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1. A GRA DECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que a educacao, respeito e acima de tudo a honestidade pode ser dado apesar deles estarem 
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estagio supervisionado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqui serao registradas as atividades desenvolvidas pelo aluno, EMERSON 

PEREIRA DE SANTANA, matriculado no Curso de Graduacao em Engenharia Civil na 

Universidade Federal de Campina Grande - Campus I , sob o numero de matricula 9721209, 

durante o estagio supervisionado na obra do Condominio Residencial Castelo da Prata, 

localizado na rua Joao Alves de Lira com a rua Rodrigues Alves bairro da Prata. 

Este estagio sera realizado nos seguintes horarios segundas-feiras (13:00 as 17:00 

hs), terca-feira (13:00 as 16:00 hs), quarta-feira (7:00 as 10:00 hs e 13:00 as 17:00 hs) e 

quinta-feira (13:00 as 17:00 hs), totalizando uma carga horaria de 18 horas semanais. 

De acordo com o contrato firmado entre as partes, no qual o estagiario tern de 

cumprir o horario que foi previamente escrito no ato do contrato pelo periodo que o mesmo 

ira passar na obra, este horario esta prescrito semanal e pelo periodo total de estagio. 

O periodo em que passara no estagio tera a finalidade de avaliar e complementar a 

disciplina referente ao estagio supervisionado para a conclusao do curso em Engenharia 

Civil, sob a orientacao do professor, Engenheiro Jose Bezerra. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBEJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A finalidade do estagio supervisionado e proporcionar ao graduando o contato direto 

com a pratica, fazendo com que os conhecimentos teoricos obtidos durante a realizacao do 

curso sejam consolidados, tornando-o apto ao ingresso no mercado de trabalho sem que 

haja grandes dificuldades no que se refere as tecnicas e gerenciamento de construcdes. 

6 



4. TERMINOLOGIA E NORM AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AcidentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e toda ocorrencia imprevista e indesejavel, relacionada com as atividades da 

instituigao, cujas conseqiiencias podem provocar descontinuidade das operagoes, danos a 

imagem, ao meio ambiente, aos bens patrimoniais e aos empregados, contratados e a 

comunidade. 

Acidentes Ambientais sao eventos inesperados que afetam direta ou indiretamente, a 

seguranca, a saude da comunidade envolvida e causa impactos no ambiente. 

NBR 5628:1980 Componentes construtivos estruturais - Determinacao da resistencia ao 

fogo - Metodo de ensaio. 

NBR 5738:1994 Moldagem e cura de corpos de prova cilindricos ou prismaticos de 

concreto - Metodo de ensaio. 

NBR 5739:1994 Concreto - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos -

Metodos de ensaio. 

NBR 6004: 1984 Arames de ago - Ensaio de dobramentos alternados - Metodos de ensaio. 

NBR 6120:1978.Cargas para calculo de estruturas de edificacoes - Procedimentos 

NBR 6122:1996 Projetos e execucao de fundacoes - Procedimentos 

NBR 6123:1987 Forcas devidas ao vento em edificacoes - Procedimentos 

NBR 6152:1992 Materiais metalicos - Determinacao das propriedades mecanicas a tracao 

- Metodos de ensaio 

NBR 6153:1988 Produto metalico - Ensaio de dobramento semi-guiado - Metodo de 

ensaio. 

NBR 6349:1991 Fios, barras e cordoalhas de ago para armaduras de protensao - Ensaio de 

tracao - Metodo de ensaio. 

NBR 7190:1997 Projeto de estruturas de madeira - Procedimento. 

NBR 7222:1994 Argamassa e concreto - Determinacao da resistencia a tracao por 

compressao diametral de corpos de prova cilindricos - Metodos de ensaio. 

NBR 7477:1982 Determinacao do coeficiente de conformacao superficial de barras e fios 

de ago destinados a armaduras de concreto armado - Metodo de ensaio. 

NBR 7480:1996 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado -

Especificagao. 

NBR 7481:1990 Tela de ago soldado - Armadura para concreto - Especificagao. 

