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0 estagio supervisionado oferece ao estudante a 

oportunidade de por em equivalencia os conhecimentos adquiridos 

ao longo dos cursos com o que realmente acontece em termos de 

execucao. 

0 c a n t e i r o de obras e urn espaco onde o e s t a g i a r i o 

acompanha as tecnicas que fazem a obra e v o l u i r , acumulando com 

i s t o experiencia para conseguir futuramente exercer sua p r o f i s s a o 

com raais seguranca e comodidade. 
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I - CONSIDERAQOES TEORICAS 

1.1 - Concreto 

0 concreto pode ser d e f i n i d o como urna mistura 

devidamente proporcional de agregados graudos e miudos, com urn 

aglomerante, agua e eventualmente a d i t i v o s . 

Ao conjunto cimento mais agua denomina-se pasta. 

Adicionando agregado miudo a pasta, obtem-se argamassa. Ao 

adieionarmos agregado graudo a argamassa obtemos o concreto. 

Obviamente, a qualidade do concrete dependera fundamentalmente da 

qualidade dos m a t e r i a l s que o compoe e da maneira como sao 

proporcionados. Para produzir urn concreto com qualidade, deve-se 

u t i l i z a r m a t e r i a l s de boa qualidade e - importante - cujas 

c a r a c t e r i s t i c a s se mantenham unifornies durante seu fomecimento. 

Dessa forma, antes de estabelecermos as proporcoes 

adequadas dos m a t e r i a l s que c o n s t i t u i r a o o concreto, devemos 

analis-a-los para nos c e r t i f i c a r m o s de que atendam as exigencias 

minimas de qualidade. Para i s t o , existem normas e s p e c i f i c a s que 

explicam os procedimentos adequados para controlarmos a qualidade 

desses m a t e r i a l s . 

As normas tecnicas uniform!zam os ensaios de forma a 

p e r m i t i r c l a s s i f i c a r o m a t e r i a l como adequado e compara-lo com 

outros m a t e r i a l s s i m i l a r e s . 
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I I - MATERIAIS UTILIZADOS 

2.1 - Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aglomerante h i d r a u l i c o cujas funcoes sao: u n i r os 

agregados; preencher os vazios entre os mesmos, conferindo ao 

conjunto urn grau d compacidade t a l que ofereca r e s i s t e n c i a e 

d u r a b i l i d a d e a e s t r u t u r a . 

Para sua aquisigao, devem ser observadas as normas no 

que se r e f e r e a qualidade e conservacSo do m a t e r i a l . Cimentos que 

tragam em sua composigao elementos que possam v i r a causar no 

concreto e f e i t o s indesejaveis devem ser excluidos. 

Atencao especial tambem deve ser tomada no tocante a 

conservagSo deste m a t e r i a l . 0 sen armazenamento adequado e v i t a l 

para g a r a n t i r a manutencao de suas boas qualidades e e v i t a r 

p o ssiveis alteragoes em suas propriedades que possam t r a z e r 

complicacoes aos concretes com eles produzidos. Para cimentos 

armazenados em depositos devem ser tornados alguns cuidados: o 

l o c a l deve estar completamente seco; deve ser f e i t o urn estrado 

que i s o l e o m a t e r i a l de urn contato d i r e t o com o solo, elevando-o 

de 20 a 30 cm; devem ser esvitadas correntes de ar, 

principalmente em climas umidos. 
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2.2 - Agregados 

Entende-se por agregado o m a t e r i a l granular, sent forma 

ou volume d e f i n i d o s , geralmente i n e r t e , de dimensoes e 

propriedades adequadas para uso em obras de Engenharia. 

Os agregados ocupam em torno de 75% do volume do 

concreto e infl u e m diretamente nas p r i n c i p a l s propriedades do 

concreto fresco ou endurecido. Os agregados tambem podem l i m i t a r 

a r e s i s t e n c i a mecanica do concreto, pois nao e p o s s i v e l obter urn 

concreto r e s i s t e n t e com agregados f r a c o s . A r e s i s t e n c i a maxima 

p o s s i v e l de urn concreto nao excedera a r e s i s t e n c i a dos agregados 

que o constituent!. 

2.2.1- Agregados graudos 

0 agregado graudo e representado por seixo rolado, 

pedregulho ou pedra b r i t a d a . 

