou q u a l i f i c a - l o s . 

Em relacao aos metodos de execucao e organizacaO da 

obra, nao f o i s a t i s f a t o r i o para o nosso futuro desempenho face 

a maneira inadequada de execugao do projeto. 
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