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Descrição geológica do testemunho KGL-1 (parte 1) 
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Descrição geológica do testemunho KGL-1 (parte 2) 
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Descrição geológica do testemunho KGL-2 
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Descrição geológica do testemunho KGL-3 (parte 1) 
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Descrição geológica do testemunho KGL-3 (parte 2) 
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ANEXO B

(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

K-18 103 0,00 2,0 8,0 18,0 23,0 22,0 27,0 Areia fina a média calcária, siltosa, com fragmentos de valvas e 
muitas concreções calcárias, cinza clara. 46,3 2,75 NL NP - 0,89 1,50 SM

K-19 102 0,00 5,0 20,0 22,0 17,0 18,0 18,0 Areia fina a média calcária, siltosa, com fragmentos de valvas e 
muitas concreções calcárias, cinza clara. 38,9 2,71 NL NP - 0,93 1,99 SM

K-20 99 0,00 2,0 13,0 10,0 14,0 20,0 41,0 Areia fina a média calco-quartzosa, siltosa, com fragmentos de valvas 
e muitas concreções calcárias, marrom. 48,8 2,72 NL NP - - - SM

K-21 103 0,00 4,0 11,0 18,0 13,0 12,0 42,0 Areia fina a média calco-quartzosa, siltosa, com fragmentos de valvas 
e muitas concreções calcárias, marrom. 45,3 2,69 NL NP - - - SM

(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

0,00 5,0 67,0 28,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com muita areia fina, poucos fragmentos pequenos de 
valvas e pouca mica, cinza. 30,0 2,67 31 17 17,6 - - CL

0,35 5,0 71,0 24,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com muita areia fina e pouca mica, cinza. 38,1 2,68 32 14 17,6 - - CL

1,39 13,0 69,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com muita areia fina, poucos fragmentos de pequenos 
de valvas e mica, cinza. 36,0 2,55 37 13 17,9 - - CL

2,35 11,0 69,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,3 2,60 33 17 17,9 - - CL

3,35 17,0 69,0 14,0 0,0 0,0 0,0 42,4 2,55 42 28 17,6 - - ML

4,11 26,5 62,5 11,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com areia fina e poucos fragmentos de pequenos de 
valvas e mica, cinza. 40,0 2,63 46 20 18,1 - - CL

0,00 23,0 67,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com areia fina e mica, cinza. 42,3 2,73 - - 17,9 - - ML

0,60 21,0 58,0 21,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com muita areia fina, cinza claro. 42,3 2,65 60 21 17,9 - - CH

1,60 25,0 62,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso, com areia fina, cinza claro. 49,7 2,70 53 19 17,7 - - MH

LDA
GRANULOMETRIA (%)

AREIA
ARGILA SILTE PEDREGULHO

PROFUNDIDADE 
(m)

Quadro de resultados dos ensaios de caracterização dos furos K-18, K-19, K-20 e K-21

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL
γ natw LIMITES DE 

ATTERBERGG
USCSe mín e máxFURO

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL
w

Quadro de resultados dos ensaios de caracterização dos furos KGT-1 e K-15

KGT-1 280

K-15 312

Silte argiloso, com muita areia fina e pouca mica, cinza.

G
USCSe mín e máx

γ natLIMITES DE 
ATTERBERG

FURO
LDA

GRANULOMETRIA (%)

AREIA
ARGILA SILTE PEDREGULHO

PROFUNDIDADE 
(m)
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(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

0,00 6,0 28,0 63,0 3,0 0,0 0,0 43,3 2,60 NL NP - 0,68 1,74 SM

0,50 6,0 25,0 66,0 3,0 0,0 0,0 43,3 2,56 NL NP 18,1 0,57 1,73 SM

KGT-2A 357 0,00 a 0,80 4,0 20,0 70,0 6,0 0,0 0,0 Areia fina siltosa, calco-quartzosa, com poucos 
fragmentos pequenos de valvas e mica, cinza. 47,2 2,56 NL NP - 0,65 1,43 SM

0,73 11,00 33,00 55,00 1,00 0,00 0,00 - 2,77 NL NP -
- -

SM

1,73 11,00 36,00 51,00 2,00 0,00 0,00 49,6 2,68 NL NP 17,3
- -

SM

0,25 11,00 36,00 52,00 1,00 0,00 0,00
Areia fina muito siltosa com e mica, cinza.

