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INTRODUgAO 

No decorrer deste trabalho serao descritas as atividades desenvolvidas e / ou 

acompanhadas pela estagiaria, tais como: 

- escava93o das funda95es; 

- regulariza9ao do terreno com concrete rnagro, nos locals onde seriam locadas as 

sapatas; 

- calculo dos quantitativos, por estimativas, do consnmo de cimento necessario a 

concretagem das sapatas; 

- loca9ao dos pilares; 

- coloca9ao das formas e ferragens da infra-estrutura, bem como a concretagem das 

funda95es; 

- coloca9ao das ferragens, formas, escoramento, concretagem e desforma dos pilares; 

- aterro com soquetos confeccionados na pr6pria obra. 

O ediflcio que esta em constru9ao e do tipo residencial e consta de vinte e um 

pavimentos. O pavimento terreo, o pavimento do primeiro andar, o pavimento mezannino, e 

o pavimento tipo que correspondera a dezoito apartamentos, ou seja, um apartamento por 

andar. 

Devido ao numero de andares e obrigatorio, por norma, a instala9ao de elevadores, 

que, no caso, serao em numero de dois, um social e outro de servi9o, e mais uma escada. 

Sera usado laje maci9a em todos os pavimentos, sendo o concrete feito 

mecanicamente, na pr6pria obra. 



DADOS TtZCNICOS 

PROJETO: Construsao de um ediiicio residencial (Portal do Sol). 

LOCAL: Bairro do Mirante 

PROJETOS: Arquitetura 

Estrutura 

Hidro Sanitario 

Hidraulico 

Eletrico e Telefone 

Combate a ineendio 

INtCIO DA OBRA: setembro de 1995. 

AREAS: terreno 1.800.00 m2 

CONSTRUgAO. Pav.primeiro andar: 

Pav. mezannino: 

Pav.tipo: 287.37X 18 

Nivel coberta: 

TOTAL: 

CONSTRUgAO DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E D I F I C I O 

- Predio sobre sapatas composto de vinte e um pavimentos; 

- Um apartamento por andar; 

- Dezoito apartamentos, cada apartamento contando com 287.37 m2; 

- Areas de lazer; 

- Piscina. 

1.575.63 m2 

269.55 m2 

: 5.172.66 m2 

26.75 

7.739.09 m2 



ETAPAS DE EXECUgAO DA OBRA 

3.0 - SERVigOS PRELIMINARES 

3.1.1 - Limpeza do terreno 

Foi feita manualmente usando ferramentas apropriadas(foices, enxadas, etc.). 

3.1.2 - Instalac&o do Canteiro de Obra 

Os barrac5es foram construidos de alvenaria e cobertos corn telha canal, ediiicados 

em locais estrategicos para facilitar o bom desenvolvimento da obra, e sao os seguintes. 

- Um escritorio; 

- Uma coberta com telhas canal que serve para abrigar as serras; 

- Uma coberta para os ferreiros com telhas canal, onde se efetua o corte dos ferros; 

-Umbarracao para o almoxarifado; 

- Um barrac&o parta os operarios, sendo separado em dois c6modos: um para o 

pessoal da carpintaria e ferreiros e outro para os pedreiros e ajudantes; 

- Um banheiro para os operarios; 

- Um barracao para refeiQoes; 

- Construiu-se ao redor do terreno um muro em alvenaria, que inicialmente servira 

para o fechamento da obra, sendo que o mesmo ja e o muro defimtivo da edificacao. 

- Construcao de dois tanques em alvenaria para reservat6rio de agua. 

- mstala93o provis6ria de agua, luz e telefone que foram fornecidas pelas 

concesssionaria CAGEPA, CELB e TELPA, respectivamente; 

- Os equipamentos usados sSo: serras, betoneira e vibradores de imersiio. 



3.1.3 - Locacao da Obra 

Foi realizada atraves de banquetas, onde forarn marcadas os eixos das sapatas e 

pilares, o material usado foi: trenas, esquadros, etc. Como a obra tern projeto estrutural, a 

locacao foi feita pela planta de forma das rundacoes. 

3.2 - Movimento de Terra 

3.2.1 - EscavacSes e Aterros 

No terreno foram encontrados no decorrer das eseavacSes: rocha decomposta, 

massame, areia e rocba s3. 

Na escavacao foram usados processos manuais e mecanicos, usando-se explosivos. 

O material escavado foi reaproveitado para aterro. 

A compactacSo do aterro foi feita manualmente, para tanto o material era 

inicialmente molhado e em seguida socado com uma estronca, em camadas de 20 cm. 

OBSERVANCES: 

Na escavacao feita em rocha, usou-se explosivos para fratura-la e posteriormente as 

pedras foram retiradas das valas manualmente. Para tanto tbi contratada uma firma 

especializada, "Detrol". 