NBR 7483:1991 Cordoalhas de ago para concreto protendido - Especificagao. 
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NBR 7484:1992zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fios, barras e cordoalhas de aco destinado a armaduras de protensao -

Ensaio de relaxacao isometrica - Metodo de ensaio. 

NBR 8522:1984 Concreto - Determinacao do modulo de deformacao estatica e diagrama -

Tensao-deforrnagao - Metodo de ensaio. 

NBR 8548:1984 Barras de ago destinadas a armaduras para concreto armado com emenda 

mecanica ou por so Ida - Determinacao da resistencia a tragao - Metodo de ensaio 

NBR 8681:1984 Agoes e seguranga nas estruturas - Procedimento 

NBR 8800:1986 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios (Metodos dos estados 

limites) - Procedimento 

NBR 8953:1992 Concreto para fins estruturais - Classificagao por grupos de resistencia 

NBR 8965:1985 Barras de ago CA 42S com caracteristicas soldabilidade destinadas a 

armaduras para concreto armado - Especificagao 

NBR 9062:1985 Projeto e execugao de estruturas de concreto pre-moldado -

Procedimento 

NBR 11919:1978 Verificagao de emendas metalicas de barras de concreto armado -

Metodo de ensaio 

NBR 12142:1992 Concreto - Determinagao da resistencia a tragao na flexao em corpos de 

prova prismaticos - Metodos de ensaio 

NBR 12654:1992 Controle tecnologico de materiais componentes do concreto -

Procedimento 

NBR 12655:1996 Concreto - Preparo, controle e recebimento - Procedimento 

NBR 14432:2000 Exigencias de resistencia ao fogo de elementos construtivos de 

edificagoes - Procedimento. 

NBR NM 67:1998 Concreto - Determinagao da consistencia pelo abatimento do tronco de 

cone. 

Cenario acidental conjunto de situagoes e circunstancias especificas tern como 

conseqiiencia um incidente. Para este trabalho os incidentes estudados estao correlacionados 

a vazamentos de gas. 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA orgao competente para propor 

estrategias, diretrizes e procedimentos complementares para a adequada gestao do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

Conselho de Protecao Ambiental - COPAN e um colegiado com atribuicoes de 

estabelecer a politica ambiental do Estado e encarregado de aprovar normas e regulamentos 

referentes a protegao ambiental. 

Gerenciamento de Riscos constitui um conjunto de agoes, de natureza preventiva, que visa 

reduzir a probabilidade de ocorrencia de acidentes e criar condigoes estruturais que 

minimizem os efeitos de uma eventual ocorrencia sobre a populagao e o ambiente proximo. 

lucidente qualquer evento ou fato negativo com potencial para provocar danos. 

I mo act o Ambiental qualquer alteragao ambiental causada pelo homem, afetando a ele 

proprio e as formas animais e vegetais de vida. 

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA 

Incidente Naturais sao catastrofes provocada pelo fenomeno da natureza. 

Incidente Tecnologicos sao as catastrofes provocada pelas atividades do homem. 

Perigo expressa uma condigao potencial de causar dano. 

Piano de Emergencia Individual documento, ou conjunto de documentos, que contenham 

as informagoes, os recursos e descreva os procedimentos de resposta da instalagao a um 

incidente de vazamento de gas, decorrente de suas atividades. 

Risco expressa uma probabilidade de possiveis danos dentro de um periodo especifico de 

tempo ou numero de ciclos operacional, relativo a determinado Perigo. 

Seguranca e frequentemente definida como "isengao de riscos". 

Sinistra e o prejuizo sofrido por uma organizagao, com garantia de ressarcimento por 

seguro ou por outros meios. 

Superintendencia de Administracao do Meio Ambiente - SUDEMA e uma entidade da 

Administragao Estadual que atua como orgao tecnico do COP AM 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste relatorio de estagio supervisionado para a conclusao do curso de graduacao 

de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, constara da execugao da 

obra do Condominio Residencial Castelo da Prata, situado na rua Joao Alves de Lira com a 

rua Rodrigues Alves no bairro da Prata nesta cidade. 

