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A P R E S E N T A Q A O 

O presente r e l a t o r i o versa sobre as tarefas acorn 

panhadas pelo estagiario Francisco Javier Pineda Pena, na cons 

trucao de ampliacao do Hospital da FAP, visa estabelecer em Cam 

pina Grande, a criacao de maior atendimento no tocante a saude 

do povo campinense como tambem de outros estados b r a s i l e i r o s , 

principalmente a denominada classe de baixa renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

A adocao desse sistema de ampliacao enquadra-se 

no desenvolvimento hospitalar, especialmente no que diz respei 

to a melhoria do n l v e l do bem-estar so c i a l de vastas camadas 

da populacao, contribuindo dessa forma para o processo de i n t e 

gracao das classes sociais. 

0 estagio f o i realizado como instrumento de ob 

tencao de creditos da d i s c i p l i n a "Estagio Supervisionado" tendo 

como orientador, supervisor o Professor e Engenheiro Francisco 

Edmar B r a s i l e i r o . 



C A R 6 A H O R A R I A 

0 Estagio Supervisionado realizou-se no periodo 

compreendido entre 04/julho a 04/agosto com uma carga horaria 

de 40 horas semanais, sendo o horario d i a r i o no i n t e r v a l o de 07 

as 11 e 13 as 17 horas e 05/agosto a 20/dezembro com uma carga 

horaria de 20 horas semanais, sendo o horario d i a r i o no interva 

l o de 13 as 17 horas correspondendo aos dias uteis de segunda a 

sexta-feira. 
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1.0 - OBJETIVO 

O objetivo deste estagio supervisionado f o i pro 

porcionar ao aluno uma visao pr a t i c a do que seja uma cons 

trugao c i v i l . Atraves do estagio adquirimos conhecimentos 

de como d i r i g i r , executar e f i s c a l i z a r uma obra bem como 

o relacionamento do p r o f i s s i o n a l com os "peoes" e mestre 

de obras, que sera de grande importancia futura, exerci 

tando pois, nossos conhecimentos em geral. 

Este r e l a t o r i o tern como fi n a l i d a d e , procurar re 

l a t a r de uma maneira geral e suscinta todas as atividades 

desenvolvidas na obra durante o periodo do estagio, dando 

destaque as tecnicas de construgoes empregadas e as a l t e 

ragoes sofridas em algum projeto em fungao de adaptagoes 

que se fizeram necessaria da obra. 



02 

INTRODUgAO 

0 r e l a t 5 r i o t r a t a da ampliacao do Hospital da 

FAPf realizado pela ATECEL e fiscalizado pela administra 

gao d i r e t a do Hospital, engenheiros construtores e esta 

g i a r i o s , obra localizada no bairr o u n i v e r s i t a r i o , nesta 

cidade. 

Esta obra f o i d i v i d i d a em 3 blocos (A, B e C) se 

parados por juntas de dilatagao, composta de dois pavimen 

tos que serao u t i l i z a d o s para dependencias de farmacia, 

salas c i r u r g i c a s , salas de laboratories, lavanderia, res 

taurante, almoxarifados. 

A localizagao e: 

2 

Areas Originais - Terreno 40.000,00 m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v ~ 2 

Construgao existente 5.000,00 m 

Construeao em andamento 

2 

* Sub-solo 546,00 m 

2 

- 19 pavimento 1.398,00 m 

2 

. - 29 pavimento 1.386,00 m 

2 

TOTAL 3.330,00 m 

Esta ampliacao do hospital consta da construgao 

2 - + 
que abrange uma area de 1.400 m de area construida e um 

2 ~ 
t o t a l de 3.330 m de area de construgao, tern dois pavimen 

tos e um subsolo que tern acesso ao primeiro pavimento a 

traves de escadas. A ligacao deste novo predio com o a n t i 
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go h o r p i t a l sera f e i t o de rampas que l i g a r a ao primeiro e 

ao segundo pavimento respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  



OBRA - IMPLANTA£AO 
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A obra implantagao diz respeito aos preparativos 

e as providencias tomadas para que haja um bom andamento 

na construgao. 

3.1 - Partes Componentes da Obra de Implantagao 

- Limpeza do terreno (Desmatamento, destocamento 

e limpeza do terreno) 

Os servigos de desmatamento, detocamento e limpe 

za objetivam a remogao das areas destinadas a implantagao 

do terrapleno e daqueles correspondentes aos emprestimos, 

remogao das obstrugoes naturais ou a r t i f i c i a l s , por ventu 

ra existentes, t a i s como: arvores, arbustos, tocos, r a i 

zes, entulhos, etc. 

As operagoes de destocamento, desmatamento e l i m 

peza do terreno foram executadas mediante a uti l i z a g a o de 

equipamentos adequados, complementados com o emprego de 

servigos manuais. O equipamento f o i usado em fungao da 

densidade e do t i p o de vegetagao l o c a l e dos prazos da 

execugao da obra. 

- Locagao da obra 

A locagao da obra f o i pelo metodo das tabuas cor 

ridas, f o i fincada uma serie de estroncas distanciadas de 

aproximadamente 1,50 m e afastadas das futuras paredes, 
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cerca de 1,20 m. Foram fixados com pregos nas estroncas, 

tabuas seguidas formando uma c i n t a . As tabuas foram prega 

das nas estroncas na a l t u r a de aproximadamente 40 cm aci 

ma do solo e niveladas com o n i v e l de bolha d'agua ou man 

gueira. 

