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C A P I T U L O 1 

C A P I T U L O 1: APRESENTACAO, OBJETIVOS E INTRODUCAO. 

1.1. APRESENTACAO 

O estagio curricular da graduanda em Engenharia Civil pela UFCG, Flavia Lima 

Barbosa, foi desenvolvido no Condominio Residencial Castelo da Prata, localizado na 

Prata, onde foram realizadas as seguintes atividades: verificacao de plantas e projetos; 

montagem, colocacao e retirada das formas; verificacao do quadro de ferragens; 

concretagem de laje; controle durante o transporte, lancamento e adensamento do 

concreto Tambem verificou-se a parte de revestimento externo 

No Condominio Residencial Castelo da Prata a presente aluna ficou sob 

responsabilidade da orientacao e fiscalizacao do Engenheiro CivilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rldo Junior, e do 

Engenheiro Gustavo Tiberio de Almeida Cavalcanti, tendo como professor orientador e 

Arquiteto Adjalmir Alves Rocha. 

1.2. O B J E T I V O S 

O estagio curricular tern como principal objetivo complementar o aprendizado dos 

alunos que queiram ingressar no mercado de trabalho unindo os conhecimentos 

adquiridos na UNIVERSIDADE com a pratica. Tern tambem como finalidade 

desenvolver nos estudantes raciocinios praticos, logicos e realistas dos trabalhos 

desenvolvidos no dia-a-dia na construcao civil. 
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muito variavel, por isto, toda experiencia transmitida pelas geracoes de construtores 

sempre se relaciona ao tipo de solo existente (Hachich, et. al., 1998). 

As fundacoes devem ter resistencia adequada para suportar as tensoes causadas 

pelos esforcos solicitantes. Alem disso, o solo necessita de resistencia e rigidez 

apropriadas para nao softer ruptura e nao apresentar deformacoes exageradas ou 

diferenciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. C O N C R E T O 

Segundo Yazigi (2002), o concreto de cimento portland e um material constituido 

por um aglomerante, pela mistura de um ou mais agregados e agua. Devera apresentar, 

quando recem-misturado, propriedades de plasticidade tais que facilitem seu transporte, 

lancamento e adensamento, quando endurecido, propriedades que atendam ao 

especificado em projeto quanto as resistencias a compressao e a tracao, modulo de 

deformacao e outras. 

As barras da armadura devem absorver os esfoi'90s de tracao que surgem nas pecas 

submetidas a flexao ou a tracao, ja que o concreto possui alta resistencia a compressao, 

porem pequena resistencia a tracao. Tendo em vista que "o concreto tracionado nao pode 

acjompanhar as grandes deformacoes do aco, o concreto fissura-se na zona de tracao; os 

esforcos de tracao devem ser absorvidos apenas pelo aco. 

Uma viga de concreto simples romperia bruscamente apos a primeira fissura, uma 

vez atingida a baixa resistencia a tracao do concreto, sem que fosse aproveitada a sua 

alta resistencia a compressao. A armadura deve, portanto ser colocada na zona de tracao 

das pecas estruturais, e sempre que possfvel, na dire^ao dos esforcos internos de tracao. 

A alta resistencia a compressao do concreto pode ser aproveitada na flexao, em vigas e 

lajes. 

No im'cio da obra e imperativo que seja feita uma adequada caracteriza^o de 

fornecedores, dando preferencia aqueles que disponibili/em de prodtrtos uniformes, 

ainda que de qualidade media. Nessa fase deve ser verificado o comportamento do 

material em funcao do meio ao qual estara sujeita a estrutura. Posteriormente, no 

dccorrer da obra, precisam ser procedidon en-saio-s coiUioIe corn a fmaiidade de 

verifieaf A nniformi Hade dos materia is COnstttuittles do concreto, com relac&O ao 

inicialmente caracterizados (Yazigi, 200?.). 
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As propriedades basicas do concreto nao endurecido sao a trabalhabilidade; 

exsudacao (transpiracao); tempos de inicio e fim de pega; e do concreto endurecido, 

resistencia aos esforcos mecanicos; propriedades tecnicas; deformacoes em face das 

acoes extrinsecas e solicitacoes mecanicas; permeabilidade e durabilidade diante da 

acao do meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1. DOSAGEM DO C O N C R E T O 

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apos a cura, a resistencia 

indicada no projeto estrutural. A resistencia-padrao tera de ser a de ruptura de corpos-

de-prova de concreto simples aos 28 dias de idade. O cimento. precisa ser sempre 

indicado em peso, nao sendo permitido o seu emprego em fracoes de saco. A relacao 

agua-cimento nao podera ser superior a 0,6. 

2.4.2. DOSAGEM EXPERIMENTAL 

A dosagem experimental e realizada em laboratorio sendo necessario o 

conhecimento especifico das pedras, areia, o tipo de marca de cimento que vai utilizar, 

alem das caracteristicas principais da obra (por exemplo, o espacamento da armadura, o 

tipo de lancamento do concreto etc.). 

Segundo Yazigi (2002), a dosagem experimental e a mais economica e com 

menores desvios-padrao e coeficientes de variagao, coeficientes esses que medem a 

estabilidade de resultado das amostras do concreto que sao enviadas para o teste de 

rompimento na prensa. A tecnica de dosagem experimental tern algumas desvantagens, 

tais como, o consumo de tempo, o custo com o trabalho de experimentacao. 

2.4.3. PREPARO DO C O N C R E T O 

Deve-se verificar constantemcnte a qualidade dos agregados, rejeitando e 

devolvendo os fornecimentos insatisfatorios que nao correspondem a especificacao do 

pedido ou amostra, antes fornecido e aceito. Para a betoneira, depois de cada fim de 

concretagem ou fim de jornadas, deve-se haver uma boa limpeza interna, ja que o 

concreto incrustado entre as paletas reduz a eficiencia da mistura. 

p 
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C A P I T U L O ! 

C A P I T U L O I : APRESENTACAO, O B J E T I V O SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e INTRODUCAO. 

1.1. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P RES E NT A r* AO 

O estagio curricular da graduanda em Engenharia Civil pela UFCG, Flavia Lima 

Barbosa, foi desenvolvido no Condominio Residencial Castelo da Prata, localizaao na 

prata, onde fbram resfossdsrs as segtimres a$hrid&des-: vsnfocaqik* de pterrPas & pmjetos; 

montagem, colocacao e reiirada das formas; verificacao do quadro de ferragens; 

concretageni de laje; controle dui"ante o transporte, lancamento e adensamento do 

concreto. Tambem verificou-se a parte de revestimento externo 

No Condominio Residencial Castelo da Prata a presente aluna ficou sob 

responsab'd'idade da onenta^ao- e fis€aYt23$&& do Fngenhe'sm Chi} Ekk> Jwrior, e do 

Engenheiro Gustavo Tiberio de Almeida Cavalcanti, tendo como professor orientador e 

Arquiteto Adjalmir Alves Roclia. 

1.2. O B J E T I V O S 

0 estagio curricular tern como principal obietivo complementar o aprendizado dos 

alunos que queiram ingrcssar no mercado de trabamo unindo os conhecimentos 

adquiridos na UNI\T^RS1DADE com a pratica. Tern tambem como finalidade 

desenvolver nos estiidantes raciocinios praticos, logicos e reaiistas dos trabalhos 

desem olvidos no dia-a-dia na construcao civil. 
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1.3 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O setor da construcao civil e uma das atividades que mais gera empregos e 

rentfa, movimentando uma grande quantfdade de recursos humanos e financeiros. Estes 

recursos, por sua vez, devem ser geridos de forma racional a fim de se reduzir custos. 

Uma boa administracao dessa atkvidade comeca com um bom ptanejamei&o de todas as 

atividades a serem desenvolvidas. 

0 desperdicio nas indiistrias de construcao civil brasileira, de acordo com 

pesquisas fcitas recentemente, ilea em torno dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20% de todos os material's trabafhados. 

Por outro lado. as perdas fmanceiras atingem indices nao mferiores a 10% dos custos 

totais da obra (IBGE). Estas perdas estao principalmente associadas a ma qualificacao 

da mao-de-obra utiJizada, projetos mat elaborados, plaiiejados e orcados. 