A escavacao para o alicerce do muro tbi de aproximadamente 50 centimetros de 

largura para ser preenchida de alvenaria de pedra no traco 1:1/2:8 (cimento: cal: massame) 

sendo a quantidade de agua de acordo com a necessidade da argamassa. 

3.3 -mfra-Estrutura 

3.3.1 - Alvenaria de Pedra 

Foi feita em pedra rachao, com argamassa no traco 1:1/2:8 (cimento:cal:massame). 

3.3.2 - Sapatas 

Foram executadas de acordo com o projeto estrutural sobre uma camada de concreto 

rnagro no traco 1:5:5 (cimento:areia:brita 25) e fac ±551itros, onde o concreto rnagro serve 

para a regularizacao do terreno e para evitar o contato direto da ferragem da sapata com o 

solo. 



3.33 - Cintas 

As cintas foram colocadas somente para suporte da caixa do elevador e da escada, 

pois o primeiro pavimento servira de garagem nao necessitando de cintas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E tambem como 

cintas de contraventamento, ligando os pilares que tinham uma fundacao mais profunda, 

nesse caso elas teriam a fun^So de reduzir o comprimento de flambagem dos pilares. 

3.3.4 - Formas 

As formas das sapatas foram feitas de madeira comum e reaproveitadas quantas 

vezes fosse possivel. 

As formas dos pilares foram inicialmente feitas de madeirit resinado, fabricadas de 

modo a se adaptarem exatamente as dimensoes das pecas estruturais, projetadas de maneira 

a nao se deformarem facilmente, quer sob a a93o de fatores ambientais, quer sob a a9des de 

cargas como: peso pr6prio, concreto fresco e outras cargas que por ventura viessem a ocorrer. 

£ importante salientar que deve-se umedecer as formas de madeira ou madeirit antes 

do inicio da concretagem para que a madeira nao absorva a agua de hidrata9ao do cimento, e 

as formas devem ser estanques, para nao permitir a fuga da nata do cimento. 

A estanqueidade das formas e obtida socando-se as frestas das formas com sacos de 

cimento umedecidos em agua. 

3.3.4 - Arma9ao 

Nos trabalhos de arma9ao foram seguidos os detalhes do projeto. 

Com o objetivo de garantir uma maior perfei9ao na execu9&o, maior estabilidade e 

seguranca, foi feita a devida conferencia em cada parte da armadura, conferencia composta 

das seguintes etapas: 

- verifica9ao das bitolas; 

- veriflca9ao das posi9oes e dire95es das ferragens; 

- verifica9ao do comprimento dos ferros; 

- veriflca9ao das quantidades dos ferros; 

- verifica9ao dos espagamentos entre os ferros. 



3.3.5 - Conferencia da Ferragem 

A conferencia da ferragem deve ser feita antes da concretagem de cada peca. 

3.3.5.1 - Roteiro de Conferencias 

Adota-se um roteiro de conferencia de ferragem de acordo com a peca que se vai 

conferir. 

a) Sapata 

Na sapata deve-se verificar: 

1- tipo de aco; 

2- bitola; 

3- comprimento dos ferros; 

4- quantidade de ferros nas duas direcdes. 

b) Pilar 

No pilar deve-se verificar: 

1- tipo de aco; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento, quando Mo existe simetria; 

5- comprimento de espera; 

6- espacamento dos estribos. 

Durante o periodo de estagio foi feita a conferencia da ferragem tanto das sapatas 

quanto dos pilares para liberacao da concretagem. 

4.0 - CONCRETO ESTRUTURAL 

O concreto utilizado na obra foi confeccionado mecanicamente, em uma betoneira 

com capacidade para 580 litros, no proprio canteiro de obra. O traco utilizado para o 

concreto estrutural foi de 1:2:3 (cimento: areia: bnta 25) fac +27,5 litros , sendo que quando 

da execuc&o de uma sapata nesta tivesse agua oriunda de uma ehuva, por exemplo, esse tator 

agua cimento poderia softer uma reducao de ate 50%. 



4.1 - Prepare) 

O prepare ou mistura do concreto consiste em fazer com que os materials 

componentes entrem em contato intimo, de modo a obter-se um recobrimento de pasta de 

cimento sobre as particulas dos agregados , bem como uma mistura geral de todos os ma

terials, tornando o concreto bem homogeneo, garantindo desta forma maior resistencia me-

canica. 

Para tanto se optou por uma mistura mecanica, usando-se uma betoneira no proprio 

canteiro de obras. 

4.2 - Transporte 

O concreto deve ser transportado do local de preparo para o de lancamento tSo 

rapidamente quanto possivel de maneira que mantenha sua homogeneidade. 

