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1. APRSSSNTACXO 

0 presente r e l a t o r i o descreve sobre as diversas tare-

fas acompanhadas e executadas pelo estagiario, JOEL CARLOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KOI 

ZIHHO, atraves da Construtora "MARQUISE" com servicos presta-

dos em Campina Grande. 0 mesmo f o i realizado com a finalidade 

de obtencao de creditos, da d i s c i p l i n e estagio supervisionado, 

com um tempo de duracao de 3 meses referente a Janeiro, feve-

r e i r o e marco de 1989 com 06 horas diarias de trabalho, tendo 

como supervisor o professor TSngenheiro P e r i l l o Ramos Borba. 

Sste r e l a t o r i o diz em linhas gerais, sobre a ampliacao 

do parque existente e maior area de lazer do clube dos traba-

Ihadores na cidade de Campina Grande com area nova de constru-

- 2 
cao de 340,871 m , referente a ( l a j e em concreto armado, v e s t i 

arios, piscina, guarita e bar) obedecendo as especificagoes e-

laboradas pelo p r o j e t i s t a . 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBtTSTIVO S PAHTICIPACAO BO SSTASIAbIO NO OANT^IRO "DE 03RA 

0 pr i n c i p a l objetivo deste estagio, e dar ao estudante 

a oportunidade, de colocar em pratica todos os conhecimentos 

por ele adquirido em sala de aula, proporcionando um ajustamen 

to entre a teoria e a pratica, como tambem proporcionar um ma-

i o r conhecimento nas tecnicas e na vivencia pratica no dia a 

dia da Construcao C i v i l , dando ao mesmo um melhor entrosamento 

entre o estagiario e o mestre de obra, como tambem a0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 pedrei-

ros e serventes, pessoas estas com quern no futuro iremos convi 

ver diariamente, dando assim condicoes de como l i d a r com os 

meamos, para que na vida p r o f i s s i o n a l nao tenhamos problemas 

de relacionamento com os meamos. 

A maior aproximacao com o pessoal de execucao propor-

cionam um melhor entendimento de sua lingua gem, assim como da 

sua tecnica aplicada em campo. 

Portanto como vimos, e de grande importancia um esta-

gio, pois e nele que obtemos os conhecimentos necessarios para 

que sejamos bons profissionais no futuro. 
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OA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AGRAPSCBTSKTOS 

Ao Supervisor P e r i l l o Ramos Borba - Por se dispor a dar orien-

tacoes tecnicas e conse-

gu i r campo de estagio. 

A Construtora Karquise: Pelo tratamento a mim dispensado. 

Ao mestre de obra: "Sdson Tavares - Pela atencao dispensada. 

Ao Coordenador do Curso de ISngenharia C i v i l : Karoo Aurelio -

Pela oportunidade de grandes orientacoes. 

Ao estagiario Jean Luia pelo coleguiamo e trabalho desenvolvi-

dos juntos. 

A "Deus que mim deu forcas para alcancar esse objetivo. 

S a todos que tiveram partioipacao para a consecucao do Sxito 

obtido. 
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3. INTROPUCXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 projeto de reforma do clube do trabalhador de Campi-

na Grande situado entre as ruaa Rodrigues Alves e Pedro I I , te 

ra como principais caracterfsticas, a ampliacao do parque exia 

tente, com a introducao de piscina i n f a n t i l com 29 . 50 0 l i t r o s , 

maior area de lazer, novos e maiores ve s t i a r i o s e cria^ao de um 

bar. 

9 \ 2 
Sera executado 94,21 ar de concreto armado; 443f80 m 

de imperaeabilizagao de l a j e s e jar d i n e i r a s , instalacoes sani-

t a r i a s , hidraulicas, e l e t r i c a s e p l u v i a i s , 118,80 m em deck 

*• 2 ~ 
de madeira Ipe, 290,20 m de piso marmorite, pisodur e balcao 

f r i g o r f f i c o com atendimento em madeira. 

Acabamento em primeira qualidade, com revestimento em 

massa uniea, pedra granito bruto, azulejos e po de pedra cinza 

g r a f i t e ; pavimentacao em pedra Sao Tome, marmore branco, con-

creto apicoado; esquadrias em madeira e fe r r o com vidro de 6mm 

transparente; impermeabilizacao de piscinas, ex. d'aguas, p i -

so a, calhas, pergolas e t r e l i c a em madeira; bancos em concreto 

e ajardinamento. 

