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•'Pedras no caminho? Guardo todas. 

urn dia vou construir um castelo" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Introducao 

O presente relatorio tern como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no estagio 

realizado na construcao do Maxxi Atacado do Grupo Wal-Mart, na cidade de Campina 

Grande, no periodo de 01 de julho de 2009 a 30 de Novembro do mesmo ano. Durante o 

trabalho serao apresentadas todas as etapas do processo de construcao, bem como os mdtodos 

e materials empregados para que fosse realizado o empreendimento. Serao abordados diversos 

temas, como implantacao, locacao da obra, fundacOes, instalac6es, entre outros. 
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Implantacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O predio do Maxxi Atacado foi construido no prolongamento da Rua Marechal Floriano 

Peixoto, no Bairro Dinamerica I I I , na cidade de Campina Grande. Localiza-se numa das 

principals vias de acesso ao sertao paraibano, fazendo com que a obra seja bastante evidente e 

atinja o seu objetivo em termos de visibilidade, que £ de se mostrar a todos por se tratar de um 

ponto comercial. 

PreparacSo do terreno 

Nesta etapa inicial da construcao, foram iniciados os seguintes processos: 

> Limpeza do terreno: onde foram retirados entulho, grama, arvores e outras plantas, 

deixando-o em condi95es para locacao e escavacao da obra. 

> A prote9ao das estruturas existentes, arvores ou vegeta9ao indicadas nos documentos 

de contrato que devem permanecer. 

> Remo9ao da terra superficial das areas a serem incorporadas aos limites do projeto, e 

conforme e indicado nos desenhos de projeto. Nesta etapa, foi retirado uma faixa de cerca de 

20cm de solo, que corresponde a parte organica deste. 



Figura 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Limpeza do terreno. (Fonte: Arquivo pessoal) 

Figura 3 - Realocacao de arvores pre-existentes. (Fonte: Arquivo pessoal) 

Demolicao de rocha 

Apos a limpeza do terreno. foi necessario o desmonte das rochas existentes no local. 

Para este desmonte foi empregado o metodo de demolicao no qual as rochas eram 

descobertas, perfuradas com sondas perfuratrizes e carregadas com explosivos. Apos o 

processo de carregamento das rochas, estas eram "abafadas" com uma camada de solo capaz 

de absorver o impacto gerado pela explosao e evitar o lancamento de materials provenientes 

do processo. Esta pratica atrasou o andamento da obra, visto que para cada demolicao fazia-se 

necessaria uma mega-mobilizacao que ia desde a utilizacao do maquinario pesado (tratores, 

caminhOes, compressores) a interrupcao do transito e aviso aos moradores das areas 

circunvizinhas. 



A escavacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 definida como a retirada de rochas igneas, metam6rficas ou 

sedimentares que nao podem ser removidas por meios mecanicos, exigindo perfuracao e 

explosao. 

As rochas foram cortadas de modo a que o fundo se apresentasse piano e nivelado, 

removendo inclusive qualquer material solto ou estratificado obtendo-se urn substrato 

homogeneo em condicoes de suportar fundacdes e aterros. Nas trincheiras para sistemas 

subterraneos, o solo era escavado ate um nivel 15 cm abaixo do nivel de apoio da tubulacao. 

Alguns dos materials escavados eram reutilizados na propria obra quando aplicaveis. 

Todas as leis, regras e regulamentos das autoridades Federals, Estaduais e Municipals, 

e da seguradora no que dizia respeito a armazenagem, uso, manufatura, venda, manuseio. 

licenciamento e outras disposicoes de explosivos foram seguidas pela empresa. Cuidados 

especiais para o uso adequado dos explosivos para evitar qualquer perigo a vida humana e 

danos as estruturas de superficie foram tornados. 

Toda operacao de explosao era previamente comunicada as pessoas na vizinhanca e 

somente era liberada apos a certeza de que estas pessoas estavam em locais seguros. 

A remocao dos materials de qualquer natureza atraves de explosivos foi conduzida de 

maneira e em horario que evitasse danos que afetassem a integridade das obras e para evitar 

danos a estruturas novas e existentes incluidas no trabalhos ou em suas adjacencias. 

A escavacao de rochas era realizada de maneira que ela produzisse materials com 

tamanhos que possibilitassem sua utilizacao em aterros. 

