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\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio de estagio supervisionado referente ao curso de Engenharia 

Civi l da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, sob a supervisao do 

professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jose Gomes da Silva, com inicio no dia 26/12/2006 e termino no dia 

31/01/2007, com uma carga horaria de 40 horas semanais, sendo realizado na 

construcao do Laboratorio Multiusuario na UFCG, campus de Campina Grande-PB sob 

orientacao do Engenheiro Civ i l Francisco Celso de Azevedo, visando a integracao 

aluno/mercado de trabalho bem como combinar a teoria vivenciada durante todo o curso 

de Engenharia Civi l com a pratica de Construcao Civ i l . 

Entre a teoria vista no curso de Engenharia civi l e a pratica observada durante o 

estagio, podemos destacar disciplinas como fundacoes, onde foram utilizados os 

metodos de dimensionamento para fundacoes superficiais, e de concreto armado onde 

foi possivel observar todo o processo estocagem de material, preparacao e controle do 

concreto estrutural, corte e armacao dos ferros com os estribos e ganchos, o processo de 

lancamento e adensamento do concreto utilizando vibrador eletrico, foi possivel 

observar tambem a parte de retirada das formas para cintas, pilar e vigas. 

Deste modo esse estagio tern a finalidade, de fazer com que tudo aquilo que foi 

visto em sala de aula fique mais pratico, facilitando assim todo o aprendizado e 

aperfeicoar das tecnicas da construcao civi l , possibilitando tambem, conhecer os 

materials e equipamentos atualmente empregados, alem disso, da relacao entre o 

administrador da obra e os operarios, j a que e de extrema importancia que ambos 

tenham a melhor interacao, para que todas as metas sejam cumpridas em um menor 

tempo, mas tambem com o controle de qualidade exigido na obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 
2.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No periodo referente a realiza9ao do estagio foram observados varios aspectos 

direcionados a constru9ao c iv i l , como j a foi dito na apresenta9ao dentre os quais o que 

mais se enfatizou, foi a loca9ao da obra, o movimento de terra, a execu9ao dos 

elementos de concreto estrutural, tais como: funda9oes, cintas, pilares e vigas. O 

acompanhamento do cronograma de retirada de formas. A disposi9ao dos materials e o 

controle do concreto. Desta forma foi possivel observar dentre as diversas atividades, 

tambem a importancia da seguran9a no trabalho desempenhado pelos operarios. 

Tambem foi realizado um contato direto com as pessoas que executam obras, 

vendo em campo tudo aquilo que foi visto em sala de aula, ajudando assim a consolidar 

e ate mesmo esclarecer duvidas sobre certas etapas da constru9ao de um ediflcio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pela definicao, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao civi l e a ciencia que estuda as disposicoes e 

metodos seguidos na realizacao de uma obra arquitetonica, solida e economica, pode-se 

dizer ainda que seja a a9ao de juntar ou interligar materials resistentes e aflns, ou de dar 

forma a certos materials, para se obter um suporte que sirva a atividades e necessidades 

da vida humana. 

O estudo da tecnica da constru9ao compreende quatro grupos de conceitos 

diferentes: 

1) O que se refere ao conhecimento dos materials oferecidos pela natureza ou 

industria para u t iliza9ao nas obras, assim como a melhor forma de sua aplica9ao, 

origem e particularidades de aplica9ao; 

2) O que compreende a resistencia dos materials empregados na constru9ao e os 

esfor90s a que estao submetidos assim como o calculo da estabilidade das 

constru96es; 

3) Os metodos construtivos que em cada caso sao adequados a aplica9ao sendo 

fun9ao da natureza dos materiais, clirna, mfcios de execu9ao disponiveis e 

4) O conhecimento da arte necessaria para que a execu9ao possa ser realizada 

atraves das normas de bom gosto, carater e estilo arquitetonico. 

Todo ediflcio deve ser praticamente perfeito, executado no tempo minimo 

razoavel e pelo menor custo, aproveitando-se o melhor material disponivel e o maximo 

rendimento das ferramentas, equipamentos e mao de obra. Sao tres as categorias de 

elementos de uma constru9ao: 

1) Essenciais 

2) Secundarios 

3) Auxiliares 

Os elementos essenciais sao aqueles que fazem parte indispensavel da propria 

obra como: funda9oes, pilares, paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, 

tetos e escadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os elementos secundarios sao\spjredes divisorias ou de vedacao, portas, janelas, 

vergas, decoracao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA instala9oes hidraulicas e eletricas e calefa^ao. 

