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Apresenta^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio consiste em detalhar as informacoes das atividades desenvolvidas no 

estagio supervisionado de Joeberth Augusto Cordeiro De Souza. Aluno, regularmente 

matriculado no curso de graduacao de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG. O estagio foi iniciado em 01 de Novembro de 2013 e sera 

concluido 15 de abril de 2014, com disposicao de 20 horas semanais, durante o periodo 

letivo 2012.2. 

O estagio foi realizado na Secretaria de planejamento de Campina Grande -

SEPLAN, na area de planejamento de obras, Detalhamento de projetos, e 

acompanhamento da reforma da feira central de Campina Grande. Realizando diversas 

tarefas na area, sendo o supervisor do estagio o engenheiro civil, Alexandre Rostand. 



1.0 Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a intencao de possibilitar o aprendizado em diferentes espacos e respeitar os 

horarios disponiveis do aluno, a UFCG em parceria com Prefeitura Municipal De 

Campina Grande, particularmente na Secretaria de Planejamento - SEPLAN. oferece 

atraves da Diretoria de Graduacao estagios para alunos do Curso de Engenharia Civil, 

procurando assim formar profissionais capacitados a Gerir e Inovar na Construcao Civil. 

As atividades desenvolvidas no estagio verificaram os termos utilizados na 

construcao civil, plantas, projetos, cronogramas, pianos de reforma, orcamentos, 

ressaltando essas etapas alem de detalhes construtivos e abordagem sobre as dificuldades 

encontradas durante a execucao de uma obra civil. 



2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.0 Objetivos gerais e especificos 

2.1 Objetivos gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste relatorio e descrever as atividades realizadas pelo estagiario 

Joeberth Augusto Cordeiro De Souza, alem de atender uma exigencia do Curso de 

Gradua9ao em Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 

buscando tornar o aluno capacitado tecnicamente a acompanhar e desenvolver os servicos 

executados dentro do de urn escritorio de engenharia civil, buscando aprimorar e 

acrescentar conhecimentos importantes para sua carreira profissional. 

2.2 Objetivos especificos 

• Aplicar conhecimento teorico obtido em sala de aula; 

• Aquisicao de conhecimentos no campo da Engenharia Civil na area da 

Gestao da Qualidade na Construcao Civil; 

• Realizar atividades de aprendizagem profissional e vivencia no ambiente 

social e cultural compativel com a profissao e a forma9ao academica; 

• Levantar os quantitativos de obras. 

• Fazer o or9amento de obras em geral; 

• Promover e desenvolver um bom relacionamento profissional com as 

pessoas envolvidas no trabalho, entre outros. 

• Verifica9ao de Plantas no geral. 

• Detalhamento de projetos estruturais. 



3.0 Rev i sao Bibliografica 

3.1 Servicos Preliminares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabe-se que para se executar qualquer projeto deve antes de tudo, realizar uma 

analise segura sobre o tempo em que a obra sera executada, bem como, o levantamento de 

quantidade de material que sera utilizado e por fim o seu orcamento. A JAR Construcoes 

Ltda. lancou no mercado um novo empreendimento chamado de Jardim das Orquideas, 

localizado no Cruzeiro, na cidade de Campina Grande. Com isso, se fez necessario o seu 

levantamento preliminar, com o objetivo de planejar a obra. 

Esse planejamento e feito pelo engenheiro de planejamento, juntamente com os 

engenheiros tecnicos e executivos. Depois de colocado e resolvido todos os assuntos 

relacionados a obra, se faz necessario que essa conclusao seja formatada em arquivos para 

um melhor entendimento e analises futura. 

3.2 Planejamento de Obras 

O processo de planejamento esta presente cotidianamente em nossas vidas. 

Planeja-se o que fazer no dia que se inicia uma viagem de ferias ou como aplicar o 

dinheiro que se tern disponivel. Pode-se, portanto, definir o planejamento como um 

"processo consciente e metodico de construcao do futuro". Constitui-se numa intervengao 

na realidade de forma a se obter uma situacao desejada num periodo de tempo 

determinado. 

Nesta perspectiva da importancia do ato de planejar, vislumbra-se a necessidade 

das empresas, pertencentes a area da construcao civil, entender-se como um sistema 

organizacional, buscando sincronizar sua producao com a realidade e anseios do macro 

sistema que as envolvem; permitindo-se, desta forma, definir suas estrategias para manter 

e/ou conquistar mercado. 