Em seguida foram fixados pregos sobre as tabuas 

para esticar as linhas que representam os eixos de todas 

as paredes, p i l a r e s e sapatas existentes no projeto estru 

t u r a l . 

3.2 - Canteiro de Obra 

- Local onde se possa permanecer ate o f i n a l da 

obra, sem prejudicar os trabalhos. 

- Grande v i s i b i l i d a d e t a l que permita a visao de 

v 

tudo-ou quase todo que ocorra no trabalho. 

- Proximidade do ponto de agua. 

Para o canteiro de obra nao f o i necessario a 

construgao de barracoes pois f o i reaproveitada uma casa 

no terreno para abrigar pessoal, ferramentas, ferros, c i 

mento, projetos (arquitetonico, e s t r u t u r a l , e l e t r i c o e Hi 

dro-sanitario) tambem f o i construida uma cerca ao redor 

de toda a obra a fim de puder controlar salda e entrada 

de pessoal extranha como tambem materials, a cerca f o i 

construida com arame farpado, com espagamento medio das 

estroncas de 2 metros, com um portao para acesso a obra. 



06 

4.0- OBRA - EXECU£AO 

A execugao da obra i n i c i a - s e apos a limpeza do 

terreno, locagao e nivelamento respectivamente. 

4 . 1 - Partes Componentes da Obra Execugao 

4.1.1 - Corte 

Sao segmentos de projetos de terraplenagem, cuja 

implantagao requer escavagao do material c o n s t i t u i n t e do 

terreno natural, ao longo do eixo e no i n t e r i o r dos l i m i 

tes das secgoes do projeto que define o terrapleno. 

Os materials ocorrentes nos contes foram c l a s s i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  —  

ficados em conformidade com as seguintes definigoes: 

- Materials de 1- categoria 

Compreendem os solos era geral, residual ou sedi^ 

mentar, seixos rolados ou nao, com diametro maximo i n f e 

r i o r a 0,15 metros, qualquer que seja o teor de umi^ade 

que apresentem. 

- Materials de 2- categoria 

Estao incluidos nesta classificagao os blocos de 

rocha de volume i n f e r i o r a 2 e as matagoes ou pedras 

de diametro medio compreendido entre 0,15 m a 1,00 m. 

- Materials de 3- categoria 

Compreendem os materials com resistencia ao des 
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monte mecanico equivalente a rocha nao alterada e blocos 

de rocha com diametro medio superior a 1,00 m ou de volu 

me igual ou superior a 2 m3, cuja extragao e redugao, a 

fim de p o s s i b i l i t a r o carregamento se processem somente 

com o emprego de explosivos. 

A escavagao de corte f o i executada mediante a u 

t i l i z a g a o racional de equipamentos adequados que possib.i 

l i t e m a execugao dos servigos sob as condigoes especifica 

das e produtividade requerida. 

Nos cortes em solo, f o i empregado t r a t o r com la 

mina, em rocha f o i u t i l i z a d o p e r f u r a t r i z e s pneumaticas pa 

ra preparo das minas e posteriormente foram retiradas ma 

nualmente todas as pedras restantes com a exploragao. To 

do o material de corte f o i u t i l i z a d o no aterro, ou seja 

as rochas foram u t i l i z a d o s para a alvenaria de pedra e o 

restante para aterro. 

4.1.2 - Aterro 

Os aterros sao segmentos de terraplenagem cuja 

implantagao requer o deposito de materials, quer prove 

niente do corte, quer de emprestimo, no i n t e r i o r dos limj. 

tes das segoes de projeto, que definem o terrapleno. 

Os materials foram selecionados dentre os de 1-, 

2- e 3- categorias, atendendo a qualidade e a d i s t r i b u i 

gao prevista no projeto. 

Todo o material das escavagoes foram reaproveita 
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dos para o aterro interno, sendo adicionado magame o qual 

f o i extraido de um outro terreno (aterro com emprestimo), 

que por sua vez tinha grande quantidade de material argi. 

loso o que vai de encontro as normas ja que o material de 

ve ser arenoso, vinha tambem neste material u t i l i z a d o no 

aterro uma pequena quantidade de materia organica. 

A execugao do aterro da obra f o i f e i t o incorreta 

mente, ou seja, inicialmente nao teve-se o cuidado de l i m 

par ou t i r a r os entulhos, depois foram jogados camadas de 

aterro de aproximadamente 80 cm de espessura e para se a 

densar a areia e compacta-la, pegaram uma mangueira com 

agua corrente e saturaram todo o material de aterro auxi 

liando a percolagao da agua com o a u x l l i o de f e r r o (apro 

ximadamente 1,50 m de altura) que misturada a agua e o a 

te r r o formando um lamagal, depois disto esperava-se a ca 

mada s u p e r f i c i a l secar e quando i s t o acontecia notava-se 

facilmente a retragao do material causando fendas no ater 

ro. 

Passando um certo tempo de ocorrida t a l operagao 

com o aterro destinou-se um servente para, com o a u x l l i o 

de um soquete fabricado na obra, compactar o aterro. 