Os elementos auxiliares sao os utilizados enquanto se constroi a obra como: 

cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Quantidades dos Servicos 

As quantidades de servigos a serem levantadas referem-se aos servi90S que serao 

executados. Para levanta-las e necessario, pois, seguir os projetos e as especifica9oes, 

que vao indicar o que e onde usar. Logo, e feito o levantamento das quantidades de 

servi90S de aplica9ao de materials, utilizando as medidas e dimensoes das plantas e 

desenhos. 

3.2 - Custo Unitario: 

E o valor correspondente a cada unidade de servi90. As unidades de servi9o sao 

aquelas constantes na d iscrim ina9ao or9amentaria. 

3.3 - Custo Parcial: 

E o custo unitario x consumo parcial, onde o consumo parcial e o consumo do 

insumo na execu9ao do servi90 na quantidade levantada em projeto. 

3.4 - Taxas dos Encargos Sociais: 

Correspondentes as despesas com encargos sociais e trabalhistas, conforme 

legisla9ao em vigor, incidentes sobre o custo da mao-de-obra. 

B.D.I (Bonificacao e Despesas Indiretas): Conforme composi9ao da empresa e o 

percentual do custo parcial, de materials e mao-de-obra envolvidos no servi9o. 

Componentes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B.D.I: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Despesas eventuais; 

• Quebra de materials; 

• Riscos; 

• Rateio da administracao central; 

• Imposto; 

• Despesas fmanceiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 - Cronograma Fisico- Financeiro 

Cronograma de uma obra e o grafico que procura estabelecer o inicio e o termino 

das diversas etapas de servicos de construcao, dentro das faixas de tempo previamente 

determinadas, possibilitando acompanhar e controlar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execu9ao planejada. U m 

cronograma de barras se diz fisico-financeiro quando, alem das atividades e dos tempos 

de execu9ao, contem os valores referentes a cada atividade, os valores parciais por 

periodo de dura9ao, geralmente em meses, os valores totais, parciais e acumulados. 

3.6 - Curva A B C de Insumos 

E uma analise or9amentaria que agiliza a tomada de decisoes, pois fornece 

relatorios, com bastante rapidez e seguran9a, que praticamente nao podem ser feito 

pelos metodos convencionais. O nome da curva vem do grafico que pode ser tra9ado 

usando-se um piano cartesiano, onde sao marcados os insumos em um eixo, e as suas 

respectivas porcentagens simples ou acumuladas em outro. O ABC corresponde ao 

sistema alfabetico das iniciais dos insumos. Na pratica o relatorio, curva A B C de 

insumos contem o codigo, a descri9ao, a unidade, o pre90 unitario, as quantidades, p 

A curva A B C representa os diversos insumos ou etapas em ordem decrescente 

de pre90. Esta tecnica se baseia no denominado principio de Pareto, segundo o qual um 

pequeno numero de servi90S ou insumos e responsavel por uma parcela mais 

significativa do custo total. Costuma-se dizer que, de acordo com esse principio, ou 

" le i" , 20 % dos itens representam 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  do custo total, embora nem sempre sejam 

exatamente esses os numeros que se observam na realidade. 

valor total e as percentagens simples e acumuladas para cada insumo. 
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3.7 - Concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto e basicamente o resultado da mistura de cimento, agua, pedra e areia, 

sendo que o cimento ao ser hidratado pela agua forma uma pasta resistente e aderente 

aos fragmentos de agregados (pedra e areia), formando um bloco monolitico. 

A proporcao entre todos os materials que fazem parte do concreto e tambem 

conhecida por dosagem ou traco, sendo que podemos obter concretos com 

caracteristicas especiais, ao acrescentarmos a mistura, aditivos, isopor, pigmentos, 

fibras ou outros tipos de adicoes. 

Cada material a ser utilizado na dosagem deve ser analisado previamente em 

laboratorio (conforme normas da A B N T ) , a f im de verificar a qualidade e para se obter 

os dados necessarios a elaboracao do traco (massa especifica, granulometria, etc.). 

