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3. APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O referente relatorio apresenta informacoes reais das at ividades e programa prat icado 

durante o per iodo previsto do estagio supervisionado, o qual integra-se no curr iculo do 

Curso de Engenhar ia Civil da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 

Define os conceitos teoricos que poderao ser apl icados, para minimizar os imprevistos 

e garantir uma obra planejada e sem riscos. 

Espera-se que as descr icoes sejam, claras, objetivas e suficientes para mostrar o que 

foi visto durante o per iodo do estagio. 
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4. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A discipl ina Estagio Supervis ionado, assim como a duracao do proprio estagio 

cumprida pelo aluno, tern por f inal idade prioritaria criar raciocinios praticos, logicos e 

realistas do trabalho desenvolvido a cada dia no canteiro de obra. Baseado nos 

conhecimentos teoricos adquir idos em sua instituicao de ensino, mesclando com a 

experiencia vivida pelo estagiario, bem como, a solugao dos problemas possiveis, os 

quais o estudante possa futuramente se deparar. 

Este relatorio foi e laborado a partir de at iv idades desenvolv idas durante o per iodo de 

Estagio Supervis ionado da Aluna Rojeane Alves da Si lva,regularmente matr iculada no 

curso de graduacao de Engenhaha Civil do Centro de Ciencias e Tecnologia desde o 

per iodo 98.2 na Universidade Federal de Campina Grande, sob o numero de matricula 

298215^9ocorr ido no per iodo de 19 de Janeiro de 2004 a 19 de Marco de 2004, 

d ispondo assim de 180 horas de estagio 

As at iv idades desenvolv idas na construcao do Condomfnio Residencial Castelo da 

Prata, local izado na rua Capitao Joao Alves de Lira, 1107 - Prata, c idade de Campina 

Grande, tendo como administrador responsavel o Engenheiro Civil Gustavo Tiberio de 

Almeida Cavalcant i , projetistas Jerdnimo da Cunha Lima, Helena Menezes, Alexandre 

Lima e arquiteto associado "Carlos Alberto Melo de Almeida' .diz respeito a veri f icacao 

de: 

jiii, Plantas e Projetos; 

jiija Quadro de Ferragens; 

J | Montagem e colocacao de armadura; 

Ejijs Montagem e colocacao das armaduras e formas; 

^ Questoes de prumo e esquadro; 

piija Concretagem de lajes e vigas; 

jiiij Consumo de cimento; 

^ Retiradas de formas; 
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5= REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relatorio do Estagio Supervisionado 

5.1. T e c n i c a da Construgao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da tecnica da construgao compreende, geralmente, quatro grupos de conceito 

diferentes: 

gffij O que se refere ao conhecimento dos materiais oferecidos pela natureza ou 

industria para uti l izacao nas obras assim como a melhor forma de sua 

aplicagao, or igem e part icularidade. 

jfflj O que compreende a resistencia dos materiais empregados na construcao e 

os esforgos as quais estao submetidos, assim como o calculo da estabi l idade 

das construgoes. 

till, Metodos construt ivos que em cada caso sao adequados a apl icagao sendo 

fungao da natureza dos materiais, c l imas,meios de execugao disponiveis e 

condigoes sociais. 

fjtis Conhecimento da arte necessaria para que a execugao possa ser executada 

atraves das normas de bom gosto, carater e esti lo arquitetonico. 

5.2. E lementos de uma Construgao: 

Sao tres as categorias de um elemento de construgao: 

eis Essenciais: os que fazem parte indispensavel da propria obra tais como 

pilares , paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, tetos e 

escadas. 

em, Secundarios: paredes divisorias ou de vedagao, portas, janelas, vergas, 

decoragoes, instalagoes hidraulicas, eletricas e calefagao. 

^ Auxi l iares: Sao aquelas uti l izadas enquanto se constroi a obra tais como 

cercas, tapumes, andaimes, e levadores,guinchos etc. 

5.3. F a s e s da Construgao: 
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A execucao dos servigos construt ivos pode ser subdividida nos seguintes trabalhos: 

^ Trabalhos Prel iminares; 

^ Trabalhos de Execugao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EJIIJ Trabalhos de Acabamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.1. T raba lhos Prel iminares: 

Sao os que precedem a propria execugao da obra. 

ru, Programa; 

^ Escolha do local; 

tua Aquisigao do terreno; 

^ Estudo do projeto; 

^ Concorrencia; 

L o Ajuste de execugao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,JZM Organizagao da praga de trabalho; 

^ Aprovagao do projeto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EIU Estudo do sub-solo; 

^ Terraplanagem e locagao. 

5.3.2. Traba lhos de Execugao: 

Sao os trabalhos da construgao propr iamente dita: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rju Abertura das cavas; 

ciu Consol idagao do terreno; 

rju Execugao dos al icerces; 

t^* Api loamento; 

em Fundagao das obras de concreto; 

^ Levantamentos das paredes; 

,ju Armagao dos andaimes; 

Engradamento dos telhados; 

tiu Colocagao da cobertura; 

^ Assentamento das canalizagoes; 

Revest imento das paredes. 
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.3. T raba lhos de Acabamento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compreendem os trabalhos f inais da construcao, tais como: assentamento das 

esquadrias e dos rodapes, envidragamento dos caixi lhos de ferro e de madeira, 

pintura geral, colocagao dos aparelhos de i luminagao, sinalizagao e controle, 

calafetagem e acabamento dos pisos, l impeza geral e arremate f inal. 

5.4. Traba lhos Prel iminares: 

Efetuado o levantamento planimetrico, tem-se condigoes de elaborar os projetos e 

iniciar sua execugao. 

5.4.1 Terraplenagem: 

Pode-se executar, conforme o levantamento altimetrico, cortes, aterros, ou 

ambos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cortes: No caso de cortes, devera ser adotado um volume de solo 

correspondente a area da segao mult ipl icada pela altura media, acrescentando-

se um percentual de empolamento. O empolamento e o aumento de volume de 

um material, quando removido de seu estado natural e e expresso como uma 

porcentagem do volume no corte. 

Aterros e reaterros: No caso de aterros, devera ser adotado um volume de solo 

correspondente a area da segao mult ipl icada pela altura media, acrescentando 

em 3 0 % devido a contragao considerada que o solo sofrera, quando 

compactado. 