Para a construeao existente f o i projetada uaa reforma 

que adaptasse a nova funcao de bar e no trecho junto ao portao 

de acesso do clube, a funcao de guarita para o controle do a-
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cesso ao centro (ve pranchas em anaxo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 projeto f o i definido tambem visando p e r m i t i r , atra-

vee de trechoB vazados, a integracao do parque aquatico a pai-

aagem geral, assim como dar um aspecto maia leve a construe So. 

?oi projetada junto a guarita uma cobertura que alem de prote-

ger pedestre do sol e chuva, deataca o l o c a l do aoesso p r i n c i -

pal do centro (ve pranoha em anexo). 

Eocacao da Obra 

A locacao da construeao f o i f e i t a com trena plastica 

sob as vista s da fiscalizagao e de acordo com o projeto. 

Os pontos de n i v e l foram marcad08 com n i v e l de manguei 

ra sobre topos de madeira r o l i c a . Todas as precaucoes foram to 

madas para que os pontos esseneiais de marcacao fiquern protegi 

dos* Na locacao serao empregadas banqueta8 perfeitamente nive-

ladas onde fixarao pregos na direcao das paredes observando-se 

os detalhes do projeto. 

Squipamentos 

Os equipamentos usados foram os seguintes: 

- Serra - Destinadas a serrar madeiras de maiores d i -

mensoes e duras. A serra e movida a e l e t r i c i ^ 

dade e havia abrigo para a mesma. 
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- Vibrador - El e t r i c o e de imersao para dar maior aco-

modacao do concreto nas pecas estruturais. 

- Betoneira - E l e t r i c a e de palhetas f i x a s . Servia pa-

ra homogenizar os traces u t i l i z a d o s . 

yerramentas 

Na obra, as principals ferramentas u t i l i z a d a s foram as 

seguintes: pas, picaretas, enxadas, carro de mao, colheres de 

pedreiro, n i v e i s , prumos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chibanca8, perfuradores e l e t r i c o s , 

escalas etc, 

Especificacoes 

1.0 - Servicos Preliminarea 

1.1 - Tapumes 

Nao f o i necessario, face o clube t e r em todo seu perf-

metro muro de 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,5 m de a l t u r a , portanto o mesmo servia como ta 

pume da obra. 

1.2 - Barracoes 

A obra possui no seu canteiro um barracao de madeira 

coberto com telhas de cimento amianto, o qual contain os seguin 

tes compartimentoa: e s c r i t o r i o , almoxarifado e WC. 
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1.3 - Instalagoes provisorias de agua, luz e esgoto 

Os barracoes referidos no item 1.2, devera possuir ins 

talagoes provisorias de agua, luz e esgoto, de modo a dar con-

digoes de higiene ao l o c a l . 

Devera haver tambem pontos de agua distribufdos conve-

nientemente pelo terreno, afim de f a c i l i t a r o prepare de arga-

massa e concreto. 

1.4 - Limpeza do terreno 

T2ste servigo f o i executado de modo a deixar compieta-

mente l i v r e as areas a serem ocupadas pelas edificagoes. 

Constam de capinagao, derrubada de arvores e arbustos 

que possam prejudicar o trabalho de construcao, destocamento e 

remocao dos entulhos para l o c a l indicado pela fiscalizagao. 

2.0 - Materials empregados 

2.1 - Ago zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 material destinado as anaaduras para concreto armado 

sera ago especial CA-50 e OA-60 comumente chamado ago doce. 

Obedecera as especificagoes b r a s i l e i r a s , NBR-7480, e 

ao detalhe de calculo e s t r u t u r a l fornecido. 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Agua 

Sera empregada agua potavel fornecida pela CAGSPA. 

2.3 - Areia 

A areia a ser empregada nas argamaasas e conoretos de 

qualquer especie sera quartzosa, pura, isenta de substancias 

organicas e sais delinquescentes devera apresentar graos i r r e -

gulares e angulosos. 

Para os concretos devera satisfazer a NBR - 7211/83. 

Para quaisquer f i n s , a areia sera devidamente peneira-

da antes do seu emprego. Serao usadas peneiras de acordo com 

as finalidades a c r i t e r i o da fiscal!zacao. 