Abordaremos principalmente os aspectos tecnicos e conceituais aprendidos em nosso 

curso, mas nao deixara de constar tambem conceitos relativos aos aspectos humanos, ou 

seja, interpessoais bem como conceitos de seguranga no trabalho, conceitos gerais ocorridos 

no dia-a-dia da construgao. Serao apresentados tambem neste relatorio tabelas, pregos dos 

materiais, graficos, citagoes, exemplos, figuras e analises desses valores de forma tecnica e 

objetiva. Constara tambem de uma conclusao de todo o processo descrito deste relatorio. 

Por fim, uma vasta bibliografia dos principais livros e textos que servirao para 

realizagao deste relatorio e do curso em si. 
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6. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha muitos anos atras foi construida em Campina Grande uma casa de pedra que 

ficou conhecida como Castelo da Prata, por se localizar na rua Rodrigues Alves, de um lado 

e a rua Capitao Joao Alves de Lira, do outro lado, ambos no bairro da Praia. O Castelo da 

Prata e referencia pela sua beleza arquitetonica. No seu belissimo jardim nasceu o projeto 

em se construir um condominio residencial preservando a grande casa de pedra. A torre de 

paredes brancas e cristais verdes serao construidos nos 3.880m2 de terreno, tendo lazer, sala 

de ginastica, quadra poliesportiva, salas para reunioes, um pequeno auditorio, salao de festas 

e dependencias que integram as 1.135m2 de area ja construida. 

A area ocupada pela torre corresponde a 9,35% da area total do terreno no qual tera 

30 apartamentos com vista panoramica com planta basica de quatro suites, salas, escritorios 

e dependencias de servicos. 

A torre tera 34 pavimentos, sendo do is de garagem, um de acesso (terreo), 29 tipos 

e dois de cobertura, a area total de construgao e de 14.728,29m2. Cada apartamento tipo 

tera 363,35m2 de area util e dispoem de quatro vagas na garagem com depositos individuais. 

A torre tera ainda elevadores codificados, sendo dois sociais e um de servigo, um gerador de 

emergencia que sera acionado automaticamente em caso de falta de energia eletrica, 

estacionamento para visitantes, antena coletiva, pogo artesiano, acesso a internet e um 

sistema de seguranga integrado. 
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7. ESTUDO DA ARTE: 

7.1. INST ALA Q&O DO CANTEIRO DE OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando do inicio de uma obra, faz-se necessario organizar o local onde sera 

executado os servicos, tanto tecnicos quanto administrativos, de forma que sejam evitadas 

ao maximo, perda de tempo e outros tipos de dificuldades que possam comprometer o 

andamento da obra. 

No canteiro da obra podemos destacar o Deposito de Ferramentas (Ferramentaria), 

os Barracoes dos Sub-Empreiteiros, a Usina de Concreto, o de Corte e Dobra de Armaduras 

e o de Fabricagao de Pegas Premoldadas. 

7.2. LOCAL PARA REFEIGOES 

E abastecido de agua potavel, filtrada e fresca, por meio de um bebedouro de jato 

inclinado, sendo proibido o uso de copos coletivos. 

O local para refeigoes dispoe de: 

paredes que permite o isolamento durante as refeigoes; 

piso de concreto; 

coberta, protegendo contra os intemperies; 

capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horario 

das refeigoes; 

- ventilagao e iluminagao natural; 

lavatorio instalado em suas proximidades; 

mesas com tampos lisos e lavaveis; 

- assentos em numero suficiente para atender aos usuarios; 

deposito, com tampa, para detritos; 

nao tern ligagoes direta com as instalagoes sanitarias; 

12 



7.3. COZINHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na cozinha do canteiro: 

possui ventilagao natural e artificial que permite boa exaustao; 

possui paredes de madeira, piso cimentado e a cobertura de material resistente 

ao fogo; 

- possui iluminacao natural e artificial; 

possui uma pia para lavar os alimentos e utensilios; 

- dispoe de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; 

possui lavatorio instalado em suas proximidades; 

possui equipamento de refrigeracao para preservacao dos alimentos; 

nao tern comunicagao direta com as instalacoes sanitarias; 

tern instalacoes eletricas adequadamente protegidas, 

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4. EQUIPAM ENTOS 

Acompanhamos a utilizacao de alguns equipamentos mecanicos, tais como. 

- Pa Carregadeira. 