A mao-de-obra e um dos principals insumos na formacao do custo da 

construcao, chegando a responder por cerca de 55% do total no sub- setor da construcao 

habitacional - incluindo os encargos sociais (SindusCon-SP). Este percentual vem 

aumentando a cada ano com queda na sua produtividade media na construcao civil. 

Diferentemente da industria, a produtividade na construcao e muito mais 

sensivel e dependente do braco operario e de seu saber difundido na realizacao dos 

services. Em particular, as comunicacoes no proccsso produtivo sao na maioria das 

vezes do tipo homem-homem, onde a gestao hvimana no trabalho e mais determinante 

do que a gestao tecnica do trabalho. Isto quer dizer rjue o ritmo e a qualidade do 

trabalho dependem quase que exclusivamente do trabalhador. Como resultado da gestao 

9 

humana, a estrutura hierarquica do oficio tornou-se, assim, o instmmento mais eficiente 

de controle da producao. 

Diante dos inumeros atributos que um projeto bom de engenharia deve ter, os 

canteiros de obra devem ser mais precisos e raeionalizados, sera importaiite planejar, 

organizar e inanter a producao do ritmo progiamado. O conhecimento tecnico e 

importante na qualidade da constaicao, mas nao deve tirar o profissional do foco de 

coordenacao, gestao, funcao social e preocupacao com o ambiente. 
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C A P I T U L O 2 

C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: Fu N DAM ENT A PAO T E O R I C A 

2.1. C O N T R O L S DE QUALIDADE NA CONSTRUCAO C I V I L 

Nos liltimos anos, vem sendo realizados grandes esforcos para introducao da 

Qualidade Total na construcao civil. Ocorre, porem que a construcao possui 

caracteristicas singulares que dificultam a utilizacao na pratica das teorias modernas de 

qualidade. 

Segundo Yazigi (2002), aigumas peculiaridades da construcao que dificultam a 

transposicao de conceitos e ferramentas de qualidade aplicados na industria sao: 

• A construcao e uma industria de carater nomade; 

« Utiliza mao-de-obra intensiva e pouco qualificada, sendo certo que o emprego desses 

trabalhadores tern emitter eventual e SOBS possibft'fdades de promoeaa stk> pequenas, o 

que gera baixa motivacao no trabalho; 

• As resportsabilidades sao diversas e pouco defmidas, 

• Sao empregadas especificacoes complexas, muitas vezes conflitantes e confusas, etc. 

Os principals problemas que ocorrem em empresas de construcao civil nas fases 

de projeto e na execucao da obra, de acordo com o controie de quah'dade sao 

(Sacomano, 1998): 

• No projeto: 

• Necessidade de terem-se projetos completos para iniciar a obra; 

• Erro de colas, m'veis, a/turas, fafta de correspondencia entre as discriminacoes e 

memoriais; 
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• Falta de arquivo de plantas, dificultando a sua localizacao: 

• Falta de auxilios para a visualizacao espaciai; 

• Falta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mtegracao entre pmjeto.% QF&smenia, discFimma^oes e- )oeai& de aplkraeao- de 

materials. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Na execucao da obra: 

• Falta de local para treinamento e reuniao equipado em obra; 

• Falta de entretenimento para momentos de lazcr, 

• fixcess'tvo m'jmew- de a&dentes eine'sde files; 

• Falta de amostra de sendees que podem servir como padrao; 

• lnquietaeoes quaoto a questoes trabalhistas e de pagareento, pela nao aftxacao de 

avisos; 

• Alienacao em relacao ao que esta sendo construkio; 

• Tapume em pessfmas comiieoes e u&Vfzado para eseonder a precaried&de da 

organizacao interna no canteiro; 

• Plantas com tamanho dificil de maaaisear„ rasgadas e Uegiveis; 

• Dificuidade de acesso devido a portao pequeno, sem rampas de acesso junto a sarjeta; 

A base da garantia da qualidade esta no planejamento e na sistematizacao 

(forma!izacao) de processes*. Esta fbrmaiiza'cao estrutura-se na documentacao escrfta, 

que sera de facil acesso, permitindo iderrtificar o caminho percorrido. A garantia da 

qualidade dos services e assegurada pela utilizacao das tecnicas de gerencia de 

processos. 

2.2, CONSTRUCAO 

Nas obras de construcao civil, o engenheiro deve ter o conhecimento dos materials 

oferecidos pela natureza ou industria para utilizacao nas obras, assim como a melhor 

forma de ma apYwacao, origem e part'mdaFtdade. Deve-se compreender a resfstencia 

dos materials empregados na construcao e os esforcos aos quais estao submetidos, assim 

como o caiculo da estabil idade das construcoes. 
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E importante fer o conheciroento ds arts necesssrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'2 pars que s execucao possa t"'ar 

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

cGnhecimenta das metaxkrs amstrutivas qae em cads case sao adequados a apllcacao, 

sendo fiincao da iiatureza dos materials, climas, meios de execucao disponiveis e 

condicoes sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,3, FASES DA CONSTRUCAO 

As obras de construcao de edificios tern seu inicio propriamente dito, com a 

implanracao do canteiro de obras. O canteiro de obras se constitui no conjunto de 

instalacoes que dao suporte a uma edtft cacao., a admimstracao, ao processo produtivo e 

aos trabalhadores. 

E de fundamental importancia, que durante o plarjej2 mento da obra 2 construcao 

do canteiro de obras e das areas de vivencia fiqueni bem defmidas, para que o processo 

de construcao nao seja pre]trdicado, e em paratefo, o&reca cond/cdes de seguranca para 

as pessoas que venham desempenhar suas atividades profissionais na construcao. 

Segundo Yazigi (2002), os canteiros de obras tern de dispor de mstalaeao 

sanitaria; vestiario; alojamento (*); local de refeicoes; cozinha (quando bouver prepare* 

de refeicoes); lavanderia (*); area de lazer (*); ambulatorio (quando se tratar de frentes 

de trabalho com 50 ou mais operartos). O cumprimento do disposto nos itens 

assinalados com (*) e obrigatorio nos canteiros onde houver trabalhadores alojados. 

Porem, antes mesmo do inicio da implantacao do canteiro, algumas atividades 

previas, comumente necessarias, podem estar a cargo do engenheiro de obras. Tais 

atividades sao usualmente denominadas "Servicos Preliminares" e envolvem, entre 

outras atividades. a verificacao da disponibih'dade de instalacoes provisorias; as 

demolicoes, quando existem constmcdes remanescentes no local em que sera consrruido 

o edificio; a retirada de entulho e tambem, o movimento de terra necessario para a 

obtencao do nivel de terreno desejado para o edificio. 

Existem ainda os servicos de execucao, que sao os trabalhos da construcao 

propriamente dita que envolvem a abertura das cavas, execucao dos aficerces, fundacao 

das obras de concreto, entre outros, e os servicos de acabamento que sao os trabalhos 

finais da construcao (assentamento das esquadrias e dos rodapes; envidracamento dos 
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caixilhos de ferro e de madeira; pmtura geral; colocacao dos aparelhos de iluminacao: 

acabamento dos pisos, limpeza genii;. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1, L O C A C A O OA OBRA 

A locacao sera executada por professional habilitado (utilizando instrumentos e 

metodos adequados), que devera irnpJementar marcos (estacas de posicao) com cotas de 

nivel perfeitamente detmidas para demarcacao dos eixos (Yazigi, 2002) E necessario 

fazer a verificacao das estacas de posieao (piquetes) das rundscoes, por meio da medida 

de diagonals, estando a precisao da locacao dentro dos limites aceitaveis pelas normas 

usuais de construcao. 

Nas escavaccies devem ser veriflcadas afgurnas ocorrencias para evitar as 

perturbacoes oriimdas dos fenomenos de deslocamentos, tais como, escoamento ou 

ruptura do terreno das fundacoes; descompressao do terreno da fundacao, 

descompressao do terreno pela planta. 