48,1 2,77 41 24 17,4
- -

CL

1,25 5,00 20,00 74,00 1,00 0,00 0,00
Areia fina calco-quartzosa, muito siltosa, com poucos 
fragmentos pequenos de valvas, marrom. 44,4 2,77 NL NP - 1,81 0,85 SM

2,25 7,00 30,00 62,00 1,00 0,00 0,00
Areia fina calco-quartzosa, siltosa, com pouca mica, 
marrom clara. 38,3 2,74 NL NP - 1,86 0,78 SM

0,90 4,00 14,00 79,00 3,00 0,00 0,00
Areia fina calco-quartzosa, siltosa, com pouca mica, 
cinza. 48,0 2,70 NL NP 17,0 1,76 1,13 SM

1,90 8,00 17,00 73,00 2,00 0,00 0,00
Areia calcária, pouco siltosa, com mica, cinza clara.

44,0 2,73 NL NP 19,6 1,98 0,86 SM

K-14 454

Areia fina, muito siltosa, calco-quartzosa, com poucos 
fragmentos pequenos de valvas e mica, cinza.

Areia fina calcária muito siltosa, pouco argilosa, com 
presença de mica, cinza.

KGT-2 364

K-13A 560

K-13 560

PEDREGULHO

PROFUNDIDADE 
(m)

G
USCSe mín e máxCLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL

γ natw LIMITES DE 
ATTERBERG

Quadro de resultados dos ensaios de caracterização dos furos KGT-2, KGT-2A, K-13, K-13A e K-14

FURO
LDA

GRANULOMETRIA (%)

AREIA
ARGILA SILTE
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FURO
LDA PROFUNDIDADE 

(m)

GRANULOMETRIA (%)

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL
w G LIMITES DE 

ATTERBERG
γ nat

USCS
ARGILA SILTE

AREIA
PEDREGULHO

(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

K-12 883

0,75 11,00 46,00 43,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso muito arenoso, com mica, cinza claro.

46,3 2,76 46 30 17,4 CL

1,75 23,00 59,00 18,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso, pouco arenoso, cinza claro.

71,4 2,70 64 33 16,0 MH

2,75 20,00 64,00 15,00 1,00 0,00 0,00
Silte argiloso, pouco arenoso, com presença de mica, 
cinza claro. 71,0 2,71 68 31 16,0 CH

K-06 970

0,00 21,00 56,00 22,00 1,00 0,00 0,00 Silte argiloso, com muita areia fina, poucos fragmentos 
de valvas e mica, cinza.

73,0 2,62 65 34 - MH

1,00 16,00 50,00 33,00 1,00 0,00 0,00 62,2 2,64 54 34 - MH

2,00 18,00 68,00 14,00 0,00 0,00 0,00 Silte argiloso com pouca areia fina, muitos pigmentos 
escuros, matéria orgânica e mica, cinza escuro.

79,9 2,60 69 32 - CH

3,00 20,00 68,00 12,00 0,00 0,00 0,00 79,2 2,60 69 32 - CH

3,80 18,00 69,00 13,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, muitos pigmentos 
escuros e pouca mica, cinza escuro. 78,6 2,63 71 24 15,3 CH

4,00 16,00 63,00 21,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com areia fina, muitos pigmentos 
escuros, matéria orgânica e mica, cinza escuro. 68,9 2,61 62 36 - MH

K-11 1100

0,15 14,00 65,00 21,00 0,00 0,00
0,00 Site argiloso, pouco arenoso, cinza claro.

74,0 2,77 71 28 16,1 CH

1,15 21,00 63,00 16,00 0,00 0,00
0,00

Site muito argiloso, pouco arenoso, cinza claro. 73,0 2,70 67 29 15,6 CH

2,15 28,00 55,00 17,00 0,00 0,00 0,00 74,3 2,71 69 33 15,1 CH
Quadro de resultados dos ensaios de caracterização dos furos K-12, K-06 e K-11
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FURO
LDA PROFUNDIDADE 

(m)

GRANULOMETRIA (%)

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL
w G LIMITES DE 

ATTERBERG
γ nat

USCS
ARGILA SILTE

AREIA
PEDREGULHO

(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

K-04 1293

0,00 26,00 58,00 16,00 0,00 0,00 0,00

Silte argiloso com areia fina, fragmentos pequenos de 
valvas e mica, cinza.