Tal fato f o i comunicado ao Eng. responsavel que 

imediatamente deu ordem para c o r r i g i r o processo de com 

pactagao do aterro, o que nao f o i imediatamente executado 

pelo mestre de obras quer dizer parou-se de, saturar o ma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

t e r i a l , mas, em alguns lugares f o i regeito a compactagao 

principalmente perto do muro na qual executou-se da se 
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guinte maneira: 

- Aterrou-se por camadas de aproximadamente 30 

cm de espessura. 

- Para cada camada umedecia-se todo o material 

para se obter uma boa compactagao, tendo sempre o cuidado 

de nao saturar o material. 

- Posteriormente o material do aterro f o i compac 

tado com soquetes apropriados. 

- Logo apos a execugao de cada camada f o i coloca 

da a camada subsequente. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"<WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J P'SO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 
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e r r o 

^Uenosn«x de 

4.1.3 - Fundagoes 

4.1.3.1 - Escavagoes 

- Material escavado 

No contexto da obra houve dois tipos de mate 
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r i a i s escavado sendo: a r g i l a mole, rocha sa. 

Para as valas tomamos uma profundidade media de 

2,00 m e 0,60 de largura da vala ou seja: (2 x 0,20) m. 

- Processo de execugao 

0 processo de execugao para escavagoes f o i a se 

guinte: manual e usando explosivos. 

- Escavagoes para as sapatas 

Foi escavado uma area maior que a area da sapata, 

a fim de f a c i l i t a r os trabalhos de c a r p i n t a r i a , ferragem 

e concretagem. 

4.1.3.2 - Alvenaria de pedra 

a alvenaria constitulda de pedra rachao e arga 

massa de cimento e areia, f o i aplicada nos alicerces (bio 

co corrido, bloco para as sapatas). 

4.1.3.3 - Sapatas 

£ um t i p o de fundagao d i r e t a , em concreto estru 

t u r a l . Todas as sapatas foram executadas sobre uma camada 

de concreto cicl o p i c o , que tern a fungao de regularizar o 

terreno e para e v i t a r o contato d i r e t o da ferragem (gre 

lha) da sapata com o solo na t u r a l . 

4.1.4 - Drenagem 

Nao se fez necessario projeto de drenagem profun 
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da desde que o lengol f r e a t i c o se encontra em camadas pro 

fundas do solo, nao havendo possibilidade de i n f i l t r a c a o 

d'agua. Foi executado um projeto de drenagem s u p e r f i c i a l 

para e v i t a r a erosao do terreno. 

4.1.5 - Muro de arrimo 

Foi executado um muro de arrimo em alvenaria de 

uma vez e meia ( t i j o l o s furados), para a contengao do a 

t e r r o , t a l muro de arrimo nao f o i calculado, somente se 

teve o cuidado na amarragao das alvenarias e f o i colocada 

uma cin t a de amarragao no mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 41 vi e  v\ c i r i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi oe  i t **\ & 

n a o c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQI c u /or du 

4.1.6 - Alvenaria de 1/2 vez 

A alvenaria de mala vez e o ti p o de alvenaria de 

elevacao em que os t i j o l o s sao usados na posigio em que a 

parede fique com uma espessura maxima de 15 a 16 cm de 

pois do reforgo e acabamento. 



12 

O t i j o l o u t i l i z a d o na obra f o i o t i j o l o ceramico 

(que sera abordado detalhadamente no item 5.1.4). 

A alvenaria de t i j o l o executada na obra u t i l i 

zou-se o t i j o l o a galga e f o i seguido rigidamente o pro 

je t o arquitetonico respeitando os espagos vazios para co 

locagao das esquadrias. 

A execugao da alvenaria (paredes) foram levanta 

das sobre cintas ou vigas com uma argamassa na base no 

trago 1:3 (cimento:areia) apenas a primeira fiada de t i j o 

los recebem este t i p o de argamassa, nas demais carreiras 

de t i j o l o s f o i u t i l i z a d a como argamassa de ligagao uma ar 

gamassa mista de cimecal, cimento e areia que e uma arga 

massa que tern uma resistencia mais fraca, mas, e muito 

mais barato. 

4.1.7 - Laje-pre-moldada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 

Sao lajes :que reduzem as^operagoes-. da obra. A 

vantagem desse sistema nao reside so na rapidez da coloca 

gao e execugao como tambem no custo geral do orgamento da 

obra. 

A l a j e pre-moldada e um t i p o de l a j e usada para 

piso ou f o r r o , utilizando-se de nervuras em concreto arma 

do, e blocos confeccionados com argamassa de cimento e 

areia, que sao armados, apoiados nas vigas e logo depois 

capeados com concreto no trago 1:2,5:3,5 (cimento: casca 

lhinho ( b r i t a 0): areia grossa). 
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A l a j e pre-moldada na obra f o i fabricada no can 

t e i r o de obra com o seguinte procedimento: 

BLOCOS 

Sao pecas ocas f e i t a s de argamassa de cimento 

portland, atraves de formas existentes na obra. 

Os blocos foram fabricados no canteiro da obra 

com uma argamassa de trago 1:6 (cimento: a r e i a ) , esta ar 

gamassa era colocada em uma forma para bloco untada com 6 

leo queimado para e v i t a r a aderencia de concreto e a f o r 

ma, e adensada manualmente; depois era desformada e colo 

cada no chao onde deveria-se proceder a cura. 