2.3.2, A T E R R O E REATERRO 

As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para 

que nelas nao haja nenhum especime de vegetacao (cortada ou nao) nem qualquer tipo 

de enrulho, quando do mic'to dos servicos. 

Segundo Yazigi (2002), os irabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundacao 

terao de ser executados com material eseolhtdo, de preferencia areia ou terra, sem 

detritos vegetais, pedras ou entulho em camadas sucessivas de 30 cm (material solto). 

devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente, a fim de serem evitadas 

ul teriores fendas., trincas e desmveis em vrrtode de recakme nas camadas aterradas 

2.3.3, FUNDACOES 

Todo projeto de fundacoes contempla as cargas aplicadas pela obra e a resposta do 

solo a estas solicitacoes. Os solos sao muito distintos entre si e respondem de maneira 
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rnuito variavel, por isto, toda experiencia transmitida pelas geracoes de construtores 

sempre se relaciona ao tipo de solo cxistentc (Hachich, et. al.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \996j. 

As fundacoes devem ter resistineia adse^sada- para suportar as- temdes causads-s-

pelos esforcos solicitantes. Aiem disso, o solo necessita de resistencia e rigidez 

apropriadas para nao sofrer niptura e nao apresentar deformacoes exageradas ou 

diferenciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4, C O N C R F TO 

Segundo Yazigi (2002), o concreto de cimento portland e um material constituido 

por um aglomerante, pela mistura de um ou mais agregados e agua. Devera apresentar, 

quando reeem-mtefrsrado, propriedades de plastkidade- iais qste fac'iKrtem serf transports; 

lancamento e adensamento, quando endurecido, propriedades que atendam ao 

especificado em projeto quaeto as resistenctas a compressao e a tracao, modulo de 

deforrnacao e outras. 

As barras da armadura devem absorver os esforcos de tracao que surgem nas pecas 

submetidas- a flexao on a tracao, ja que o coFwreto possm aka resisteneia a eompressao, 

porem pequena resistencia a tracao. Tendo em vista que o concreto tracionado nao pode 

acompanhar as grandes deformacoes do aco, o concreto fissura-se na zona de tracao, os 

esforcos de tracao devem ser absorvidos apenas pelo aco. 

Uma viga de concreto simples romperia bruscamente apos a primeira fissura, uma 

vez atmgida a bass a resistencia a tracao do concreto, sem que fosse aproveitada a sua 

alta resistencia a compressao. A armadura deve, portanto ser colocada na zona de tracao 

das pecas estiuttuais, e sempre que posstvei, na direeao dos esforcos internes de tracao. 

A alta resistencia a compressao do concreto pode ser aproveitada na flexao, em vigas e 

lajes. 

No inicio da obra e imperativo que seja feha uma adequada caracterizacao de 

fornecedores, dando preferencia aqueles que disponibilizem de produlos uniformes, 

ainda que de qualidade media. Nessa fase deve ser verificado o comportamento do 

material em funcao do meio ao qual estara sujeita a estrutura. Posteriormente, no 

decorrer da obra, precisam ser procedidos ensaios de controle com a fmalidade de 

verificar a umformidade dos materiais constimmtes do concreto, com relacao ao 

inicialmente caracterizados (Yazigi, 2002). 

file:///996j


^•luirjt'io tee Estonia Supen'fci&nat'fo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As propriedades basicas do concreto nao endtirecido sao a trabalhabilidade: 

exsudacao (tra.niipiru.caa), tempos de inicio e fim de pega, e do concreto endureciuu, 

resistencia so*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e$Sbffe» m&ea&is&ssi prtypeied^des t&ems&s-; deformafoes em face das 

aeoes extrinseeas e so'icitacdes oiecanicas; pemieabiiidade e durabilidade diante da 

acao do meio ambiente. 

2A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1, DOSAGEM DO C O N C R E T O 

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apos a cura, a resistencia 

indicada no projeto esrrutural. A resistencia-padiao tera de ser a de ruptura de corpos-

de-prova de concreto simples aos 28 dias de idade. O cimento precisa ser sempre 

indicado em peso, nao sendo perraiiido o sen emprego em fraeoes de saco. A rekelo 

agua-cirnenro nao podera ser superior a 0,6. 

2.4.2, DOSAGEM E X P E R I M E N T A L 

A dosagem experimental e realizada em laboratorio sendo necessario o 

conhecimento especifico das pedras, areia, o tipo de marca de cimento que vai utilizar, 

a Jem das caracterisricas principals da ohm (por exempl&\ o cspa^amento d® arma&efra, o 

tipo de lancamento do concreto etc.). 

Segundo Yazigi (2002), a dosagem experimental e a mais economics e com 

menores desvios-padrao e coeficientes de variacao, coeficientes esses que medem a 

estabilidade de resultado das amostras do concreto que sao enviadas para o teste de 

rompimento na prensa. A tkenica de dosagem experimental tern algumas desvanfagens, 

tais como, o consume de tempo, o custo com o trabalho de experimentacao. 

2.4.3, PREPARO I>O C O N C R E T O 

1 Deve-se verificar constantemente a qualidade dos agregados, rejeitando e 

devolvendo os fornecimentos insatisfatdrios que nao correspondem a especifTcacao do 

pedido ou amostra, antes fomecido e aceito. Para a betoneira, depois de cada fim de 

concretagem ou fim de jornadas, deve-se haver uma boa limpeza interna, ja que o 

concreto incrustado entre as paletas reduz a eficiencia da misiura. 

http://tra.niipiru.caa
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9 As eondicdes das paietas devem ser veriCicadas periodicamente. Quando as oaletas 

estao desgastadas, a mistura da massa de concreto e insatisfatoria. Neste caso e 

necessariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma reforma da be$OB&m. 

O tipo e eapaeidade da betoneira devem ser escoUiidos conforme o volume e 

prazos previstos para as concretagens. Um dinieRsionamefito errado- prejudka muito o 

andamento da obra 

Pode-se considerar tres tipos de preparo de concreto: 

• Preparo de concreto para servicos de pequeno porte. com betoneira no canteiro e sem 

controle tecnologico; 

• Preparo do concreto- em obras de-grande-porte^ com betoneira ou central no canteiro- e 

com controle tecnologico; 

• Fornecimento do case*eto pelas centrals de concrete. 

2,4 ,4 LANCAMENTO DO CONCRETO 

Antes da concretagsrn devem-se molhsr as formas. E importante inipedir que as 

formas sotiam quafquer tipo de contaminacao durante a concietagem, efiminando os 

principals focos como, por exemplo, barro dos pes dos operarios. 

Lancar o concreto tendo o euidado de nao format grand? acumulo- de material em 

um ponto isolado da forma. Atentar tambem para o fato de que o concreto deve ser 

lancado logo apos o batimento, nao sendo permitido um intervalo superior a 1 h entre o 

fim da mistura e o lancamento, respeitando sempre o limite de 2V2 entre a saida do 

caminhao da usina c o lancamento. 

Em caso de chvva interna, interrompeF criteriosamente o lancamento e proteger o 

trecho ja coneretado com lona plastica. Deeidindo-se por continuar o servico, e preciso 

proteger o trecho ja coneretado, as gericas e o silo do caminhao com lona plasties. 

A liberacao do lancamento do concreto pode ser feita somente depois da 

verificacao pelo engenheiro responsavel ou encarregado das formas, armadura e 

limpeza. Para limpar pecas altas devem existir janelas nas bases das formas, 

verificando-se se o fundo das pecas esta bem limpo; isto e muito importante para uma 

boa ligacao do concreto com a base. 
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2 , 4 5 , ADENSAMENTO E CUR A DO CONCRETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Yazigi (2002), deve-se defmir o diametro da agulhado mangote e aplicar 

a vibmcza em distancias iguais a VA vez o raio de acao, Ta6efa I. Dcsaconscma-se 

vibrar alem do raeeessario, pais a permufte<\eia •exoessiva do vibrador inverso podera 

causar segregacao dos. mateiiais do concreto. 

.Evitar o eontaio da agiilha do vibrador com as formas, utiUzando-o na vertical. 