5.5. Instalagao de Canteiro de Serv igos ou Canteiro de O b r a s : 

O canteiro e preparado de acordo com as necessidades, apos a l impeza do terreno 

com o movimento de terra executado devera ser feito um barracao de madeira, chapas 

compensadas, ou entao de ti jolos assentados com argamassa de barro.Nesse 

barracao serao deposi tados os materiais e ferramentas, servindo tambem para o 

guarda-noturno da obra. 
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6. L o c a c a o da Obra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para de obras de pequeno porte pode util izar metodos mais simples, sem o auxi l io de 

aparelhos, que nos garantam uma certa precisao. Sao os processos dos cavaletes e o 

processo da tabua corrida. No entanto, estes metodos, em caso de obras de grande 

area, poderao acumular erros, sendo conveniente, portanto, o auxi l io da topografia. 

Sao eles: 

ĵjs Processo dos cavaletes 

jjiij Processo da tabua corrida (gabarito). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observagoes Importantes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rju Nos calculos dos volumes de corte e aterro, os valores sao mais 

precisos se o numero de segoes for maior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EU« Na execugao do gabarito, as tabuas devem ser pregadas em nivel. 

fju A locagao da obra deve, de preferencia, ser efetuada pelo engenheiro 

ou conferido pelo mesmo. 

piii A marcagao pelo eixo, a lem de mais precisa, facil ita a conferencia pelo 

engenheiro. 

riu Verif icar os afastamentos da obra, em relagao as divisas do terreno. 

5.7. Fundagdes: 

Fundagoes sao os elementos estruturais cuja fungao e transmitir as cargas da estrutura 

ao terreno onde ela se apoia (AZEVEDO, 1988). Assim as fundagoes devem ter 

resistencia adequada para suportar as tensoes causadas pelos esforgos solicitantes. 

Alem disso, o solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para nao sofrer 

ruptura e nao apresentar deformagoes exageradas ou diferenciais. 

Observagoes Importantes 
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ Verif icar se o terreno confirma a sondagem quando da execugao da 

fundagao; 

Verif icar a exata correspondencia entre os projetos, arquitetonico, 

estrutural e o de fundagoes; 

riii Verif icar se o trago e o preparo do concreto atendem as especif icagoes 

de projeto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,ju Verif icar qual o sistema de impermeabi l izagao indicada no projeto. 

Constatar se as especif icagoes dos materiais, bem como as 

recomendagoes tecnicas dos fabricantes estao sendo r igorosamente 

obedecidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.8. S o n d a g e n s : 

E sempre aconselhavel a execugao de sondagens, no sentido de reconhecer o subsolo 

e escolher a fundagao adequada, fazendo com isso, o barateamento das fundagoes. As 

sondagens representam, em media, apenas 0,05 a 0,005% do custo total da obra. 

5.9. Alvenaria: 

Pode definir alvenaria como um conjunto coeso e rigido, de tijolos ou blocos (elementos 

de alvenaria) unidos entre si por argamassa. 

A alvenaria pode ser empregada na confecgao de diversos elementos construt ivos 

(paredes, abobadas, sapatas, e tc . . ) e pode ter fungao estrutural, de vedagao 

etc. . .Quando a alvenaria e empregada na construgao para resistir cargas, ela e 

chamada Alvenaria resistente, pois alem do seu peso proprio, ela suporta cargas 

(peso das lajes, telhados, pavimento superior, e t c . ) . 

Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de seu peso 

proprio e denominada Alvenaria de vedagao. 

5.10. A r g a m a s s a - Preparo e Apl icagao: 
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, sao os componentes que 

formam a parede de alvenaria nao armada, tern a sua funcao de unir sol idamente os 

elementos de alvenaria, distribuir uni formemente as carga, vedar as juntas impedindo a 

infi ltracao de agua e a passagem de insetos etc. 

As argamassas devem ter boa trabalhabi l idade. Pode-se considerar que ela e 

trabalhavel quando distr ibui-se com faci l idade ao ser assentada, nao "agarra" a colher 

do pedreiro; nao endurece rapidamente permanecendo plastica por tempo suficiente 

para os ajustes (nivel e prumo) do elemento de alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.11. For ros : 

Existem varios t ipos de forros. Dependendo do tipo de obra, f ica a cargo do projetista, 

levando em consideracao a acustica, o acabamento, a estetica, etc. 

Os forros mais comuns sao: madeira, gesso, aglomerados de celulose, laje macica, laje 

pre-fabricada, laje protendidas etc. 

3.12. L a j e s : 

Lajes sao partes elementares dos sistemas estruturais dos ediffcios de concreto 

armado. As lajes sao componentes pianos, de comportamento bidimensional, ut i l izados 

para a transferencia das cargas que atuam sobre os pavimentos para os elementos 

que as sustentam. 

As principais ocorrencias de lajes incidem nas estruturas de ediffcios residenciais, 

comerciais e industrials, pontes, reservatorios, escadas, obras de contencao de terra, 

pavimentos rfgidos de rodovias, aeroportos, dentre outras. No caso particular de 

ediffcios de concreto, existem diversos metodos construt ivos com ampla aceitacao no 

mercado da construgao civil. A seguir, serao apresentados os principais sistemas 

estruturais de pavimentos de concreto armado (ou protendido) uti l izados pela grande 

gama de profissionais que atuam no ambito da engenhar ia estrutural. 

5.12.1. L a j e s nervuradas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao empregadas quando se deseja veneer grandes vaos e/ou grandes 

sobrecargas. O aumento do desempenho estrutural e obtido em decorrencia da 

ausencia de concreto entre as nervuras, que possibi l i ta um al ivio de peso nao 

comprometendo sua inercia. Devido a alta relacao entre r igidez e peso 

apresentam elevadas f requencias naturais. Tal fato permite a apl icagao de 

cargas dinamicas (equipamentos em operacao, mult idoes e veiculos em 

circulagao) sem causar v ibracoes sensiveis ao limite de percepgao humano. 

Para a execugao das nervuras sao empregadas formas reuti l izaveis ou nao, 

confeccionadas normalmente em material plastico, pol ipropi leno ou pol iest ireno 

expandido. 

Devido a grande concentragao de tensoes na regiao de encontro da laje 

nervurada com o pilar, deve-se criar uma regiao maciga para absorver os 

momentos decorrentes do efeito da pungao. Pode-se simular o comportamento 

de uma laje nervurada com laje pre-fabricada, vista anter iormente, colocando-se 

blocos de isopor junto a camada superior. Este t ipo de solugao oferece uma 

grande vantagem quanto a d ispensa da estrutura de cimbramento, conforme 

indicado na Figura 3 e 4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 e 2 Laje nervurada de um edificio garagem (cortesia Atex) 

Figura 3 e 4 Laje nervurada formada por lajes pre-fabricadas com incorporagao de blocos de 

isopor (cortesia lajes Anhanguera) e estrutura de cimbramento de aluminio (cortesia Peri) 
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Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.13. Concre to armado 

5.13.1. E x e c u g a o correta de Concre to Armado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para evitar erros na execugao de concreto armado de uma estrutura ou de 

outros elementos da construgao, todos os que part icipam dessa tarefa, desde o 

engenheiro da obra ou f iscal, mestre, encarregados oficiais ate o operador de 

vibrador, devem saber com certeza como realizar a sua parte especff ica dentro 

do conjunto total de servigos ou operagoes de execugao do concreto armado de 

boa qual idade. A falha de um destes elementos humanos, por negl igencia ou por 

falta de conhecimento da boa tecnica ou das normas brasileiras, pode prejudicar 

a qual idade e ate a seguranga deste empreendimento e provocar, em 

consequencia, prejufzos graves ou, em casos menos drasticos, consertos caros 

ou defeitos estet icamente inconvenientes. 