NERVURAS 

£ armado os ferros de 5.0 mm de 4 ferros e colo 

cando um ti p o de estribo de arame galvanizado n9 15 de es 

pagamento 30 cm a uma distancia entre s i (entre os ferros 

de aproximadamente 7 cm, com comprimento determinados). 

Em seguida a armadura e colocada em uma forma de 

ferr o untada com oleo queimado, para e v i t a r a aderencia 1 

entre a forma e o concreto que e langado na forma. Apos o 

langamento do concreto o adensamento f o i f e i t o atraves de 

pancadas da forma contra o chao fazendo o concreto vibrar 

manualmente. 

Depois do adensamento a forma e carregada por 

dois operarios para o l o c a l onde sera desmoldada, a des 

moldagem f o i f e i t a da seguinte forma: emborca-se a forma 
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e pisa-se em cima de um lado para o ou'tro, e r e t i r a - s e 

lentamente a forma, ficando assim, no chao a nervura que 

sem tratamento todas ficavam ao relento ate que devido a 

ordem do engenheiro responsavel da obra, colocou-se algu 

mas destas nervuras para curar num tanque com agua, o fim 

do resultado f o i que muitas das nervuras fabricadas f i c a 

ram com falhas. 

A colocagao da posigao dos t r i l h o s obedecem aos 

detalhes da planta de forma. 

A aplicagao da l a j e pre-moldada f o i executada da 

seguinte maneira: 

Colocou-se as nervuras ( t r i l h o s ) engatadas den 

t r o da parte superior da ferragem das vigas espostas (o 

lhar figura anexa A e B). Depois de colocada as nervuras 

colocou-se os blocos apoiados transversalmente em duas 

nervuras, logo apos. escora-se algumas nervuras com estron 

cas nos lugares medianos dos vaos (para dar a contra f i e 

xa) coloca-se tambem um t a i p a l para apoiar a faixa de l a 

je (vigas chatasl, esta e aplicada no meio do vao no sen 

t i d o transversal as nervuras e neste l o c a l nao se coloca 

blocos e sim a armagao de uma-simples viga chata apoiada 

sobre uma tabua que serve de forma. 

A faixa de l a j e executada na obra tinha 2 ferros 

de 3/8" (ferros negativos), 2 ferros de 1/4" (ferros posi 

tivos) e estribos de 3,4 mm com espagamento de 30 cm. Fei 

to i s t o e colocado pedagos de ferros de 4,2 mm de tamanho 

igual a 80 cm na ligagao de um apoio de t r i l h o de l a j e pa 
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ra outro, a esta armagao se da o nome de armagao negativa 

que e amarrada (ponteada) na parte superior da viga. 

Depois de proceder a armagao das la j e s colocou-

se um arranjo do que seria a instalagao e l e t r i c a embutida 

na l a j e da obra, colocando-se a tubulagao de PVC ligada a 

caixas de passagem (quantidade va r i a v e l de vao para vao). 

Depois de todos os vaos estarem prontos, i n i c i a 

va-se o capeamento, a concretagem, molhando primeiramente 

as nervuras e os blocos. Usou-se um trago de cimento, cas 

calhindo e areia em proporgao j a citada. Joga-se o concre 

to sobre a l a j e ( t r i l h o s , blocos, pedagos de vigas e p i l a 

res) e espalha-o com o a u x l l i o de pas e colheres, nivela 

o n i v e l com a u x i l i o de uma regua desempenadora (de madei 

ra) e a l i z a com a colher de pederiro, t a l procedimento 

nao forneceu uma boa impermeabilidade para a l a j e o que 

fez com que se passasse uma camada de argamassa de cimen 

to e areia em um trago nao muito especifico para melhorar 

a impermeabilidade.da l a j e 

Fe 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1/ 

rros das nervuras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  /  

fi/Ct-vuta 

8 
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Painel de Laje . V / 3 Q 

4.2 - Armagao 

4.2.1 - Cintas 

A armagao das cintas f o i f e i t a no l o c a l , ao qual 

eram levados os ferros e dobrados (bacias e cavaletes) as 

sim como os ferros de armadura de pele e estribos e amar 

raram seguindo o projeto e s t r u t u r a l . 

4.2.2 - Vigas 

A armagao das vigas foram f e i t a s semelhante a ar 

magao das cintas. 

A conferencia das ferragens armadas de cintas e 

vigas obedecem os seguintes c r i t e r i o s : 

- Verificagao das b i t o l a s , dos ferros. 
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- Verificagao das dimensoes e espagamento dos es 

t r i b o s . 

- Verificacao das quantidades de ferros (positi. 

vos, negativos e e s t r i b o s ) . 

- Verificacao dos comprimentos dos ferros. 

- Verificagao do posicionamento dos ferros (prin 

cipalmente os ferros dobrados, positivos e ne 

gativos). 

4.2.3 - Pilares 

A armagao dos p i l a r e s e f e i t a no canteiro da obra 

pela equipe de f e r r e i r o s e logo depois levado para o l o 

cal onde sera executado. A armagao e colocada no local* de 

marcado na planta de forma e ponteado nos ferros de espe 

ra existentes, estes ferros de espera tern na obra um com 

primento de ancoragem muito. variado (que vai de 60 cm a 

01 metro) em ferros da mesma b i t o l a . 