Nao vibrar o concreto pela armadura, hem como nao desligar o vibrador enquanto ele 

estiver imerso no concreto sao medidas importances. Termmado o rraba/ho, fimpar os 

materiais e equipamentos em local que nao irvterfira na qualidade das pecas concretadas. 

A cura e am processo mediante o qual se mantem um tear de mmdade satisfatorio, 

evitando a evaporacao da agua da mistura, garantindo ainda, uma temperatura favoravel 

ao concreto, durante o processo de hidratacao dos materials aglomerantes. 

Tabela 1: Diametro da agulha do mangote. 

f Diametro da agulha Raio da acao Distant i* entre 

25 mm a 30 mm 

35 mm a 50 mm 

50 mm a 75 mm 

10 cm 

25 cm 

40cm 

vibracao 

15 cm 

38 cm 

60 cm 

E essenciai para a obtencao de um concreto de boa Qualidade A resistencis 

potencial, bem como a durabilidade do concreto, somente sera desenvolvida totalmente, 

se a ctrra for rearrzathr adeqcradanierrte. Emregroes com incrderrcra dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sal intense, cobrir 

as lajes com uma lona, a fim de mmimizar a perda de -agua por evaporacao. 

Caso ocorrani defeitos na superficie do concreto, o profissioiral responsivel pela 

obra pode autorizar que se faeam algumas correcoes. A menos que as areas sejam 

reparadas, a umidade pode atingir a armadura, causando sua oxidacao (ferrugem) e o 

consequent e fissuramento. 

2 ,46 , C O N C R E T O USINA DO 
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Na obra do Condominio Residencial da Praia o concreto niilizado foi o concreto 

usinado, as seguintes vantagens do concreto usinado sao: 

• Exatidao nas medidas de areia, brita e cimento. evitando perdas demateriais na obra: 

• Producao de concreto e argamassa. feita de acordo com as necesstdades, bastando 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nd'icar qim\ & iipo de product> desejado; 

• Enirega programada (com hora marcada), garantindo rapidez e maior produtividade da 

equipe de trabalho na execucao da obra; 

• Garantia de qualidade dos produtos, certificada airaves de rigoroso controle de 

misturas na usina e de utilizacao de Corpos de Provas, realizado constantemente como 

se fosse um diagnostico- do estad& do pnwk&o; 

• Reducao no controle de suprimentos (material e equipamentos), dimiimicao das areas 

de estoque e meihor utiiizacao do canteiro de obras. 

O concreto usinado normal e dosado visando a obtencao de concreto compativel 

com as necessidades das obras correntes. Este concreto akanca resistencia de ate 40,0 

MPa e pode ser lancado da forma conventional ou airaves de bombeamenro. 

2.5. FORMAS E ESCORAMENTOS 

Na execucao das formas deve ser observada a adocao de contraflechas quando 

necessarias; superposicao nos pilares, nivelamento das lajes e das vigas; suficiencia do 

escoraroen. o adotado; fuFos paFa passagem fuhtra de tnbu}aea&; Vmrpeza das formas. 

De acordo com a norma NBR 6118, as vigas de secab retanguiar, as nervuras das 

vigas de secao
 U T" e as paredes das vigas de secao-caixao nao poderao ter largura 

menor que 8 cm. A menor dimensao dos pilares nao cintados nao sera inferior a 20 cm 

nem a 1/25 da sua altura livre. A espessura das lajes nao devera ser menor do que: 

• 5 cm, me lajes de cobertura nao em balanco; 

• 7 cm, em lajes de piso e lajes em balance; 

• 12 cm, em lajes destinadas a passagem de veiculos. 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execucao das formas e do escoramento tera de ser feila de modo a haver 

facilidade na retirada dos sens drversos elementos, mesmu aqueles colacados enire lajes. 

Antes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lancamento do concreto as-fbmms psnscissm ser mo+hsdss-ate-a sstiitscao. 

A garantia de que a estrutura ou qualquer peca da consliijcao seja executada 

flelmente ao projeto e tenha a forma corretav depende principalmeBte da exatidao e 

rigidez das formas e do escoramento. Para conseguir rigidez das formas e obter um 

concreto fiel ao projeto, sao necessarias as seguintes precaucoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,5.1. P I L A R E S 

Devem-se prever contraventamento segundo duas direeoes perpendiculares entre 

si. Devem ser bem apoiados no terreno em estacas flrmemente batidas ou nas formas da 

estrutura inferior. Os contraventamentos podem receber esforcos de tracao e por este 

motivo devem ser bem fixados com bastantes pregos nas ligaeoes com a ionna e com os 

apoios no solo. 

No caso de pilares altos, deve-se prever contraventamento em dois ou mais 

pontos da altura, e dcixar jane/as intermedialias para concretagem em etapas. Em 

contraventamentos longos prever travessas com sarrafos para evitar flambagem. 

As gravatas devem ter dimensoes 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 pi.ares uma jane/a para fimpeza e .avagem do fundo (isto e 

muito importante). 

2*5,2. L A J E S E VIGAS 

Nas formas devem ser verificadas se as amarracoes, escoramentos e 

contraventamentos sao suflcientes para nao haja desfocamenfos ou deformacoes durante 

o lancamento do concreto. As distances maximas de eixo a eixo sao as seguintes. 

• Para gravatas 

• Para caibros horizontals das lajes 

0.6 a 0.8 m; 

0,5 m; 
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• Entre mestras ou ate apoio nas vigas 1 a 1.2 nr. 

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

Tambem devem tornados cuidados especiais nos apoios dos pontaletes sobre o 

terreno para que se evitern rccalqucs e, flexao nas vigas e lajes. Quanta mats i'raco o 

Terreno, maior _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iabua para que-a cazga- do- poxrta&ete seja distrihuida em unra area maior. 

Devem-se prever -cunhas duplas nos pes de lodos os pontaletes para possibiliiar uma 

desforma mais. suave e mais faeil. 

As lajes nervuradas sao utilizadas quando se deseja veneer grandes vaos. O 

aumento do desempenho estrutural e obtido em decorrencia da ausencia de concreto 

entre as nervtn_s, que possibilrta umalhio de peso-nao- conyprometendo- sua mSrcia. 

Devido a alta relacao entre rigidez e peso, apreseniam elevadas frequencias 

naturais. Tal lalo permite a apltcacao de cargas dinamicas (equipamentos em operacao, 

multidoes e veiculos em circulacao) sem causar vibracoes sensiveis ao limite de 

percepcao humano. Para a execucao das nervuras sao empregadas formas reutilizaveis 

ou nao, confeceionadas normalmente em material plastteo, potipropdeno ou poliestireno 

expandido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,5.3. R E H R A D A D E FORMAS 

' Apos todo o processo de cura e completo endurecimento, da-se a desmoldagem 

das formas, para que o concreto possa resistir as cargas que atuam sobre efe. Na Tabela 

2 a seguir se tem o prazo para retirada das formas para cada estmtura considerando-se a 

utilizacao de cimento Portland comum. 
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Tabela 2: Retirada de formas 

Estruturas Prazo para 

Paiedes, pilares e faces lateral's das vigas 

Lajes com espessura de ate 10 cm 

Lajes com espessura superior a (0 cm 

Faces inferiores de vigas de ate 10 m de vao 

Arcos e faces inferiores de vigas de mais de fO 

m 

2,6 F E R R O S PARA ARMACAO 

Os materiais utilizados na armacao sao ferro redondo de. construcao e arame 

recozido n.° IS. Os rcrros podem ser CA-25, CASO, CA-60. 

O traba'ho com a armacao pode ser divid-ido effl dvvas -tases: corre e preparo e 

armacao. A primeira. parte e exeeutada em quakmef local da obra previamente 

preparada para tal servico, onde sera coiocada a bancada de trabaiho com os aiicates ue 

corte. A barra deve ser estendida antes de ser cortada. Em seguida sao feitos os 

dobramentos, rormando ganchos e cavate.es. A segunda rase e exeeutada SGbre as 

proprias formas no caso de vigas e lajes ja a anrvacao dos pilares e exeeutada 

previamente pela impossibilidade de faze-lo dentro das formas. A Tabela 2 a seguir, 

expoe as espessuras e pesos dos ferros. 