No caso em estudo esse transporte foi feito em carrinho de m&o, quando horizontal, 

concretagem das sapatas; e na vertical ele foi feito em baldes, para a concretagem dos pila

res. 

4.3 - Lancamento 

Antes de se iniciar o lancamento do concreto toma-se o cuidado de fechar as fiestas 

existentes nas formas para evitar a ruga da nata do cimento e tambem de umedece-las, para 

evitar que as mesmas absorvam a agua de hidrata^So do cimento. 

O lancamento deve ser feito imediatamente apos o transporte, pois M o e permitido 

intervalo maior que uma hora entre o preparo e o lancamento. 

Por norma a altura de lancamento, em concretagens comuns, deve, no rnaximo, ser 

igual a dois metres, mas na obra chegou-se a lancar o concreto de alturas de aproximada-

mente dois metros e sessenta centimetres de altura, porem o mesmo foi muito bem adensado, 

e isto Mo chegou a prejudicar a homogeneidade do concreto. 

O concreto deve ser lancado o mais proximo possivel de sua posicao final, nflo de-

vendo fluir dentro das formas e as camadas de lan9amento devem ter altura igual a aproxi-

madamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VA da altura do vibrador, o que sempre foi obedecido. 



4.4 - Adensamento 

Nesta obra foi utilizado adensamento mec&nico com vibrador de knersao. 

O concreto tbi lancado de camada em camada de modo que as mesmas nao utrapas-

sasse % da altura da agulha do vibrador, e apos o lan9amento de cada camada ela era vibra-

da com o objetivo de deslocar, com esforco, os elementos que compoem o concreto, e orien-

ta-los para se obter maior compacidade, obrigando as particulas a oculpar os vazios e espul-

sar o ar do material. 

Tomou-se o cuidado de penetrar com o vibrador a camada anteriormente vibrada pa

ra que houvesse uma melhor liga9ao entre as camadas. 

4.5 - Cura 

Cura e a denomina9ao dadas a um conjunto de medidas que tern por finalidade evitar 

a evapora9&o prematura da agua necessaria a hidrata9ao do cimento. 

Ap6s o fim da pega, quando o concreto estiver endurecido, deve-se agua-lo 

mantendo-o urnido por certo periodo de tempo e com isso evitando-se: fissuras, 

enfraquecimento do concreto, etc. 

4.6 - Desforma 

A desforma pode ser feita apos o concreto ter atingido seu ponto de seguran9a, 

podendo o mesmo resistir as reaches que sobre ele vierem a atuar, de tal forma que estas nlo 

conduzam a derbrma95es inaceitaveis. 

Assim, no caso em estudo, foram retiradas as formas laterals das sapatas e pilares 

apos quarenta e oito horas de efetivada a concretagem. 

5.0 - ERROS NA CONSTRUgAO 

1) Loca9&o errada de um pilar 

- Causa: loca9ao errada do eixo do pilar e, consequentemente, coloca9ao errada das 

ferragens sendo necessario a destnn^ao deste pilar (mnda9ao); 

2) Brocamento de partes de a]guns pilares 

- Causa: devido a grande quantidade de ferros no pilar o agregado graudo fica 

preso na armadura impedindo a passagem da argamassa. 



6.0 -INFORMAgOES COMPLEMENTARES 

- Composiciio do tra9o (em volume) 

* Concreto Magro 

cimento 1 saco 

areia 5 padiolas(50*30*23) 

brita 25 5 padiolas(50*30*22,5) 

agua ±55 litros 

* Concreto Estrutural 

cimento 1 saco 

areia 2 padiolas 

brita 25 ou 19 3 padiolas 

agua ±27,5 litros 

* Ferragem Utilizada 

arrame recizido 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

390 CA- 50 e CA-60 

pregos 



CONCLUSAO 

O estagio permite ao futuro profissional a vivencia na area, a uniao da teoria a 

pratica. Possibilita conhecer a filosofia, diretrizes, organizapao e funcionamento de uin 

canteiro de obras. 

Permite ainda a rami1iariza9ao com sistemas e metodologias de trabalho , o que 

facilita o desenvolvimento do senso critico necessario ao bom desempenho da profissao, 

visando sempre uma boa produtividade. 

De fato, a convivencia diaria no ambiente do canteiro de obra possibilita ao 

estudante por em pratica as informa9oes adquiridas durante o curso, sendo que o 

aprendizado e bem mais interessante, a execu9ao de um projeto e uma grande fonte de 

conhecimento, pois dia a dia as coisas v3o tomando forma e se vai inconscientemente pondo 

em pratica o que foi visto em varias disciplinas ao longo do curso. 
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