Engenheiros, mestres e encarregados precisam sempre instruir e f iscalizar os 

executantes de cada uma das tarefas parciais da execugao dos elementos de 

concreto armado, desde a escolha dos materiais, dosagem, mistura, formas, 

escoramento, armagao, langamento etc., como tambem controles tecnologicos. 

Para serem capacitados para esta missao, eles mesmos devem conhecer bem 

as tecnicas e as normas de todas as tarefas e componentes deste 

empreendimento. 

Podem surgir decisoes inadequadas se o pessoal que dir ige ou f iscaliza as 

obras tiver duvidas quanto a modif icagao necessarias a adaptagao do projeto a 
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Relatoho do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

real idade da obra ou se houver falhas ou divergencias no projeto ou mesmo no 

caso de nao se dispor de textos de normas na obra. 

Por todos estes motivos, em lugar de assinalar somente os erros possiveis, e 

conveniente descrever todas as fases de uma execucao correta do concreto 

armado, apl icando r igorosamente as normas brasi leiras e as regras da boa 

tecnica. 

Descrevemos o procedimento certo onde podem surgir problemas nas etapas ou 

servicos seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rJu Dif iculdades na interpretacao do projeto; 

gi^ Formas e escoramento; 

r J * Armaduras; 

r J ± Distr ibuicao de barras de armaduras 

Preparo do concreto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,JZM Lancamento e adensamento do concreto; 

tui Juntas de concretagem; 

sui Cura do concreto; 

ru, Passagens traves de elementos estruturais; 

Conserto de falhas (bicheiras) no concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.13.2. Dif iculdades na interpretacao do projeto 

Em casos de duvidas ou fa lhas do projetos, o responsavel da obra deve 

consultar o projetista, porque somente este sabe o objetivo do elemento 

construtivo em questao. Em casos excepcionais, se for dificil a consulta ou por 

falta de tempo, so um engenheiro pode tomar as providencias necessarias, 

conhecendo como trabalham os diversos componentes do concreto armado e da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 

estrutura, e somente ele pode saber que medidas devem ser tomadas. Mas o 

engenheiro da obra deve decidir somente quando estiver absolutamente seguro 

da solucao do problema. 

17 



Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na falta da bitola de ago, a substituigao pode ser feita por outras bitolas com 

segoes totais, iguais ou maiores, considerando tambem a distancia maxima 

admit ida entre as barras para um elemento estrutural considerado. Para essa 

substituigao, deve-se dispor na obra de uma tabela com segoes de ferros 

redondos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.13.3. F o r m a s e e s c o r a m e n t o s 

A garantia de que a estrutura ou qualquer pega da construgao seja executada 

f ielmente ao projeto e tenha a forma correta, depende principalmente da 

exat idao e rigidez das formas e do escoramento. 

Como o desenho f ica permanentemente a mao do carpinteiro, no local de 

trabalho, exposto ao sol e vento, ha perigo de que algumas cotas se tornem 

invisiveis. Por este motivo sugere-se que sejam fornecidas a obra mais copias 

dos desenhos, considerando tambem que o armador precisa desse desenho 

para posic ionamento da armadura. 

Para conseguir rigidez das formas e obter um concreto fiel ao projeto, sao 

necessarias as seguintes precaugoes. 

& Pilares: 

Deve-se prever contraventamento segundo duas diregoes perpendiculares entre 

si (geralmente e feito so em uma diregao). Devem ser bem apoiadas no terreno 

em estacas f i rmemente batidas ou nas formas da estrutura inferior. 

E necessario o cuidado na f ixagao dos contraventamentos, onde se erra muito, 

apl icando-se somente um ou dois pregos. Os contraventamentos podem receber 

esforgos de tragao e por este motivo devem ser bem f ixados com bastante 

pregos nas l igagoes com a forma e com os apoios no solo. 

No caso de pilares altos, prever contraventamento em dois ou mais pontos da 

altura. Em contraventamentos longos prever travessas com sarrafos para evitar 

f lambagem. 
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As gravatas devem ter d imensoes proporcionais as alturas dos pilares para que 

possam resistir o empuxo lateral do concreto fresco. Na parte inferior dos pilares, 

a distancia entre as gravatas deve ser de 30 cm a 40 cm. 

Deixar na base de pilares uma janela para l impeza e lavagem do fundo e no 

caso de pilares altos, deixar janelas intermediarias para concretagem em etapas 

^ Vigas e lajes 

Deve-se verif icar se as formas tern as amarracoes, escoramentos e 

contraventamentos (escoras laterals incl inadas) suficientes para nao sofrerem 

deslocamentos ou deformacoes durante o lancamento do concreto. 

As distancias maximas de eixo a eixo sao as seguintes: 

Para gravatas 0,6 a 0,8 m 

Para caibros horizontals das lajes 0,5 m 

Entre mestras ou ate apoio nas vigas 1 a 1,2 m 

Entre pontaletes das vigas e mestras das lajes 0,8 a 1m 

Cuidado especial nos apoios dos pontaletes sobre o terreno para evitar o 

recalque e, em consequencia, f lexao nas vigas e lajes. Quanto mais fraco o 

terreno, maior a tabua, ou, melhor ainda, duas tabuas ou pranchas, para que a 

carga do pontalete seja distr ibuida em uma area maior. 

Prever cunhas duplas nos pes de todos os pontaletes para possibil i tar uma 

desforma mais suave e mais facil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.14. J u n t a s e formas: 

Juntas entre tabuas, chapas compensadas ou metal devem ser bem fechadas para 

evitar o vazamento da nata de cimento que pode causar rebarbas ou vazios na 

superf ic ie do concreto. Estes vazios deixam caminho livre a penetragao de agua, que 

ataca a armadura, no caso de concreto aparente. 
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5.15. Armaduras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas obras com estrutura de responsabi l idade e nas obras de grande porte em geral 

devem-se tomar de cada remessa de ago e de cada bitola dois pedagos de barras de 

2,2 m de comprimento (nao considerando 200 mm da ponta da barra fornecida) para 

ensaios de tragao e eventualmente outros ensaios. Isto e necessario para verif icagao 

da qual idade de ago, em vista de haver muitos laminadores que nao garantem a 

qual idade exigida pelas normas, que serviram como base para os calculos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recomendagoes: 

ejg Meios fortemente agressivos (regioes marft imas, ou altamente poluidas). 