Tabela 3: Espessura e peso dos ferros 

(|> polegada <|> miiimetro Kg/m 

3/16" 5,0 0,16 

1/4" 6,3 0,25 

5/16" 8,0 0,40 

3/8" 10,0 0,63 

1/2" J2,5 1,00 

5/8" 16,0 1,60 

3/4" 20,0 2,50 

I " 25,0 4,00 

retirada das formas 

3 dias 

7 dias 

21 dias 

21 dias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28 dias 

file:///-jnuono
http://cavate.es
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2,7 A l . V F . N A R I A 

Modernamente se entende por alvenaria, um eonjunto coeso e rigido, de tijolos 

ou Dtbcos (efemerrtos de aivcriaria) unidos entre si por argamassa. 

A. alvenaria wsr empteg&da. aa cj&nfeceao de divereos eiememos 

construtivos (paredes, abobadas, sapatas, etc...) epode ter funcao estniftura}, de vedacao 

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

Alvenaria resisteote. pois alem do sen peso proprio, ela suporta cargas (peso das lajes. 

telhados, pavimento superior, etc...).Quando a afvenaria nao e dimensionada para 

resistir cargas verticals alem de seu peso proprio e denominada Alvenaria de vedacao. 

As paredes utilizadas como elemento de vedacao devem possuir caracteristicas tecmeas 

que sao. 

• Resistencia mecanica 

* Isolamento tcrmico e acustico 

• Resistencia ao fogo 

• Estanqueidade 

• Durabilidade 

Os materials constituintes das alvenarias sao: tijolos, nos sens diversos tipos, 

elementos vazados, pcdra, argamassa, etc. Para o Condominio Residenciaf Castelo da 

Prata foi utilizado o tijolo cerfimico vazado, moldados com arestas vivas retilineas, 

produzidos a partir da ceribniea vermelha, kendo a sua conformaeao obtida atraves de 

extrusao. A Figura 1 iiustra o tipo de tijolo utilizado. 

Figura I: Tijolo comfuro prismatico 
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O levantamento das paredes e iniciado pelos cantos, de prefcrencia os principals, 

oocd'ceendo para o ah'nnamcrrto vertical o prumo de pedreiro; no senttdo horizontal, 

uniformizando as alfcuras <*o e&pessuras das fiadas eabe ao catxtUhao timcionar como 

guia. O cantdhao consiste. de urns regua de. madeira, com compiimento do pe-direito 

(distancia que vai do piso ao rbrro) graduada fiada por fiada. A Figura 2 mostra o 

nivelamento na elevacao da alvenaria. 

Os cantos sao tevantados cm primefro /ugar, porque desta ronna o restante da 

parede sera erguido sem maiores preocupaeoes de prumo e horizontabilidade das Fiadas, 

pois se estica uma linha entre os dois cantos ja levantsdos, fiada por fiada servindo esta 

guia para os tijolos. 

Figura 2: Nivelamento na elevacao da alvenaria 

2 ,8 'RFVESTIMFNTO DAS PAREDES, T E T O S E MUROS. 

2,8,! ARGAMASSAS 

Os revestimentos sao executados para dar as alvenarias maior resistencia ao 

choque ou abrasao, impermeabih"za-/as, fornar as paredes mais higienicas (favaveis) ou 

ainda aumentar as qualidades de isolamento termicoe acustico. 

Os revestimentos internes e exiemos devem ser constrtuidos por uma carnada ou 

camadas superpostas, continuas e uniformes. O consumo de cimento deve, 
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preferencialmente, ser decrescente, sendo maior na primeira camada. em contato com a 

base. As superficies precisam estar perfenamente desempenadas, prumadas ou nivelaaas 

e comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iextura uniforms, hem conm ajwesentar hoa aderencia entre as- camadas e com a 

base. Os revestimentos extemos devem, alem disso, resistir a acao de variacao de 

temperatura e umidade. 

Quando se pretende revestir uma superficie, ela deve estar sempre isenta de 

poeira, substantias gordurosas, eiloresccncias ou outros materials soltos, todos os dutos 

e redes de agua, esgoto e gas deverao ser erfssisd&s sob pressao recomendada para cada 

caso antes do inicio dos servicos de revestimento. Precisa apresentar-se suficientemente 

aspera a fim de que se constga a adequada aderencta da argamassa de revestimento. No 

caso de superficies lisas, pouco absorventes ou com absorcao heterogenea de agua, 

aplica-se uniformemente um chapisco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8.2 CHAPISCO 

E um revestimento rustico empregado nos paramentos lisos de alvenaria pedra 

ou concreto; a inn de facifitar o revestimento posterior, dando maior.pega, devido a sua 

superficie porosa. Pode ser acrescido de adesivo para argamassa. 

Consiste em lancar sohre o paramento previamente umedecido e com auxilio da 

col her, uma camada de argamassa. 

O chapisco e uma argamassa de cimento e areia media ou grossa sem penekar. 

E usado ainda como acabamento rustico, para reboco extemos, podendo ser 

executado com vassoura ou peneira para salpicar a superficie. 

Os tetos, indepercderrtemente das caracteristicas de sects materials, devem ser 

previamente preparados mediante a aplicacao de chapisco. 

Portanto a camada de chapisco deve ser uniformeT com pequena espessura e 

acabamento aspero. 

Apos 24hs da aplicacao do chapisco, podemos executar o emboco. 

2.8.3 E M B O C O 

O emboco e uma argamassa mista de cimento, cal e areia nas proporcoes, 

conforme a superfTcie a ser apficada. 
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Portanto, o emboco de superficie externa, acima do nivel do terreno. deve ser 

executado com argamassa de cimento e cal, nas internas, com argamassa dc car, ou 

preferizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA velmente, mists de cimerno e esJ. Ns*- paredes externas, em ctmki€ti> com o solo, 

o emboco e executado coin argamassa de cimento e recomenda-se a incorporacao de 

aditivos impermeabtlizantes. No caso de tetos, com argamassas mtstas de cimento e cal. 

A areia ernpregada e a media ou grossa de preferencia a areia media. 

0 revestimento e iniciado de cima para baixa, ou seja, do telhado para as 

fundacoes. A superfine deve estar pre%ramsnte molhada. A umidade nao pode ser 

excessiva, pois a massa escorre pela parede. Por outro lado, se lancarmos a argamassa 

sobre o tijolo, completaniente seco, este absorvera a agua existente na argamassa e da 

mesma forma se desprendera. 

O emboco deve ter uma espessura media dc 1,5cm, pois o scu excesso, alem do 

cdnsumo mutft, corre o risco de desprender, depois de seea. Infehzmente esta espessura 

nao e uniforme porque os tijolos tern certas diferencas de medidas, resultando um painel 

de alvenaria, principalmente o interno, com saliencias e reentraneias que aumentam essa 

espessura. 

As irregularidades da alvenaria sao mais frequentes na face nao aparelhada das 

paredes de um tijolo. 

Para eonseguirmos uma unirbrmidade do emboco e tirar todos os defeitos da 

parede, devemos seguir com bastante rigor ao prumo e ao alinhamento. Para isso 

devernos fazer: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,8,4 ASSENTAMENTO DE TALISCAS (TACOS OH CAL£OS) 

No caso de paredes, quando forem colocadas as taliscas, e preciso fixar uma 

linha na sua parte superior e ao longo de seu comprimento. A distancia entre a linha e a 

superficie da parede deve ser menor ou igual a 1,5cm. As taliscas (caleos de madeira de 

aproximadamente 1x5x12cm) devem ser assentados com argamassa mista de cimento e 

cal para emboco, com a superficie superior faceando a linha. 

Sob esta iinha, recomenda-se a colocacao das taliscas em distancias de L5m a 

2m entre si. 

Alem de madeira, as taliscas podem ser pedacos de material ceramico (cacos de 

piso, azulejo, etc.). 
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Figura -3: Colocacao dc Taliscas. 

A partir da sua disposicao na parte superior da parede. com o auxilio de fio de 

prumo, devem ser assentadas outras na parte inferior (a 30 cm de piso) e as 

i nrermediarias. 