A organiza9ao e a gestao na produ9ao, antes deixadas a segundo piano, passaram a 

ter uma importancia fundamental no controle dos custos, dos desperdicios e do retrabalho 

dentro das empresas. As empresas iniciaram uma nova formula9ao em que os custos 

diretos e indiretos ocorridos na gera9ao do produto e a lucratividade tornaram-se 

decorrencia da capacidade da empresa em racionalizar seus processos de produ9ao, 



reduzir custos e aumentar a produtividades para satisfazer um consumidor cada vez mais 

exigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Cronograma Fisico-Financeiro 

Quando se inicia uma obra, o ideal e saber exatamente quanto tempo os trabalhos 

vao durar e, consequentemente, quando vao acabar. Por isso e importante planejar com 

detalhes os servicos que serao executados em todas as fases de execucao do projeto. 

O resultado desse planejamento e o cronograma da obra. Esse registro expressa 

visualmente a programacao das atividades que serao realizadas durante a construcao. Ele 

pode ser mais ou menos detalhado, contemplando a duracao de servicos especificos (por 

exemplo, a instalacao das esquadrias de um edificio) ou apenas as fases mais gerais da 

obra (fundacSes, estrutura, alvenaria, etc.). Quando ele mostra, tambem, os valores que 

serao gastos, ao longo do tempo e em cada uma dessas atividades, ele recebe o nome de 

cronograma fisico-financeiro. 

Essa programacao organizada permite que o construtor compre ou contrate 

materials, mao de obra e equipamentos na hora certa. Se ele fizer isso depois do momento 

ideal, a obra atrasa. Se fizer antes do tempo, pode perder materials no estoque ou pagar 

mao de obra e equipamentos que acabam ficando parados, sem trabalho. 

Portanto, a elaboracao de um cronograma fisico-financeiro realista exige a 

participacao de varias pessoas diretamente envolvidas com a obra - proprietario ou 

incorporador, engenheiro, mestre de obras, orcamentistas e compradores, entre outros 

gestores. Uma vez que o cronograma esta pronto, as possibilidades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA altera9oes sao 

minimas. 

3.4 Orcamentos 

No processo de elabora9ao do or9amento de uma obra, o onjamentista se depara 

com uma grande quantidade de insumos e servi9os que precisam ter seu custo cotado. Para 

isso, devem ser solicitadas cota96es no mercado. Esse processo de cota9ao de pre90s, 

embora seja aparentemente simples, tem algumas particularidades que podem fazer a 

diferen9a no pre90 final ao qual se chega. 



Uma primeira observacao e que cada fornecedor, fabricante, revendedor, 

distribuidor, subempreiteiro ou prestador de servico apresenta suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cota9ao num formato 

proprio e, o que e muito comum, nem todas as cota9oes incluem o mesmo escopo. Ha 

fomecedores que entregam o material na obra, enquanto outros o disponibilizam na 

fabrica, ficando o frete por conta do comprador; ha fabricantes que apresentam pre90 

baixo, porem fazem a ressalva (normalmente em letra pequena) de que tal pre90 so vale 

para compras acima de determinada quantidade minima, etc. 

Quando se trata de cota96es de servi90s terceirizados, a disparidade tambem 

acontece, pois ha empreiteiros que embutem em seu pre90 itens como andaimes e limpeza 

final, por exemplo, ao passo que outros dao pre90 sem eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Reformas 

As solu9oes tecnicas de uma reforma sao certamente particulares a cada edificio. O 

estado de conserva9ao, o tipo de altera9ao, a fun9ao pretendida, a capacidade financeira, 

os aspectos regionais, os sistemas envolvidos, as regras condominiais, as normas 

regulamentares, o planejamento e o desempenho constituem parametros para organizar o 

processo de reforma. 

3.5.1 Seguranca no trabalho 

A preocupa9ao neste aspecto tern como fmalidade garantir a seguran9a 

individual e coletiva por toda a extensao da obra. As causas dos acidentes na constru9ao 

civil sao as mais diversas possiveis: ausencia de um planejamento adequado; nao previsao 

dos riscos na fase de projeto; utiliza9ao inadequada de materials e equipamentos; erros na 

execu9ao; inexistencia da defini9ao de responsabilidades e falta de informa9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6Estudo das vigas 

Segundo CESEC (2003), quando dispomos de um elemento estrutural projetado 

para suportar diversas cargas em sua extensao, este elemento recebe o nome de viga. Estas 

vigas sao normalmente sujeitas a cargas dispostas verticalmente, o que resultara em 



esforcos de cisalhamento e flexao. Quando cargas nao verticals sao aplicadas a estrutura, 

surgirao for9as axiais, o que tornara mais complexa a analise estrutural. 

Vigas normalmente sao barras retas e prismaticas, o que ocasiona maior 

resistencia ao cisalhamento e flexao. 