84,2 2,64 87 32 14,8 CH

1,04 21,00 54,00 25,00 0,00 0,00 0,00 87,9 2,65 71 22 15,5 CH

2,00 32,00 58,00 10,00 0,00 0,00 0,00 81,1 2,65 62 21 15,3 CH

2,38 28,00 63,00 9,00 0,00 0,00 0,00 77,2 2,64 68 25 15,6 CH

3,00 28,00 54,00 18,00 0,00 0,00 0,00 46,3 2,63 55 19 17,6 CH

4,00 33,00 59,00 8,00 0,00 0,00 0,00 56,7 2,65 63 30 16,6 CH

K-05 1308

0,00 28,00 52,00 19,00 1,00 0,00 0,00 Silte argiloso com areia fina, fragmentos pequenos de 
valvas e mica, cinza.

72,9 2,65 75 25 15,5 CH

0,48 24,00 57,00 19,00 0,00 0,00 0,00 66,4 2,66 47 23 15,9 CL

1,06 13,00 60,00 26,00 1,00 0,00 0,00 Silte argiloso com muita areia fina, fragmentos 
pequenos de valvas e pouca mica, cinza.

33,1 2,63 30 18 18,8 CL

1,38 14,00 58,00 28,00 0,00 0,00 0,00 25,2 2,58 73 27 19,6 CH

K-10 1324

0,70 22,00 45,00 33,00 0,00 0,00
0,00

Silte muito argiloso com areia fina, cinza.

50,2 2,71 60 26 17,0 CH

1,70 18,00 63,00 19,00 0,00 0,00
0,00

55,2 2,74 57 23 16,4 CH

2,70 23,00 67,00 10,00 0,00 0,00 0,00 53,5 2,73 58 26 16,7 CH
Quadro de resultados dos ensaios de caracterização dos furos K-04, K-05 e K-10
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(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

0,00 15,0 30,0 49,0 6,0 0,0 0,0 53,6 2,47 29 21 - CL

0,10 7,0 21,0 63,0 9,0 0,0 0,0 53,0 2,62 NL NP -

0,21 18,0 56,0 25,0 1,0 0,0 0,0 66,2 2,68 66 27 - CH

0,60 20,0 62,0 18,0 0,0 0,0 0,0 62,9 2,60 52 23 - CH

0,83 33,0 58,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso com matéria orgânica, cinza. 70,7 2,60 56 28 - CH

1,72 23,0 69,0 8,0 0,0 0,0 0,0 Silte argiloso com matéria orgânica e fragmentos de valvas, cinza. 65,8 2,66 71 29 16,1 CH

2,60 26,0 64,0 9,0 1,0 0,0 0,0 58,9 2,56 62 26 16,4 CH

3,60 35,0 59,0 6,0 0,0 0,0 0,0 56,6 2,67 57 23 16,2 CH

0,70 29,00 62,00 9,00 0,00 0,00
0,00

57,8 2,71 66 23 16,6 CH

1,70 30,00 62,00 8,00 0,00 0,00
0,00

49,8 2,74 57 23 16,8 CH

2,70 26,00 66,00 8,00 0,00 0,00
0,00

49,7 2,69 57 27 16,9 CH

0,20 5,00 30,00 61,00 4,00 0,00
0,00 Areia fina muito siltosa, com mica, cinza clara.

42,7 2,77 NL NP - SM

1,20 8,00 35,00 56,00 1,00 0,00
0,00 Areia fina muito siltosa, com mica, cinza e marrom.

36,6 2,78 NL NP 18,1 SM

Areia silto-argilosa, marrom.

USCSFURO
LDA

GRANULOMETRIA (%)

AREIA
ARGILA SILTE PEDREGULHO

PROFUNDIDADE (m) CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL
γ natw LIMITES DE 

ATTERBERGG

Silte argiloso, com muitos fragmentos pequenos de valvas e pouca mica, cinza.