Figura 4: Colocacao de taliscas para verificar o prumo da parede 

2,8,5 G i ii AS o u MESTRAS 

Sao constiruidas por faixas de argamassa, em toda a ahura da parede (ou largura 

do teto) e sao executarias na superficie ao fongozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dc carfa fi/a dc raiiscas ja umeoecidas. 

A argamassa mkta, depois de iaocada, deve ser oomprimida com a col her de 

pedreiro e, em segoida, sarrafeada, apoiando-se a regua nas taliscas soperiores e 

inferiores ou intermediarias. 
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Em seguida. as taliscas devem ser removidas e os vazios preenchidos com 

argamassa e a superficie regularizaua. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desempenameuto do emboco pode ser efeteadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cam  regus apoisds sobre as 

guias. A regua deve sempre ser movimcntada da direita para a esquerda e vice-versa. 

Figura 5: Nivelamento da argamassa com auxilio de regua. 

Figura 6: Nivelamento da argamassa com auxilio de regua ( pavimento garagem). 

Nos dias muito quentes. recomenda-se que os revestimentos, principalmente 

aqueles diretamente expostas a radiacao solar, seja mantidos umidas durante pelo 

menos 4 8 boras aposa aphcacao 

O periodo de cura do emboco, antes da aplicacao de qualquer revestimento, deve 

ser igual ou mzuorha seie diss 
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2 , 8 . 6 R E B O C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A colocacao do reboco e tmciada sememe apos a colocacao de peitoris e 

oaientes e antes da cofocacao das guamfcoes e rudapes. 

A superficie a. set revestlda own vebctco deve estar adequadamertte aspera, 

absorvente, limps e tambem umedeckb. 

O reboco e apJicado sobre a base,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com desempenadeira e devera ter uma 

espessura de 2 mm ate 5mm. Em paredes, a aplicacao deve ser efetuada de baixo para 

cima, a superficie deve ser regu/arizada e o desempenamento fefto com a superficie 

ligeirarnente umedecida atraves de aspersao de agua com brocha. e com movimentos 

circulares. 

O reboco e constituido, mais comumente, de argamassa de cal e areia. 

p 
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3,I,BAIW>Smy dmmmimvi I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ s t i w ^ c i AJ. r>,\ •PRATA 

3,1,1. SlTIIACAO DO I OTF KM RF.t.ACAO A Of IAI>RA 

Beiges (1990) propde alguns itens iadispen^veis pa*a faei&ar o irabalho de 

construcao, caso a obra venha a ser exeeutada, tais como, numeru cias casas vizinnas ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exhiinch. ou n$o de reds de agya; cxk^o/a ou nSa «e re de s$gc4o; &d^.es*c\9 ou 

nao de rede de gas; existencia ou nao de cabos feier'onlcos; protimdidade de posros 

vlzinhos (caso nao haja rede de agua); naiineza da via carrocavel (asfaito, 

paraieiepipeuo, sern pavimentacao). 

A Figura 7 apreseiila am peqoc-iio esboco tit looai i^ jo Jo Coi-idoiiiimo 

Residencial cfe Pntca, J - J~ aa rfds-cfe sfe Ctopfrta Grande -

Para?ba 
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PW PQDPHMS 

Figura 7: Esboco do Condominio Residencial da Prata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A edirlcaeao esquemarizada possui dnas casas vizm&as ao kite; possui postes 

proximos, rede de agua, rede de esgoto; eidstencia de cabas telefSnkos, asfalto nas ruas 

Rua J*xm Alves de e Risgfesgszes Aives. 

3.1 .1 P R O J E T O A R Q U I T E T O M C O 

O projeto arquitetdnico do Residencial Castelo da Prata consta de uma ampla 

area de lazer, com salao de fcstas, piscina termica, quadra de jogos, sala de jogos, uma 

beiismrrm cascade, mezawfrn? fM&j&&&&8&fs> de^f e^^d^sm^s e pern? portmms, et&vmkxr 

panoramic© e de servico, entre outros. 

0 projeto de Ambientacao de. cada apartatnento fica a criteria do praprietario, no 

entanto,o Residencial Castelo da Prata possui tres sugestdes de plantas barxas, para 

aqueles que nao desejam persanalizar seu apart amento como ilustradas abaixo: 
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Figura 10:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planta Baixa Pavimento Tipo 02. Fig. l i : Planta Baixa Pavimento Tipo 03 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. ivi>i*iCACOFS V i /1NHAS 

As edificaeoes existenfes ao leste e ao oeste do edificio sao casas com estretura de 

concreto armmio, com idade csfeaik de .20 anus, •apfcsestando-se em bom cafado de 

eonservaeao. F.ssas edificacoes possuem um n\uro coiwo-eJewewto divisionario erguido 

em aivensris assentada sobse sapsftas.de pedis e cofRpifsres de concreto arm d̂s* 

35 L 4 C A R A C T E R r S T f C A S DO T E R R E N O 

Segundo Yazigi (2002), para fins de projeto das fundacoes, deverao ser 

programadas no minirno Sondagens a Percussao (SPT) de simples reconhecimento dos 

solos, zhrangendo c- mmwro-, a }s^l&5a$M& e a profandkk&de dos faros em- fan$ao de 

uma Referenda de Nivel (RN) bem definida e proiegida contra deslocamentos. 

O terreno da obra fiscalizada era inicialniente indinado, foi aherado strives de 

demolicao com uso de explosivos, bem como atraves de procedimentos mecanicos e 

manuais, para apresentar caracterisUcas planas especificadas no projeto. Sendo a 

Jimpeza do mesmo fejia atraves de maqs'm&s e eammhoes para transports- o entulho, 

retroescavadeiras, e escavacoes manuais. 

3.1,5, INSTALACOES D O C A N T E I R O B E OBRAS 

O canteiro de obras normal mente consta de: escritorio, barraeoes para 

aJojamento de materiais, tapumes, mstaZacx3es provisdrias de agua, energia efetrica e 

equipamentos, tanques para ac&mulo de agua, e ferramentas. 

O vestuario, sanitarios, refeiiorio, administracao, escritorio, bebedouro, 

betoneira e o almoxarifado, localizam-se na propria obra, o que faciJita os trabalhos dos 

operarios e dos engenheiros. 

O rechamento da obra e de exrrema importancia para que- se possa evitar a 

entrada de pessoas estranhas, o que poderia vir a causar acidentes graves, na obra. 

http://sapsftas.de
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3  J.6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A R M A / J W AMKNTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w , M ATERI AIS 

• Cimeuto.TijokK PastHbas,Vkiracas e Cal 

O cinxcato irtmVacfo na construcao c o Cmjento Pbitiami Nassau CP ft Z 32. 

Fste material deve ser ar«\a/enado -empilhado com ai«sra maxima de 10 sacos e 

abrigado em local pro*eg*do das inlemperies, assentados em um tafefade de madeira para 

evitar a umidade do solo. A Figura 6 a seguir ilustra o armazenamento do cimento. 

Ffgaral2: Armazenamento de cimento 

A armazenagem da cal, das pastithaa, dos vidros e dos tijolos est So ilustradas nas 

Figures 13, 14, 15 e ?6a6arxo. 

Figura 13: Armazenamento de Cal. Figura 14: Armazenamento de Pasrilhas 



3.1.7 F S C R I T O R I © E ALMOXARIFAD© 

Segundo Yazigi (2002), a localizacao do aimoxarifado devera permitir facil acesso 

do caminhao de entrega, ter area para descarregamento de material; localizar-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estraiegjtaaueute junta da obra, de tat modo que & &vanc& da ohfa nao tmpees o 

abastecimento de materiais; ser afastado dos limites do terreno pdo menos 2 m, 

mantidos como faixa livrev para evitar saidas nao controladas de material. 

No Condominio Residencial Castelo da Prata o escritorio fica localizado na 2
a

 laje 

e e constituido por uma bancada para recepcao; mesa, cadeiras, computador, 

telefone/fax, nchario de todos os materiais e arqurvo para doezusentos, computador 

janelas para ventilacao e iluminacao. 