Cacamba 

Caminhoes Munque. 

Caminhoes Pipa. 

Caminhoes Betoneira. 

Caminhao Bomba para Concreto. 

- Usina Eletro-Mecanica para mistura de concreto. 

- Retroescavadeira. 

Rompedor Hidraulico. 

- Compactadores Mecanicos. 

- Regua Vibratoria. 

Guincho de 20 ton. 

- Guincho de 100 ton. 

- Maquinas de corte de concreto. 

- Pas Rotativas para Piso Queimado. 

Lixadeiras Mecanicas para taco de madeira. 

- Polideiras Mecanicas para taco de madeira. 
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- Teodolito e dermis equipamentos Topograficos. 

Equipamento completo de uma Serraria e Macenaria. 

7.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COMO FUNCIONA A ENGENHARIA DO CONDOMINIO CASTELO DA PRA TA 

0 condominio Residencial Castelo da Prata funciona da seguinte forma: 

- Eng° Responsavel Gustavo Tiberio Almeida Cavalcanti 

Eng° Estrutural Romulo Paixao (Omega Sistemas Estruturais / JP) 

Arquitetos 

- Uma Comissao de tres condominos responsaveis pela parte financeira. 

Uma contabilista/ apontador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro de areas: 

Quadro 01 

Pav. Areas 

(m2) 

Comum 

Existente 

Comum 

projetada 

Privativa projetada Total Vagas 

Subsolo 

--

453,68 672,72 1.126,40 63 

Semi-

enterrado --

404.53 645,66 1.050,19 59 

Terreo 763,63 412,25 1.175,88 Visitantes 

Mezanino 371,08 77,84 448,92 

-

Tipo 91,90*29=925,1 363,35*29=10.537,15 11.462,25 Tipo 

-

91,90*29=925,1 363,35*29=10.537,15 11.462,25 

-

Cobertura 63,80 534,85 599,65 Cobertura 63,80 534,85 599,65 

-
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7.6. RISCOS EXISTENTESEM TOD AS AS ETAPAS DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importance ressaltar a necessidade e consciencia dos profissionais e funcionarios dos 

riscos existentes em todas as etapas da obra. Durante o periodo de estagio foi analisada uma 

serie de riscos, portanto vale salientar que todos os riscos observados foram tornados as 

devidas precaucoes. Os riscos observados foram. 

- Exposicao a radiacao solar; 

Contato com o cimento; 

Risco de choque eletrico; 

- Falta de protecao e/ou manutencao de maquinas e equipamentos; 

Presenca de poeira; 

- Existencia de entulhos; 

Risco de queda de materiais; 

- Exigencia de posturas inadequadas; 

Risco no manuseio de ferramentas, principalmente nos casos de novas 

tecnologias; 

Risco de perfuracoes cutaneas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.7. AREIA 

Para o concreto, foi utilizada areia pura, grossa, isenta de substancias organicas e 

sais minerais proveniente de diversos fornecedores. Satisfazendo as especificacoes 

Brasileiras (EB-4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.8. AGUA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E utilizada na obra agua potavel, sendo o seu fornecimento feito pela companhia de 

agua e esgoto da Paraiba (CAGEPA). Observamos quando da execugao dos tracos de 

concreto, haver um controle sobre a quantidade de agua depositada na betoneira, fato esse 

ocorrido com intuito de melhorar a trabalhabilidade do concreio, sem comprometer a 

resistencia do produto final. 

7.9. AGREGADO GRAUDO 

Os agregados utilizados na obra para confecgao do concreto foram a brita 19 e britas 

25,conforme a NBR 7711/83, obtida de diversos fornecedores. 

7AO. CIMENTO 

O cimento usado foi o Portland ( Poty CPH - F- 32 ), de produgao recente, e sem 

comprometimento quanto a sua resistencia, ja que sua armazenagem era de curta duragao e 

de maneira aceitavei. 

O cimento chega na obra transportado por caminhoes graneleiros, e e armazenado 

em silos de ago. E injetado ar comprimido no caminhao ate se atingir 2 Kgf7cm2 quando 

entao e aberta a valvula do caminhao e o cimento sobe para o silo por pressao. 