,ju Armazenar o menor tempo possivel ; 

^ Receber na obra as barras de ago ja cortadas e dobradas, em 

pequenas quant idades; 

L iu Armazenar as barras em galpoes fechados e cobertos com lona 

plastica; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rju Pintar as barras com pasta de cimento de baixa consistencia (avaliar a 

eficiencia periodicamente). 

ejH, Meios mediamente agressivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EU* Armazenar as barras sobre travessas de madeira de 30 cm de 

espessura, apoiadas em solo l impo de vegetagao e protegido de pedra 

britada. 

rJu Cobrir com lonas plasticas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tjia Pintar as barras com pasta de cimento de baixa consistencia.(aval iar a 

eficiencia periodicamente). 

Meios pouco agressivos 

^ Armazenar as barras em travessas de madeira de 20 cm de espessura, 

apoiadas em solo l impo de vegetagao e protegido por camada de brita. 

5.16. L impeza d a s barras: 
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As barras de ago, antes de serem montadas, devem ser convenientemente l impas, 

removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderencia com o concreto. Devem-se 

remover tambem as escamas (crostas) de ferrugem. 

Para a l impeza das barras com corrosao deveremos fazer em ordem de eficiencia 

el l Jateamento de areia; 

^ Limpeza manual com escova de ago; 

tin, L impeza manual com saco de estopa umido. 

As barras que foram pintadas com camadas de cimento, para sua uti l izagao na 

estrutura deverao ser removidas, a qual pode ser feito manualmente atraves de 

impacto de pedago de barra de ago estr iada e ajudar a l impeza atraves de fricgao das 

mesmas. 

Em caso de rejeigao de alguns ensaios deve-se repetir os ensaios de amostras do 

material com resultado insatisfatorio. No caso de os novos resultados nao serem 

satisfatorios, rejeitar a remessa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.17. E m e n d a s : 

As emendas de barras por t ranspasse devem ser feitas r igorosamente de acordo com 

as indicagoes do projetista. Quando nao houver indicagoes, as emendas devem ser 

feitas na zona de menor esforgo de tragao, al ternadas em diversos locais de uma 
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segao, em varias barras, se necessario, mas nunca em mais barras do que a metade, 

quando a bitola for maior do que 12,7 mm. 

As emendas com luvas sao excelentes, mas bastante dispendiosas. Emendas 

soldadas de ago CA-50 podem ser feitas somente com solda especial por f i rmas 

especial izadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.18. Concreto: 

(Mi Preparo do concreto: 

Pode-se considerar tres t ipos de preparo de concreto: 

JLU Preparo de concreto para servigos de pequeno porte, com betoneira no 

canteiro e sem controle tecnologico; 

L !u Preparo do concreto em obras de grande porte, com betoneira ou 

central no canteiro e com controle tecnologico; 

riii Fornecimento do concreto pelas centrais de concreto. 

Explanando a respeito de servigos de pequeno porte, caso em que se adequar a obra 

em questao. 

Em primeiro lugar, deve-se verificar constantemente a qual idade dos agregados, 

rejeitando e devolvendo os fornecimentos insatisfatorios, que nao correspondem a 

especif icagao do pedido ou amostra, antes fornecido e aceito. 

Para a betoneira, depois de cada f im de concretagem ou f im de jornadas, deve-se 

cuidar sempre de uma boa l impeza interna da betoneira. Concreto incrustado entre as 

paletas reduz a eficiencia da mistura. 

Verif icar periodicamente a condigao das paletas; quando desgastada a mistura da 

massa de concreto e insatisfatoria. Neste caso e necessaria uma reforma da betoneira. 
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O tipo e capacidade da betoneira devem ser escolhidos conforme o volume e prazos 

previstos para as concretagem. Um dimensionamento errado prejudica muito o 

andamento da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.19. Langamento e adensamento do concreto: 

A l iberacao do lancamento do concreto pode ser feita somente depois da veri f icacao 

pelo engenheiro responsavel ou encarregado das formas, armadura e l impeza, como 

descrito a seguir: 

A veri f icacao das formas: se estao em conformidade com o projeto, se o escoramento e 

a rigidez dos paineis sao adequados e bem contraventados, se as formas estao l impas, 

molhadas e perfeitamente estanques a fim de evitar a perda da nata de cimento. Para 

limpar pegas altas (pilares, paredes, muros de arrimo etc.) devem existir janelas nas 

bases das formas, veri f icando-se se o fundo das pecas esta bem limpo; isto e muito 

importante para uma boa l igacao do concreto com a base (muitas vezes uma camada 

de serragem de madeira pode isolar completamente a pega das bases). 

Verif icagao da armadura: bitolas, quant idades e posigao das barras de acordo com o 

projeto, se as distancias entre as barras sao regulares, se os cobrimentos laterais e no 

fundo sao aqueles necessarios. 

(flji O langamento: 

O concreto devera ser langado logo apos o amassamento, nao sendo permit ido 

entre o fim deste e o fim do langamento um intervalo maior do que uma hora. 

Com o uso de retardadores de pega, o prazo pode ser aumentado de acordo 

com as caracterist icas e dosagem do adit ivo. Em nenhuma hipotese pode-se 

langar o concreto com pega ja iniciada. 

Devem ser tomadas precaugoes para manter a homogeneidade do concreto. A 

altura de queda nao pode ultrapassar, conforme as normas, 2m, mas na pratica, 

nas obras, admite-se quedas de ate 3 m. Nesses casos, para evitar o r icochete 

de agregados na queda da massa sobre o fundo da pega, que pode resultar em 
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desagregagao do concreto, recomenda-se aplicar por uma janela na base da 

forma uma camada de argamassa de cimento e areia 1:1 com aproximadamente 

2 cm de espessura, que servira como amortecimento do concreto, por serem 

mais pesados. Nas pecas com altura maior do que 3 m, o langamento devera ser 

feito em etapas por janelas abertas na parte lateral das formas usando os 

chamados cachimbos. Sempre e bom usar funis, t rombas e calhas na 

concretagem de pegas altas. 

O langamento se faz em camadas horizontals de 10 cm a 30 cm de espessura, 

conforme se trate de lajes, vigas ou muros. 