Outro ponto de destaque no preparo do concreto e o cuidado que se deve ter com 

a qualidade (no caso da obra, fornecida pela CAGEPA) e a quantidade da agua utilizada 

(fator agua-cimento), pois ela e a responsavel por ativar a reacao quimica que 

transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se sua quantidade for muito pequena, 

a reacao nao ocorrera por completo e se for superior a ideal, a resistencia diminuira em 

funcao dos poros que ocorrerao quando este excesso evaporar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f t '  j  

O concreto deve ter uma boa distribuicao granulometrica a f im de preencher 

todos os vazios, pois a porosidade por sua vez tern influencia na permeabilidade e 

na resistencia das estruturas de concreto. A granulometria tambem pode interferir na 

disposicao da ferragem da estrutura, a qual deve ter um espacamento minimo para a 

interacao com o concreto. 

3.7.1 - Concreto virado na obra 

Na obra na qual ocorreu o estagio o processo de fabricacao do concreto foi 

mecanico com a utilizacao de betoneira. O concreto "Virado na Obra" e uma forma 

popular de dizer que o concreto esta sendo dosado e misturado no canteiro de obra. 

Baldes, latas ou caixotes de madeira com dimensoes conhecidas, sao utilizados para 
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fazer a dosagem dos componentes do concreto volumetricamente. Para a mistura e 

homogeneizacao do concreto sao utilizadas pas, enxadas, ou pequenas betoneiras 

eletricas. 

Hoje, com toda a tecnologia desenvolvida para o concreto, contando com 

aditivos para diversas finalidades, controle tecnologico do concreto (amostras, ensaios, 

etc.), os mais diversos equipamentos para bombeamento, "virar o concreto na obra" 

passou a ser uma atividade que deve ser analisada com muito criterio. Outros fatores 

que podem pesar na decisao e que 'virar na obra' afeta na limpeza, na organizacao e no 

espaco disponivel no canteiro, ocupa mais mao de obra, gasta mais agua e energia 

eletrica, alem das perdas de material devido a intemperies, falta de precisao na dosagem, 

etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.2 - Concreto armado 

Chamamos de concreto armado a estrutura de concreto que possui em seu 

interior, armacoes feitas com barras de aco. Estas armacoes sao necessarias para atender 

a deficiencia do concreto em resistir a esforcos de tracao (seu forte e a resistencia a 

compressao) e sao indispensaveis na execu^ao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pe9as como vigas, lajes, e pilares por 

exemplo. 

Uma das caracteristicas do concreto armado e o de apresentar grande 

durabilidade. A pasta de cimento envolve as barras de 390 de maneira semelhante aos 

agregados, formando sobre elas uma camada de prote9ao que impede a oxida9ao. As 

armaduras alem de garantirem as resistencias a traci-io ejflexao^ podem tambem 

aumentar a capacidade de carga a compressao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ #JJ>\LJ -

O projeto das estruturas de concreto armado e feito por engenheiros 

especializados no assunto, conhecidos tambem como calculistas. Sao eles que 

determinam a resistencia do concreto, o tipo do a90 e sua bitola, o espa9amento entre as 

barras e a dimensao das pe9as que farao parte do projeto. Um bom projeto deve 

considerar todas as variaveis possiveis e nao so os pre90s unitarios do 390 e do 

concreto. Ao se utilizar uma resistencia maior no concreto, por exemplo, pode-se 

reduzir o tamanho das pe9as, diminuindo o volume final de concreto, o tamanho das 
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formas, o tempo de desforma, a quantidade de mao de obra, a velocidade da obra, entre 

outros. 

No estagio descrito, a ferragem utilizada para a confeccao do concreto armado 

para a fundacao, cintas, pilares e vigas eram armazenadas e dobradas na obra, o 

responsavel por todo esse projeto era o ferreiro, mas com o acompanhamento do 

engenheiro responsavel da execucao e o da fiscalizacao, os quais faziam todo o processo 

de conferencia dos ferros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.3 - Resistencia caracteristica do concreto a compressao 

O calculo de uma estrutura de concreto e feito com base no projeto 

arquitetonico da obra e no valor de algumas variaveis, como por exemplo, a resistencia 

do concreto que sera utilizado na estrutura. Portanto, a Resistencia Caracteristica do 

Concreto a Compressao (fck) e um dos dados utilizados no calculo estrutural. Sua 

unidade de medida e o MPa (Mega Pascal). 