7.11. TIJOLOS 

A alvenaria na obra e quase inexistente, a unica encontrada na obra e levantada com 

tijolos pre-moldados de cimento-areia com dimensoes de 40x20x20. 

16 



7.12. CENTRAL DE CONCRETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A dosagem do concreto foi realizada, em usina eletro-mecanica e seu transporte feito 

em caminhoes betoneira com capacidade para 8m3. A usina possui tres silos com capacidade 

respectivamente para 100, 125 e 150 toneladas de cimento. 

7.13. LANCAMENTO DO CONCRETO 

O lancamento do concreto na construct o ocorreu apos as seguintes verificacoes: 

conferencia da ferragem e se ela estava na posicao correta; 

conferencia da forma por meio de prumos e mangueira de nivel e teodolito; 

se as formas tinham sido molhadas antes do lancamento do concreto, evitando 

assim a absorcao da agua de amassamento; 

obedeceu a norma no que se refere altura maxima de lancamento do concreto: 

2,0m evitando a segregacao; 

no que diz respeito ao lancamento ser feito imediatamente apos o transporte, 

pois nao e permitido intervalos maiores que 1 hora entre o preparo e o 

lancamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.14. ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao e regua vibratoria. 0 

concreto foi lancado de camada em camada de modo que as mesmas nao ultrapassassemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 3

A 

da altura da agulha do vibrador, com intuito de movimentar os materiais que compoe o 

concreto para ocupar os vazios e expulsar o ar do material. Para se obter uma melhor 

ligacao entre as camadas, tem-se o cuidado de penetrar com o vibrador na camada anterior 

vibrada. 

Para os vibradores de imersao, o que muda basicamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.15. CURA DO CONCRETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cura do concreto ocorre ao longo de um periodo de 10 dias apos o lancamento. 

Tomando sempre o cuidado de umedecer as pegas, previnindo a retragao, fissuras e 

enfraquecimento do concreto, pricipalmente nas lajes e piso vassourado e queimado, devido 

a grande area de exposigao ao sol. Na obra adotou-se a seguinte soiucao : regar a laje e piso 

durante cinco dias, mais ou menos de tres em tres horas, sendo estas cobertas com uma 

manta especiai para cura do concreto. 

7.16. ARMA^AO 

A confecgao das armagoes foi feita na propria obra, compreendendo as seguintes 

operagoes: corte, dobramento, armagao, posicionamento e conferencia, trabalho este 

realizado pelo armador. 

Com o intuito de garantir a seguranga e o fiel cumprimento dos calculos estruturais, 

eram feitas as seguintes conferencias: bitolas, diregoes, posigao, comprimento, quantidade e 

espagamento da ferragem. 

7.17. FUND AC AO 

O reconhecimento e classificagao dos solos sao realizados por sondagens e segundo 

(Aderson Moreira), as sondagens mais comuns no estudo das fundagoes sao as de 

reconhecimento com retiradas de material por meio de estrado e do barrilete amostrador. 

Nos boletins de sondagens sao indicados os tipos de material encontrados e o valor da 

resistencia a penetragao definida como o numero N de golpes de um peso de (65Kg) com 

altura de queda de 75 cm necessarios para cravar o amostrador 30 cm. O amostrador do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ensaio "Standard Penetration Test" que tern 2" de diametro externo e 1 3/8" de diametro 

interne 

Assim, a classificagao do solo se da da seguinte forma: 

- Rocha 

- Pedregulho 

Areias ou solos arenosos - graos entre 0,05mm e 4,8mm, sem coesao 

Argilas - graos inferiores a 0,005mm e com coesao 

Silte com graos intermediaries entre a argila e areia - 0,005mm e 0,05mm. 

Segundo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alonso, Exercicio de Fundagao, a escolha de uma fundagao para uma 

determinada construgao so deve ser feita apos constatar que a mesma satisfaz as condigoes 

tecnicas e economicas da obra em apreco. Para tanto devem ser conhecidos os seguintes 

elementos: 

- Proximidade dos edificios limitrofes bem com seu tipo de fundagao; 

Natureza e caracteristicas do subsolo no local da obra; 

Grandeza das cargas a serem transmitidas a fundagao; 

- Limitagao dos tipos de fundagoes existentes no mercado. 

