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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao civil e um setor de grande potencial no cenario politico e 

economico do Brasil, a industria da construcao tern forte impacto no 

desenvolvimento do pais, por sua capacidade de geracao de empregos e sua 

part icipacao de 14,8% do PIB brasileiro. Caracterizada pela movimentacao de 

um conjunto de atividades encadeadas no seu processo produtivo, por ter 

var iados tipos de materiais para a construcao de uma edif icagao. No mercado 

atual vem se destacando a estrutura de ago, por sua alta eficiencia 

construtiva, isso se deve a uma grande resistencia mecanica com isso 

proporciona a realizacao de um projeto mais leve, reduzido consideravelmente 

as cargas nas fundagoes, ao mesmo tempo que proporciona maiores 

espagamentos entre os pilares e uma consideravel redugao do tempo porque 

se pode aplicar carga logo apos sua montagem. Nesta otica, o presente 

trabalho teve por objetivo focar a parte estrutural, com enfase em estruturas 

metal icas com acompanhamento e elaboragao de projetos estruturais, 

observagao e analise da execugao da obra, fazendo levantamentos dos 

materiais para orgamento de estruturas metalicas. 

P A L A V R A S C H A V E : construcao civil, estruturas metalicas, projetos 

estruturais, analise da execugao da obra e orgamento de estruturas metalicas. 
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1.0. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, pode-se afirmar que o processo da construcao civil e uma 

das atividades que mais geram emprego e renda sendo, portanto, responsavel 

pela gestao de uma notavel quant idade de recursos humanos e f inanceiros. 

A construcao metal ica esta atravessando um per iodo de grande 

expansao no Brasil. Desde os anos oitenta tem-se tido a oportunidade de 

vivenciar o crescimento do mercado de estruturas em ago. 

Aqui lo que parecia ser um modismo configura-se hoje uma solugao 

tecnica viavel, apresentando resultados expressivos de qual idade e baixo custo 

para investidores e construtores. 

Segundo Agoyan (1988) novos investimentos em agos especif icos para 

a engenharia e arquitetura estao sendo produzidos pelas siderurgicas. Com 

maiores resistencias mecanicas, a corrosao atmosferica e melhor aderencia a 

pintura, vem ajudando arquitetos e calculistas a solucionar projetos com 

ousadia e economicidade. 

Da parte dos produtores de estruturas metalicas, os investimentos vem 

sendo produzidos na expansao de fabricas, automagao de maquinas e 

modemizagao dos equipamentos de montagem. 

Estes investimentos tern difundido a tecnologia da estrutura em ago 

como uma opgao competit iva em relacao a outros processos construtivos. 

Percebe-se hoje, sua aplicagao em edif icagoes de todo tipo e de todo porte nas 

mais distantes e diversas regioes. 

No entanto, pode-se dividir a utilizagao da construcao estruturada em 

ago de duas formas: 

a) Utilizada c o m o componente de s i s t e m a s construt ivos (por exemplo: 

"steel frame"). 

b) Utilizada c o m o elemento estrutura! na fungao de pilar, viga, laje ou 

estrutura de cobertura. 

Quando util izada como componente de sistemas construt ivos 

autoportantes, sua utilizagao deve seguir os requisitos e criterios estabelecidas 

para todo o sistema em questao. 

Quando util izada como pilar, viga, laje ou estrutura de cobertura, pode-

se afirmar que a tecnologia disponivel ja e de dominio do setor de construcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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civil e deve ser entendida dentro do conceito de construcao convencional, 

inclusive com possibi l idade de expansao e substituigao de componentes. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho tern a f inal idade de apresentar as 

atividades desenvolvidas no estagio supervisionado realizado por esse autor, 

essa atividade foi concedida na empresa Vao Livre em cima das obras do Hotel 

ibis localizada em Petrol ina-PE, Mauricio de Nassau localizada em Joao 

Pessoa-PB, Mauricio de Nassau localizada em Campina Grande-PB e Sao 

Braz localizado em Cabedelo-PB supervisionada pelo Engenheiro Civil 

responsavel tecnico da empresa eng. Alexandre Carlos Ramos de Lira e 

orientado pelo professor Joao Batista Queiroz de Carvalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.0. O B J E T I V O S 

2 . 1 . 0 B J E T I V O G E R A L 

Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possfveis problemas 

relacionados com a parte estrutural de uma obra e tambem desenvolver senso 

crit ico para que se tenha condicao de analisar as tecnicas uti l izadas para 

execugao de obras de construcao civil, para compreensao dos materiais 

empregados e util izagao racional dos servigos dos operarios. 