O valor desta resistencia (fck) e um dado importante e sera necessario em 

diversas etapas da obra, como por exemplo: 

Para cotar os precos do concreto junto ao mercado, pois o valor do metro cubico 

de concreto varia conforme a resistencia (fck), o slump, o uso de adicoes, o diametro do 

agregado graiido, etc. ^ 

O concreto, dentro das variaveis que podem existir nos projetos estruturais, foi o 

item que mais evoluiu em termos de tecnologia. Antigamente muitos calculos eram 

baseados no fck 18 MPa e hoje, conseguimos atingir no Brasil, resistencias superiores a 

Isto e uma ferramenta poderosa para os projetistas e para a engenharia em 

geral. Implica na reducao das dimensoes de pilares e vigas deixando-os mais esbeltos, 

no aumento da velocidade das obras, na diminuicao do tamanho e do peso das 

estruturas, formas, armaduras, etc. 

100 MPa. 
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3.7.4 - Consistencia do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A consistencia e um dos principals fatores que influenciam na trabalhabilidade 

do concreto. Cabe ressaltar este assunto, pois muito se confunde entre consistencia e 

trabalhabilidade. U m dos metodos mais utilizados para determinar a consistencia e o 

ensaio de abatimento do concreto, tambem conhecido como slump test. 

Neste ensaio, colocamos uma massa de concreto dentro de uma forma tronco-

conica, em tres camadas igualmente adensadas, cada uma com 25 golpes. Retiramos o 

molde lentamente, levantando-o verticalmente e medimos a diferenca entre a altura do 

molde e a altura da massa de concreto depois de assentada. 

Como exemplo, podemos dizer que um concreto com slump de 60 m m foi 

excelente e de facil trabalhabilidade quando aplicado em um determinado piso. Este 

mesmo concreto, aplicado em um pilar densamente armado, foi um tremendo desastre, 

ou seja, a consistencia era a mesma (6(Tmm), mas ficou impossivel de se trabalhar. 

O que costuma ocorrer na obra, nestes momentos de diffcil aplicacao e do 

encarregado pela concretagem solicitar para colocar agua no concreto, alterando as 

caracteristicas do mesmo. 

A relacao entre agua e cimento e essencial para a resistencia do concreto e nao 

pode ser quebrada. Nao da para remediar sem correr riscos. O correto e sempre fazer ou 

comprar um concreto de acordo com as caracteristicas das pecas e com os equipamentos 

de aplicacao disponiveis. 

3.7.5 - Agregados para concreto 

Hoje eles representam cerca de oitenta por cento do peso do concreto e sabemos 

que alem de sua influencia beneflca quanto a retracao e a resistencia, o tamanho, a 

densidade e a forma dos seus graos podem defimr varias das caracteristicas desejadas 

em um concreto. 
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Devemos ter em mente que um bom concreto nao e o mais resistente, mas o que 

atende as necessidades da obra com relacao a peca que sera moldada. Logo, a 

consistencia e o modo de aplicacao acompanham a resistencia como sendo fatores que 

definem a escolha dos materials adequados para compor a mistura, que deve associar 

trabalhabilidade a dosagem mais economica. 

Os agregados, dentro desta filosofia de custo-beneflcio, devem ter uma curva 

granulometrica variada e devem ser provenientes de jazidas proximas ao local da 

dosagem. Isto implica em uma regionalizacao nos tipos de pedras britadas, areias e 

seixos que podem fazer parte da composicjio dojtraco^ 

Com relacao ao tamanho dos graos, os agregados podem ser divididos em 

graudos e miudos, sendo considerado graudo, todo o agregado que fica retido na peneira 

de niimero 4 (malha quadrada com 4,8 mm de lado) e miudo o que consegue passar por 

esta peneira. 

Podem tambem ser classificados como artificials ou naturais, sendo artificials as 

areias e pedras provenientes do britamento de rochas, pois necessitam da atuacao do 

homem para modificar o tamanho dos seus graos. Como exemplo de naturais, temos as 

argias extraidas de rios ou barrancos eps seixos rolados (pedras do leito dos rios). * 

Outro fator que define a classifica9ao dos agregados e sua massa especifica 

aparente, onde podemos dividi-los em leves (argila expandida, pedra-pomes, 

vermiculita), normais (pedras britadas, areias, seixos) e pesados (hematita, magnetita, 

barita). 

Devido a importancia dos agregados dentro da mistura, varios sao os ensaios 

necessarios para sua utiliza^ao e servem para definir sua granulometria, massa 

especifica real e aparente, modulo de finura, torroes de argila, impurezas organicas, 

materials pulverulentos, etc. 
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3.7.6 - Aco para concreto armado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O aco e uma liga metalica de ferro e carbono, com um percentual de 0,03% a 

2,00% de participacao do carbono, que lhe confere maior ductilidade, permitindo que 

nao se quebre quando e dobrado para a execucao das armaduras. 