Atraves do estudo de sondagem realizada no terreno nao foi dificil observar que o 

solo era de boa resistencia, dada pela rocha existente nesta regiao, a poucos metros de 

profundidade. Devido a esta resistencia do solo o projetista optou por locar as sapatas de 

forma quadrada e retangular,com fundagoes superficiais obtendo bons resultados. Depois de 

cavado o "buraco" das fundagoes, foi feito um piso de regularizagao com concreto magro 

usinado de fck = 15Mpa com pedra rachinha, tambem chamado de concreto ciclopico. A 

concreteira SUPER MIX, forneceu o concreto em caminhoes betoneira de 6,5 metros 

cubicos de capacidade, (ver planta locagao das sapatas em anexo). O volume total de 

concreto para o piso de regularizagao de todas as fundagoes foi V = 33m
3

. 

Depois de feita a regularizagao do piso de cada fundagao, foram colocados os ferros 

das grelhas, dada pelo quadro das armaduras das grelhas: 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r\ 
1 y 



Quadro 02 QUADRO DE ARMADURAS DAS GRELHAS 

Tipo de ferro P e s o d o f e r r o Porcentagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(kg) (%) 

(bitola em mm) 

Ferro CA-50 <D 8.0 1 0 0 h 6 0 

Ferro CA-50012.5 5 0 0 8 > 2 0 

Ferro CA-50 <D 16.0 2.000 32,80 

Ferro CA-50 <D 20.0 3.000 49,20 

Ferro CA-50 O 25.0 500 8,20 

Total 6.100 100 

Os resultados dos corpos de prova do concreto magro dado em 7 e 28 dias foram 

satisfeitos, chegando a 16 e 21Mpa respectivamente. Dados fornecidos pela concreteira 

SUPERMIX. 

A partir dai, foi dado inicio a montagem dos ferros das sapatas que fazem parte do 

corpo do predio, atraves das plantas de detalhe das sapatas e arranque de pilar, ver planta 

em anexo. 

Quadro 03: QUADRO DE FERRAGEM DAS SAPATAS 

<I> PESO/ COMPRIMENTO PESO PRECO PRE£0 PORCEN 

(mm) m TOTAL (m) (kg) U N I T A R I O / TOTAL TAGEM 

Kg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%  

6.3 0,25 21,90 5,50 1,35 7,42 0,10 

8.0 0,40 83,25 34 1,32 44,88 0,63 

12.5 1,0 335 335 1,17 391,35 6,16 

16.0 1,58 1.165,25 1.841 1,17 2.153,97 33,85 

20.0 2,47 1.166,30 2.881 1,17 3.370,77 52,97 

25.0 3,49 112,50 342 1,17 400,14 6,29 

Total 2.884,20 5.438,50 6.368,63 100 
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Armadura da fundagao: 
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7.18. PILARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Aderson Moreira da Rocha em sue livro de Concreto Armado, as cargas que 

atuam nos pilares que sustentam pisos de concreto armado, tais como os de edificios, 

provem das cargas acidentais e permanentes que atuam verticalmente nos pisos, alem de 

outras especiais como as que decorrem da agao do vento. 

No livro de Concreto Armado Volume 02 de Aderson Moreira da Rocha, nos 

edificios de varios andares, as dimensdes dos pilares variam em cada pavimento, devendo-se 

proceder ao calculo das cargas partindo do pavimento mais alto ate chegar ao pavimento 

inferior. Em cada andar, o peso do pilar e avaliado por meio de calculo aproximado, 

adotando-se a soma das cargas obtidas para os pavimentos situados acima do andar 

considerado. Neste caso, nao se inclui o peso proprio do pilar neste andar, mas incluem-se 

os pesos dos pilares dos pavimentos superiores, ja calculados e dimensionados. 

22 



De acordo coma norma NBR-1, o calculo das segoes sujeitas a forga de compressao 

centrada so pode ser feito sem considerar o fenomeno da flambagem quando a esbeltez 

definida como a relagao entre o comprimento de flambagem e o menor raio de giragao e 

inferior a 40. Assim, para dispensar a verificacao a flambagem, devemos ter: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. 