Quando se efetua o dimensionamento de uma viga, seja ela de qualquer 

material, como a9o, madeira, concreto, duas fases sao definidas distintamente. A primeira 

fase e o calculo dos esfor9os da estrutura, ou seja, o calculo de momentos fletores e for9as 

cortantes, ao qual a viga esta submetida aos varios tipos de carregamento. A segunda fase 

e o dimensionamento da pe9a propriamente dito, onde sao verificadas quais as dimensoes 

necessarias da pe9a estrutural, que ira resistir aos esfor9os solicitados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.1 Tipos de carregamento 

Uma viga pode estar submetida a cargas concentradas, a cargas distribuidas ou 

combina9ao de ambas. Quando se trabalha com cargas distribuidas, pode-se substitui-la 

por uma carga concentrada, facilitando os demais calculos. 

- Carga concentrada 

Este carregamento corresponde a aplica9ao de uma carga em um unico ponto 

sobre a estrutura, sendo geralmente representado em quilograma-for9a (kgf) ou 

Newton(N). 

- Carga distribuida 

Este carregamento corresponde a aplica9ao de uma carga por unidade de 

comprimento, geralmente representado em quilograma-for9a por metro (kgf/m) ou 

Newton por centimetro (N/cm). 

Quando a carga por unidade de comprimento possui valor constante, e atribuido 

o nome de carga uniformemente distribuida. 

3.6.2 Tipos de vinculacoes 

Um vinculo e qualquer condi9ao que restringe a possibilidade de deslocamento 

de um ponto do elemento ligado ao vinculo. O deslocamento de um ponto do elemento e 



determinado atraves das componentes segundo os eixos cartesianos ortogonais. As 

translacoes podem ser horizontais ou verticais e a rota9ao ocorre em torno do eixo 

perpendicular ao piano considerado. 

As vincula96es podem ser intemas tambem chamadas de liga96es intemas, ou entao 

externos, tambem chamados de apoios. A seguir, serao apresentados alguns tipos 

principals de apoios por ser de fundamental importancia para a compreensao de esfor9os 

em vigas. As demais vincula95es serao vistas adiante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.3 Apoios (Vinculos externos) 

Apoio articulado move! (Apoio simples) 

Este tipo de apoio restringe apenas uma transla9ao, e a rea9ao tern dire9ao 

perpendicular ao piano de rolamento. 

Apoio articulado fixo (Articulacao) 

Este tipo de apoio impede as duas transudes no piano, e a dire9ao da rea9ao R e 

indeterminada, sendo comum a utiliza9ao de duas componentes, horizontal e vertical. 

Apoio engastado (Apoio de engastamento perfeito) 

Este tipo de apoio impede todos os movimentos no piano, surgindo entao tres 

rea96es de apoio: a vertical (V), a horizontal (H) e momento (M). 

3.6.4 Tipos de vigas 

Viga bi-apoiada: 

Consiste de uma viga apoiada em dois apoios articulados, sendo um fixo e o 

outro movel. 

Viga em balanco: 

Consiste de uma viga que possui um apoio engastado, nao sendo livre a sua 

rota9ao. 

Viga com extremidade em balanco 



Consiste de uma viga com extremidade em balanco, sendo articulada em um 

apoio fixo e um apoio movel. 

Para o projeto de vigas deve-se, primeiramente, identificar os dados iniciais, os 

quais podem ser: 

• Classes do concreto e do aco e o cobrimento; 

• Forma estrutural do tabuleiro, com as dimensoes preliminares em planta; 

• Distancia ate o andar superior; 

• Reacoes de apoio das lajes; 

• Cargas das paredes por metro quadrado; 

• Dimensoes das secoes transversals das vigas, obtidas num pre-

dimensionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.4.1 Acoes atuantes nas vigas 

As cargas atuantes nas vigas sao: peso proprio, reacoes de apoio das lajes e peso 

de paredes. Eventualmente, as vigas podem receber cargas de outras vigas. As vigas 

podem, tambem, receber cargas de pilares, nos casos de vigas de transicao ou em vigas de 

fundacao. 

Com excecao das cargas provenientes de outras vigas ou de pilares, que sao 

concentradas, as demais podem ser admitidas uniformemente distribuidas. 

• Peso proprio 

Com base no item 8.2.2 da NBR 6118 (2003), na avaliacao do peso proprio de 

pecas de concreto armado, pode ser considerada a massa especifica (p c) 2500 kg/m
3. 

• Reacoes das lajes 

No calculo das reacoes das lajes e de outras vigas, e recomendavel discriminar 

as parcelas referentes as acoes permanentes e as acoes variaveis, para que se possam 

estabelecer as combinacoes das acoes, inclusive nas verificacSes de fissuracao e de 

flechas. 