2.4 - Saibro 

Devera ser macio, isento de materias organicas, poden-

do conter em peso, no maximo, 25$ de a r g i l a . 

2.5 - Pedras 

As pedras britadas obedecerao a NBR-7211/83 (apregadas 

para concreto). 

2.6 - Cimento 

So sera permitido o uso de cimento que tenha chegado a 

obra com seu acondicionamento o r i g i n a l , i s t o e, rotulagem e am 

balagem intactas. 
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Devera satisfazer as exigencies impostas pelo NBR-5732. 

Cimento devera ser do tip o Portland a ser de producao 

recente comprovada. 

Devera f i c a r depoaitado de forma que esteja ao abrigo 

da umidade e se possa, a qualquer momento, proceder a v e r i f i c a 

cao da quantidade em estoque, nao ultrapassando, em a l t u r a o 

empilhamento de 10 sacos. 

2.7 - T i j o l o s 

Os t i j o l o s serao de 8 furos, com ranhuras nas faces e 

deverao t e r formato uniforme nas dimensoes de 10:20:20. 

Deverao t e r dimensoes t a i s , que se possa obter exata-

mente as espessuras das paredes indicadas no projeto. Obedece* 

rao, ao que lhe f o i aplicavel a NBR-7170. 

2.8 - Azulejos 

Serao nacionais de primeira qualidade e eecolha, j a co 

zidos, perfeitamente pianos, sem fendas ou falhas de v i t i f i c a -

gao, coloragao uniforme e sem sinais de gretagem. 

2.9 - Combogds 

Ti j o l o s ceramicos conforme autoria de Atos 3ulcao de a 

cordo com o Projeto. 

Nao serao aceitos combogos que nao tenha boa resisten-
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cia, ou que se apresente intactados e de formato e desenho i r -

regulares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0 - Argamassa 

Sera rejeitada e i n u t i l i z a d a toda a argamassa que apre 

sentar vestigio de endurecimento, sendo expressamente vetado 

tornar a amassa-la. 

A argamassa reti r a d a ou saida das alvenarias em execu-

cao nao poderao ser novamente usada. 

Nas dosagens abaixo prescritas, calcula-se o volume do 

saco de cimento de 50 kg, igual a 35 l i t r o s . A adicao dos agre 

gados sera f e i t a sempre por meios de padiolas de madeira. 

Serao adotados os seguintes tragos: 

N« 1 - Argamassa p/assentamento de t i j o l o s : cimento, a 

r e i a e mag ame no trago 1:3:6. 

NB 2 - Argamassa para chapisco: cimento e areia grossa 

peneirada, trago 1:5. 

Re 3 - Argamassa p/reboco: cimento, areia fina peneira 

da e magame - trago 1:2:6 (trago em l a t a ) . 

K M - Argamassa para cimentado: cimento e areia gros-

sa peneirada trago 1:3. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?2 5 - Argamassa para cimentado g r a n i t i c o . Cimento e 
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granito trago 1: 2 (um aaco de cimento para doia 

de gr a n i t o ) , 

4 . 0 - Concretos 

A quantidade de concreto preparado em cada operagao, se 

ra estrltamente necessario para seu emprego imediato. 

Os concretos empregados serao o seguinte: 

N* 0 1 - 0 concreto estrutural empregado nas obras sera 

definido atraves de dosagem experimental, f e i -

ta por laboratorio idoneo, as custas da emprei 

t e i r a , de modo a t e r uma tensao de rupturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mi-

nima de 150 kg/cm . 

N2 0 2 - Concreto usado nas l a j e s e vigas trago 1: 2 : 2 : 2 

(cimento, areia, b r i t a 3 8 , b r i t a 2 5 ) . Obs. 0  

trago e em padiola. Ve item Pundagoes. 

NS 0 3 - Concreto magro usado na regularizagao de pisos 

trago 1:4 : 6 . 

5 . 0 - Pundacao 

0 material encontrado nas escavagoes, pode ser conside_ 

rado como de primeira, j a que se podia ver, a grosso modo que 

este era constituido por areia, a r g i l a e s i l t e , ou seja de um 
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material f a o i l de se escavar, material mole. A escavagao e f e i 

ta normalmente, usando-se ferramentas apropriadas, como pas, 

picaretas, chibancas etc. 