Os fios e barras de acos utilizados nas estruturas de concreto sao classiflcados 

em categorias, conforme o valor caracteristico da resistencia de escoamento (fyk). Nesta 

classificacao, a unidade de medida esta em kgf/mm 2 , sendo os acos classiflcados como: 

No caso do CA 50, por exemplo, sua resistencia (fyk) e equivalente a 500 MPa. 

O modulo de elasticidade do aco pode ser admitido como sendo 210 GPa, na falta de 

valores fornecidos pelo fabricante, ou de ensaios especificos. Pode-se assumir o valor de 

7850 kg/m
3

, para a massa especifica do aco de armadura passiva. 

3.7.7 - Formas para concreto 

O desenvolvimento do concreto, nas ultimas decadas, nao foi apenas com 

relacao aos componentes da mistura, mas envolveu todos os processos que pudessem 

interferir na qualidade, no custo da obra e nos cuidados com o meio ambiente. No caso 

das formas, a preocupacao com o meio ambiente, a quantidade de reaproveitamentos, a 

qualidade no acabamento do concreto, a praticidade na hora de montar e desmontar, sao 

alguns dos fatores que impulsionaram o setor. 

O trabalho que era feito na obra, de maneira artesanal, gerando residuos e 

desperdicios de toda ordem, virou uma producao industrializada, com projetos sob 

medida e reducao do custo final. 

As formas utilizadas na obra deste estagio foram: tabuas para as fundacoes, e 

madeira compensada resinada para as vigas e pilares, nas quais eram assistidas por 

sarrafos feitos de tabua para montagem das gravatas para os pilares e vigas. 

CA 25; CA 40; CA 50 ou CA 60. 
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3.7.8 - Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cimento Portland e um material pulverulento, constituido de silicatos e 

aluminicatos complexos, que, ao serem misturados com a agua, hidratam-se, formando 

uma massa gelatinosa, finamente cristalina, tambem conhecida como "gel". Esta massa, 

apos continuo processo de cristalizacao, endurece, oferecendo entao elevada resistencia 

mecanica. 

• Ele pode ser deflnido tambem, como sendo um aglomerante ativo e 

hidraulico. 

• Aglomerante, pois e o material ligante que promove a uniao dos graos de 

agregados. 

• Ativo, por necessitar de um elemento externo para iniciar sua reacao. 

• Hidraulico porque este elemento externo e a agua. 

O cimento utilizado na obra foi o CP-II Z-32. A agua dj& utilizada foi fornecida 

pela CAGEPA. A agua tern um papel de destaque dentro da engenharia do concreto, tao 

importante que a relacao entre o peso da agua e o peso do cimento dentro de uma 

mistura recebeu um nome: fator agua cimento (A/C). 

A agua deve ser empregada na quantidade estritamente necessaria para 

envolver os graos, permitindo a hidratacao e posterior cristalizacao do cimento. Quando 

temos muita agua na mistura, o excesso migra para a superficie pelo processo de 

exudacao. Deixa atras de si vazios chamados de porosidade capilar. Esta porosidade 

prejudica a resistencia do concreto^ aumenta sua permeabilidade e diminui 

a durabilidade da peca concretada. 

3.8 - Fundacoes 

Sao elementos estruturais cuja funcao e receber e transmitir ao solo de apoio, as 

cargas provenientes da estrutura, sejam as de carater permanente (peso proprio, algumas 

sobrecargas) ou as eventuals devidas a ventos, vibracoes, etc. 
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3.8.1 - Requisitos de um projeto de fundacoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Haver SEGURANC^A adequada contra ruptura dos materiais de fundacao e do 

solo (capacidade de carga) 

• Que os RECALQUES (maximos e diferenciais) em todas as partes da fundacao 

estejam dentro dos limites toleraveis pela estrutura (deformacoes admissiveis). 

3.8.2 - Elementos necessarios para um projeto de fundacoes 

• Topografia da area 

• Dados geologicos e geotecnicos 

• Dados da estrutura a construir 

• Dados sobre construcoes vizinhas 

De posse dessas informacoes analisa-se a possibilidade de escolha dentre os varios tipos 

de fundacao, de acordo com a viabilidade tecnica e economica de execucao. 