A conferencia da ferragem obedecem os seguintes 

c r i t e r i o s : 

- Verificagao das b i t o l a s dos ferros. 

- Verificagao da quantidade de f e r r o . 

- Verificagao do comprimento de ancoragem. 

- Verificagao das dimensoes e espagamentos dos 

estribos. 

- Verificagao do posicionamento dos ferros c o r r i 

dos. 
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OBS: A ferragem que f o i u t i l i z a d a nas cintas, vigas e 

p i l a r e s , f o i cortada no canteiro da obra, num l o 

cal determinado para os f e r r e i r o s , obedecendo r i 

gidamente o projeto e s t r u t u r a l . 

4.3 - Formas 

4.3.1 - Cintas 

A execugao das formas das cintas foram confeccio 

nadas em alvenaria de 1/2 vez com t i j o l o de 6 furos e ar 

gamassa de cimecal no trago 1:0,28:8 (cimecal, cimento e 

areia) com as dimensoes determinadas no projeto estrutu 

r a l . As formas das cintas tiveram como fungao, alem de 

dar a forma da pela e s t r u t u r a l , a fungao de conter o movi 

mento de t e r r a (alvenaria de embasamento). 

4.3.2 - Vigas 

A execugao das formas das vigas foram confeccio 

nadas serradas, batidas por uma equipe de carpinteiros 

que seguiram rigidamente as dimensoes do projeto estrutu 

r a l . As formas depois de mantadas no canteiro da obra fo 

ram levadas para sua execugao, logo depois f o i colocado o 

escoramento com estroncas no fundo da viga com um espaga 

mento de 01 metro entre as estroncas, logo depois o nive 

lamento, alinhamento. 

Depois de concluida a concretagem f o i f e i t a a re 
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ti r a d a dos escoramentos, foram retirados os escoramentos 

l a t e r a l s com um tempo variavel de 8 a 1Q dias e os fundos 

das vigas foram retirados depois de 15 dias da concreta 

gem. 

4.3.3 - Pilares 

As formas dos p i l a r e s foram serradas, batidas no 

canteiro da obra e logo depois locadas nos locais especi 

ficados, e as dimensoes foram executadas seguindo as de 

terminacoes do projeto e s t r u t u r a l . Depois do fechamento 

das formas e retirado o prumo do p i l a r e consequentemente 

escorado definitivamente conferindo o destorcimento ou se 

j a o alinhamento com os outros p i l a r e s . 

A retirada dos escoramentos foram depois de 48 

horas de terminada a concretagem. 

4.4 - Concreto : 

4.4.1 - Definicao 

Concreto e uma mistura de materials inertes, cons 

t i t u i d o por areia e b r i t a em determinadas proporgoes, que 

constituem os tracos. 

4.4.2 - Algumas propriedades 

- Se o concreto e convenientemente tratado, o 
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seu emdurecimento continua a se desenvolver durante muito 

tempo apos haver ele adquirido a resistencia s u f i c i e n t e 

para a obra. Esse aumento continuo de resistencia e pro 

priedade peculiar do concreto, que o destingue dos demais 

materials de construgao. Se o concreto for confeccionado 

devidamente obedecendo c r i t e r i o s tecnicos, torna-se mais 

resistente com o passar do tempo. 

Todos os concretos sao mais ou menos porosos e, 

por conseguinte, permeaveis sendo que a porosidade i r a de 

pender da dosagem e do adensamento do mesmo. 

Um elemento de e f e i t o decisivo na resistencia do 

concreto e o volume d'agua; a redugao da resistencia devi 

do ao exesso de agua, pode ser contrabalanceada por sua 

maior proporgao de cimento. O aumento de cimento tambem 

podera acarretar prejulzos marcantes, devido ao calor de 

hidratacao provocado pela reagao qulmica, acarretando uma 

retragao maior do que a esperada normalmente. 

Tipos de concreto empregados na obra: 

a) Concreto das nervuras que sao fabricados na 

obra, este concreto f o i confeccionado manualmente no t r a 

go 1:2:2 (cimento, b r i t a 19, areia grossa). 

b) Concreto das l a j e s . O concreto usado no capea 

mento das l a j e s f o i no trago 1:2:3 (cimento, cascalhinho, 

areia sem peneirar). 

c) Concreto e s t r u t u r a l que f o i empregado na obra 

e um concreto f e i t o com cimento zebu pozolamico no trago 

1:2,5:3,5 (cimento, b r i t a 25 ou 19, areia grossa sem pe 
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n e i r a r ) t o t a l m e n t e sem c o n t r o l e , nem f a t o r de agua. Cimen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 

t o d eterminado e com urn f c k = 120 kg/cm . 

- No c o n c r e t o e s t r u t u r a l f e i t o na obra foram u t i 

l i z a d o s os s e g u i n t e s m a t e r i a l s : c i m ento, agua, b r i t a 25 

ou 19 mm. 

Nas v i g a s e p i l a r e s que t i n h a m uma grande espes 

sura f o i usado b r i t a 19, enquanto nas pecas que t i n h a m 

uma grande densidade de f e r r a g e m e com dimensoes reduzd. 

das f o i u t i l i z a d o b r i t a 25 mm. 

O t r a c o u t i l i z a d o f o i 1:2,5:3,5 (cimento, b r i t a e 

a r e i a ) . 