A fundagao da obra f o i f e i t a atraves de sapatas e blo-

cos, para alguns pilares a fundacao a t i n g i u uma profundidade 

de 150 m e outros pontos a profundidade atingida chegou a 50  

cm. A taxa admissivel de carga do terreno f o i avaliada em 1, 5 0  

kgf/cm conforme dados de projeto e s t r u t u r a l . 

Quando na execugao de biocos, eram f e i t o um escoraman-

te que servia de contencao de terra, e cujo objetivo era propor 

cionar maior seguranga aos operarios. Na confecgao de biocos e 

sapatas usou-se o trago 1: 2 : 2 : 2 (cimento, areia, b r i t a 38 e 

b r i t a 2 5 ) , este trago era medido atraves de padiolas pre-dimen 

sionadas atraves de teste de laboratorio que determina a resis 

tencia do trago desejado. 

Veja dados fomecidos pela ATBCBL area de gestecnica, 

laboratorio responsavel pela determinagao (do trago) da re s i s -

tencia do concreto es t r u t u r a l desejado para obra em questao. 

Dimensoes de padiolas 

Quantidade area a l t u r a trago p/um saco de cimento 

2 padiolas de areia 
seca 

cm cm peso kg volume I t 2 padiolas de areia 
seca 3 0 x50  27 . 0  12 0 81 . 0  

2 padiola b r i t a 25 3 0 x50  20 ,5 8 5 61 ,5 

2 padiola b r i t a 38 3 0 x50  2 2 , 8 9 5 68,4 

Agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 26 ,5 
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Levando em consideracao oe dados de projeto f o i f e i t o 

o cintamento de concreto armado, cuja finalidade era amarrar 

os pilares bem como reduzir os efeitos de i n f i l t r a c a o de agua 

nas paredes e t r a n s m i t i r cargas ao terreno. As pr i n c i p a l s b i t o 

las de ferro usada na armacao das cintas foram dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 / 8 " ( 10 m m ) , 

1/ 2 " ( 12 mm) no sentido l o n g i t u d i n a l no sentido transversal fo 

ram usados fe r r o de 3,4 mm e 4,6 mm, os acos usados foram CA-

50/60 de acordo com o que especificam os projetos e s t r u t u r a i s . 

Os varoes foram ligados aos estribos com arame recozido nfi 18 . 

5 . 1 - Porma comum com escoramento 

TTsou-se madeira ti p o assocu nas confeccoes das formas 

tanto de sapatas como de cintas. Com largura variavel de 2 0 a 

30 cm e espessura de 1 cm com travejamento de 50 cm ( ) 

ou menos dependendo do vao em ser concretado. 

As formas antes do lancamento do concreto era molhados 

com a finalidade das mesmas nao observarem a agua de amassamen 

to do concreto e s t r u t u r a l . 

5 . 2 - Alvenaria de embasamento 

Praticamente nao se faz necessario, pois o cintamento 

f o i dimensionado para suportar as cargas nele atuante e as dis 

t r i b u i r ao solo. 

Apenas 10 m l i n e a r de alvenaria de embasamento foram 

constru£do utilizando-se para tanto t i j o l o s manuais na dimen-
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sao de 2 1/2 vez, assentando 

reia no traco 1:6, 

6.0 - Aterro 

todo em argamassa de cimento e a-

0 aterro da obra f o i todo executado manualmente. 

0 material u t i l i z a d o para o aterro f o i retirado das es 

cavacoes e cortes da propria obra, pois o mesmo era considera-

do de boa qualidade. 

Hoteiro de execugao: 

a) Antes de iniciado o aterro, a area a ser aterrada 

f o i limpa retirando-se todos os entulhos. 

b) 0 material f o i espalhado em uma unica camada u n i f o r 

me de 20 cm de espessura. 

c) Bm seguida bem molhado, para que se obtenha uma boa 

compactacao. Com cuidado para nao saturar o material. 

d) Posteriormente f o i compactado, com soquetes apro-

priados (sapinhos). 

0 aterro deve a t i n g i r a cota do piso acabado, subtrain 

do-se a espessura do concreto magro, mais a espessura do piso 

a ser colocado. 
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7.0 - Pilares 

Secao transversal: E x i s t i a na obra tres tipos de se-

coes transversals para os p i l a r e s , o aumento dessa secao se da 

va conforme fosse aumentado o carregamento que esta i r i a supor 

tar* 

Perragens - As b i t o l a s mais comumente usadas nos f i l -

mes eram 1/2 e 3/8 e 5/8 de polegadas para os ferros l o n g i t u d i 

nais e 4,2 mm para a ferragem transversal (estribos) sendo os 

mesmos amarrados com arame preto numero 18. 