As sobre-escavacOes foram preenchidas com material adequado de modo que nao 

alterassem os projetos e execucao de fundac5es e redes subterraneas na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Preparacao para demolicao de rochas (Fonte: Arquivo pessoal) 
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Figura 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Etapas do abafamento das explosdes. (Fonte: Arquivo pessoal) 

Figura 6 - Resultado do desmonte. (Fonte: Arquivo pessoal) 

Terraplenagem do terreno 

Ao termino dos processos de preparacao do terreno e desmonte de rochas, iniciou-se o 

processo de terraplenagem, no qual, seguindo os levantamentos topograficos e secfles de 

projeto, foram identificadas as areas onde seriam necessarios cortes ou aterros. Para as areas 

onde seria necessario aterro, foi observado quanto do material cortado serviria para a etapa de 

aterro. Devido a grande quantidade de rocha proveniente dos desmontes, grande parte do 

material cortado nao serviu como aterro para a obra, sendo necessaria, com isso, a obtencao 

de materials provenientes de jazidas de fora do empreendimento. Esta utilizacao de material 

de emprestimo de certa forma onerou esta etapa, pois alem de ser necessaria a compra de 

aterro, foi tambem preciso o transporte e deposicao adequada do material de bota-fora. 

Todo o processo de terraplenagem foi acompanhado de maneira bastante rigorosa a 

fim de garantir que em areas onde se fizesse necessaria a preparacao de sub-base e que 

estivessem escavadas ou tivesse havido retirada de material, fossem escarificadas a no 

minimo 20 cm de profundidade, bem como, fosse observado se a compactacao atingia os 95% 

da densidade maxima, no Proctor Normal, conforme se exigia em projeto. 



Figura 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Servi9os de terraplanagem. (Fonte: Arquivo pessoal) 

Locacao da Obra 

Com o termino de todos os procedimentos de prepara9ao do terreno para execu9ao da 

obra, iniciou-se a etapa de locacSo da obra. 

Para que a obra fosse locada o projetista criou dois sistemas de coordenadas, urn que a 

locou com rela9§o as coordenadas Norte e Leste (Sistema de coordenadas geograficas), o qual 

implantou a obra propriamente dita, com rela9ao ao norte verdadeiro; e outro sistema que 

encaixava a constru9ao dentro de urn conjunto de eixos que "amarravam" a obra com rela9ao 

a latitude (dos eixos A a J) e com rela9ao a longitude (dos eixos 1 ao 5). Apos a loca9ao da 

obra com rela9ao ao sistema de coordenadas geograficas, baseou-se somente no sistema 

proprio de latitude e longitude para locar todos os pontos necessarios para a execu9ao da obra. 

Figura 8 - Apresenta9ao dos sistemas de eixos utilizados na obra. (Fonte: Arquivo pessoal) 

Lancamento da fundacao 

A funda9ao da obra foi feita em blocos de concreto armado, os quais recebiam as 

cargas de todas as vigas baldrames do projeto. Ao ser locada a posi9ao dos blocos, toda a area 

necessaria a execu9ao da funda9ao era preparada. Iniciando-se pela abertura das cavas, 

posteriormente pela regulariza9ao do solo, em seguida a aplica9ao da camada de concreto 
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magro, logo apos, o lancamento e escoramento das formas, seguido pela c o l o c a 9 a o  das 

armaduras, e por fim a concretagem. Como a estrutura aparente da obra era toda em perfis 

metalicos, foi necessaria a a p l i c a 9 a o  de chumbadores, os quais receberiam os pilares 

metalicos. Para a c o l o c a 9 a o  destes chumbadores, era necessaria a i m p la n ta 9 a o  de gabaritos, 

fornecidos pela empresa responsavel, a fim de alinha-los de maneira que ficassem em perfeita 

p o s i 9 a o  no momento da r e c e p 9 a o  destes pilares. 

Conforme exigido em projeto, todos os blocos da fu n d a 9 a o  deveriam esta assentes 

sobre o material rochoso do solo, a fim de evitar futuros recalques e, consequentemente, evitar 

o comprometimento da estrutura. 

Todo o concreto utilizado na fu n d a 9 a o  da obra foi feito com um tra9 0  capaz de 

assegurar a resistencia de 30 mPa. 

Antes de se iniciar a concretagem era utilizado o slump testa a fim de observar a 

consist£ncia do concreto e ter s e g u r a n 9 a em r e la 9 a o  a resistdncia do mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9 - P r e p a r a 9 a o  das bases das fu n d a 9 o e s ; nivelamento feito com concreto magro 

(Fonte: Arquivo pessoal) 

Figura 10 - P r e p a r a 9 a o  das armaduras; l a n 9 a m e n t o  das armaduras nas formas (Fonte: 

Arquivo pessoal) 



Figura 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Alinhamento dos chumbadores que recebem os pilares metalicos (Fonte: Arquivo 

pessoal) 

Figura 12 - Bloco pronto pra ser concretado; bloco pronto, com pilar metalico(Fonte: 

Arquivo pessoal) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 13 - Slump test (Fonte: Arquivo pessoal) 

Os pilares foram lancados sobre uma camada de 2 cm de graute, a fim de evitar a 

deformacao do concreto, uma vez que o pilar esta sujeito a diferentes tipos de carregamento e 

o graute apresenta uma maior resistencia que o concreto. 