Segundo a NBR 1, a menor dimensao dos pilares nao cintados nao deve ser inferior 

a 1/25 da sua altura livre, nem a 20cm, sendo admitidas as seguintes excegoes, desde que o 

coeficiente de seguranga seja tornado igual a 1,8; 

- Pilares de segao com raio de giragao nao menor que 6cm, composto de 

retangulos cada um dos quais com largura nao inferior a 10cm nem a 1/15 do 

seu comprimento. 

Pilares de segao transversal retangular com largura nao inferior a 12cm e 

comprimento nao a 60cm, apoiados no elemento estrutural subjacente em toda 

a extensao de sua base, considerada obrigatoriamente no seu calculo a flexao 

oriunda das ligagoes com lajes e vigas e a flambagem conjunta dos pilares 

superpostos. 

O corpo do predio e composto por 13 pilares sendo dois deles chamados de pilares-

paredes por terem dimensoes bastante grandes. Todos os pilares sao retangulares e a maioria 

no sentido iongitudinal do edificio, dando uma maior seguranga em relagao a agao do vento 

e do momento do proprio pilar 

A partir desta etapa, a empresa OMEGA SISTEMA ESTRUTURAL, com seu 

escritorio localizado na cidade de Joao Pessoa / PB, passou a executar a obra. As formas 

fabricadas e executadas nos pilares foram em estrutura metalica, sendo a mesma soldada 

com solda eletrica. De principio percebemos uma economia nas perdas em relagao ao 

concreto, pois o "embuchamento" era muito pequeno, comparando com as formas feitas em 

madeirit. Um outro ponto que percebemos favoravel era na reutilizagao destas formas. 

Atualmente constam na obra 13 funcionarios entre ajudantes, ferreiros e mestres, nao tern 

carpinteiros nem ajudante de carpinteiro. 
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Dimensoes e Estrutura: 

Pilar 09 (0,35x6,00)m 

Pilar 12 (l,35xO,35)m 

Pilar 15(0,70xl,20)m 

Pilar 17 (0,20x2,10)m 

Pilar 20 (0,70x1,00)m 

Pilar 23 (0,20x2,40)m 

Pilar 25 (0,60x2,20)m 

Pilar 10 (0,35x6,00)m 

Pilar 14 (0,35x2,95)m 

Pilar 16 (0,20x2,10)m 

Pilar 19 (0,35x2,95)m 

Pilar 22 (2,05x4,50)m 

Pilar 24 (0,60x2,20)m 

A concretagem dos pilares tambem foi usinado, sendo fornecido pela concreteira 

SUPERMIX, o fck de 30 Mpa, tendo bons resultados em seus corpos de prova de 7 e 27 
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dias. Para o arranque de pilar, os ferros foram cortados com uma altura aproximada de 

2,85m, isto devido a irregularidade do terreno. 

Apos a concretagem dos pilares, sao feitas as desformas destes pilares e 

posteriormente a cura, um etapa muito importante para a durabilidade e resistencia do pilar. 

A cura do concreto e feita molhando os pilares por tres a cinco dias consecutivos, isto se 

dever a mudangas de temperatura evitando assim, a secagem rapida ou a perda de agua na 

argamassa de concreto devido as reagoes com o cimento. 

Segundo Erneston Ripper, no seu livro Como evitar erros na construgao, quando 

uma concretagem for interrompida por mais do que cerca de tres horas a sua retomada so 

podera ser feira 72 hora apos a interrupgao, este cuidado e necessario para evitar que a 

vibragao do concreto novo, transmitida pela armadura prejudique o concreto em inicio de 

endurecimento. 

Ernesto fala ainda que existem varios metodos para cura de grandes areas de 

concreto expostas diretamente ao sol, os mais usados sao areia ou serragem de madeira 

umedecida, manta plasticas e lamina de agua. 