Tanto a quantidade quanto a b i t o l a s destes ferros eram 

estabelecidos no projeto e s t r u t u r a l . 

Com um prumo de padeiro verificava-se se este estava 

na v e r t i c a l , o que normalmente nao acontecia, e colocava-se na 

posicao correta com o a u x i l i o das ferramentas dos f e r r e i r o s . 

A definicao do pe-direito era medida em um p i l a r e 

transferida aos demais atraves de uma mangueira cheia d'agua, 

n f v e l . 

Apos os pilares estarem nivelados, destorcidos e a pru 

mo eram f e i t a s as devidas conferencias pelo engenheiro f i s c a l 

verificando-se a ferragem era a mesma estabelecida no projeto. 

7.1 - Formas 

As foimas eram de "madeirit M, com sarrafos travejando 
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de 40 em 40 cm de assocu. 

Antes de se lancar o concreto, as formas eram umedeci-

das com a finalidade de nao absorver a ague de amassamento. 

As dimensoes das formas obedecem rigidamente aos deta-

lhes do projeto e s t r u t u r a l (plantas de formas) e executadas de 

modo que nao houvesse deformacoes por ocasiao do lancamento do 

concrete 

As formas foram "custeladas" para nao p e r m i t i r o tomba 

mento do p i l a r . 

7.2 - Concreto 

A constituicao do traco empregado era 1:2:2:2 (cimento, 

areia e b r i t a 25 e b r i t a 19), sendo a quantidade de agua colo-

cada arbritariamente. Um dias chuvosos fazia-se necessario a 

reducao da quanticSade de agua. 

Apos o concreto ser laneado nas formas, era vibrado 

com um vibrador na imersao 2 HP. 

8.0 - Vjgas 

Perragens 

As b i t o l a s da ferragem para as vigas eram constituidas 

por ferro com diametro de 1/2",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3/8" e 5/8" de polegadas no 

sentido l o n g i t u d i n a l de 4,2 mm 3*4 para transversals (estribos) 

e armados com arame preto numero 18. 
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Existiam ferros "bacias" 1/2 e 3/8 e "cavaletes" que 

serviam para combater momentos positivos e negativos respecti-

vamente. 

8.1 - Formas 

As formas das vlgas eram de madeirra assocu e traveja-

das de 40 em 40 cm. 

As estroncas que serviam para escorar as formas das v i 

gas, tinham diametro de 3" e eram espacadas de 0,80 m a l,CCm. 

A retirada das formas se davam com 15 dias, as vezes 

ate mais. 

Antes de lancar o concreto as formas eram umedecidas 

para e v i t a r que as mesmas absorvam a agua de amassamento do 

concreto. 

8.2 - Concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 mesmo u t i l i z a d o quando da confecgao dos pilares tan-

to nas vigas, como nos p i l a r e s e l a j e s o adensamento deve ser 

contfnuo. 0 adensamento deve ser f e i t o com cuidado para que o 

concreto preencha todos os cantos da forma. BevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-3e e v i t a r a 

formacao de "bexigas" e segregacao dos materials, como tambem 

vibracao nas armaduras para que nao se forme vazios em seu re-

dor, com prejufzo de aderencia. 

Deve-se e v i t a r vibracao nas formas, para que nao haja 



19. 

deformagoes nas mesmas. 

9.0 - Lajes 

Laje em concreto armado. 

9.1 - Ferragens 

A ferragem positive tinha b i t o l a 3/S", 1/2" 6.4 e 4.6mm 

enquanto que a negativa variava de 1/2", 3/8". Variando o espa 

camento de acordo com as determinacoes do projeto e s t r u t u r a l . 

9.2 - Formas 

Eram em t a i p a l , ou seja, uma forma com as tabuas u n i -

das. Onde havia espagamento entre as tabuas era rev i s t i d o s por 

sacos de cimento umedecidos. 

0 recobrimento era assocu em todas as formas. 