2.2. O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S 

Serao apresentados o acompanhamento ou a elaboragao dos projetos 

estruturais, o desenvolvimento da execugao das obras e levantamento de 

quantitat ive dos materiais usados para orgamento. 

3.0. C A R A C T E R I Z A Q A O DA E M P R E S A 

Vao livres estruturas metal icas LTDA, e uma empresa voltada para a 

realizagao de projetos, fabricagao e montagem de estruturas metalicas. 

Localizada no Distrito Industrial de Queimadas - PB, em uma area propria de 

33.000 m 2 , a 06 km de Campina Grande-Pb, 130 km de Joao Pessoa-Pb. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com mais 15 anos de experiencia a Vao livre hoje se torna uma Kder de 

mercado no nordeste em estruturas metalicas com obras realizadas em todo o 

Brasil e equipe qualif icada nos setores de montagem, fabr icacao e projetos e 

uti l izando os mais avancados equipamentos e materiais do ramo como 

Caminhao Munck(f igura 01), Grua(f igura 02), Plataforma Art iculada Z-45(figura 

03), lajes steel deck(f igura 04) e andaimes Normativos(f igura 05). 

Figura 01: Caminhao munck 
FONTE: Ranieri Pintc-,2009 

Figura 03: Plataforma articulada z-45 
FONTE: equipal locagoes 

Figura 02: Grua 
FONTE: Ranieri Pinto,2009 

Figura 04: Lajes Steel Deck 
FONTE: Ranieri Pinto,2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.0. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

4.1. B R E V EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H I S T 6 R I C O DA C O N S T R U Q A O CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os termos construcao civil e engenharia civil sao originados de uma 

epoca em que so existiam apenas duas classif icacoes para a engenharia 

sendo elas civil e militar, cujo conhecimento, por exemplo de engenharia militar, 

era destinada apenas ao militares e a engenharia civil destinada aos demais 

cidadaos. Com o tempo, a engenhar ia civil, que englobava todas as areas, foi 

se dividindo e hoje conhecemos varios divisoes, como por exemplo, a 

engenhar ia eletrica, mecanica, materiais, minas, quimica, naval, etc. Exemplos 

como engenhar ia naval, dao origem a construcao naval, mas ambas eram 

agrupadas apenas na grande area da civil. 

Por definicao, a construcao civil e a atividade que estuda as disposicoes 

e metodos seguidos na realizagao de uma obra arquitetonica, solida e 

economica, podendo-se dizer, ainda ,que seja a agao de juntar ou interligar 

materiais e processos afins, ou de dar forma a certos materiais, para se obter 

um suporte que sirva a at ividades e necessidades da vida humana. 

Para Mascaro (1994), o Setor da construcao civil no Brasil ja passou por 

varias e distintas fases, desde o atrelamento a obras publicas, passando pela 

abertura ao mercado internacional e chegando hoje ao desenvolvimento de 

projetos de moradia em parceria com ent idades f inanciadoras e com o apoio de 

govemos. 

As projecoes para a Construcao civil sao as melhores possiveis, 

possibi l idades estas reconhecidas ate mesmo pela Moody 's Investors services, 

uma das mais importantes agendas de analise economica do mundo. 

4.2. E S P E C I F I C A Q A O D O S A Q O S 

Os acos devem ser estruturais, soldaveis, resistentes ou nao a corrosao 

atmosferica. A comprovacao se necessaria se dara pela apresentagao do 

certif icado qual idade de qual idade emitido pela siderurgica, e os parafusos 

devem ser estruturais, comuns ou de alta resistencia, de maneira a estabelecer 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1  



compatibi l iza com a exigencia de uso dos acos das estruturas (BAIDEK et al . 

2004). 

Devem ser seguidas normas brasileiras ou normas estrangeiras, 

especialmente as listadas a seguir no Quadro 0 1 . 