3.8.3 - Fundacao Superficial 

Elementos de fundacao em que a carga e transmitida ao terreno, 

predominantemente pelas pressoes distribuidas sob a base da fundacao, e em que a 

profundidade de assentamento em relacao ao terreno adjacente e inferior a duas vezes a 

menor dimensao da fundacao (NBR-6122/96 A B N T ) . 

Na obra onde ocorreu o estagio todas as sapatas foram em forma de blocos de 

sapata, como a regiao de Ciampina£§rande tern a rocha aflorando praticamente na 

superffcie a colocacao desse tipo de sapata e recomendada, pois ela vai flcar assente 

sobre a rocha, e ainda era feito o nivelamento com a utilizacao de concreto magro. Esse 

nivelamento e necessario tambem para a protecao da estrutura aos ataques de agentes 

agressivos do solo ao concreto e posteriormente a ferragem.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A . / j (p 



4.0 - O LABORATORIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi realizado na construcao do laboratorio, denominado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Laboratorio 

Multiusudrio, localizado no Campus I da UFCG. O projeto foi desenvolvido pelo setor 

de estudos e projetos arquitetonicos da Prefeitura Universitaria deste Campus. 

O pavimento terreo e composto por de: 

- Recepcao; 

- Administracao; 

- Copa; 

- Auditorio (80 pessoas); 

- WC masculino e feminino. 

0 1° pavimento: 

- Sala de apoio tecnico; 

- Sala de reuniao; 

- 02 laboratories de informatica, c/16 computadores cada; 

- Sala para microscopio eletronico; 

- Deposito; 

- Cantina; 

- WC masculino e feminino. 

O 2° pavimento: 

- Sala de apoio tecnico; 

- Sala de reuniao; 

- 04 laboratories de informatica, c/ 16 computadores cada; 

- Deposito; 

- Cantina; 

- WC masculino e feminino. 

O responsavel Tecnico pela obra: 

Engenheiro projetista: Wil l ian Guimaraes Lima. 

Engenheiro de campo: Francisco Celso de Azevedo. 
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5.0 - CARACTERISTICAS DA OBRA 

5.1 - O Canteiro de Obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canteiro de obras foi desenvolvido para o suporte a administracao, aos 

trabalhadores e ao processo produtivo. O sistema de trabalho foi aperfeicoado no que se 

refere a disposicao dos materials, aflrn de melhorar a agilidade no transporte interno. 

5.2 - Topografia e movimento de terra 

A superffcie do terreno possuia um grande declive, sendo ideal para o 

esgotamento das aguas pluviais, foi necessario uma pequena movimentacao de terra 

para a locacao da obra atraves de procedimentos mecanicos e manuais. 

Houve que cortar o talude lateral em 3 metros, para a construcao da calcada e o 

dreno lateral de aguas pluviais, conforme figura abaixo. 

Pelo fato da declividade do terreno, a estrutura baldrame ficou elevada, e entao 

necessitando de aterro. Para isto, foi realizado o fechamento das laterais embaixo das 

cintas, com alvenaria de pedra. Conforme figura abaixo. 

Figura 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1: Corte de talude lateral 
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Figura 02: Levantamento em alvenaria de pedra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 - Fundacoes 

O tipo de fundacao adotado na obra foi a do tipo superficial, pelo fato do terreno 

apresentar boa capacidade de carga, e dos dados obtidos de construcoes vizinhas a 

mesma. As sapatas em concreto armado, sao do tipo isolada, e o valor caracteristico a 

compressao do concreto utilizado foi de 20 MPa. A regularizacao da sapata foi 

executada em concreto magro, com espessura de 8 cm, com a finalidade de proteger 

contra a contaminacao do concreto e consequentemente da oxidacao da armadura. A 

figura abaixo ilustra o tipo de solo e as dimensoes de uma das sapatas. 

Figura 03: Fundacao superficial 

21 



5.4 - Estruturas de Concreto Armado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto para a fundacao, cintas, pilares e vigas, foi confeccionadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in locu, 

preparado com o auxilio de betoneira eletrica com capacidade para 580 litros e potencia 

de 7,5 cv. No periodo de concretagem constatou-se que a baixa intensidade de chuva 

nao prejudicou a execucao, mas favoreceu de certa forma a cura do concreto. O valor 

da resistencia a compressao fCk foi de 20 MPa. O equipamento utilizado para o 

adensamento do concreto, foi o vibrador de imersao, com potencia de 1,5 cv. U m 

exemplo de locacao de formas, esta disposta na figura abaixo. 