0 escoramento era f e i t o aproveitando as formas das v i -

gas e ligando-as por costelas apoiadas em estroncas com diame-

tros de 3 M. 0 espagamento entre as estroncas variavam entre 

0,80 e 1,00 m. 

Antes do langamento do concreto as formas eram umedeci 

das por razoes j a explicadas anteriormente. 

!?ao f o i necessario dar contra-flecha nos vaos da l a j e 

dado sua espessura e dimensionamento. 

A reti r a d a das formas se deu quando passados 28 dias da 
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concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.3 - Concreto 

0 mesmo u t i l i z a d o na confeccao de vigas e pilares v i -

brado com vibrador de imersao. 

Apos a concretagem de vigas, p i l a r e s , l a j e s , fundacoes 

se fazia a cura durante 7 dias. I s t o para e v i t a r que agua de a 

massamento do contreto fosse evaporada u t i l i z a n d o para isso a 

mangueira. 

10.° - Impermeabilizacao 

10.1 - Caracteristicas: 

Betuprene FAY 

Impermeabilizante ifquido a base de asfalto modificado 

com carga e elastomeros que permite elasticidade e grande dura 

bilidade, alem do alto teor de solidos que lhe confere maior 

rendimento. 

Indicado para impermeabilizacao de terraco, l a j e s , j a r 

dineiras, marquises, pisos, baldrames; etc. 

10.2 - Dados Tecnicos 

Kassa especifica 1,05 g./cm̂  

Viscosidade a 25°C 100 a 110 km 

Teor de solidos 75$ P e s 0 

Secagem entre demao a 25° C Kin. 8 horas 
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Diluicao e lavagem de equipamentos Resolvente R 

Consumo 0,700 Kg/m2/d*emc. 

Apresentacao Tambor 200 I t . 

10.3 - Tecido 

Tela f l e x i V e l , tecida com pol i e s t e r 100$ indicado como 

armadura na aplicacao de impermeabilizantes a s f a l t i c o s , a c r i M 

coa e elastorn ericos. 

Sobreposicao de um tecido e outro sera de 10 cm. Ssten 

der o tecido sobre uma demao de impermeabilizante previamente 

aplicado e saturado, saturando-o imediatamente com outra demao 

do impermeabilizante. 

Resultando apos a secagem do impermeabilizante uma mem 

brana monolitica e impermeavel. 

10.4 - Dados Tecnicos: 

Largura • 1,50 m 

Sramatura 46 g/m 

Resistencia a teacao sentido long. 215 H 

M transv. 140 K 

Alongamento sentido long. 39$ 

" transv. 94# 

2 

/rea t o t a l a ser impermeabilizada « 443,80 m 

Compreende todo o pavimento superior da area em constru 
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cao (exceto a caixa escada), e jardineiras e bar. 

10.5 - IBtapas no processo de impermeabolizagao 

Regularizacao das superficies e arredondaxaento dos can 

tos e arestas. A regular!zacao e f e i t a com argamassa de cimen-

to e areia no trago 1:3, sem queimar. 

Toda superficie deve estar isenta de po ou partictilas 

soltas. 

Aplicacao de uma demao do produto Betuprene, em toda 

superficie preparada (regularizada). 

Reforco com colagem de tecido Poliester, sobre 1* de-

mao respeitando o ultrapasse ja definido. 

Aplicacao de quatro (04) demao de produto sobre o t e -

cido ate cobri-lo por complete 

Este tipo de impermeabilizacao e definido como Petupr£ 

ne PI. 5 f o i praticadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m todas superficies, com excessao da 

piscina. 

A impermeabilizacao da piscina e d i t a Betuprene F2, 

pois a aplicacao do tecido e f e i t a em duas vezes, uma entre a 

i s e 25 demao, e outra entre a 3 s e 4 a demao. Neste caso a a-

plicacao da 5 s demao do Betuprene. 

Impermeabilizacao das juntas de dilatacao segue este 

procedimento: e f e i t a a limpeza do l o c a l , aplica-se por toda a 
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extensao, uma pintura de PTC preto. 

• 12m seguida, aplica-se uma demao de Betuprene. 

. Reforco do tecido poliester. 

• Aplicagao de quatro (04) demaos do Betuprene. 

Concluida estas fases, f o i aplicado sobre toda a super 

f i c i e uma nata de cimento e agua, para e v i t a r a queima. 