- O c o n c r e t o f o i preparado mecanicamente com uso 

de uma b e t o n e i r a e o m a t e r i a l e t r a n s p o r t a d o a t r a v e s de 

p a d i o l a s de dimensoes de 37 x 37 x 30 cm, e o p r e p a r o se 

v e r i f i c o u no l o c a l da obra e as q u a n t i d a d e s d e s t i n a d a s ao 

uso i m e d i a t o . 

- O t r a n s p o r t e de c o n c r e t o f o i f e i t o a t r a v e s de 

c a r r o c a s e em l a t a s , t e n t o u - s e e v i t a r o p o s s i v e l a segre 

gacao, i s t o e, a separacao dos m a t e r i a l s que c o n s t i t u e m o 

c o n c r e t o . 

- Antes do lancamento molha-se as formas para e 

v i t a r que a forma absorva a agua do c o n c r e t o . 

0 lancamento do c o n c r e t o e r a f e i t o d i r e t a m e n t e 1 

das c a r r o c a s ou b a l d e s para a forma da peca e s t r u t u r a l 

( c i n t a , v i g a , p i l a r ) a ser executada e sempre a uma d i s 
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t a n c i a de lancamento menor do que a maxima e s t i p u l a d a pe 

l a norma (menor que 2 m e t r o s ) . 

- 0 adensamento do c o n c r e t o f o i i n i c i a l m e n t e me 

c a n i c o com uso de v i b r a d o r de imersao, que l o g o quebrou-

se, p o r t a n t o o r e s t a n t e das pecas e s t r u t u r a i s foram aden 

sadas manualmente com a u x i l i o de pedacos de f e r r o de 1/2" 

ou 3/8" de comprimento de 1,5 metro. Este t i p o de adensa 

mento t e v e como r e s u l t a d o o aparecimento de n i n h o s ou bu 

r a c o s , quando da r e t i r a d a das formas, de t a l forma que 

chegou a f i c a r s i g n i f i c a t i v a s q u a n t i d a d e s de f e r r o s do 

fundo da v i g a expostos ao a r quando da r e t i r a d a das f o r 

mas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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5.0 - OBSERVANCES SOBRE A EXECUQAO DA OBRA 

5.1 - M a t e r i a l s Empregados 

5.1.1 - Agregados 

5.1.1.1 - A r e i a 

A a r e i a que f o i empregada nas argamassas e con 

c r e t o s , f o i a r e i a q u a r t z o s a , g r ossa nao p e n e i r a d a . 

E s t a a r e i a f o i o b t i d a em uma j a z i d a no m u n i c i p i o 

5.1.1.2 - Macame 

O macame u t i l i z a d o f o i i s e n t o de m a t e r i a o r g a n i 

ca, mas com uma percentagem de a r g i l a e s t i m a da na sua com 

de Pocinho 

p o s i c a o em t o r n o de 30% e f o i o b t i d a numa j a z i d a proxima 

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

5.1.1.3 - B r i t a s 

As pedras b r i t a d a s usadas na concretagem da obra 

foram as s e g u i n t e s : 

- B r i t a 0 ( c a s c a l h i n h o ) , 

- B r i t a 19 mm e 

- B r i t a 25 mm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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5.1.2 - Ferragem 

- 0 m a t e r i a l u t i l i z a d o na confeccao das armadu 

r a s f o i o ago CA-50. 

- T i p o s de b i t o l a s dos f e r r o s u t i l i z a d o s : 

= F e r r o g r o s s o 5/8" e 1/2" 

= F e r r o medio 3/8" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as F e r r o f i n o 1/4", 5.0 mm e 4,2 mm. 

- Os t i p o s de pregos u t i l i z a d o s na obra foram: 

= Pregos 2 1/2 x 10 e 3 x 8. 

- Arame c o z i d o n9 18 (ponteamento das armaduras 

das pegas e s t r u t u r a i s ) . 

- Arame n9 15 e n9 16 ( g a l v a n i z a d o ) . 

5.1.3 - Agua 

F o i empregada agua p o t a v e l f o r n e c i d a a t r a v e s da 

rede de a b a s t e c i m e n t o do h o s p i t a l da FAP e armazenada em 

02 tanques a p r o p r i a d o s . 

5.1.4 - T i j o l o s 

Os t i j o l o s ceramicos usados foram de 6 f u r o s com 

ranhur a s nas f a c e s e dimensoes de 10 x 20 x 20. 

0 t i j o l o e de ma q u a l i d a d e , p o i s demonstram e v i 

i 
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d e n c i a s de que o b a r r o u t i l i z a d o p a r a sua confeccao e s t a 

va contaminado de s a l i t r e , ou s e j a , t i n h a manchas b r a n 

cas quando imerso em agua. 

5.1.5 - Aglomerantes 

- 0 c i m e n t o u t i l i z a d o p a r a as c o n c r e t a g e n s f o i o 

P o r t l a n d 320 que f i c o u d e p o s i t a d o em urn a b r i g o do hospi. 

t a l da FAP empilhados sobre t i j o l o s e sacos v a z i o s de c i 

mento em p i l h a s de 15 a 20 sacos. 

- O c i m e c a l ( m i s t u r a p r e p a r a d a de c a l e cimento) 

f o i usado na confeccao das argamassas para formas de c i n 

t a s , nas a l v e n a r i a s de embasamento p a r a contencao do movi. 

mento de t e r r a e nas a l v e n a r i a s de 1/2 vez. 