Figura 17: Esboco da k)calizacao do escritorio da obra 
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De acordo com Yazigi (2002), nos canteiros de obFa e obrigatoria a existeneia de 

aorigo adequado para re&icocs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q local para retHcoes c&'spue de paredes que peraiilem 

o isoiame îto durante as vefe^oes; piso. de concrete; cobecta, protegendo comra as 

intemperies; capacidade para gsrar&k o atendimestc* de tede® os tral@lliadores no 

horirio das refeicoes; \-eisriiacao e ikmiinacao naiurais; Javaldrio instaJado em suas 

proximidades, mesas com tampos lisos e lavaveis, assentos em numero suficiente para 

atender aos usuarios; depdsito, com fampa, para detritus e e abasteeido de agua potavef, 

filtrada e fresca, por meio de um bebedouro. 

A cazBma possui ve?ifc7acao- natural ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA artificial que permire boa exairstao; paredes 

de alvenaria, pisa cimentado e a cobertura de material resistente ao fogo; iluminacao 

natural e artificial;, uma pis para tavar os aUmees&os e utessitios; dispoe de recipients; 

com t&mpa, paracoletade lixo; lavatorio instalado em suas proximidades. 

Segundo Yazigi (2002), e obrigatorio o uso de aventais e gorros para os que 

trabafham na eozinna.No caso do Condominio Residenciaf da Prata nao e verificado 

esta exigencia, porem o cozinbeiro utiliza o fardaraento adequado exigido pelo 

Condominio, caica, camisa. e botas-

3.1.9 .INSTALACOES SANIT ARIAS E V E S T I A R I O 

Segundo Yazigi (2002), deve ser entendido como mstalacao sanitaria o local 

destinado ao asseio e/ou ao atendimento das necessidades fisiologicas de excrecao. Nao 

e permhida a indszacao ds 'msAah$3& saaftaraa psm ot&ms ftrts que nao sejam os crsados 

anterionnente. 

Os sanitarios do Condominio Residencial da Prata sao constituidos de lavatorio, 

vaso sanitario e/ou iractorio. As msrafaedes rTscafizadas enconrram-se em bom estado de 

conservacao e higiene. Estas instalacoes possuem ventilacao apropriada, privacidade 

para quern neeessitar utilizar e boa iluminacao. As instalacoes eletricas sao devidamente 

protegidas, e encontra-se em um local de facil e seguro acesso. 

Os canteiros de obra devem possuir vestiario para a troca de roupa dos 

trabalhadores que nao residem no local. O vestiario apresenta paredes de alvenaria e 

file:///-eisriiacao
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pisos cimentados, iiununacao artificial, area de ventilacao e armarios individuals, 

observando sempre a conservacao de higiene e limpeza dos locals pelos propnos 

operarios. EncontFan>se promnms aos- ak?$anmaios-. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.10 SEGURANCA NO T R A B A L H O 

Ha algum tempo, quando se pensava em seguranca no trabalho, a ideia era 

distribuir alguns protetores auriculares, comprar, meia duzia de capacetes, catcar o 

pessoal com hotas- e toffo esta nssah&fe* A CIPA (Comssssm Interns de WevmqMo de 

Acidente), do ponto de vista dos empregados era apenas um meio de garantir a 

esrabilrdade do emprego e do ponto de vista do empregador era uma perck de tempo, 

uma vez que havia "coisas mais importantes a fazer". A contratacao do pessoal 

habilitado tais como tecnicos, engenheiros e medicos do trabalho era tratada como mera 

formal idade apems com o ohjetivo de citmpfTF a legisls^ao e mesm& assim, o trabalho 

desses profissionais era desviado para outras atividades tais como: seguranca 

patrimonial, adininistracao de refeitorio, servicos gerais, etc- O resukado desse descaso 

esta gravado nas estatisticas oficiais que mesmo sem considerar ocorrencias nao 

comunicadas chegam a conclusoes alarmantes tais como uma morte a cada tres horas e 

uma media de 140.000 acidentes com afastamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DOF ano. 

Felizmente, gracas ao empenho de profissionais da area, a maturidade 

administrativa de alguns exeeutivos e a formacao continua de uma legislaeao espeeifica 

para o assunto podemos vislumbrar a reversao desse quadro sombrio com a mudanca 

gradativa na conceituacao basica, baseada na prevencao de acidentes, com foco na 

elim'macao ou neutraiiaaeao dos riscos dedicando tratamento especiffco, pesqnisa, 

metodos, procedimentos e tecnicas especiticas aplicadas a seguranca no trabalho desde 

o projeto ate a operacao nos processes produtivos. 

Fica claro que, com o passar dos anos, o desenvolvimento do tratamento 

objetivo a seguranca, depende mais e mais do comprometimento real da direcao das 

empresas en> colocaF este asstmto entre as prioridades, defm'mdo diretrizes, trscando 

metas, estabeleeendo prazos, cobrando solucoes com a mesma importancia dedicada a 

producao, vendas, marketing, precos, prazos, qualidades, recursos humanos, logisrica e 

manutencao. 
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Toda empresa e obrigada a fornecer aos empregados. eratuitamente 

Equipamentos de Protecao Individual - EPI com CA (Certificado de Autenticacau i, 

fomecido peto Mimsterio do Traba&nr com a atesuaipao evigida por Je?, adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservacao e runcionamento, sempre que as medidas de 

ordem gerai nao oferecam compleia protecao contra os riscos de ackienies e danos a 

saude do empregado, segundo o art. 166, secao IV do cap. V da CLT. 

Equipamentos para a protecao audxtiva e de cabeca como abafadores de ouvido, 

capacete, mascara descartavel, oculos de sesgsivmcax, ao tado dos de protecao corporal e 

membros como a venial, kivas e botas com biqueira de aco sao uma constant e na rotina 

diaria dos ftineionarios que atuam nas areas de risco como a linha de producao, 

manutencao, engenharia e controle de producao e usinagem. Nas Figuras 12 e 13 a 

seguir pode-se verificar alguns equipamentos de protecao individual e de protecao de 

membros. 

Na construcao civil devem-se dar prioridades absolutas as Medidas de Protecao 

Coletiva (MPC) contra quedas de altura. tais como: 

• As que evitam a queda: guarda-corpo; barreiras e telas verticals 

• As que limitam a altura das quedas: sistema rigido ou anteparos, sistemas 

elasticos ou redes. 

• As implantadas no interior da obra: vao de devadores, vao de escadarias. 

Figura 18: Equipamentos de Protecao Individual (EPI) 
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Figura 19: Equipamentos de Protecao de Membros (EPM) 

A construtora e obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, 

Equipamentos de Protecao Individual (EPI), adequados ao risco do service- e em 

perfeito estado de conservacao. Os operarios devem utilizar os EPFs fornecidos pela 

construtora, tais como: cinto de seguranca tipo para-quedas; cordas e oculos; botas e 

luvas; protecao para ouvidos; capacetes. Observou-se a utilizacao, quando neeessaria, 

dos equipamentos de seguranca do trabalho pelos operarios, engenheiros e estagiarios 

da obra. Os operarios eram proibidos de fumar ou portar cigarros ou simiiares acesos, 

devido a medidas de seguranca, evitando assim, faiscas ou chamas. 
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C A P I T U L O 4 

C A P I T U L O 4: ETAPAS ESTAGIABAS 

4 J . C O W C H F T O 

4. L I . RESESTTENCIA DO C O N C R E T O 

O p!H3§££is4a es&na£u*al fiaou warn, iesasgefieia z&mcteria&a do concreto a 

corrrpressao, ou .seja, o do, concreto foi fbcado- cm 30- MPa. O concreto utilizado tot 

mrtte£*&> jmA* MM** SiMfifW l̂fo O* ss* £ite- jSa- CA-6& if CA-53, 

nwiiniln spssas as bitoi&s O irsco do concreto e de 1.2'2, ou seja, 4014e brita; 40 I de 

areia e 201 de agtia. 