5.5 - Materials utilizados na construcao 

- Aco 

Utilizado nas pecas de concreto armado, usou-se CA - 50 para ferragem 

longitudinal e o aco CA - 60 para estribos e ganchos, com diametros conforme 

especificados no projeto. 

- Areia 

Para o concreto: areia grossa peneirada na peneira de 10 mm; 

Para levantamento de alvenaria: areia grossa peneirada na peneira de 5 mm. 
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- AguazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fornecimento realizado pela Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba 

(CAGEPA); considerando-se a mesma potavel. 

- Agregado G raudo 

O agregado utilizado para a funda9ao, pilares e vigas foi a brita 1. 

- Cimento 

O cimento utilizado foi: Portland CP I I - Z - 32 

Empilhados com altura maxima de 10 sacos, assentados em um tablado de 

madeira para evitar a umidade e consequentemente o endurecimento. 

- Madeira 

Formas de madeira de chapa compensada resinada com reaproveitamento de 5 

vezes. 

- Armacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Confec9ao realizada na propria obra, compreendendo as opera96es: corte; 

dobramento; montagem; ponteamento; coloca9ao das "cocadas". Conforme figura 

abaixo. 

Figura 05: Corte, dobramento e ponteamento da ferragem 
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6.0 - CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio, foram observados diversos pontos importantes, dos quais 

alguns merecem destaque. Entre eles, notou-se a importancia do mestre-de-obras para a 

construcao. Este profissional serve de intermedia^'entre o engenheiro, e os operarios, 

responsaveis pelo andamento da obra, j a que o engenheiro era responsavel por 

supervisionar duas obras ao mesmo tempo. 

Foi possivel observar a corretazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disposi9ao dos materials e equipamentos no 

canteiro de obras, a f im de evitar grandes deslocamentos por parte dos operarios, 

melhorando a eficiencia na realiza9ao dos trabalhos. Foram verificados tambem, os 

cuidados com a prote9ao dos operarios, dotados de equipamentos individuals e 

mostradas as exigencias atuais sobre a seguran9a no trabalho. 

Fatores importantes foram levados em considera9ao na concretagem, tais como 

o posicionamento correto da ancoragem das ferragens negativas, o trabalho constante do 

vibrador, principalmente naquelas pe9as estruturais dotadas de grande quantidade de 

ferragem. Embora os vergalhoes dos pilares apresentassem ligeira oxida9ao, nao se 

verificou ferrugem solta. Sendo assim, foi aceito o material na confec9ao das armaduras 

dos pilares e vigas. 

Durante o estagio foi possivel obter in forma96es indispensaveis para se manter a 

qualidade do concreto, desde sua produ9ao ate a cura. Outro ponto importante 

verificado antes da concretagem foi a firmeza das laterals dos pilares, confeccionadas de 

chapas compensada. Visto que o concreto lan9ado exigia-se uma resistencia lateral das 

formas, j a que o peso e muito grande. 

Tambem foram verificados alguns aspectos que necessitam ser evitados, tais 

como: a retirada de formas de pilares precocemente, impedindo assim o 

comprometimento da resistencia desta pe9a estrutural; contato entre asi>arras de pilares; 

retirada brusca do mangote do vibrador durante a concretagem. E importante que se 

mantenha sempre cobertos os vergalhoes, que serao utilizados na obra. Algumas vezes o 
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vento retirou a lona plastica que protegia estes deixando assim os ferros expostos aos 

agentes oxidantes. 

Foi verificado tambem, que o aumento na producao e um fator diretamente 

proporcional a fiscalizacao e o acompanhamento serio do andamento da obra. A 

cobranca por parte da administracao tras maior produtividade, e implicaria em um maior 

numero de tarefas executadas em menor intervalo de tempo. 

Desta forma, posso dizer que esse estagio foi de grande importancia, e contribuy^ 

de forma positiva para minha formacao proflssional em varios aspectos: humano, com o 

contato direto com as pessoas que executam a obra, e tecnico, vendo em campo tudoy ) 

aquilo que foi visto em sala de aula, ajudando assim a consolidar e ate mesmo esclarecer 

duvidas que eu tinha sobre certas etapas da constru9ao de um edificio. 
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