Quadro 0 1 : Normas brasileiras e estrangeiras para especif icagao dos acos 

NBR Chapas grossas e bobinas grossas, de 

ago de baixa liga, resistentes a corrosao 

atmosferica, para uso estrutural 

NBR 5921 Chapas finas a quentes e bobinas finas a 

quente, de ago de baixa liga, resistentes 

a corrosao atmosferica, para uso 

estrutural 

NBR 6650 Chapas finas a quente de ago carbono 

para uso estrutural 

NBR 7007 Agos para perfis laminados para uso 

estrutural 

NSTM A36 Standard specifications for carbon 

structural steel 

ASTM A570 Specifictions for high strength low alloy 

columbium vanadium steels of structural 

quality 

ASTM A572 Specifications for high strength low alloy 

columbium vanadium steels of structural 

quality 

ASTM A588 Specification for high-strength low-alloy 

structural steel with 

50ksi(345MPa)minimum yield point to 4in 

(100mm)thick 

NBR7008 Chapas de ago carbono zincadas pelo 

processo continuo de imersao a quente 

NBR 10735 Chapa de ago de alta resistencia zincada 

continuamente por imersao a quente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3. P R O J E T O E S T R U T U R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As estruturas de ago devem ser dimensionadas de acordo as normas 

brasileiras ou normas estrangeiras, dentre as quais sao relacionadas: 

NBR 14762-> Dimensionamento de estruturas de ago consti tuidas por perfis 

formados a frio. 

NBR 8800-> Projeto execugao de estruturas de ago de edif icios 

NBR 14323-> Dimensionamento de estruturas de ago e ediffcios em situagao 

de incendios 

A comprovagao se dara pela apresentagao da anotagao de responsabil idade 

tecnica (ART) emit ida pelo profissional responsavel. 

Para o dimensionamento de pegas sob o efeito de forgas de axiais se faz 

pela tensao media obtida dividindo-se a forga pela area da pega. Em geral, 

Util iza-se area bruta para esforgos de compressao, enquanto para tragao os 

calculos se referem a area Ifquida da segao da pega. As cargas axiais capazes 

de tornar instaveis as hastes comprimidas chamam-se cargas crfticas de 

f lambagem. Os casos mais usuais de f lambagem sao provocados pela agao 

simultanea de compressao e f lexao (PFEIL.1976). 

Para o dimensionamento das vigas podemos tratar elas como vigas de 

alma cheia, sendo ela dimensionada so pelo perfil, como vigas mista, que se 

introduz um conector e a viga trabalhar junto com as lajes, e vigas treligadas, 

que se consti tuem de associagoes de barras formando f iguras geometr icas 

estaveis. 

4.4. R E Q U I S I T O S D E D E S E M P E N H O 

De acordo com Santos (2004), para que a estrutura em ago cumpra 

adequadamente a fungao para qual e projetada e construfda, a mesma devera 

atender a criterios de desempenho relacionados aos seguintes requisitos: 

->Seguranga estrutural 

->Seguranga ao fogo 

-^L igagao do ago a outros materiais 

->Durabi l idade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.5. S E G U R A N Q A E S T R U T U R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As estruturas de ago devem atender aos criterios de seguranca da NBR 

8681-agoes e seguranca nas estruturas. As agoes consideradas no projeto 

estrutural devem ser determinadas com base nas seguintes normas brasileiras: 

NBR 6 1 2 0 - * cargas para o calculo de estruturas de edif icagoes 

NBR 6123-> Forgas devidas ao vento em edif icagoes 

4.6. S E G U R A N Q A A O F O G O 

As edif icagoes devem ser verif icadas e obedecer as exigencias de 

acordo com a seguinte forma: 

NBR 14432-> exigencias de resistencia ao fogo de elementos construtivos de 

edificagoes. 

Almeida (2006) ressalta que, segundo esta norma, estao isentas dos 

requisitos de resistencia ao fogo as edif icagoes cuja area total seja menor ou 

igual a 7 5 0 m 2 ou ate 2 pavimentos com area menor ou igual a 1500m 2 desde 

que a carga de incendio especif ica seja inferior ou igual a 1000MJ/m 2 . 

4.7. L I G A Q A O DO A Q O A S U B - S I S T E M A S D E V E D A Q A O 

O ago, assim como os materiais util izados nos fechamentos, estao 

sujeitos a movimentagoes naturais devido aos carregamentos estaticos e 

dinamicos, variagoes de temperatura ou ainda a uma combinagao desses 

fatores. 