A forma arredondada do seixo roladoproduz urn i n d i c e 

menor de vazios do que a pedra b r i t a d a . Assim, o concreto 

elaborado com seixo rolado exige menor quantidade de pasta para 

envolver o agregado. Possui tambem maior t r a b a l h a b i l i d a d e devido 

a forma dos grSos. 

A pedra b r i t a d a , com sua forma angular e s u p e r f i c i e 

rugosa, oferece maior aderencia a pasta de cimento em comparacao 

com o pedregulho redondo, no qual a rugosidade da s u p e r f i c i e 

desapareceu ha muito, devido ao t r a b a l h o de erosao a que esteve 

s u j e i t o . 



2.2.2- Agregados miudos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os agregados miudos normals sao a areia n a t u r a l 

quartzada ou o pedrisco r e s u l t a n t e do britamento de rochas 

estaveis, com tamanhos de p a r t i c u l a s t a i s que no maximo 5% ficam 

r e t I d a s na peneira de 4,8 mm. 

Os agregados miudos exercem grande i n f l u e n c i a na 

quantidade de agua necessaria para obter determinada 

p l a s t i c i d a d e . 

Os p r i n c i p a l s ensaios a que devem ser submetidos os 

agregados miudos u t i l i z a d o s no concreto destinam-se a determinar: 

- composigao granulometrlca NBR-7217; 

- t e o r de m a t e r i a l p u l v e r u l e n t o NBR-7219; 

- teor de a r g i l a em torches NBR-7218; 

- avaliacao das impurezas organicas NBR-7220; 

- teor de p a r t i c u l a s leves NBR-9936; 

- umidade s u p e r f i c i a l NBR-9775. 

2.3 - Agua 

A agua u t i l i z a d a no amassamento do concreto deve ser 

i s e n t a de impurezas que possam v i r a p r e j u d i c a r as reaches entre 

ela e o cimento. Deve—se t e r tambem cuidado especial com as aguas 

que possuam com outros em quantidade t a l que venha provocar 

corrosoes importantes nas armaduras, alem de manchas e 

eflorescencias s u p e r f i c i a i s . Portanto nSo se conhecendo sua 



origern, a mesma deve ser submetida a analise para poder ser 

u t i l i z a d a como agua de amassamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 - Aditivos 

Substancias que, tendo suas e f i c a c i a s comprovadas e 

usadas dentro das recomendacoes, conferem ao concreto graudos em 

uma ou mais propriedades em seu estado fresco ou endureddo. 

E importante r e s s a l t a r que os a d i t i v o s de forma alguma 

sao empregados para c o r r i g i r e m d e f e i t o s no concreto, sejam eles 

d e f e i t o s no concreto, sejam eies d e f e i t o s de m a t e r i a i s ou de 

alguma etapa- preparo, langamento, adensamento e cura. 

Os p r i n c i p a l s a d i t i v o s encontrados no mercado e os mais 

u t i l i z a d o s podem ser c l a s s i f i c a d o s como: 

- p l a s t i f i c a n t e s ; 

- aceleradores de pega e/ou endurecimento; 

- retardadores de pega; 

- incorporadores de pega; 

- impermeabilizantes; 

- desmoldant.es e de cura. 
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2.1 - Formas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As formas deverao ser dimensionadas de modo que nao 

possam s o f r e r deformacoes p r e j u d i c i a l s , quer sob a acSo dos 

fa t o r e s ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto 

fresco, considerado r e s t a o e f e i t o do adensamento sobre o empuxo 

de concrete"(NBR-6118:9.2.1) . 

As formas devem apresentar as seguintes 

c a r a c t e r i s t i c a s : 

- c o n f e r i r as pegas exatamente a forma geometrica 

projetada; 

nao devem apresentar deformacoes quando da 

concretagem, suportando, juntamente com os escoramentos, o peso 

do concreto mais as cargas a c i d e n t a i s provenient.es do tra b a l h o 

durante a concretagem; 

- Devem ser construidas de modo a f a c i l i t a r a sua 

desmontagem, sem provocar cheques ou esforcos a d i c i o n a i s 

desnecessarios que venham d a n i f i c a r a pega recem concretada. 

Na obra em questao, foram u t i l i z a d a s dois t i p o s de 

formas: madeira comum e chapas de madeira compensadas 

p l a s t i f i c a d a s - "m a d e i r i t " . 