Durante o langamento inicial do concreto nos pi lares e paredes, um carpinteiro 

deve observar a base da forma, se na junta entre a forma e o concreto existente 

nao penetra a nata de cimento, que pode prejudicar a qual idade do concreto na 

base destes elementos da estrutura. Em caso de acontecer este vazamento de 

nata de cimento, ele deve aplicar papel molhado (sacos de cimento) para 

impedir a cont inuagao do vazamento. 

jftjj Adensamento: 

0 adensamento de concreto com vibrador ou socagem deve ser feito cont inua e 

energicamente, cuidado para que o concreto preencha todos os recantos da 

forma e para que nao se formem ninhos ou haja segregagao dos agregados por 

uma vibragao prolongada demais. Deve-se evitar a vibragao da armadura para 

que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderencia. 

jiija Cura do concreto: 

Enquanto nao atingir resistencia satisfatoria, o concreto deve ser protegido 

contra mudangas bruscas de temperatura, secagem rapida, exposigao direta ao 

sol, a chuvas fortes, agentes qufmicos, bem como contra choques e vibragoes 

(cuidado com a cravagao de estacas proximo do local), que possam produzir 

f issuragao na massa de concreto ou prejudicar a sua aderencia a armadura. 
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Relatorio do Estagio Supervisionado 

Se nao tiver usado cimento de alta resistencia inicial ou adit ivos que acelerem o 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento nao devera dar-se antes 

dos seguintes prazos: 

Faces laterais 3d ias 

Retirada de algumas escoras 7 dias 

Faces inferiores ; deixando-se algumas escoras bem encunhadas 14 dias 

Desforma total, exceto item 5 21 dias 

Vigas e arcos com vao maior do que 10 m 28 dias 

Usando-se adit ivos plastif icantes ou incorporadores de ar, os prazos acima se 

reduzem como segue: 

- Item 3 se reduz para 7 dias 

- Item 4 se reduz para 11 dias 

- Item 5 se reduz para 21 dias 
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6. APRESENTAQAO (CASTELO DA PRATA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Carlos Alberto de Almeida, Paulo Medeiros Cirne e Gustavo Tiber io de Almeida 

Cavalcanti lancam um ediffcio residencial no terreno da casa de pedra conhecida como 

castelo da prata (Figura 5). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R \ JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ; i  A u t? i e i t e 

N orte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.'**' y 

S/N 

R u u M o n U; v ijJ c o 

I I l i 

Figura 5. Figura esquematica da planta de situagao. 

O castelo da prata e re ferenda em Campina Grande. Sera preservado e ao seu lado, 

uma torre de paredes brancas e cristais verdes, sera construfda, marcando vertical 

mente sua posicao na cidade. Lazer, ginastica e esporte serao at ividades 

desenvolv idas nos 3.880 m 2 de terreno. Ha, ainda, salas para reunioes, um pequeno 

auditorio, salao de festa e de dependencias que integram os 1.135 m 2 de area ja 

construidas. A area ocupada pela torre corresponde a 9,35 % da area total do terreno. 

Vinte e uma famfl ias desfrutarao da vista panoramica e do conforto dos apartamentos 

cuja planta basica com quatro suites, salas, escritorios e dependencias de servigos 

podera ser adaptada as suas necessidades (Figura 6). 
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6. Pavimento tipo 

A torre tern 24 pavimentos, sendo dois de garagem, um de acesso (terreo), 19 t ipos e 

dois de cobertura. 

Servem a torre elevadora codif icados, sendo dois sociais e um de servigo. Um gerador 

e acionado automaticamente em caso de falta de energia eletrica. O edif ic io conta 

ainda com estacionamento para visitantes, antena coletiva, pogo artesiano, acesso a 

internet, alem de sistema de seguranga integrado. 

Os tres elevadores estao localizados, proximos as escadas. A obra dispoe de projetos 

executados pelos seguintes profissionais: 
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Arquitetos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Jeronimo da Cunha Lima 

• Helena Menezes 

• Alexandre Lima 

Arquiteto A s s o c i a d o : 

• Carlos Alberto Melo de Almeida 

Engenheiro Civi l : 

• Gustavo Tiber io de Almeida Cavalcanti 

6.1. Dados da Obra: 

6.1.1. A r e a s : 

Areas (m^) 

Pavimentos Comum 

existente 

Comum 

projetada 

Privativa 

projetada 

Total Vagas 

Subsolo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 453,68 672,72 1126,40 63 

Semi-

enterrado 

404,53 645,66 1050,19 59 

Terreo 763,63 412,25 - 1175,88 Visi tantes 

Mezanino 371,08 77,84 - 448,92 -

Tipo - 925,10 10537,85 11462,25 -

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

Total 1134,71 2337,20 12391,33 15863,29 122 
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6.1.2. Loca l i zacao d a s f a c h a d a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Norte Rua Joao Alves de Lira 

Sul Rua Rodrigues Alves. 

Leste Edif icacoes ja construidas 

Oeste Edif icacoes ja construidas 

6.2. Ed i f i cacoes v iz inhas: 

Nas edif icagoes existentes ao leste e ao oeste do edif icio sao casas com estrutura de 

concreto armado, com idade est imada de 20 (vinte) anos, e se apresentam em bom 

estado de conservagao tendo um muro como elemento divisionario erguido em 

alvenaria assentada, sobre sapatas de pedra e com pilares de concreto armado. O 

acesso momentaneo a obra e atraves da Rua Joao Alves de Lira. Porem, quando 

construido, os carros entrarao pela Rua Rodrigues Alves, ut i l izando-se o portao 

principal (3,50m x 2,10m) para veiculos e, para funcionarios e visitantes. 

6.3. Caracter is t icas do terreno: 

O terreno, inicialmente inclinado, foi alterado atraves de demoligao com uso de 

explosivos, bem como atraves de procedimentos mecanicos e manuais, para 

apresentar caracterist icas planas especif icadas no projeto, onde no comego o barulho 

aborrecia um pouco a vizinhanga, alem de algumas rachaduras nos muros. 

6.4. L impeza do terreno: 

Uso de explosivos, maquinas tipo pas-carregadeiras e caminhoes para transportar o 

entulho, retroescavadeiras, escavagoes manuais. 

6.5. Fundagoes do terreno: 
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Foram utilizadas fundacoes diretas (rasas) do tipo sapatas isoladas. Na Figura 3 

Figura 7- Fundacao diretas (Sapatas isoladas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.5.1. Concretagem das fundacoes 

As escavagoes eram limpas e varridas, a pedido da fiscalizagao residente, e so depois 

era colocado o concreto magro. A espessura da camada de concreto magro era de 10 

cm. 

A finalidade do concreto magro na base das sapatas e evitar o contato direto com o 

solo e tambem regularizar a base onde a sapata seria assentada. 