• Peso de paredes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No computo do peso das paredes, em geral nenhum desconto e feito para vaos 

de portas e de janelas de pequenas dimensoes. Essa reducao pode ser feita quando a area 

de portas e janelas for maior do que 1/3 da area total, devendo-se, nesse caso, incluir o 

peso dos caixilhos, vidros etc. 

3.6.4.2 Esforcos 

Nas estruturas usuais de edificios, para o estudo das cargas verticals, as vigas 

podem ser admitidas simplesmente apoiadas nos pilares, observando-se sempre as 

necessidades das correcoes. 

Se a carga variavel for no maximo igual a 20% da carga total, a analise 

estrutural pode ser realizada sem a consideracao da alternancia de cargas (item 14.6.7.3 da 

NBR6118, 2003). 

Correcoes para vigas simplesmente apoiadas nos pilares 

No calculo em que as vigas sao admitidas simplesmente apoiada nos pilares, 

deve ser observada a necessidade das seguintes correcoes adicionais (item 14.6.7.1 da 

NBR6118, 2003): 

• Nao devem ser considerados momentos positivos menores que os que se 

obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos; 

• Quando a viga for solidaria com o pilar intermediario e a largura do apoio, 

medida na direcao do eixo da viga, for maior que a quarta parte da altura do 

pilar, nao pode ser considerado momento negativo de valor absoluto menor 

do que o de engastamento perfeito nesse apoio; 

• Quando nao for realizado o calculo exato da influencia da solidariedade dos 

pilares, com a viga, deve ser considerado, nos apoios externos, momento 

igual ao momento de engastamento perfeito ( M e n g ) multiplicado pelos 

coeficientes estabelecidos. 



3.7 Pilares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo SCADELAI (2003), pilares sao elementos estruturais lineares de eixo 

reto usualmente dispostos na vertical, em que as forcas normais de compressao sao 

preponderantes, cujazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fun9ao principal e receber as a9oes atuantes nos diversos niveis e 

conduzi-las ate as funda96es. 

Junto com as vigas, os pilares formam os porticos, que na maior parte dos 

edifTcios sao os responsaveis por resistir as a96es verticals e horizontals e garantir a 

estabilidade global da estrutura. 

As a9oes verticais sao transferidas aos porticos pelas estruturas dos andares, e 

as a96es horizontais decorrentes do vento sao levadas aos porticos pelas paredes 

externas.Os pilares sao responsaveis por receber as cargas dos andares superiores, 

acumular as rea96es das vigas em cada andar e conduzir esses esfor9os ate as funda96es. 

Nos edificios de varios andares, para cada pilar e no nivel de cada andar, obtem-

se o subtotal de carga atuante, desde a cobertura ate os andares inferiores. Essas cargas, no 

nivel de cada andar, sao utilizadas para dimensionamento dos tramos do pilar. A carga 

total e usada no projeto da funda9ao. 

Nas estruturas constituidas por lajes sem vigas, os esfor90s sao transmitidos 

diretamente das lajes para os pilares. Nessas lajes, deve-se dedicar aten9ao especial a 

verifica9ao de pwieao. 

3.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 ( lassificacao dos pilares 

Os pilares podem ser classificados conforme as solicita96es iniciais e a esbeltez. 

3.7.2 Pilares internos, de borda e de canto 

Serao considerados internos os pilares em que se pode admitir compressao 

simples, ou seja, em que as excentricidades iniciais podem ser desprezadas. 

Nos pilares de borda, as solicita9oes iniciais correspondem a flexao composta 

normal, ou seja, admite-se excentricidade inicial em uma dire9ao. Para se9ao quadrada ou 



retangular, a excentricidade inicial e perpendicular a borda. Pilares de canto sao 

submetidos a flexao obliqua. As excentricidades iniciais ocorrem nas direcoes das bordas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (lassificacao quanto a esbeltez 

De acordo com o indice de esbeltezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X), os pilares podem ser classificados em: 

• pilares robustos ou pouco esbeltos —* X < XI 

• pilares de esbeltez media —• X \ < X < 90 

• pilares esbeltos ou muito esbeltos —• 90 < X < 140 

• pilares excessivamente esbeltos —• 140 < X < 200 

A NBR 6118:2003 nao admite, em nenhum caso, pilares com X superior a 200. 

3.8 Laje 

Segundo a norma NBR 6118, lajes sao estruturas planas solicitadas 

predominantemente por cargas normais ao seu piano medio, ou seja, laje e toda estrutura 

plana que recebe as cargas atuantes de um sistema, sejam as de seu peso proprio, ou as de 

utilizacao, e as transmitem para as vigas ou paredes, ou diretamente aos pilares, que por 

sua vez as transmitem aos pilares, chegando as fundacoes e ao solo. 