3m seguida, colocou-se agua em toda superficie para 

f i n s de testes. 

Por fim temos a aplicagao de uma argamassa de regular! 

zagao, a mesma do trago 1:3 em cimento e areia. 

A aplicagao deste trago de regularizagao, deixa todas 

as superficies na espera da aplicagao dos respectivos pisos, 

Pedra Sao Tome ou cimentado. 

10.6 - A aplicagao do produto Betuprene se fez com uso de: 

- Hodo com pele de carneiro 

- Pineel comum 

- Espatula de madeira 

11«0 - Alvenarias 

0 t i j o l o u t i l i z a d o para alvenaria de t i j o l o s era cera-

mico e constitufdo por o i t o furos. T Ttilizou-se tambem t i j o l o s 

manuais para construgao de "cunhas" com a finalidade de evita r 

fissuras na uniao do concreto das vigas ou l a j e s com a alvena-
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r i a . 

Foi u t i l i z a d o t i j o l o s manuais tambem nos locais onde 

iam ser assentados janelas com p e r f i l de ferro para poder f i x a 

l a melhor a estrutura. 

Para a construcao as paredes externas e internas eram 

em alvenaria de 1/2 vez. 

A argamassa u t i l i z a d a tanto para assentamento, como pa 

ra reboco, era preparada em betoneira, no trago 1:3:6 (cimento, 

areia e massame). 

12.0 - Hehoco 

0 ti p o de reboco u t i l i z a d o f o i o reboco massa f i n a . 0 

reboco f o i aplicado em todas as paredes internas e externas a-

pos chapiscadas no trago 1:5 (cimento e areia sem peneirar). A 

argamassa u t i l i z a d a no reboco era composta por cimento, areia 

e c a l | com trago 1:2:6 (cimento, areia e c a l l . "Sra necessario 

colocar 12 horas antes a mistura f e i t a por areia e cal virgem 

de "molho" para que a cal reagisse compietarnente, evitando-se 

assim sua expansao quando aplicada nas paredes o que provoca-

r i a fissuras desagradaveis. 

Para r e a l i a a r o embogo, constroi-se primeiramente as 

mestras guias, que sao faixas v e r t i c a l s de argamassas afasta-

das de 1 a 2 metros destinadas a s e r v i r de referenda. Ssses 

mostres sao tirados pelas partes mais salientes de modo que a 
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superficie f i n a l fique continua. Depois de secas os mostres, 

sao retirados as taliseas e sao rebocados os espacos entre e-

las trabalhando de modo que a superffcie fique regularizada. 

13.0 - Cimentado 

0 piso granitico e const!tuido por uma camada de arga-

massa de cimento e areia, no trago 1:2 e alisado. Para e v i t a r 

o ef e i t o da dilatagao, a superficie e dividida em paines por 

meio de juntas de vidro afastadas no maximo de 1,50 m. Os c i -

mentado possui de 1 a 2 cm de espessura, declividades conveni-

entes para escoamento das aguas s u p e r f i c i a i s . 

Bstendido o lencol de cimento na area que f o i devida-

mente nivelada e para a qual ja se tern os pontos mestres p o l v i 

lha-se cimento em po para uma secabem mais rapida e tambem pa-

ra que fique reforcada a camada superior, tomando-se as neces-

sarias precaucoes para que a superficie nao fique ondulada ou 

com marcas de ferramentas. Apds a secabem houve devido polimen 

to da area. 

14.0 - Instalaeoes e l e t r i c a s 

Para a passagem dos f i o s atraves das l a j e s , vigas, pa-

redes etc, f o i u t i l i z a d o eletrodutos de PVC com b i t o l a s de 1/2 

e 3/4 polegadas. 

Quando na exacucao da concretagem e embocos, tinha-se 

o cuidade de se colocar papel nos eletrodutos para e v i t a r entu 
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pimento s-

A b i t o l a dos f i o s variavam. As mais comuns encontra-

das na obra eram 10 AW, 12 AWG e 14 ATC. 

Devido a presence de equipamento pertencente a casa 

de maquina da obra, de r e f l e t o r e s , das quadras e ao grande nu 

mero de chuveiros, pontos de luzes e tomadas, a instalacao e-

l e t r i c a sera t r i f a s i c a . 