Silte argiloso, com areia fina e poucos fragmentos pequenos de valvas, cinza 
escuro.

Quadro de ensaios de caracterizaçãos dos furos KGT-3, K-09 e K-08

K-08

Silte muito argiloso, com areia fina, cinza.

1328

KGT-3 1361

1387K-09
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FURO
LDA

PROFUNDIDADE (m)

GRANULOMETRIA (%)

CLASSIFICAÇÃO TÁCTIL-VISUAL
w G LIMITES DE 

ATTERBERG γ nat
USCS

ARGILA SILTE
AREIA

PEDREGULHO
(m) FINA MÉDIA GROSSA (%) (g/cm3) LL (%) LP (%) (kN/m3)

K-07 1030

0,00 11,00 66,00 22,00 1,00 0,00 0,00 Silte argiloso, com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza escuro. 61,9 2,61 88 39 15,5 CH

0,95 13,00 47,00 38,00 2,00 0,00
0,00 Silte argiloso, com areia fina e fragmentos pequenos de valvas, cinza.

61,9 2,65 44 28
15,5

ML

1,95 14,00 63,00 23,00 0,00 0,00
0,00 Silte argiloso com pouca matéria orgânica, muitos fragmentos pequenos de valvas 

e muita mica, cinza escuro. 65,3 2,66 56 30
15,4

CH

2,30 8,00 75,00 17,00 0,00 0,00
0,00 Silte argiloso, com pouca areia fina, muitos fragmentos pequenos de valvas e 

pouca mica, cinza escuro. 69,1 2,61 61 22
16,5

CH

2,95 7,00 45,00 44,00 4,00 0,00
0,00 Silte muito arenoso, pouco argiloso, com fragmentos pequenos de valvas e mica, 

cinza escuro. 69,1 2,61 39 24
15,1

CL

3,95 12,00 66,00 21,00 1,00 0,00
0,00 Silte argiloso, com areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e mica, 

cinza claro. 66,2 2,60 58 32
15,7

MH

K-01 1028

0,00 23,00 65,00 12,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas, cinza 
claro. 66,8 2,62 65 29 16,1 CH

0,34 33,00 58,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas, cinza.

71,4 2,61 65 32 16,0 CH

1,32 28,00 60,00 12,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza. 68,9 2,60 67 24 16,1 CH

2,27 38,00 49,00 13,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza. 63,2 2,66 75 34 16,6 CH

2,77 25,00 67,00 8,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas, cinza.

62,7 2,62 84 31 15,9 CH

K-02 1060

0,00 29,00 67,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso, com areia fina, poucos fragmentos de valvas e mica, cinza.

56,9 2,61 45 27 - ML

0,80 16,00 66,00 18,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso, com areia fina e mica, cinza.

75,8 2,64 81 33 - CH

1,80 19,00 72,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com areia fina e matéria orgânica, cinza escuro.

54,8 2,63 55 28 - CH

2,40 29,00 57,00 14,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com areia fina, fragmentos de valvas e mica, cinza.

67,1 2,62 73 22 15,9 CH

2,80 20,00 69,00 11,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, fragmentos de valvas e mica, cinza escuro.

76,5 2,61 68 33 - MH

3,80 10,00 69,00 21,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com areia fina e matéria orgânica, cinza escuro.

74,7 2,65 70 35 - MH

K-02A 1057 2,00 30,50 60,00 9,50 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza. 54,3 2,61 53 23 17,0 CH

K-03 1045

0,00 14,00 46,00 38,00 2,00 0,00 0,00
Silte argiloso com muita areia fina a média, poucos fragmentos pequenos de 
valvas e mica, cinza. 75,2 2,68 76 34 15,9 CH

0,30 29,00 43,00 27,00 1,00 0,00 0,00
Silte argiloso com muita areia fina a média, poucos fragmentos pequenos de 
valvas e mica, cinza. 65,8 2,66 82 30 16,4 CH

1,35 41,00 47,00 12,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza. 71,9 2,59 73 33 16,3 CH

2,20 32,00 51,00 17,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza. 60,3 2,60 71 31 17,1 CH