0 concreto utilizado foi usinado e fornecido pela empresa Supermix. 

6.6. Canteiro de Obras: 

O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dao suporte a uma 

edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos trabalhadores . E de 

fundamental importancia que, durante o planejamento da obra, a construgao do 

canteiro de obras e das areas de vivencia fiquem bem definidos, para que o processo 

de construgao nao seja prejudicado e, em paralelo, oferega condigoes de seguranga 

para as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais na 

construgao. 
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Sao as instalagoes provisorias que dao suporte necessario para que uma obra seja 

construida. Consta normalmente de: Barracoes, cercas ou tapumes, instalagoes 

provisorias de agua, energia eletrica e equipamentos, tanques para acumulo de agua, e 

ferramentas. 

A obra foi cercada por tapume de aspecto agradavel e dotado de dispositivos que 

garantam as condigoes adequadas de seguranga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.6.1. Fechamento da obra: 

O fechamento da obra e um item de extrema importancia, onde a entrada de pessoas 

estranhas poderia causar acidentes graves, na obra. 

O terreno foi cercado por um tapume de maderit, isolando-se a parte externa e o lado 

que da acesso a pista. 

Foi feito um portao pequeno para entrada de pessoal e um portao maior para velculos 

e materiais. 

6.6.2. Organizacao do canteiro: 

0 vestuario, sanitarios, refeitorio, administragao, escritorio, bebedouro, betoneira e o 

almoxarifado, localiza-se na propria obra. 

6.6.2.1. Escritorio e almoxarifado: 

E coberto e constituido por. 

a) balcao para recepgao e expedigao de materiais; 

b) prateleiras para armazenagem; 

c) mesa, cadeiras, telefone/fax, fichario de todos os materiais e arquivo para 

documentos, computador; 
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d) janelas e vaos para ventilagao e iluminagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.6.2.2. Instalagoes Sanitarias 

E constitufdo de lavatorio, vaso sanitario e mictorio. 

As instalagoes sanitarias: 

a) sao mantidas em perfeito estado de conservagao e higiene; 

b) tern porta de acesso que assegura a privacidade; 

c) tern pisos impermeaveis e lavaveis; 

d) possuem ventilagao e iluminagao adequada; 

6.6.2.3. Vestiario 

O mesmo possui: 

a) paredes de alvenaria e pisos cimentados; 

b) area de ventilagao, iluminagao artificial e armarios individuals; 

c) e sempre mantido em estado de conservagao, higiene e limpeza. 

6.6.2.4. Local para refeigoes 

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

O local para refeigoes dispoe de: 

a) paredes que permite o isolamento durante as refeigoes; 

b) piso de concreto; 

c) coberta, protegendo contra os intemperies; 

d) capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horario das 

refeigoes; 

e) ventilagao e iluminagao natural; 

f) lavatorio instalado em suas proximidades; 

g) mesas com tampos lisos e lavaveis; 
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h) assentos em numero suficiente para atender aos usuarios; 

i) deposito, com tampa, para detritos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.6.2.5. Cozinha 

Na cozinha do canteiro: 

a) possui ventilagao natural e artificial que permite boa exaustao; 

b) possui paredes de alvenaria, piso cimentado e a cobertura de material resistente ao 

fogo; 

c) possui iluminagao natural e artificial; 

d) possui uma pia para lavar os alimentos e utensilios; 

e) dispoe de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; 

f) possui lavatorio instalado em suas proximidades; 

6.6.2.6. Seguranga do trabalho 

Foi fornecido aos trabalhadores os seguintes Equipamentos de Protegao Individual 

(EPI'S): 

a) cinto de seguranga tipo para-quedista; 

b) cordas e oculos; 

c) botas e luvas; 

d) protegao para ouvidos 

6.7. Mao-de-obra 

Mestre de Obras, secretaria, pedreiros, serventes, ferreiros e carpinteiros. 

6.8. Equipamentos e materiais: 
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Pas, enxadas, chibancas, picaretas, vibrador de imersao, serra eletrica, betoneira, 

carros de mao destinados ao transporte de materiais, colher de pedreiro, capacetes, 

extintores, luvas, oculos, botas, prumos, chapas de zinco e de ferro, tijolos ceramicos 

de 8 furos, areia e brita de acordo com as necessidades da obra, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.9. Concreto: 

6.9.1 .Resistencia caracteristica 

A resistencia caracteristica a compressao de fc« = 30 MPa , e os ferros sao de CA-60 e 

CA-50 , em todo o edificio, variando apenas as bitolas . 

O concreto estava vindo ja pronto da concreteira Supermix, o mesmo ja vem com 

aditivos que facilita o processo de uma cura mais rapida. 

6.9.2. Centrais de concreto (SUPERMIX.): 

Nesta obra, concreto e langado apos a mistura, nao sendo permitido, entre o 

amassamento e o lancamento, intervalo superior a uma hora. Para evitar a segregagao 

e incrustacao da argamassa nas formas e armaduras, o concreto, em pecas muito 

delgadas tais como paredes, deve ser colocado atraves de canaletes de borracha ou 

tubos flexiveis. 

Passos do langamento do concreto: 

a) O concreto e dosado em central e transportado ate o canteiro de obras pelo 

caminhao betoneira; 

b) Na obra o concreto e despejado na bomba, para que possa ser langado; 

c) O concreto e bombeado ate os pavimentos superiores figura 4. 

6.9.3. Controle Tecnologico: 
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0 controle tecnologico do concreto foi feito pela empresa ATECEL. Para cada 7 m 3 de 

concreto foram moldados 3 corpos de prova. 0 1° para romper com 7 dias de cura, o 2° 

com 15 e o 3° com 28°. Antes de ser langado o concreto era conferido o slump. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dosagem do concreto 

No dia 03/06/03 o concreto deixou de ser fornecido pela concreteira Supermix, sendo 

preparado na propria obra, com betoneira e com controle tecnologico. 

O concretos composto pelos materiais inertes, areia, brita e agua em determinadas 

proporcoes. 0 trago utilizado na obra para proporgao de um saco de cimento 1:2:2. 

- 40 I de brita 

- 40 I de areia 

- 20 I agua 

A dosagem do concreto foi realizada, observando a resistencia caracteristica a 

compressao simples (fck) maior que 30 MPa, o controle de sua qualidade e o fator 

agua/cimento, considerado razoavel. 

6.9.4. Centrais de concreto (NA OBRA): 

O concreto foi preparado mecanicamente com betoneira de 600 litros no proprio 

canteiro de obra a qual foi instalada ao nfvel do terreno. Foram confeccionadas 

padiolas para se medir o trago do concreto, sendo 2 (duas) padiolas de areia, 2 (duas) 

de brita e - 20 litros d'agua para um saco de cimento. 