Segundo Pannoni (2002), para prevenir o surgimento de patologias 

deve-se, portanto, analisar e desenvolver detalhes especff icos de projetos para 

as ligagoes da estruturas em ago com os sub-sistemas eu compoem as 

edif icagoes. 

Especif icamente para as ligagoes das alvenarias com as estruturas em 

ago, deve-se utilizar procedimentos tfpicos como a util izagao de isopor (figura 

06) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 06: Colocagao do isopor 

FONTE: Gregorio Lobio, 2009 

Caso alguma alvenaria seja util izada com fungao diferente de vedagao, 

devera ser especif icada e detalhada no calculo estrutural. 

Para as ligagoes de quaisquer outros materiais com as estruturas em 

ago, devera ser desenvolvido anexo especifico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8. D U R A B I L I D A D E 

A durabi l idade da estrutura de ago depende nao apenas da 

especif icagao do ago, mas principalmente do tipo de protegao empregada, da 

manutencao e dos detalhes do projeto. 

Os projetos devem ser elaborados objet ivando durabi l idade minima de 

50 anos, respeitando as normas citadas. 

4.9. P R O T E Q A O A C O R R O S A O 

4.9.1. E S T R U T U R A S A P A R E N T E S 

Deverao obrigatoriamente utilizar agos resistentes a corrosao 

atmosferica (patinaveis) pintados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O processo de pintura, especif icado de acordo com o tipo de ago, meio 

ambiente do local da obra, devera fazer parte do escopo de garantia do 

fabricante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.9.2. E S T R U T U R A S R E V E S T I D A S 

A estrutura de ago esta protegida de processos corrosivos quando 

recebe um revestimento que impega o contato direto do ago com o meio 

ambiente e garanta a estanqueidade a agua. Esse revestimento pode ser feito 

atraves de encapsulado com alvenaria, concreto, argamassas ou paineis. 

Neste caso podera ser util izado qualquer tipo de ago estrutural. 

4.10. MANUTENQAO 

As estruturas aparentes fabricada com agos revestidos por pintura 

deverao, apos o termino do prazo especif icado por cada fabricante, devem ser 

revisadas visualmente a cada tres anos, por profissional habil itado, e feitas as 

devidas corregoes, quando necessario. 

5.0 R E Q U I S I T O S D E E X E C U Q A O 

5.1. E S T R U T U R A S D E A Q O 

0 controle do processo de produgao das estruturas de ago, deve seguir 

as especif icagoes e recomendagoes da norma: 

NBR 8800-> Projeto de execugao de ago de edif icios 

Quanto aos processos de soldagem, tanto em fabrica como em canteiro 

de montagem, como nao existe norma brasileira a respeito, devera ser util izada 

a norma ANSI-AWS-D1.1/2000, conforme recomenda a NBR 8800 "projeto e 

execugao de estrutura de ago de edificios" e seus anexos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.2. L A J E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As lajes integradas as estruturas de ago sao executadas de forma 

convencional, respeitando-se as indicagoes do projeto quanto as dimensoes, 

tipos, armaduras, resistencia do concreto e sua interagao com as vigas. 

Podem ser uti l izados quaisquer tipos de lajes: fundidas no local, pre-

fabricadas, pre-lajes, com forma de ago incorporada ("steel-deck), paineis 

protendidos dentre outros. 

Por sua praticidade as lajes steel-deck (figura-07) se destacam, alem de 

possui rem dupla fungao: como forma para concreto durante a construcao e 

como armadura positiva de lajes para as cargas de servigo. Possuem nervuras 

largas, permitindo a util izagao de conectores de cisalhamento stud bolts, o que 

possibil ita o calculo de vigas mistas e reduz o peso da estrutura. Dentre muitas 

vantagens para a construcao com esta tecnologia Escarpini Filho (2004), 

destaca as seguintes: 

->Alta qual idade de acabamento da laje 

->Dispensa escoramento e reduz os gastos com desperdlc io de material 

-> Facil idade de instalacao e maior rapidez construtiva 

-> Proporciona maior seguranca aos trabalhadores da obra; uma vez 

que serve como plataforma de servigo e protegao aos operarios dos andares 

de baixo 

-> Apresenta facil idades para a passagem de dutos das diversas 

instalagoes, favorecendo tambem a f ixacao de forros. 