5.1.6 - Madeiras 

- Foram usadas e s t r o n c a s de 3" de d i a m e t r o e a 

proximadamente 3 metros de comprimento. 

- Foram usadas madeiras da r e g i a o . 

5.1.7 - M a t e r i a l p a r a j u n t a s de d i l a t a c a o 

F o i u t i l i z a d o nas juncoes dos b l o c o s , f o l h a s de 

i s o p o r de 100 x 50 x 2 cm colocadas e n t r e as pegas e s t r u 

t u r a i s com p i l a r e s e v i g a s . 
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5.1.8 - Argamassas 

£ uma m i s t u r a de urn ou mais agl o m e r a n t e s , agrega 

do graudo e agua. 

As dosagens das argamassas u t i l i z a d a s na obra va 

r i a r a m de acordo com sua f i n a l i d a d e , as q u a i s sao as se 

g u i n t e s : 

a) Argamassa para confeccao dos b l o c o s p a r a l a j e 

que e f a b r i c a d a na o b r a , t r a c ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 : 3 ( c i m e n t o , a r e i a gros_ 

sa) . 

b) Argamassa p a r a assentamento de t i j o l o : cime 

c a l , c i m e n t o , macame. Traco 1:0,28:8 ( c i m e c a l , c i m e n t o , 

macame ou a r e i a ) . 

c) Argamassa para c h a p i s c o . Traco 1 : 3 ( c i m e n t o , 

a r e i a ) . 

5.1.9 - I n s t a l a c o e s h i d r o - s a n i t a r i a s 

As i n s t a l a c o e s h i d r a u l i c a s e s a n i t a r i a s seguiu__J 

r i g i d a m e n t e de acordo com o p r o j e t o h i d r o - s a n i t a r i o . Du 

r a n t e os s e r v i g o s de c o n s t r u g a o , t o d a s as ex t r e m i d a d e s das 

c a n a l i z a g o e s foram tampadas, a f i m de e v i t a r a e n t r a d a de 

corpos e x t r a n h o s . 

F o i u t i l i z a d o a t u b u l a g a o em PVC de d i a m e t r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

g u a l a 100 mm. 
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5.1.10 - I n s t a l a c o e s e l e t r i c a s 

Todas as i n s t a l a c o e s e l e t r i c a s foram f e i t a s an 

t e s de q u a l q u e r acabamento e v i t a n d o - s e assim a p e r f u r a g a o 

de v i g a s , p i l a r e s . E n t r e os m a t e r i a l s foram usados: 

- Cola para t u b o de PVC 

- Caixas de passagens 

- Curvas de PVC 

- Tubos de PVC p r e t o de 24 mm 

- O u t r o s . 

5.2 - C o n t r o l e s Executados 

Realmente poucos foram os c o n t r o l e s executados 

na obra de ampliacao do H o s p i t a l da FAP. 

- Iremos r e l a t a r o c o n t r o l e f e i t o p e l a e q u i p e da 

ATECEL (Associacao T e c n i c o - C i e n t i f i c a ) com a r e a l i z a g a o 

do e n s a i o de r e s i s t e n c i a e compressao s i m p l e s do c o n c r e t o , 

seguindo o metodo da ABNT MB-1. 

- O e n s a i o de r e s i s t e n c i a a compressao nos f o r n e 

ce o conhecimento de a t e quantos q u i l o g r a m a s / f o r g a o c o r 

po de prova s u p o r t a a t e a n t e s de i n i c i a r o esmagamento 

provocado por urn e s f o r g o mecanico e x t e r n o . 

- Para o e n s a i o f o i usado: 

Uma forma c i l l n d r i c a m e t a l i c a p a r a moldagem 

dos 6 corpos de p r o v a com as s e g u i n t e s dimensoes: diame 
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t r o 15 cm, a l t u r a 30 cm, um soquete normal e a maquina de 

compressao capaz de t r a n s m i t i r a carga de modo p r o g r e s s i . 

vo. 

Procedimento: 

- Colhe-se o t r a c o da b e t o n e i r a quando d e p o s i t a 

do no s o l o e d e p o i s colocado em uma c a r r o c a , d e p o i s com o 

a u x l l i o de uma c o l h e r de p e d r e i r o c o l o c a - s e o c o n c r e t o na 

forma c i l i n d r i c a em 6 camadas de a l t u r a i g u a i s , recebendo 

cada camada 3 0 g o l p e s de soquete padrao e v i b r a n d o com 

pancadas em v o l t a da forma para melhor adensamento. 

- Depois de 24 horas apos a moldagem d e s a p e r t a -

se a.forma dos corpos de p r o v a , fazendo-o d e s l i z a r c u i d a 

dosamente para que nao m o l e s t e a borda do t o p o dos corpos 

de p r o v a . 

Em seguida c o l o c a - s e os corpos de prova em i . 

mersao num tanque d'agua onde deverao permanecer a t e o 

d i a da r u p t u r a (3,7 e 28 d i a s ) . 