Vigas-Baldrames 



Todas as paredes do projeto foram lancadas sobre vigas-baldrames, as quais estao 

interligadas aos blocos de concreto, para quern transmitem todos os esforcos atuantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alvenaria em blocos de concreto aparente 

Toda a alvenaria da obra foi realizada em blocos de concreto. Nas paredes extemas, 

foram utilizados blocos de concreto de 19X19X39 cm, enquanto nas paredes internas foram 

blocos de 14X19X39 cm. 

Para a marcacao da l
a fiada foram utilizados os processos de esquadrejamento, 

nivelamento e aprumacao, a fim de manter uma uniformidade ao longo de toda a estrutura 

uma vez que um erro nesta fase implicaria um desvio muito grande no final do assentamento. 

Na execucao da alvenaria foram utilizadas cintas de amarracao e pilaretes, com o 

intuito de manter a rigidez do conjunto. A cada 3 m de altura de alvenaria construiu-se uma 

cinta. enquanto que para cada 3 m de largura utilizou-se um pilarete. A alvenaria externa 

atingiu uma altura total de 10,3 m, enquanto a interna chegou ao nivel de 4 m de altura. 

Nos pontos onde havia encontros de paredes, exceto no final destas, foram aplicadas 

telas de aco, as quais serviam como acess6rio para a amarracao entre as estruturas. 
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Figura 15 - Alvenaria em blocos de concreto (Fonte: Arquivo pessoal) 

Servicos de drenagem pluvial 

Para a execucao dos servicos de drenagem foram necessarias as escavacoes de 

trincheiras da tubulacao e colocacao de material de assentamento, no nosso caso, areia lavada. 

Apos a escavacao destas trincheiras e colocacao da areia, com a ajuda da equipe de 

topografia, foram executadas manualmente as declividades que deveriam ser seguidas pela 

tubulacao, conforme exigia o projeto.. 

Na tubulacao, foram utilizados tubos de concreto pre-fabricados, de 300mm, 400mm e 

600mm. 

Ao serem colocados os tubos, estes eram chumbados e travados com uma cinta lateral, 

a qual impedia a movimentacao da tubulacao. 

Estes tubos eram separados entre trechos por pocos de visitas, caixas de drenagem ou 

caixas de inspec&o, variando de acordo com as exigencias de projeto. 

Toda a agua pluvial captada seguia a tubulacao de forma tal que fosse descarregar na 

calha trapeizodal, que apresentava como destino final um corrego existente no parte posterior 

da obra. 

Figura 16 - Escavacao de valas para drenagem (Fonte: Arquivo pessoal) 
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Figura 17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Assentamento de manilhas para drenagem pluvial (Fonte: Arquivo pessoal) 

Figura 18 - Manilhas e pocos de visita para drenagem pluvial (Fonte: Arquivo pessoal) 

Acabamento nas alvenarias 

> Chapisco: na maior parte das paredes da obra. foi aplicada uma camada de chapisco 

em um traco de 1:3, as quais posteriormente receberam a camada de reboco. 

> Reboco: nas paredes que receberam reboco, foi utilizada uma argamassa de traco 1:3. 

Sendo, em alguns casos, seguidas com o emboco e assentamento de ceramica. 

> Emboco: o traco do emboco foi de 1:3:3. 

> Aplicacao de ceramica 

Preparacao do piso da loia 

O piso da loja foi executado em pavimento rigido. A execucao foi feita com concreto 

armado, sendo utilizadas telas soldadas e espacadores, alem de barras de transferencia. Apos 

os servicos de compactacao do solo, aplicou-se lonas plasticas, a fim de evitar o atrito entre o 

concreto e o solo, e montou-se as armaduras do pavimento, sendo necessarias em diferentes 

areas armaduras superiores, inferiores ou duplas. As barras de transferSncias eram aplicadas 

nos locais onde se encerrava cada secao da concretagem, geralmente se encontrando nas 

juntas de construcao. As barras de transferdncia tinham uma de suas extremidades lubrificada 
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de forma a evitar a aderdncia total da barra ao pavimento, permitindo assim a livre 

retrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv5o /dilatacao do concreto. Estas barras, como o proprio nome a exphca, tern como 

finalidade transmitir as cargas para as secoes adjacentes. 

Figura 19 - Aplicacao de lonas para concretagem do piso (Fonte: Arquivo pessoal) 

Figura 20 - Aplicacaode espacadores e barras de transference (Fonte: Arquivo pessoal) 
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ConclusSo 

Ao termino deste estagio pude perceber a importancia do mesmo para o exercicio 

pratico das atividades de engenharia lecionadas em sala de aula. No momento do estagio foi 

possivel averiguar as formas e os metodos como sao executadas as obras, podendo a partir 

destes tracar um paralelo entre a atividade observada e a matdria absorvida em sala. 