0 Steel deck pode ser encontrado em dois modelos: 

-> MF 75, com largura util de 820 mm, recomendado para 

empreendimentos industrials e lajes com necessidade de resistencia e cargas 

elevadas. 

•> MF 50, com largura util de 915 mm, adotado em edif icagoes urbanas, 

t ipo hotel, hospitais, escritorios, edif icios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 steel deck e fabricado com o ago especial galvanizado ASTM A 653 

grau 40, podendo ser encontrado nas espessuras 0,80mm, 0,95 e 1,25mm, 

com um comprimento de ate 12 metros, conforme o projeto. 

Figura 07: Laje Steel Deck 

FONTE: Ranieri Pinto, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. T E L H A S 

As estruturas das coberturas, quando em ago, devem ser executadas de 

acordo com os tipos e d imensoes das telhas indicadas nos projetos, podendo 

ser uti l izadas telhas de qualquer tipo de material. 

5.4. E S C A D A S 

As escadas, quando em ago fazem parte do projeto estrutural e serao 

executadas em conjunto com toda a estrutura em ago, sendo definido em 

projeto o tipo de revestimento de piso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.5. S I S T E M A D E P R O T E Q A O C O N T R A D E S C A R G A S A T M O S F E R I C A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 projeto do SPDA-sistema de protegao contra descargas atmosfericas 

deve ser elaborado conforme NBR 5419-Protegao de estruturas contra 

descargas atmosfericas. 

As estruturas metal icas podem, inclusive ser uti l izadas para a condugao 

das descargas conforme previsto na NBR 5419, sendo que em muitos casos a 

propria estrutura se constitui numa "gaiola de Faraday" permit indo maior 

protecao do usuario. 

6.0. M E T O L O G I A 

Para o desenvolvimento das atividades do estagio foram uti l izados 

conhecimentos adquir idos na universidade com as discipl inas de estrutura de 

madeira e ago, teoria das estruturas, resistencia dos materiais, mecanicas dos 

materiais e estabil idade das construgoes, com auxil io de Software como zwcad 

e Cypercad. 

O estagio foi desenvolvido no setor de projetos da empresa citada, 

obedecendo aos horarios (Quadro 02): 

Quadro 02: Horarios 

Horario 

Segunda Terga Quarta Quinta Sexta 

13h30min as 

17h30min 
10h as 16h 

13h30min as 

17h30min 

13h30min as 

17h30min 

8 h a s 1 0 h e 

16h as 

17h30min 

Com a carga total de 20 horas semanais, do dia 10/08/2009 a 10/12/2009 

total izando assim 360 horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.0. R E S U L T A D O S E A N A L I S E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A empresa Vao Livre conta com a construcao de varias edificagoes, mas 

esse estagio foi focado em apenas algumas obras como hotel Ibis Petrolina-

PE, Faculdade Mauricio de Nassau Joao Pessoa-PB, Faculdade Mauricio de 

Nassau Campina Grande-PB e Sao Braz Cabedelo-PB. Pelo fato da Vao Livre 

trabalhar apenas com projetos estruturais, foi necessario o trabalho e m 

conjunto com outras empresas para a conclusao das obras, assim todas essas 

construcoes citadas foram feitas em parceria com as construtoras ITACON e 

BMC. Essas edif icagoes tern que apresentar uma locagao dos pilares e os 

prumos perfeitos, pois como se fabrica as pegas nos galpoes da empresa nao 

pode ser nada diferente do projeto concebido sendo indispensavel a utilizagao 

de um topografo (Figura - 08). 

Figura 08: topbgrafo 
FONTE: Ranieri Pintc-,2009 

O Hotel Ibis e uma obra localizada em Petrol ina-PE e a Vao livre 

trabalha em conjunto com a Itacon. A Tipologia dessa edificagao consiste em 

um predio de oito andares sendo 6 pavimentos tipos, terreo, area de circulagao 

dos funcionarios, casa de maquinas, reservatorio, duas escadas e dois 

elevadores com um total de 4.225 m 2 . 