Nas formas de madeira comum tomou-se a precaugao de 

umidece-las antes do i n i c i o da concretagem a f i m de g a r a n t i r a 

nao absorgao da agua de amassamento do concrete por par t e da 

madeira. Para as formas de chapas de madeiras compensados 
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p l a s t i f i c a d o s , f o i u t i l i z a d o produto desmoldante para f a c i l i t a r a 

desforma (Desmol-Vedacit) , garantindo maior durafoilidade das 

mesmas. 

Foi observado e cumprido o p r o j e t c no que se r e f e r e as 

dimensoes das pecas. Juntamente foram conferidos detaihes como: 

v e r t i c a l i d a d e (prumo), h o r i z o n t a l i d a d e ( n i v e l ) , l i n e a r i d a d e 

(condicoes da forma), locacao e armacao (travejamento) das formas 

para que nao sofressem deslocamentos quando da concretagem. 

Os services de desforma foram executados evitando-se a 

r e t i r a d a brusca dos p a i n e i s , visando nos comprometer a qualidade 

do elemento e s t r u t u r a l , bem como nao d a n i f i c a r as formas que 

seriam reaproveitadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Armacao 

0 c r i t e r i o de armagao u t i l i z a d o na obra seguiu 

rigorosamente o p r o j e t o . As armacoes eram lancadas nas formas 

logo apos a liberacSo da c a r p i n t a r i a , em seguida conferidas e 

amarradas no l o c a l c o r r s t o , nao deixando de considerar as cocadas 

nos lugares adequados. 

Com os cuidados acima tornados antes de cada 

concretagem, foram evitados erros de aplicacSo da armacSo, como: 

t r o c a de b i t o l a s e l o c a l i z a c a o de cada f e r r o , como tambem 

espaeamentos e numeros de f e r r o s de cada peca. 

Foram usados v a r i e s c r i t e r i o s para montagem e colocacao 

das ferragens nos sens respect!vos l o c a i s . Tinham ferragens de 

vigas que eram levadas prontas. Outras eram armadas nos seus 
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lugares d e f i n i t i v e s , assim como toda a grelha que forma a 

ferragem da l a j e , comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se.us respectivos negatives. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l - CONCRETO ESTRUTURAL 

3.1 - Preparo 

0 preparo (ou mistura) do concrete tern come f i n a l i d a d e 

fazer com que haja urn contato i n t i m o entre os m a t e r i a l s , de forma 

que a pasta de cimente consiga r e c o b r i r as p a r t i c u l a s dos 

agregados, conferindo a mistura em grau de homogeneidade 

s a t i s f a t o r i o , sem o qual nao ha ga r a n t i a das c a r a c t e r i s t i c a s de 

r e s i s t e n c i a mecanica e durafoilidade. 

0 concreto u t i l i z a d o na obra teve duas fases d i s t i n t a s , 

na p r i m e i r a etapa o concreto f o i rolado na p r o p r i a obra atraves 

de betoneiras, esse concrete f o i u t i l i z a d o na concretagem dos 

p i l a r e s , usando o tr a c o 1:2,5:5,0. Ma segunda etapa optou-se pelo 

concreto dosado em Central, pois se tratande de um volume de 

concreto muito grande, cerca de 60 m̂  para a concretagem das 

vigas e l a j e s , observeu-se que o concreto dosado em c e n t r a l s e r i a 

mais v i a v e l , pois proporcionaria diversas vantagens como: 

- eliminacae das perdas de a r e i a , b r i t a e cimente; 

- r a c l o n a l i z a c a o do numero de operarios da obra; 

- maior produtividade da equipe de tr a b a l h e ; 

- g a r a n t i a da qualidade do concreto gracas ao r i g i d o 

c o n t r o l e adotado pelas o e n t r a i s dosadoras. 
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3.2 - Transporte do Concreto 

0 t r a n s p o r t s do concreto f o i f e t o de duas maneiras: 

Convencional - o concreto f o i levado do l o c a l de 

amassamento (betoneira) para o l o c a l de lancamento (formas), por 

carrinhos-de-mao provido de rodas pneumaticas atraves de guincho 

(elevador). Isso para a concretagem dos p i l a r e s . 

Bombeavel: 

Neste caso f o i u t i l i z a d o urn equipamento denominado 

"bomba de concreto" que t r a n s p o r t a o concreto atraves de uma 

tubulacao metalica desde o caminh-So betoneira ate as vigas e 

l a j e s vencendo entao grande a l t u r a . 