Gbses vou-se «m bom tiooUde de qsss&iade da resis*e«cia, porem na execucao do 

concreto na obra, vcriftcou-sc tambem atrasos na chegada do carro com. o- concreto, 

atntsamkr o ̂ b » ^ i ? efe • I 

Figura 20: Concreto na Betoneira Figura 21: Caminhao com concreto usinado 
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4.1.2. INSPE^AO DA CONCRFTAGFlvl 

O recebimento na obra do concreto usinado foi realizado em funcao dos resuhados 

ue ensaios com o concreto rresco. A aceitacao foi feita com base no ensaio de 

abatimento A empresa do concreto usinado ficou responsivel pelas moldageus dos 

corpos-de-prova e pelo sen rompimento aos vime e oho dias. 

As operacoes de lancamento, adensamento e cura do concreto foram procedidas 

conforme as normas tecnicas e de acordo com o piano previamente fornecido ao 

engenheiro icĵ punsavef pela execucao da obra. 

Figura 22: Laje do 2° pavimento antes da colocacao da ferragem 

O lancamento do concreto foi realizado apos verificar a conferencia da ferragem e 

posicao correta da mesma; conferencia da forma por meio de prumos e manguefra de 

nivel; procedimerrto de umedecimento das formas com desmoldante, lancamento do 

concreto, evhando assim a absoreao da agua de amassamento; lancamento feho 

imediatamente apbs o transporte, pois nao e permitido intervalo maior que 1 hora entre 

o preparo e o lancamento. 
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Figura 24: Laje do 2° pavimento apos da colocacao da ferragem 
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FrgttrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 25: Laje do 2° pavimento colocacao do desmoldante 

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

lancado de camada em camada de modo que as mesmas nao urtrapassassem
 3A da aftura 

da agulha do vibrador, com intuito de movimerrtar os materials que oompde o concreto 

para ocupar os vazios e expulsar o ar do material. Para se obter uma memor ligacao 

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

vibrada. 

Figura 26: Vibrador de imersao. 
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4.1.3- I>FTALHFSCONSTRl)TlVOS 

Os vaos dos 22 apaftamentes possiiem uma ares de 363,35 m . A obra e dotada de 

iajes nervuradas, por vencerem grandes vaos, de modo que caoa condomino tem o 

privrlegio de fazer a sua propria planta, nao modificarido apenas as areas molbaaas, que 

sao commas pa?̂  tod&s os p&aaseess&ask SBBS formas sj&g* rcesgt haaBBj riaBMMJM de 

curnbucas, eias sao retiradas apos a coneretagem por meio de ar oomprimido. E 

necessario apenas um funeiooario para retirada das roes mas 

Figura 27: Retirada de Curnbucas. 

No estagio reaJizado no Condominio Residencial da Prata foram verificados os 

comprimentos das ferragens, realizando as devidas conferencias de acordo com o 

projeto. Em algous cases fewam ohservaid^s ffiss&sn^ss- fla a^esean^o-t^ ferrs^SBS com & 

exposto no projeto Verifieou-se isisbem a forma de utiUzacao do vibrador. 

Para a liberacao da concretagem foram canfcridas ferragens das lajes Para 

garantir uma meihor execucao, seguranca e estabiiidade realizou-se a conferencia na 

armadura de acordo com o projeto, em que foram verificadas as bitolas, posicoes e 

diregdes das ferragens; compr>menio dos ferrus e suas qzsantkhdes e espa^amem^os 

As formas e os escoramentos utilizados na obra foram alugados a Construtora 

Omega. Nesta obra, as formas das lajes sao retiradas com 20 dias. A retirada das formas 

e os escoramentos deverao ser realizados quando o concreto encontrar-se 

suficientemente endurecido para resistir a acoes externas que sobre ele atuarem. 
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A desSarmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e feita logo apos o concreto afingir seu ponto de seguranca e quando 

o mesmo ja resiste as reacues que neie atuam. No caso das lajes vernicaiam-se a 

reiirada com oko diss apes sssr cokxazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^o. RJK? o te&aspertes- dos m&s&sszszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RS obra 

urilizaram-se o eievador de carga com capacidadc de 800 Kg; carrimSos de mao, batdes 

e padiolas; e • - ••' ••• 

Ftgara 2& iEscoramemos metaricos verticals 

4.2. A L G U N S ERROS VERHFICADQS 

De acordo com Yazigi (2002), e termmamemenie pnxbido o rransporte de 

pessoas em um eievador de materials.. Quando hoover irregularidades no eievador de 

materials qpanto ao se& &mci&mme?&Q e nwmtivmpkz, efcfs•&Bvef5& ser a&otsdss pekj 

em livre proprio e eomimicadas, por escrrto, ao responsavd da obra. 

A obra possui apenas um eievador que e utilizado tamo para transports de 

material como para transporte de operarios, engenheiros e outros Observou-se o uso da 

tela de protecao em algumas areas de maior risco, nao sendo utiVizada em toda a obra. E 

em alguns lugarcs com&tfafa#n-s& telas d&tifksdss, rasgadas. 
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Figura 29: Telas de protecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA danifieadas. 

Verificou-se ainda que em alguns mgares a ferragem eneontra-se exposta,. 

podendo ocasfanar graves acrdenfes. 

Figura 3!hF( Expostas 

4JL OiONOGRAMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A OE ATIV1DAOKS 

O estagio cmrrieuiar da akma Fiavia Lima Barbesa teve- imek> no dia 22 de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outuhro de 2O07 O mesmo ieve as segumTes arividades deseuvorvidas: 

• Conhecimento do canteiro de obras, engenheiro, mestre e operarios; 

• Verificacao das acornodacoes dos operarios; 

-» Veii ft cacao do book deapresentaca© da etera; 

* VerifieafZDjfe jx&gsekxs r^srir^^jeJ^s|«K^itoacafes^ 

* Verificacao de reiatorios referentes a q y M f doiiahattwy 



• VerificacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de plantas e proietos: 

• Verificacao de consirueSes de alvenanas no pavimento: aa garagem; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Verificacao- da- a^Ak^a^^-ctm^lse&, 

•* \%rncscac da aplicacao do reboco; 

•• Verificacao dos promo* dss sdvetmimx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-9 VgrificzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&ipsiD da fensgestn da laje .2° pavimento; 

• Verificacao da colocacao do desmoldante; 

• Veriticacao da dcsfSrma da taje; 

• Veiificacao dos escoramentos melalicos; 

• Medicoes para contnj-piso; 

• Verificacao de iirmcrmeabilfeagfe exeetttad&s no Cofrfitemkao Residenda). San 

Patricio ( Predio em freoie ao Condommio Castelo da Prata ); 

Durante o periodo de realizacao do estagia curricular os trabalhos reaiizados 

ocorreram somzr£e B& jsattisfflsals? da garagzirz gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x&2° pa îsissfs?- pu&czds-

apart-amento e dependc do proprietario. 
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CAPITIU.O 5 

CAPITW.O 5fe C O N S I D E R CAES- FlMAIS 

5.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CON SfR F .R A^ fr .S FlNAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Independente dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curso estudado e importante imir o conheeimento teorieo ao 

conhecimenlo' praxico. O estagio sempre acre novos oiminnus, fomando us estudos 

\istos natimvsrsidade mais darose, abrangentes-

Na obra atqgpad£ pode. existk aljg!m§ proMemss de eT0BO»£sk* qsse podm ser 

explieados pete mao-de-obra de baixa qualidade deaigims operarios e pela mviabilidade 

de cumprir o cronograma em virtttde de a mesma andar de acordo com a dispomhtltdade 

financeira dos proprietaries'dos apartamentos. 

Apresentam-se como medidas indispens&vets para sokieionar alguns destes 

probfemas, reunites eoRstasfces entre engenheiros, mestres e operafros, pars que se 

possa desenvolver um ambiente de trabalho satisiarorio; fiscaiizagao constante do 

engenheiro responsavel pela obra, nao deixando a obra nas maos dos mestres ou dos 

encarregados e ainda, mefhor comum'cacao entre os fornecedores, que muitas vezes 

atrasarn o pedido gerando atraso no cronograma da obra. 

O estagio e necessario para a conscierttizacao dos esmdantes que enftrarao em um 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo, em que os futures engenheiros tern que 

sobressair dos demais; e, principalmente, para o amadurecimento profissional dos 

mesmos. 

p 
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