O deposito de cimento foi instalado o mais proximo possivel da central, porque o 

mesmo e transportado em sacos. A rede eletrica de alimentagao do equipamento de 

produg^ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f realizada a partir do quadro parcial de distribuigao e de acordo com a 

existencia de potencia disponivel para os motores do tambor da betoneira e atraves da 

montagem de disjuntores para evitar acidentes. 
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Antes do infcio da utilizagao dos equipamentos, verificou-se as condicoes de 

funcionamento, o dimensionamento das equipes de transporte e os meios de 

transportes do concreto a serem utilizados, de acordo com a central de produgao. 

6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.9.5. Langamento do concreto: 

O lancamento do concreto na construgao ocorreu apos as seguintes verificagoes: 

jnij conferencia da ferragem e posigao correta da mesma; 

j jn, conferencia da forma por meio de prumos e mangueira de nfvel; 

(ffij - Procedimento de umedecimento das formas com desmoldante, langamento 

do concreto, evitando assim a absorgao da agua de amassamento; 

tjiij - Seguimento da norma no que se refere altura maxima de langamento do 

concreto: 2,0m evitando a segregagao; 

jjiia - no que diz respeito ao langamento ser feito imediatamente apos o 

transporte, pois nao e permitido intervalos maiores que 1 hora entre o 

preparo e o langamento. 

6.9.6. Adensamento do concreto 

Utilizou-se adensamento mecanico com vibrador de imersao. O concreto foi langado de 

camada em camada de modo que as mesmas nao ultrapassassem 3A 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 ligagao 

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

vibrada. 

6.9.7. Observagdes sobre a armadura e concretagem 

Durante o procedimento de uma concretagem de pilares, e comum haver um 

congestionamento de barras, no ponto em que estas sao unidas - nos nos - , mais 

precisamente nas bases para os pilares e continuagao dos mesmos no pavimento 

superior. 
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Nestes locais, observa-se dificuldades ou a obstrucao para a passagem do agregado 

graudo entre as barras, ocasionando o "brocamento", - termo utilizado na obra - que e a 

ausencia do agregado graudo no cobrimento da armadura gerando um vazio, 

parcialmente preenchido pela pasta, prejudicando o cobrimento necessario para 

combater os efeitos da oxidacao da armadura . 

Para assegurar a continuidade da armadura e evitar o congestionamento das barras 

utilizou-se o vibrador de imersao com mais tempo para que o concreto penetrasse por 

complete, tomando-se sempre o cuidado de nao haver exsudacao . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.9.8. Detalhamento construtivo 

A obra em questao e dotada de lajes nervuradas, onde sao vencidos grandes vaos 

devido aos balancos existentes na confeccao das pegas estruturais. Suas formas sao 

como umas cambotas ou bacias, retiradas apos a concretagem por meio de ar 

comprimido. Nota-se que, devido a pequena quantidade de funcionarios existentes no 

interior da mesma, todos aqueles que estao ali, desempenham fungoes importantes na 

construgao. Desta maneira, nao existem funcionarios escorando-se uns aos outros ou 

parados propositadamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

Figura 8- Laje nervurada 

6.10. No caso do estagio em obras de CONCRETO ARMADO: 

j i i u Verifique os comprimento das ferragens; 

^ A altura de queda do concreto; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ijija A forma de lancamento do concreto sobre a viga; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ j j A forma de utilizacao do vibrador; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Sij Se esta acontecendo segregagao do concreto na base dos pilares; 

j jnj Se estiverem surgindo "bicheiras" ou "brocamento" nas pecas estruturais. 

6.11. Armagao: 

Nos trabalhos de armacao foram seguidos os detalhes do projeto. 

Com o objetivo de garantir uma maior perfeigao na execugao, maior estabilidade e 

seguranga, foi feita a devida conferencia em cada parte da armadura. Conferencia 

composta das seguintes etapas: 

Bjija Verificagao das bitolas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JJIN Verificagao das posigoes e diregoes das ferragens; 

EIIJJ Verificagao do comprimento dos ferros; 

piijj Verificagao das quantidades dos ferros; 

gjMj Verificagao dos espagamentos entre os ferros. 

6.12. Conferencia da ferragem: 

Durante o perfodo de estagio foi feita a conferencia da ferragem tanto dos pilares, 

quanto das vigas e lajes para liberagao da concretagem. 

6.13. Roteiro de conferencias: 

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

conferir. 

a) Pilar: 

No pilar deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3- quantidade de ferros; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4- posicionamento, quando nao existe simetria; 

5- comprimento de espera; 

6- espacamento dos estribos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Vigas: 

Deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento; 

5- espagamento dos estribos. 

c) Lajes: 

Deve-se verificar: 

1- tipo de ago; 

2- bitolas; 

3- quantidade de ferros; 

4- posicionamento da ferragem positiva e negativa. 

6.14. Desforma: 

A desforma e feita logo apos o concreto atingir seu ponto de seguranga e quando o 

mesmo ja resiste as reagoes que nele atuam: 

BJIIS Pilar: 1 dia 

ejjjj Lajes: 8 dias 

6.15. Tipos de transporte: 

A selegao do equipamento de transporte na execugao da obra seguiu os seguintes 

fatores: 
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jjijjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A area disponivel para o canteiro e limitacoes impostas pela altura e 

proximidades vizinhas; 

f̂fij Peso, quantidade e volume dos materiais a transportar que estao 

correlacionados com os processos de construgao; 

|fij Desenvolvimento em area ou em altura das obras a construir com o mesmo 

canteiro; 

em, Prazo de execugao e programa de trabalho da obra. 

Equipamentos utilizados: 

Bjjjj Elevador de carga com capacidade de 800 Kg; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EIHJ Carinhos-de-mao, baldes e padiolas; 

cm, Elevador de passageiros. 

6.16. Parque dos materiais pesados: 

Foi definido em fungao da natureza e da quantidade de materiais a armazenar, sendo 

ao ar livre. Onde e feito o descarregamento e armazenagem da: 

- areia; 

- brita 25. 
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7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos trabalhos do estagiario e fazer um check list em todos os servigos que estao 

sendo executados na obra. A producao e feita nos diversos setores: pedreiros, 

serventes, carpinteiros, etc. Este servigo e de extrema importancia, pois apos uma 

avaliagao do servigo conclufdo, o estagiario deve checar se ha algum defeito, e se 

houver, devera ser avisado ao mestre ou ao engenheiro responsavel para que seja 

corrigido. Neste caso de produgao ha os casos de empreitada, quando se trata de 

pequenos servigos os quais nao podem ser medidos (tapar buracos, fechar uma 

coluna), logo se faz um acordo profissional. 