3,25 32,00 54,00 14,00 0,00 0,00 0,00
Silte argiloso com pouca areia fina, poucos fragmentos pequenos de valvas e 
mica, cinza. 60,3 2,66 64 33 16,2 CH

Quadro de ensaios de caracterizaçãos dos furos K-07, K-01, K-02, K-02A e K-03
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(m) (kN/m3) (kPa)
0,85 18,0 6,5
1,80 16,7 7,3

312

Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo KGT-1

Valores de resistência não-drenada encontrados para o furo K-15

FURO
LDA PROFUNDIDADE 

(m)
Suγ

K-15

KGT-1

Su = 3.329x + 0.4882
R2 = 0.8503

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)
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(m) (kN/m3) (kPa) ( ° )
0,05 - 1,0 33,4
0,50 - 2,5 32,8
1,50 18,1 - -

KGT-2A 357 0,05 - 2,7 32,5
1,25 14,0 8,8 27,8
2,25 13,6 4,0 35,6
0,90 14,1 0,0 38,9
1,90 14,1 0,0 41,6

0,00 42
0,50 46

0.00 - 0.80 72
1,25 60
2,25 75
0,90 74
1,90 70

K-13A

K-14

Medianamente compacta
Medianamente compacta

Compacta
Medianamente compacta

Compacta
Compacta

DR (%)PROFUNDIDADE 
(m) COMPACIDADE

KGT-2

Densidade relativa e compacidade das areias dos furos KGT-2, K-13A e K-14

Parametros geotecnicos de resistência para os furos KGT-2, KGT-2A, K-13A e K-14

KGT-2 364

K-13A

K-14 454

560

Compacta

FURO

φ'c'
FURO

LDA PROFUNDIDADE 
(m)

γ
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PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0124939/CA



      Anexo C 113

FURO
LDA

PROFUNDIDADE (m)
γ Su

(m) (kN/m3) (kPa)

K-11 1100
1,00 15,7 3,4
2,00 15,6 2,2
3,00 15,3 3,2

K-12 883
1,00 16,9 8,6
2,00 16,2 3,7
3,00 15,9 4,3

Valores de resistência não-drenada encontrados para os furos K-11 e K-12

Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo K-06

K-06

Su = 1.1269x + 4.7026
R2 = 0.7256

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)
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ANEXO C

Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo K-04

FURO
LDA PROFUNDIDADE 

(m)
γ Su

(m) (kN/m3) (kPa)

K-05 1308 0,30 15,6 2,8
0,72 15,4 5,4

K-10 1324
0,90 16,1 2,4
2,00 17,6 5,9
3,00 16,2 5,1

Valores de resistência não-drenada encontrados para os furos K-05 e K-10

K-04

Su = 1.6567x + 12.514
R2 = 0.7173

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)
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ANEXO C

(m) (kN/m3) (kPa) (kPa) ( ° )
0,20 13,0 - 11,0 35,3
1,20 14,4 - 12,6 39,6
1,00 17,1 8,2 - -
2,00 17,4 5,2 - -
3,00 17,8 8,7 - -
2,60 16,4 8,1 - -
3,60 16,2 8,5 - -
4,60 15,9 8,1 - -

K-09

K-08 1328

1387

KGT-3 1361

Parâmetros de resistência para os furos K-08, K-09 e KGT-3

φ'c'
FURO

LDA PROFUNDIDADE 
(m)

Suγ
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ANEXO C

(m) (kN/m3) (kPa)
K-02A 1057 1,92 16,6 2,2

Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo K-01 Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo K-02

Valores de resistência não-drenada encontrados para o furo K-02A

FURO
LDA PROFUNDIDADE 

(m)
Suγ

K-01

Su = 15.023x + 5.1188
R2 = 0.9503

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)

K-02

Su = 2.7464x + 2.2193
R2 = 0.9023

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)
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ANEXO C

Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo K-03 Variação da resistência não-drenada com a profundidade para o furo K-07

K-03

Su = 2.7459x + 8.8786
R2 = 0.9662

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)

K-07

Su = 1.0904x + 5.94
R2 = 0.9046

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Profundidade (m)

Su
 (k

Pa
)
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