3.8.1 Tipos de laje 

Segundo Casa e Decoracao (2010): 

Lajes macicas 

A laje macica, ou moldada in loco, e totalmente construida na obra a partir de 

uma forma, normalmente de madeira, na qual e despejado o concreto. Antes, e montada a 

armadura de vergalhoes metalicos que da mais resistencia ao sistema. Apos a secagem do 

concreto, esta pronta a laje. 

Os pontos altos desse sistema sao a menor suscetibilidade a trincas e a fissuras, 

e a facilidade de veneer grandes vaos, alem do acabamento liso da parte inferior. Porem, 



as formas exigem um consume- consideravel de madeira; a laje e mais pesada, o que exige 

mais do restante da estrutura, e o custo final, normalmente, e mais alto. 

As lajes macicas moldadas in loco tambem se dividem em alguns tipos: 

A simples e a mais comum. Esta laje e formada por uma superficie plana lisa na 

parte superior e inferior e se apoia nas vigas da construcao. 

As lajes do tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cogumelo sao parecidas com as lajes simples, mas se apoiam 

diretamente sobre os pilares. Como toda a carga da laje e transferida para um ponto com 

pequena area (o topo do pilar), deve-se evitar o fenomeno que chamamos de "puncao", 

isto e, o risco de o pilar "furar" a laje como uma agulha pode furar uma folha de papel. 

Assim, a area de contato entre laje e pilar deve ser aumentada e reforcada. Em geral isso e 

feito com o aumento da quantidade de ferro e da espessura da laje apenas nesse ponto, 

criando "chapeus" sobre os pilares. 

Lajes nervuradas ou do tipo "caixao perdido" sao formadas pela uniao de 

vigas e lajes e foram mais usadas em edificios antigos. Um conjunto de vigas e concretado 

junto com uma laje superior e outra inferior. Esse conjunto de laje + vigas + laje forma um 

sistema unico chamado de laje nervurada. Por aproveitar a altura das vigas, essas lajes 

conseguem veneer grandes vaos com relativamente pouca espessura. Nos apartamentos 

com esse tipo de laje e facil eliminar paredes porque o forro sera uma grande superficie 

lisa, livre de vigas. O espa9o entre a laje inferior e a superior nao pode ser acessado, dai o 

nome "caixao perdido". 

Alem dessas podemos citar outros tipos de lajes maci9as, como as mistas e as duplas, 

entre outras, mas que sao menos usadas em residencias. 

Lajes pre-moldadas 

As pre-moldadas ou pre-fabricadas sao as lajes que ja chegam prontas ou semi-

prontas na obra. Sao compostas por placas ou paineis de concreto preenchidos com 

materials diversos a fim de formar um conjunto resistente. 

Como vantagem, o sistema apresenta o custo acessivel e a facilidade de 

montagem. Alem disso, dispensam a grande quantidade de madeira usada na execu9ao das 

lajes convencionais. A desvantagem esta em eventuais problemas de acabamento e na 



maior propensao a trincas. Entretanto, desde que bem projetadas, sao muito eficientes. 

Alguns dos tipos mais frequentes de lajes pre-fabricadas sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lajes trelicadas com lajotas ceramicas 

Sao as mais baratas para veneer pequenos vaos. Pequenas vigotas de concreto 

com uma armadura superior em forma de trelica sao colocadas lado a lado e o espaco 

entre elas e preenchido com lajotas ceramicas. Apos a montagem, joga-se o concreto por 

cima dessa estrutura e o conjunto adquire resistencia. E talvez o sistema mais usado 

atualmente em pequenas residencias, mas deve-se tomar cuidado com as lajotas, que sao 

frageis e podem quebrar durante o transporte, a montagem e a concretagem. 

Lajes trelicadas com isopor 

Sao muito parecidas com o tipo anterior, mas o espaco entre as vigotas de 

concreto e preenchido com blocos de isopor. Sao muito leves, de facil montagem e a 

instalacao de canos e conduites e muito simples. Entretanto nao se podem fazer furos na 

parte inferior dessas lajes e para que o acabamento tradicional de chapisco e reboco 

possam aderir no isopor e necessaria azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplica9ao de cola especial. 

Lajes de paineis trelicados 

Sao compostas por paineis de concreto (mais largos do que as vigotas usadas 

nos outros tipos de laje) que, na montagem, ficam encostados uns nos outros, compondo a 

propria forma para o concreto. Esse sistema permite que vaos maiores sejam vencidos. 

Alem disso, pela resistencia inicial dos paineis, uma quantidade menor de madeira e 

necessaria para o escoramento. Nao e necessario nenhum acabamento por baixo da laje, 

que ja pode ficar aparente pelo bom acabamento dos paineis, o que costuma agradar aos 

arquitetos. Chega a ser em alguns casos 30% mais cara do que as lajes com lajotas 

ceramicas, mas apresentam uma qualidade muito superior. Ainda assim sao mais baratas 

do que as maci9as. 