Nesta obra a empresa ja f inal izou a sua parte so faltando parte de 

acabamento a ser realizada pela Itacon. A fungao do estagiario no 

desenvolvimento dessa construcao foi o acompanhamento dos projetos 

estruturais e elaboragao do detalhamento pra a fabricagao dos elementos como 

vigas, pilares, contraventamento e escadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Todos os projetos estruturais, fabricacao e montagem foram feitos pela 

Vao Livre, no perfodo de 01/07/09 a 02/12/09, o acompanhamento (Figura 09, 

10,11) da execucao da obra toda foi feita por cameras e fotos e pelo 

engenheiro responsavel, Jose Carlos. 

Figura 09 - Colocacao de vigas por caminhSo Munck do Hotel Ibis 

Fonte: Eng. Jose Carlos 

Figura 10 - Estrutura Montada Hotel Ibis 

Fonte: Eng. Jose Carlos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 11 - Estrutura Montada Hotel Ibis 

Fonte: Eng. Jose Carlos 

A Faculdade Mauricio de Nassau localizada em Joao Pessoa-PB e a 

Faculdade Mauricio de Nassau localizada em Campina Grande e uma parceria 

entre a Vao Livre e BMC onde as empresas tern que se relacionar 

perfeitamente para nao atrapalhar os servigos de ambas para e entrega da 

obra seja dentro do prazo estabelecido pelo cliente. 

A edif icagao de Joao Pessoa-PB pode ser descrita da seguinte forma: 

predio de doze andares sendo os quatro primeiro como estacionamento e oitos 

andares tipos, quatro escadas e oitos elevadores com area de 29.083,15 m 2 ao 

todo, essa obra tern previsao de termino por parte da Vao Livre em Janeiro de 

2010, seu projeto estrutural foi terceirizado pelo cliente sendo feita pela 

Engedata engenharia estrutural LTDA, o detalhamento, fabricacao e montagem 

sendo todos eles elaborados pelo setor de projetos da empresa Vao Livre. A de 

Campina Grande-PB e uma ampliagao do predio e construcao de uma quadra, 

formado por quatro pavimentos t ipos, escadas e dois elevadores com area de 

5.408 m 2 , mais a quadra esportiva de 887 m 2 total izando uma area de 6295 

m 2 de estruturas sendo todas as etapas realizada pela Vao Livre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As etapas do trabalho que o setor de projetos contribuiu foram: 

- Projeto estrutural (Mauricio de Nassau Campina Grande - PB) 

A distribuicao de pilares e vigas, calculo dos chumbadores, o 

d imensionamento de toda a estrutura e as conexoes entre pilares, vigas 

e lajes. Tendo uma particularidade, como nao teve local ideal de 

contraventamento usou-se o sistema de porticos (figura 12) em alguns 

eixos para travar a estrutura. 

Figura 12 - Conexao para fazer o sistema de porticos 

Fonte: Gregorio Lobao 

-Detalhamento (para ambas): 

Foi elaborado ordem de servigo (OS) dos elementos estruturais 

para sua fabricacao que inclui todo o detalhamento de como a peca de 

ser produzida. Ex.: furacao de vigas, Disposicao da juncao do pilar com 

a viga e etc. 



- Montagem (para ambas) 

Elaboracao de projeto de montagem para ser seguido na obras. 

Ex.: onde montar cada viga, onde colocar Cada pilar dentre outros. 

0 acompanhamento (figuras - 13, 14, 15, 16, 17) da obra Mauricio de 

Nassau Joao Pessoa-PB e feita por fotos e pelo engenheiro responsavel 

Ranieri Pinto e a construcao de Mauricio de Nassau Campina Grande-PB e 

tambem por fotos (figura - 1 8 , 19, 20, 21,) e Engenheiro Paulo Lucena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 13- colocagao dos Pilares Mauricio Nassau - Joao Pessoa-PB 

Fonte: eng. Ranieri Pinto, 26/05/09 

Figura 14 - Armagao de lajes, vigas e pilares e coloca?io da grua Mauricio Nassau - Joao Pessoa-PB 

Fonte: eng. Ranieri Pinto, 17/06/09 



Figura 15 - Armacao de lajes Mauricio Nassau - Joao Pessoa-PB 

Fonte eng. Paulo Lucena, dia 20/06/09 

Figura 16 - Armagao e concretagem das lajes e funcionamento da grua Mauricio Nassau - Joao 