A bomba de concreto tern capacidade de lancar volumes 

elevados de concreto em c u r t o espaco de tempo. Enquanto no 

t r a n s p o r t e convencional se atingem 4 a 7 m̂  de concreto por hora, 

com a bomba de concreto se alcancam producoes de 35 a 45 m̂  por 

hora, racionalizando entao mSo-de-obra, e ainda sendo o concreto 

bombeado mais p l a s t i c o , necessitara de menor energia de vibracao. 

3.3 - Lancamento 

0 lancamento do concrete f o i f e i t o imediatamente apes 

seu preparo, evitando-se i n t e r v a l e s de tempo que pudessem p6r em 

r i s c o a sua qualidade. 

Foi tornado o cuidado de umedecer as formas (quando 

madeira comum) a f i m de e v i t a r absorcao de p a r t e da agua de 
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amassamento, bem como foram evitadas ao maximo as f a l h a s 

existent.es nas mesmas com o o b j e t i v o de center a fuga da nata de 

cimente. 

A conferencia das armaduras antes do lancamento do 

concrete f o i ate r o t i n e i r o . De posse do p r o j e t o e s t r u t u r a l , eram 

observadas as quantidades, diametro, posicionamento e espagamento 

das barras, cumprindo fi e l m e n t e o estabelecido em c a l c u l o s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 - Adensamento 

0 adensamenti> - o concrete langado f o i f e i t o atraves de 

vibradores de imersao e l e t r i c a e teve por f i m obter maior 

capacidade da massa, obrigande assim as p a r t i c u l a s a ocupar 

vazios e desalojar o ar do m a t e r i a l . 

A vibragao f o i f e i t a em etapas, nao permitindo que 

nenhuma porgao da massa f i c a s s e sem v i b r a r mas sim envolvesse 

toda a s u p e r f i c i e das formas e das armaduras. 

Foram tornados cuidados em e v i t a r inconvenient.es 

provocado pelo excesso ou f a l t a de vibragao, t a i s como: ninhos de 

concreto e bolsftes de agregados graudos. 

3.5 - Cura 

A p a r t i r do i n s t a n t e que a agua de amassamento entra em 

contato com o cimento, comegam as primeiras reagoes que a 

t r a d u z i r a o em ganho de r e s i s t e n c i a ao longo da vida de concrete. 

Portanto, e fundamental p r o p i c i a r codigoes favoraveis para que 
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essas reagoes se processem de forma que nao venham s o f r e r nenhum 

t i p o de alteragao que possa v i r a representar num enfraquecimento 

das c a r a c t e r i s t i c a s mecanicas e durabi l i d a d e da pega. Logo, e 

necessario fazer com que nao ha j a i n f l u e n c i a s externas 

p r e j u d i c i a i s , t a i s como mudangas bruscas de temperatura, secagem, 

etc, que possam a l t e r a r o teor de agua necessario para que as 

reagoes sejam desencadeadas por complete 

PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA issOf foram tornados os cuidados que sao exigidos 

para que a cura do concreto ocorresse dentro da normalidade. Apos 

concretagem e durante pelo menos os 7 (sete) primeiros dias, 

manteve-se o concreto periodicamente umedecido. 

IV - DADOS DO PROJETO 

Condominio San Raphael 

Area do terreno = 900 m' 

Area de construgao = 484,00 

Projeto A r q u i t e t o n i c o : Mev/ton Fernandes 

Projeto E s t r u t u r a l : Eng° Luciano Gomes de 

Azevedo 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCLUSAO 

C o n c i l i a r os conhecimentos adquiridos em sala de aula 

com a p r a t i c a no c a n t e i r o de obras e extremamente u t i l antes do 

nosso ingresso como p r o f i s s i o n a i s no mercado de t r a b a l h o . 

Considero de suma importancia o estagio supervisionado, 

pois s e i que muito me valera na vida p r o f i s s i o n a l , servindo como 

base para todos os obstaculos que possivelmente i r e i e n f r e n t a r . 



BIBLIOGRAFIA 

PETRUCCI, Eladio G. R. Concreto de Cimento Portland. Editora Gl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DO, 1987. 

PFEIL, Walter. Concreto Armado. Vol. 1, Editora CTC, 1988. 

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL 

Cursos: 

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVigOS DE CONCRETAGEM -

ABESC. 