15.0 - Instalagoes hidro-sanitarias 

As instalacoes da obra foram executadas com tubos de 

PVC de 100 e 150 mm destinados a coletar agua provenientes de 

esgotos com declividade de 1,5$. 

Para instalacao de ague destinado a alimentacao dos 

pontos de tomadas de agua, foram u t i l i z a d o s tubulacoes em PVC 

com diametros em sua maioria de 1/2", 3/4", 1 1/2" e 2". 

Os acessorios comumente usados na instalacao sanitaria 

sao os seguintes: 

- Oaixa de gorduras 

- Caixa coletora (sinfonados) 

- Tubos de ventilacao 

- Rolos de pisos 

e demais aparelhos que constam nas especificacoes do projeto 

h i dro-sani t a r i o . 

16.0 - Esquadrias 
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16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 - De madeira 

As esquadrias de madeira f o i rigorosamente f i s c a l i z a -

da quanto aos desenhos e prepare para que a mesma tivesse ma-

xima perfeicao para pinturas com t i n t a a oleo. 

Toda madeira que f o i empregada tinha que ser seca e 

nao apresentar defeito que comprometesse suas qualidades. 

As portas tiveram folhas de madeira de l e i almofada-

das, macigas e de madeira compensada. 

16.2 - De aluminio 

As esquadrias de aluminio f o i do ti p o f i x a , de correr 

basculantes, com contra marcos de aluminio e chapa de ferro 

tratada. 

Sua fixacao f o i f e i t a a contra marcos e chumbadores 

de ago previamente fixado na alvenaria e isolados do contacto 

direto com o alumfnio. 

17.0 - Cobertura 

As pegas da cobertura, serao de madeira de l e i . Toda 

a madeira sera bem seca, sem emendas e isenta de defeitos com 

dimensoes compativeis com as cargas e vaos a veneer. A area 

que da acesso a piscina sera DECK com barroteamentos (pegas 5 

x 15 cm) e piso (pegas de 5 x 10 cm com espagamento de meio 

centimetro) e pega de arremate junto a fachada (pega de 5 x 30  

cm) em madeira ipe tabaco pintado com oleo cru. 
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Na reforma do bar usou-se madeiramento na cobertura :L 

pe tabaco pintado com oleo cru formando pergola observando os 

detalhes especificados no projeto. 

Na caixa escada a cobertura f o i f e i t a apoiada em f i -

bres de ferro com diametro 10 cm ( 4 " ) , com tratamento a n t i o x i 

dante na cor g r a f i t e . 0 madeiramento da cobertura f o i f e i t o 

em vigas e caibro formando p«rgola em madeira ipe tabaco. As 

telhas u t i l i z a d a s foram as telhas em fibrocimento, modelo 3a-

nocalha. No caixao propriamente d i t o da escada a telha u t i l i -

zada f o i em f i b r a s de vidro f e i t a sob medida para garantir 

mais luminosidade a escada. 
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18.0 - C0NCLT7SAC 

0 aspecto mais positive- do estagio f o i a oportunidade 

de poder t e r posto em pratica conhecimentos teoricos, v e r i f i -

cando as discrepancias existentes. 

Surge no canteiro de obras problemas que forcam com 

que o estagiario desenvolva sua capacidade c r i a t i v a apontando 

solucoes junto ao pessoal de campo. Com isso o aluno adquire 

certa experiencia, uma vez que se depara com problemas reais, 

e conta com a ajuda de pessoas mais experientes que transmit^ 

nos a maneira de melhor solucionar estes problemas. V e r i f i e s -

mos que na pratica estes problemas necessitam de solucao, e f i 

ciente, rapida e economica. 

Tudo isso faz com que o aluno recem-formado, nao saia 

da escola, totalmente teorico mas que j a tenha se defrontado 

na pratica com problemas relacionados com sua profissao. 

0 estagio supervisionedo, desperta no aluno um maior 

interesse em aprender cada vez mais, como tambem. atua como um 

agente modificador, de atitudes, no que se refere a metodos 

de estudos, importancia das cadeiras, conceitos errados sobre 

vida pratica do p r o f i s s i o n a l . 

Enfim, podemos concluir que: o estagio supervisionado 

nos dar uma visao mais real do tipo de trabalho em que iremos 

enfrentar futuramente. "E funciona como uma etapa de proporcao, 

para a vida pr o f i s s i o n a l propriamente d i t a . 