Ha pedreiros trabalhando em diversos setores da obra: assentamento de alvenaria, 

chapisco, embogo, massa unica, fachada, concreta e outros. Para cada tipo de servigos 

e feita uma avaliagao do comprimento, a qual inclui a area e os capiagos em metro 

linear, entao na ocasiao das produgoes, conferir nesta pasta o valor do comprimento 

conclufdo, de acordo com os servigos que foram executados. 

1°) Semana de 19 a 23 de Janeiro 

Nesta primeira semana foram vistas as seguintes atividades: 

• Verificagao do projeto estrutural, com a nomenclatura dos pilares e lajes com suas 

dimensoes e ferragens; 

• Armagao da laje tipo do 13 andar; 

• Acompanhamento das colocagoes das formas; 

• Conferencia das armagoes das barras e das distancias de recobrimento da 

armadura do inicio da colocagao dos ferros positivos e negativos; 

Nessa etapa da construgao e necessario bastante cuidado e atengao na disposigao 

do escoramento, no detalhamento das formas, nas dimensoes das aberturas que 

podem ser feitas nas lajes se precise 
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Analise dos corpos de prova da laje tipo do 13 andar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resistencia a compressao simples 

• Aos 22 dias 

CP48: 54\177 X 100 = 30,5 MPa 

CP48: 56\177 x 100 =31,63 MPa 

• Aos 20 dias 

CP49: 46\177 X 100= 25,99 MPa 

CP49: 46M77 X 100 = 25,99 Mpa 

• Aos 18 dias 

CP50: 43M77 X 100 = 24,29 MPa 

CP50: 43M77 X 100 = 24,29 MPa 

Obs: Despreza-se o menor valor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2°) Semana de 26 a 30 de Janeiro 

Nestas semanas foram executadas as seguintes atividades: 

• Acompanhamento da concretagem, observando a vibracao e alisamento do material 

do 13 pavimento; 

• Acompanhamento da producao na betoneira; 

A laje fica com as formas durante 14 a 15 dias e durante os quatros primeiros dias faz-

se necessario molha-la para nao ocorrer fissuras. O escoramento deve durar um mes. 

3°) Semana de 2 a 6 de Fevereiro 

Foram acompanhadas as seguintes atividades: 
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• Acompanhamento da colocagao de algumas formas de pilares do 13 pavimento; 

• Acompanhamento da deformas de alguns pilares; 

• Conferencia do numero de barras e bitolas dos vergalhoes dos pilares 

• Armagao e concretagem de alguns pilares da laje tipo do 14 andar; 

As formas dos pilares sao de chapas metalicas, para enforma-los e necessario que 

retire toda a sujeira das formas utilizando um lixador eletrico caso esta ja tenha sido 

usada, em seguida passa-se uma camada de oleo para diminuir o atrito na hora da 

concretagem. As formas sao amarradas com parafusos dentro de dutos. Estes 

dutos sao usados para facilitar a retirada dos parafusos, que por sua vez sao 

utilizados para evitar o embuchamento laterais dos pilares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4°) Semana de 9 a 13 de Fevereiro 

Foram acompanhadas as seguintes atividades: 

• Acompanhamento da preparacao do concreto; 

• Acompanhamento armagao da laje do 14° andar; 

• Termino da colocagao das formas dos pilares e retiradas de algumas formas com 

24 h; 

• Acompanhamento do corte das ferragens; 

5°) Semana de 16 a 20 de fevereiro 

• Acompanhamento da colocagao das cumbucas; 

• Conferencia das ferragens. 

6°) Semana de 23 a 27 de Fevereiro 

• A concretagem da laje do andar tipo do 14o foi iniciada; 

Foram acompanhadas atividades repetitivas no decorrer das semanas seguintes, nao 

havendo necessidade de especifica-las novamente. No entanto, no decorrer destas, e 

fundamental acompanhar a forma de execugao para que nao desobedega a norma, 

44 



Relatorio do Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8= SEGURANQA E MEDICINA DO TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A engenharia civil e regulamentada atraves de normas, estas normas foram criadas e 

divididas em varias partes. As partes de seguranga do trabalho que estao na NR-5, NR-

9 e NR-18, foram feitas para dar melhores condicoes de trabalho aos operarios de 

construgao, bem como em outros setores de trabalho. 

A parte de fiscalizacao destas normas sao feitas pelo ministerio do trabalho junto as 

construtoras. A fiscalizagao julga de acordo com as normas se a obra esta obedecendo 

-as, caso contrario, sera penalizada, fazendo as devidas modificagoes para dar 

melhores condigoes para seus funcionarios. A obra dispoe de um tecnico em 

seguranga que esta sempre vistoriando a mesma e auxiliando o engenheiro para que a 

norma seja obedecida. 
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9. CONSIDERAQOES FSNAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cimento Portland e um dos materias que desenvolve grande importancia na 

construgao civil. Desse modo, e essencial que ensaios laboratoriais sejam realizados, 

com o intuito de verificar sua qualidade e se esta e adequada para o fim que e 

direcionado numa obra. Os ensaios necessarios para o cimento Portland Comum estao 

de acordo com as normas Brasileiras. 

0 Controle Tecnologico do Concreto constitui em um conjunto de operacoes 

necessarias para a verificagao das condigoes referentes aos materiais empregados na 

fabricagao do concreto, tipo de mistura do concreto, transporte, langamento, 

adensamento e cura. Ainda, deve-se verificar as armaduras, as formas, escoramentos, 

desforma das pegas, etc. Ponto tambem importante diz respeito as condigoes dos 

equipamentos e mao-de-obra disponivel. 

Varios erros sao cometidos durante uma concretagem por negligencia, e, no que e 

mais comum oriundo da pessima qualificagao da mao-de-obra. No entanto, estes erros 

poderiam ser evitados, bastando para isto, que fossem realizadas reunioes com os 

responsaveis diretamente, pela execugao da obra. O mestre de obra, os responsaveis 

pelas ferragens e pelo preparo do concreto, deveria fazer parte desta reuniao. Tambem 

deveriam participar o pessoal responsavel pelo adensamento do concreto. Isto 

raramente ocorre. 0 engenheiro se preocupa basicamente, em discutir com os 

encarregados sobre o projeto, o custo e produgao. 

O que se ve no dia-a-dia, e isto! A produgao e prioritaria de modo que a medigao seja a 

maior possivel. Isto e importante para que o construtor nao venha a ter, no final da 

obra, prejufzo. Mas, e a parte tecnica? Na maioria dos casos fica em segundo piano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alinhamento do pilar 



Espera das ferragens Soldagem das formas 

Colocagao das formas 



Escoramento da laje 

Armaduras dos ferros dos pilares 


