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1.0. APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio visa apresentar os trabalhos desenvolvidos na obra do 

Hotel e Centra de Convencoes de Campina Grande - PB, durante o periodo de 26 

de abril de 1993 a 02 dejulho de 1993, e 17 de Janeiro a 25 de marco de 1994. 

O Hotel e Centra de ConvencSes e constituido de duas partes: 

1.0-HOTEL 

2.0 - CENTRO DE CONVEN£AO 

1.1 - Composto de Duas Alas com 151 Apartamentos e 10 Suites. 

1.2 - Recepcao, Restaur ante e Terraco Panoramico. 

1.3 - Salao de Jogos, Salao de Estar com Telao / TV e Bar de Apoio, Salao 

de Apoio, SalSo de Ginastica e Musculacao. 

1.4 - Quadra de Squash, Quadra de Tenis e Coletiva 

1.5 - Parque Aquatico. 

1.6 - Boite/Night Club - Adega 

2.1 - Auditorio para 276 Lugares. 

2.2 - Salao Nobre de ExposicSes. 

2.3 - Cabines - Sala de Imprensa 

2.4 - Salao de Recepcao e Exposicao - Sala de Projecao. 

PERIODO DE DURA£AO: 

26 de abril de 1993 a 02 dejulho de 1993,17 de Janeiro a 25 marco de 1994. 

CARGA HORARIA DIAR1A 

4 horas 

CARGA HORARIA MENSAL 

80 horas 



2.0 - AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.0 - OBJETIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste relatorio e fazer uma descricao dos diversos servicos 

executados na construcao do Hotel Turistico e Centro de Convencoes, visando 

colocar em pratica a teoria vista no decorrer do curso de Engenharia Civil, 

obedecendo as normas tecnicas e a viabilidade economica. 



4.0 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entende-se por Controle Tecnologico do Concreto, o conjunto de medidas, 

de modo a atender as condicoes exigidas nas especificacoes. As operacoes que 

constituem o controle tecnologico sao: mistura, transporte, lancamento, 

adensamento do concreto, limpeza e estanqueidade das formas, verificacab das 

formas, verificacab das ferragens, tratamento de juntas de concretagem, materiais, 

equipamentos etc. 

4.1 - Verificacab das Formas 

Antecedendo a concretagem foi verificada as condicoes das formas, ou seja, 

suas dimensoes e alinhamento verificando-se se estavam de acordo com as do 

projeto, limpeza, retirando-se todos os materiais estranhos, suas juntas, devendo 

estas estarem bem vedadas, de modo que a nata do concreto nab venha sair, 

saturacao (quando esta for confeccionada de madeira) e escoramentos. 

4.2 - Ferragem 

Com relacao as ferragens, estas foram verificadas com relacab ao 

posicionamento das armaduras, bitolas, espacamento e recobrimento. 

No caso das lajes quando da existencia de armadura positiva e negativa foi 

verificado a existencia e posicionamento dos caranguejos, pois estes tern a fiincao 

de separar a armadura positiva da armadura negativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3 - Mistura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.1 - Concreto Fabricado "In loco" 

Foi misturado mecanicamente (Betoneira), verificando as condicoes de 

mistura a fim de se obter urn concreto de boa qualidade. Antes da colocacao dos 

materiais na betoneira foi feito o acompanhamento da quantidade e qualidade dos 

materiais. 

4.3.2 - Concreto Usinado 

Misturado em caminhab betoneira, este processo mostrou varios fatores 

positivos, como: e possivel obter mistura de grande volume de uma so vez, 

facilidade de lan9amento (bombeamento), uma menor perda de material, e 

uniformidade no concreto. 

4.4 - Transporte 

"In loco" 

Transportado em carrinho de mao com pneus, a fim de que nab houvesse a 

segregacab do concreto. 

Usinado 

Transportado em caminhab betoneira, o concreto foi transportado da central 

ate o local da obra, tomando os devidos cuidados para proporcionar a agitacab 

durante o periodo de transporte, evitando assim a segregacab e a pega do 

concreto. 
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4.5 - Lancamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Convencional 

Quando de pequeno volume, o concreto foi lancado convencionalmente, ou 

seja, usando carrinhos de mao. 

Nab Convencional (Bombeavel) 

Foi feito atraves de urn equipamento denominado "Bomba de concreto" a 

qual transportou o concreto desde o caminhab betoneira ate a peca concretada, 

vencendo grandes alturas e grandes distancias horizontals, tornando-se assim uma 

operacab bem mais rigida alem de outras vantagens. 

4.6 - Adensamento 

Apos a introdu9ao do concreto nas formas iniciou-se o adensamento de 

modo a torna-lo mais compacto, bem como retirar o ar incorporado naturalmente. 

O adensamento foi feito utilizando-se vibrador de imersao verificando-se alguns 

cuidados como; altura das camadas, devendo esta ser no maximo de 3/4 do 

comprimento da agulha, nao vibrar a armadura, evitar contato com as formas; 

introduzir rapidamente e retirar lentamente a agulha vibrante ambos com o 

aparelho em funcionamento. 
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4 7 
Cura 

Apos o endurecimento do concreto, iniciou-se o processo de cura cujo 

processo tern como objetivo evitar fissuras na superficie devido a evaporacab 

prematura da agua existente no concreto. 