Quadro 04: QUADRO DE FERRO DOS PILARES (ARRANQUE DE PILAR) 

O mm Peso/m Comprimento Peso (Kg) Prego Prego total Porcenta 

total (m) CA-50A unitario/Kg (R$) gem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

6.3 0,25 247,56 61,89 1,35 83,55 0,68 

8.0 0,40 1.871,90 748,76 1,32 988,36 8,25 

10.0 0,64 432,59 276,86 1,17 323,93 3,05 

12.5 1,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - -

16.0 1,58 29,73 46,98 1,17 54,97 0,52 

20.0 2,47 602,59 1.448,40 1,17 1.741,43 15,95 

25.0 3,49 1.849,23 6.453,83 1,17 7.550,98 71,55 

TOTAL 5.033,61 9.076,72 10.743,22 100 
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7.19. LAJE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os engenheiros e arquitetos do Condominio Residenciais Castelo da Prata, decidiram 

em projetar a laje nao da forma convencional, mas sim com um outro tipo de laje chamada 

de laje em nervuras. O motivo maior que os responsaveis da obra tomara por este tipo de 

laje foi devido a esta estrutura veneer grandes vaos sem precisar das vigas usadas nas lajes 

convencionais, pois suas nervuras se comportam como vigas. 

Estruturalmente, este tipo de laje, os calculos sao mais complexos do que as lajes 

convencionais, pois os esforgos nos chamados macicos sao maiores. 
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Para a execugao da laje nervurada foram confeccionadas as formas plasticas sendo 

feitas pelo processo de injecao, em polipropileno copolimero virgem, protegido contra raios 

UV (Ultra Violeta) da luz solar. Na execugao da laje nervurada convencional, a forma 

consiste geralmente de um tablado piano, sobre o qual se colocam blocos de poliestireno 

expandido (isopor), ou concreto celular, ou de tijolos vazados, que funcionarao como 

elementos inertes preenchendo o espago entre as nervuras de concreto. Algumas 

desvantagens desse processo podem ser observadas diretamente como: - Os blocos de 

isopor sao relativamente caros e pouco praticos, muito leves e frageis, tornando dificil o 

processo de concretagem. - O enchimento com material mais pesado pode acarretar um 

aumento de carga permanente na estrutura, que chega a ultrapassar 100kg/m2. Podem ainda 

ser usadas caixas de compensado invertidas, entre as nervuras, que serao retiradas por 

ocasiao da desformagem. Trata-se de solucao cara, principalmente devido a deterioragao do 

compensado em contato com o concreto fresco e a dificuldade de desformagem, tornando 

muito baixo o indice de reutilizacao desses elementos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.20. SEGURANCA DO TRABALHO 

Todos os trabalhadores receberam treinamento admissional, ou seja, receberam 

informagoes sobre as Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho, riscos inerentes a sua 

fungao, uso adequado dos EPFs (equipamentos de protegao individual) e EPC's 

(equipamentos de protegao coletiva), existentes no canteiro de obra, visando garantir a 

execugao de suas atividades com seguranga. 

Tomou-se medidas de protegao coletiva onde se fornecesse riscos de trabalhadores 

ou de projegao de materiais, como: 

- as aberturas no piso possuem fechamento provisorio e resistente; 

- os vaos de acesso as valas possuem fechamento provisorio, constituido de 

material resistente e seguramente fixado a estrutura; 

- na periferia da edficagao, foi instalada protegao contra queda de trabalhadores e 
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projegao de materials. 

- as pontas de vergalhoes de ago foram todas protegidas adequadamente. 

- existe permanetemente na obra um Engenheiro de Seguranga. 

- existe uma Comissao Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA). 

- e exigida o comprovante de vacina anti-tetanica. 

Foi fornecido aos trabalhadores os seguintes Equipamentos de Protegao Individual 

(EPFS): 

cinto de seguranga tipo para-quedista, os quais possuem argolas e mosquetoes 

de ago forjado, ilhoses de material nao- ferroso e fivelas de ago forjado. 

- cordas e oculos; 

botas e luvas; 

protegao para ouvidos. 

mascaras com filtro. 

Em toda area do canteiro, onde haja necessidade existem extintores, instalados 

prontos para o uso. 
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8. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

pratica. Possibilita conhecer a filosofia, diretrizes, organizacao e funcionamento de um 

canteiro de obras, 

Petmite ainda a familiarizacao 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 informacoes adquiridas durante o curso, sendo que o 

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

COnhecimento, pois dia a dia as coisas vao tornando forma e se vai inconscientemente 

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