Lajes alveola res 

Menos usadas em residencias, sao compostas por grandes paineis, geralmente 

protendidos (ou seja, cuja armadura e constituida por cabos de a90 de alta resistencia, 

tracionados e ancorados no proprio concreto), que vencem vaos muito grandes. O 

transporte deve ser feito com guindastes, devido ao grande peso. Por essas razoes sao 



pouco utilizadas em residencias, que normalmente tern vaos pequenos entre as vigas ou 

pilares. O custo para estruturas de pequeno porte nao e competitivo. 

Alem desses tipos principals, podemos citar outras lajes pre-fabricadas menos 

usadas em residencias, como a steel deck (com formas metalicas), as lajes Atex, tambem 

conhecidas como "Danoninho", porque suas formas parecem potes do iogurte, entre 

outras. 

A escolha da melhor laje para a sua residencia deve ser feita pelo arquiteto e 

pelo calculista da obra. A importancia em escolher a laje mais adequada para cada 

construcao esta diretamente relacionada a estetica desejada, qualidade da obra, a 

resistencia, a durabilidade da sua estrutura, a economia de materials e a saude do seu 

bolso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9Fundacoes 

Segundo BURRATTINO (2002), fundacoes sao os elementos estruturais com 

funcao de transmitir as cargas da estruturaao terreno onde ela se apoia. Assim, as 

fundacoes devem terresistencia adequada para suportar as tensoes causadas pelos esforcos 

solicitantes. Alemdisso, o solo necessita de resistencia e rigidez apropriadas para nao 

sofrer ruptura e naoapresentar deforma96es exageradas ou diferenciais. 

Para se escolher a funda9ao mais adequada, deve-se conhecer os esfor9os 

atuantes sobre a edifica9ao, as caracteristicas do solo e dos elementos estruturais que 

formam as funda9oes. Assim, analisa-se a possibilidade de utilizar os varios tipos de 

funda9ao, em ordem crescente de complexidade e custos. Funda96es bem projetadas 

correspondem de 3% a 10% do custo total do edificio; porem, se forem mal concebidas e 

mal projetadas, podem atingir 5 a 10 vezes o custo da funda9ao mais apropriada para o 

caso. 

3.9.1 Tipo de fundacoes 

As funda9oes se classificam em diretas e indiretas, de acordo com a forma de 

transferencia de cargas da estrutura para o solo onde ela se apoia. 



• Fundacoes diretas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao aquelas que transferem as cargas para camadas de solo capazes de suporta-

las, sem deformar-se exageradamente. Esta transmissao e feitaatraves da base do elemento 

estrutural da fundacao, considerando apenas o apoio dapeca sobre a camada do solo, 

sendo desprezada qualquer outra forma de transferenciadas cargas. As fundacoes diretas 

podem ser subdivididas em rasas eprofundas. 

A fundacao rasa se caracteriza quando a camada de suporte esta proxima a 

superficie dosolo (profundidade ate 2,5 m), ou quando a cota de apoio e inferior alargura 

do elemento da funda9ao. 

Por outro lado, a funda9ao econsiderada profunda se suas dimensoes 

ultrapassam todos os limites acimamencionados. 

• Fundacoes indiretas 

Sao aquelas que transferem as cargas por efeito de atrito lateral doelemento com 

o solo e por efeito de ponta. As funda96es indiretas saotodas profundas, devido as 

dimensoes das pe9as estruturais. 



Fundacoes diretas rasas )locos e alicerces Fundacoes diretas rasas 

sapatas corrida 

Lsolada 

associada 

alavancada 

Fundacoes diretas rasas 

radiers 

Fundacoes diretas profundus tubuldes ceu aberto 

ar comprimido 

Fundacoes indiretas brocas Fundacoes indiretas 

estacas de madeira 

Fundacoes indiretas 

cstacas de aco 

Fundacoes indiretas 

estacas de concreto pre-moldadas 

Fundacoes indiretas 

estacas de concreto moldadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco Strauss 

Franki 

Raiz 

Barrete/Estacao 

Tabela 1 - Apresenta uma classificacao com os varios tipos de funda96es. 

Fonte: (BURRATTINO, 2002). 

Figura 1 - Tipo de funda9ao da obra: Funda96es diretas rasas com sapatas isoladas. 