- No d i a da r u p t u r a , t i r a - s e os corpos de p r o v a 

(02) do tanque de c u r a e f a z - s e o capeamento nas bordas, 

de modo que o co r p o de prova nao a p r e s e n t e s a l i e n c i a s , es 

t e capeamento se f a z com a m i s t u r a de e n x o f r e e cimento 

com o t r a c o de 1:3. Depois c o l o c a - s e o corpo de p r o v a no 

c e n t r o do p r a t o da maquina de compressao, e n t a o , comega-

se a i m p r i m i r no corpo de p r o v a um e s f o r g o s o l i c i t a n t e de 

compressao com cargas c r e s c e n t e s . 
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5.3 - Qualidade da Obra 

A q u a l i d a d e t e c n i c a da obra quanto a p a r t e de 

c a l c u l o e p r o j e t o f o i e x c e l e n t e , mas, quanto a execugao 

d e i x o u m u i t o a d e s e j a r , p e l a f a l t a de c o n t r o l e ou s e j a 

nao houve f i s c a l i z a g a o r i g o r o s a sobre os t r a b a l h o s execu 

t a d o s . 

E s t e e s t a g i o s u p e r v i s i o n a d o ao nosso v e r pode 

ser q u a l i f i c a d o de bom, p o i s e s t a e uma obra de area de 

c o n s t r u c a o c o n s i d e r a v e l com e s t r u t u r a em c o n c r e t o s i m p l e s , 

constando de b l o c o s separados em t o t a l 03 (A, B e C). 

No t o c a n t e a e s t r u t u r a s e r a do t i p o independente, 

podendo no f u t u r o m o d i f i c a r os ambientes e x i s t e n t e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

5.4 - A l t e r a g o e s 

T i p o de compactacao do a t e r r o . Passou de s a t u r a 

do para uma compactagao normal i s t o so se f e z proximo ao 

muro de a r r i m o . 

D i m i n u i g a o da area de a l g u n s b a n h e i r o s c o n s t a n 

t e s em uma p l a n t a o r i g i n a l de a r q u i t e t u r a . 

Uso de algumas n e r v u r a s c o n f e c c i o n a d a s na obra 

manualmente sem a adequada c u r a para a pega. 

Por causa de uma deslocagao de duas c o l u n a s f i 

cando mais l a r g a 20 cm, a v i g a d e s l o c o u - s e e f o i p r e c i s o 

c r i a r o u t r a v i g a de c o l u n a a c o l u n a de acordo ao d e s l o c a 

mento para a p o i o das v i g a s , Vg (20 x 70) do Bloco "B". 

(Olhar p l a n t a anexa - B l o c o B - 29 pavimento O u t / 8 3 ) . 
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1° 

2. +o 

Anulagao de d o i s p i l a r e s ( P a l e Pa2, o l h a r p l a n 

t a anexa) do b l o c o "B" d e v i d o a e s t e t i c a do p r o j e t o arquj. 

t e t o n i c o , e a consequente c r i a c a o de mais q u a t r o (04) pi. 

l a r e s p a r a s u p r i r a d e f i c i e n c i a e s t r u t u r a l causada p e l a 

r e t i r a d a dos d o i s p i l a r e s o r i g i n a i s 
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6.0 - PRAZO 

Nao e x i s t e . um p r a z o f i x o p a r a o t e r m i n o da o b r a 

de ampliacao do H o s p i t a l da FAP, segundo os pianos da di_ 

r e t o r i a do h o s p i t a l a obra deve ser c o n c l u i d a no mes de 

margo e t a o l o g o s e j a t o t a l m e n t e c o n c l u i d a a obra e n t r e 

em p l e n o funcionamento a nova p a r t e do h o s p i t a l p ara a t e n 

der as necessidades de melhoramento nas i n s t a l a c o e s . 
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7.0 - OR£AMENTO 

O orgamento p r e v i s t o da o b r a , p r o p r i a m e n t e d i t o , 

nao e x i s t e , o que e e x i s t e e uma base de quanto p o s s i v e l _ 

mente v a i s e r g a s t o na obr a . 

Este orgamento f o r n e c i d o p e l a a d m i n i s t r a g a o da 

obra tern como q u a n t i a de Cr$ 150.000.000,00 ( c e n t o e c i n 

quenta m i l h o e s de c r u z e i r o s ) e nao f o i f o r n e c i d o q u a i s 

quer bases r e f e r e n c i a i s de quando e como f o i f e i t o e s t e 

orgamento. 
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8 . 0 - P R O J E T O S ( A N E X O S ) 
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9 . 0 - CONCLUSAO 

Este e s t a g i o s u p e r v i s i o n a d o ao nosso v e r , f o i co 

b e r t o de e x i t o t a n t o no que di'z r e s p e i t o a conhecimentos 

de como d i r i g i r , e x e c u t a r e f i s c a l i z a r uma o b r a , quanto 

ao bom r e l a c i o n a m e n t o com os companheiros de t r a b a l h o com 

c u j a a j u d a consegui'aprofundar-me e s p e c i f i c a m e n t e no que 

que r e s p e i t a a c o n s t r u g a o c i v i l . 

No f i n a l d e s t e t r a b a l h o , e n c e r r o as conclu s o e s 

g r a t o p e l a o p o r t u n i d a d e que me f o i dada de acompanhar t o 

das as etapas da o b r a , a d q u i r i n d o s u b s i d i o s para a b i l i 

tar-me a assumir a -vida p r a t i c a . 

Campina Grande, J a n e i r o de 1984. 
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