Pessoa-PB 

Fonte: eng. Ranieri Pinto, 04/09/09 



Figura 17 - Fundacao ferta pela BMC com os chumbadores Faculdade Mauricio de Nassau Campina 

Grande-PB 

Fonte: Greg6rio Lobao 



Figura 19 - conexao da viga com o pilar da Faculdade Mauricio de Nassau Campina Grande-PB 

Fonte: Gregorio Lobao 

Figura 20 -Lajes steel deck com conectores e ferragem negativa da Faculdade Mauricio de Nassau 

Campina Grande_PB 

Fonte: Gregorio Lobao 



A obra da empresa al imenticia Sao Braz localizada em Cabedelo-PB 

consist iu na construcao de um galpao de area 600 m 2 , o cliente almejava um 

projeto onde util iza-se pilares de concreto ja existentes (figura 21), com isso 

projetamos o galpao conforme o croqui (figura 22) onde se cumpriu todas as 

exigencias do cliente, todos as etapas do desenvolvimento foram feitas pelo 

setor de projeto, como dimensionamento da terca metalicas, vigas trelicadas, 

pilares metalicas, telhas e todos o levantamento do quantitative da obra para 

fazer orgamento como para compra. 

O acompanhamento (figuras 23,24,25,26,27) da obra foi feita pelo eng. 

Ranieri Pinto tendo comegado montagem dia 24/11/09 e acabado dia 04/12/09. 

Isso demonstra a rapidez com que se pode trabalha util izando o ago. 

Figura 21 - Conexao da viga trelicada com pilar de concreto S5o Braz -Cabedelo-Pb 

Fonte: Ranieri Pinto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 22 - Croqui do projeto do Sao Braz -Cabedelo-Pb 



Figura 23 - Inicio da montagem do Sao Braz -Cabedelo-Pb 

Fonte: Ranieri Pinto 

Figura 25 - quarto dia da montagem do concreto S3o Braz -Cabedelo-Pb 

Fonte: Ranieri Pinto 



Figura 26 - sexto dia da montagem do concreto Sao Braz - Cabedelo-Pb 

Fonte: Ranieri Pinto 

Figura 27 - oitavo dia da montagem do concreto S§o Braz - Cabedelo-Pb 

Fonte: Ranieri Pinto 



8.0. C O N C L U S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A busca por informacoes e por tecnologia e cada vez maior e pode-se 

perceber, com clareza, que a construcao industrializada e o objetivo perseguido 

por todos que sentem que qual idade, modernidade, velocidade e baixo custo 

sao fundamentais para o sucesso de empreendimentos. 

Em um momento atual que engenharia civil esta vivendo com um 

crescimento muito elevado devido a estabil idade economica do pais e 

incentivos dos governos conclui-se que um dos fatores mais preponderantes 

em uma construcao e a rapidez obedecendo os prazos estabelecidos pelo 

mercado. 

Com isso a estrutura metal ica vem ganhado espago mesmo sendo uma 

tecnologia inovadora para o Brasil, uma vez que a agil idade de construcao e 

imprescindfvel a sua utilizagao. Como comprova-se na construcao do galpao 

da Sao Braz e do Hotel Ibis. 

Logo, custo-beneffcio dessas obras e muito atrativo para o cliente, 

estet icamente pode-se ter uma estrutura mais ampla sem o uso de muitos 

pilares como no caso de concreto armado e mais leve em termo de peso 

proprio como uma sensagao de leveza para quern util ize a edificagao como 

verif ica-se nas obras das Faculdades Mauricio de Nassau, economicamente, 

um fator de grande relevancia que deve ser levado em consideracao e o 

desperdlc io na industria de construgao civil brasileira que como revelado em 

recentes estudos, encontra-se em torno de 2 0 % em media de todos os 

materiais trabalhados. Como consequencia, as perdas f inanceiras at ingem 

indices superiores a 10% dos custos totais da obra. Estas perdas estao 

associadas principalmente a ma qualif icagao da mao de obra util izada, projetos 

mal elaborados, planejados e orgados, o que pode ser minimizado na util izagao 

de estruturas metalicas. 

Nesta perspectiva o mercado brasileiro tern muito a crescer nesse tipo 

de tecnologia. 
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