4.0 Analises do Conhecimento Adquirido Durante Estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todo empreendimento exige a necessidade de um bom planejamento, para 

que se atinjam metas que foram tra9adas na concep9ao dos projetos. Dessa forma 

necessitamos de uma boa analise de projetos, paralelamente com uma otima 

pesquisa de mercado do setor de compras, cuidados esses, necessarios para que a 

empresa nao desvie suas metas das reais analises e planejamento e or9amentos. 

Com o apoio e acompanhamento do engenheiro de planejamento de obras da 

SEPLAN, Sr. Alexandre Rostand, foram sanados as duvidas em diversos trabalhos 

executados. Alem dessa profissional, sempre disposto a fornecer conhecimentos e 

informa9oes necessarias para o aprendizado do trabalho. Ainda, compondo o quadro 

de profissionais atuantes no setor temos o Engenheiro Jose De Souza e Alexandre 

Araujo. 

Conforme os itens abaixo podem-se observar o trabalho realizado e o 

enriquecimento do aprendizado ao longo do meu estagio no referido 

empreendimento, que foi dividido em 3 setores. 

4.1 Detalhamento Estrutural 

Com o Auxilio do Engenheiro Jose De Souza, Calculista da SEPLAN, foi 

realizado o detalhamento estrutural de uma serie de projetos corriqueiros. Com o 

auxilio do programa AUTOCAD, foi desenhado todos os componentes estruturais 

necessarios para guiar os profissionais a utilizar as plantas estruturais no local da 

obra. Segue : 
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gura 2- Exemplo de Planta de forma Armazem 
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Figura 4 - Exemplo de detalhe de Viga do Armazem 
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Figura 5 - Exemplo de detalhe de Pilar e Fundac5o do armazem. 



4.2 Reforma Da Feira Central zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi direcionado a mim, o papel de medir e calcular a metragem das calcadas 

que compde o projeto de reforma da Feira Central de Campina Grande, reforma essa 

que ate o presente momento esta em fase de elaboracao de projetos, aguardando 

posteriormente uma licitacao, adiante temos algumas fotos da sua maquete: 

Figura 6 - Maquete da Feira Central. 



Figura 7 - Planta em 3D da Reforma da Feira Central. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Orcamentos 

A realizacao de orcamentos de determinados custos de obras tambem foi 

uma das minhas atividades durante o estagio, o calculo da metragem equivalente de 

cada rua, bem como suas calcadas e a area a ser capeada e recapeada, e assim joga-

los em uma planilha no excel e calcular os precos equivalentes. 
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OHinnu. v e i l i n g 

CIDADE: CAMPINA GRANDE-PB 
SINAPI: AGOSTO/2013 

ITEM 
CODIGO 
SINAPI DISCRIMINACAO UND QUANT. P.UNIT. 

SINAPI 

P.UNIT. 
SINAPI 

BDI=24,8% 
SUBTOTAL TOTAL 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.925,50 
1.1 74209/001-REF. Placa da obra em chapa de aco galvanizada m 3 10,00 154.29 192.55 1.925.50 

2.0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — — — — — — i 33.088.10 
2.1 

2.2 

COMPOSIC/AO Retirada de placas de concreto esp.=1 Ocm m' 2.179.75 8.72 10.88 23.715.68 2.1 

2.2 5$319QOUR Retirada de meio-fio granitico sem reposijao m 779.98 3.62 ' 4.52 3.525.51 

2.3 56313GIOUR Demolif ao de piso em paralelepipedos sem reposif ao rrr 116.16 7.07 8.82 1.024.53 

2.4 COMPOSICAO Retirada de piso intertravado de concreto sem reposifao m 2 580.31 6,66 8.31 4.822.38 

3.0 6.918.37 
3.1 73481-REF. Escavagao manual de valas m 3 11.17 16,28 20.32 

f __ 

226.97 

3.2 

3.3 

73904J001-REF. 

5822-REF. 

Aterro manual apiloado em camadas de 20cm com material de emprestimo 

Regularizagao e compactacao manual do terreno 

m 3 

rrr 

4,50 

2.303.47 

74.16 

2.10 

92,55 

2.62 

416,48 

6.035.09 
3.4 9S70GIDUR Bota-Fora rn3 13.96 13.77 17.18 239.83 

4.0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•J.V> "lU.l'J.H 215.521,48 
4.1 74223KKM-REF. Meio-Fio de concreto pre-moldado. rejuntado incluindo escavagao e reaterro m 779.98 25.45 31.76 24.772.16 

4.2 73406REF. Guia de concreto (20x20)cm m 3 24,11 351,94 ' 439.22 

54.06 

10.589.59 

4.3 COMPOSICAO Substituicao do piso intertravado existente(10x20x4,5)cm, sobre colchao de areia, cor natural m s 580.31 43.32 

' 439.22 

54.06 31.371.56 

4.4 COMPOSHpAO Bloco intertravado de concreto(10x20x4,5)cm sobre colchao de areia. cor natural nr 2 566,31 43.32 54.06 138.734.72 

4.5 COMPOSICAO Bloco intertravado de concreto(10x20x8.0)cm sobre colchao de areia. cor natural rrr 131.11 55.56 69.34 9 091,17 

4.6 COMPOSICAO Rampa-Acessibilidade unidade 6.00 128.51 ' 160.38 962.28 

5.0 PINTURA - MURETA 946.75 
5.1 73954/001-REF. Em tinta latex acrilica. Tres demaos m' 77.16 9.83 12.27 946.75 

6.0 DIVERSOS 8.778,95 
6.1 72897 REF. Retirada de entulhos m 3 36,00 12.45 15.54 559.44 

6.2 62671/001GIOUR Reposif ao dos tampos de concreto (0.30x0.95x0,05)m - mureta 23,15 57.98 72.36 1 675.13 

6.3 73408REF. Mureta de contenc. ao em concreto simples 
•» i 

m 3 14.90 351.94 " 439.22 6.544.38 



PINTURA DE LIGAQAO COM EMULSAO RR-2C 

RUAJOAQUIM AMORIM NETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALarg(m)-0,80m 

EXTENSAO LARGURA AREAIfm2) EXTENSAO LARGURA AREA2(m2) 

6.191,66 755,08 9,00 6.795,72 755,08 8,20 

AREA2(m2) 

6.191,66 

Larg.-0.80m 

BOCA DE RUA AREAIfm2) AREA2(m:) 

1 Bonifacio Pedro Teixeira 40,00 36,00 

2 Bonifacio Gomes de Araujo 35,00 31,00 

3 Armando Amorim Pereira 35,00 31,00 

4 Vicente Gomes de Almeida 35,00 31,00 

5 Ana Paula Ramos de Medeiros 35,00 31,00 

6 Januario Lacerda 30,00 26,00 

7 Amarildo Vitoriano Batista 30,00 26,00 

8 Luiz Mota I 30,00 26,00 

9 Manoel Francisco Mendes 35,00 31,00 

10 Joana Guedes de Aquino 40,00 36,00 

11 Rita dos Santos 40,00 36,00 

12 Francileide de Souza 50,00 46,00 

13 Agar do Egito Araujo 50,00 46,00 

14 Edvirgem Pereira 30,00 26,00 

TOTAL 210,00 190,00 

TOTAL GERAL 13.387.38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrr 

CAPEAMENTO/RECAPEMANTO EM CBUQ 

Arealm2) Esp.(m) Vol.(irr) 

PERFILAMENTO RUAJOAQUIM AMORIM NETO 6.795,72 0,03 203,87 

PERFILAfv 

RUAJOAC 

1ENTO BOCA DE RUA 210,00 0,03 6,30 PERFILAfv 

RUAJOAC )UIM AMORIM NETO 6.191,66 0,03 185,75 

BOCA DE RUA 190,00 0,03 5,70 

TOTAL 401.62 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. rzr, _ 
Areafm2) Densidade Peso(ton) 

Figura 9 - Exemplo de calculos de areas. 
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Durante essa__ ŝjadia_ na Prefeitura Municipal De Campina Grande, 

particularmente na SEPLAN., foi possivel obter uma grande experiencia 

profissional, um trabalho harmonioso entre equipe, a uniao do aprendizado tecnico 

com a experiencia oratica, a humildade e honestidade. 

Cumpnmos todas as atividades estipuladas antes do inicio do estagio, e 

tambem experiencias extras contrato, como ensinamentos tecnicos, praticos e 

profissionais fornecidas pelos engenheiros Alexandre Rostand e Jose de Souza, 

responsaveis respectivamente pelas area de orcamento de obras e projetos 

estruturais. 

Dessa forma pode-se concluir que o estagio e de suma importancia para nos, 

onde aprendemos na pratica a solucionar problemas e a desenvolver nossos 

conhecimentos teoricos, pois tudo se torna real. 

Durante o estagio na SEPLAN, pode-se verificar as grandes preocupacoes da 

prefeitura nos quesitos como: concluir a obra em curto de tempo sem perder a 

qualidade, reduzir gastos e desperdicios de materials, dimensionar esquipes e 

organizar a obra para um melhor entendimento e facilidade no trabalho. 

O estagiario tern deveres, responsabilidades e metas a cumprir, dessa forma 

vamos aprendendo, crescendo e nos desenvolvendo para atingir o mercado de 

trabalho atual. Assim poderemos atuar na profissao que estamos nos formando, e 

nunca nos esquecer da grande responsabilidade que iremos assumir ao longo de 

nossa vida profissional. 
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