Foram usados dois processos: 

- Logo apos o endurecimento as superficies das pecas foram molhadas 

continuamente durante o periodo de 7 dias, e, para grandes vaos o processo 

consistiu em se manter uma lamina d'agua sobre ela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8 - Tratamento de Juntas de Concretagem 

Quando da existencia da junta, seja por motivos planejados ou quebra de 

algum equipamento, esta foi tratada cuidadosamente a fim de se obter uma 

aderencia entre o concreto mais velho e o concreto novo. O processo consistiu em: 

- Apicoamento de toda a superficie da junta retirando a nata do cimento, 

afim de deixar a brita aparente. 

- Limpeza da superficie com auxilio de ar comprimido. 

- Saturacab da superficie e, em seguida, quando da retomada da 

concretagem foi aplicado urn argamassa de cimento e areia no traco 1:2. Esta 

argamassa foi aditivada com aditivo do tipo Bianco, de modo a garantir uma 

perfeita aderencia 
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4.9 - Retirada das Formas e Escoramentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A desforma e retirada dos escoramentos foram feitas em fun9&o do tempo 

e/ou atraves de ensaio de compress§o simples com corpos de prova moldados 

com o mesmo concreto lan9amento das pe9as. 

Em Fun9ao do Tempo: 

1. Face lateral das formas: 

3 (tres) dias 

2. Face inferior: 

14 (catorze) dias 

Em Fun92o da Resistencia 

Ficou estabelecido que, quando o concreto atingisse urn valor superior a 

20% do fck, poderia se proceder a retirada dos escoramentos e desforma das 

pe9as. 

Os escoramentos devem ser retirados gradualmente, de modo que a pe9a 

entre em carga progressivamente e de forma uniforme. 
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! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5,0 IMPERMEABILIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Acompanhamento e Fiscalizacao nas Impermeabilizacoes) 

O projeto de impermeabilizacao foi elaborado pela DABSTER - Industria e 

comercio Ltda 

5.1 - Banheiros, terracos dos apartamentos e suites 

Execu9§o dos servicos de impermeabilizacao com aplicacao de 5 (cinco) 

demaos de emulsao asfaltica, com consumo de 3,00 Kg/m^, formando uma 

membrana moldado "in loco". 

Execucao da argamassa de protecao mecanica primaria com cimento e areia 

no traco 1:5, em volume, com espessura de 1 cm. 

5.2 - Jardineiras internas, jardineiras externas, lajes descobertas (terracos 

Chopp, terraco Panoramico, laje de Lobby, laje de ala Central, Passarela de 

Pedestres na Ponte). 

Execu9§o de impermeabiliza9ab com aplica9§o de Manta Asfaltica^ classe 

2, marca Viapol Torodin Anti-Raiz 3, a macarico, sobre uma superficie 

devidamente imprimida com Viabit, com consumo de 0,40 1/m
2, conforme a 

ABNT. 

Execu9ao da argamassa de protecao mecanica com cimento e areia no traco 

em volume de 1:4, respectivamente, estruturado com tela tipo deployer nos 

parametros verticais, com espessura de 2 cm. 
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5.3 - Ponte sobre o Salao de Convencoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Execu9ao de impermeabilizacao com aplicacao de Manta Asfaltica, classe 

2, marca Viapol Torodin 5, a macarico, Sobre uma superficie devidamente 

impnmida com Viabit, com consumo de 0,401/m
2, conforme a ABNT. 

Execu9ao da camada separadora com aplicasao de feltro asfaltico de 15 

libras; argamassas betuminosa, com traco 1:3:1:1 de emulsao asfaltica, areia, 

cimento e agua com espessura de 1,00 cm. 
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6.0 - INSTALACOES 

6.1 - Instalacoes HidraulicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Agua quente e agua fria) 

Os projetos hidraulicos foram elaborados pela M. M. Projetos e Instalacoes 

Ltda 

As instalacoes foram executadas em tubo de cobre revestida com la de 

amianto para as instalacoes de agua quente. 

A alimentacao da rede de distribuicao foi feita a partir do sistema indireto 

de distribui9§o5 ou seja, o reservatorio inferior alimenta o reservatorio superior e a 

partir deste a rede sera alimentada, por gravidade. 

Teste: 

Toda a tubulacao foi testada apos a execu9ao, afim de que nab venha a 

entrar em colapso no periodo de pleno funcionamento. O teste foi executado com 

uma pressao de 3,0 Kgfibm
2

, com auxilio de um manometro. 

6.2 - Instalacoes Sanitarias 

Assim como as instalacoes hidraulicas, as instalacoes sanitarias foram 

executadas pelas mesmas empresas. Toda a tubulacao foi executada em tubo de 

PVC, ligadas as caixas de inspe9§o, em alvenarias, e finalmente ligadas atraves do 

coletor predial e a rede publica de esgoto. 
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6.3 - Instalacoes Eletricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As instalacoes eletricas foram realizadas pela M M. Projetos e instalacoes 

Ltda, constando de: 

- Quadro de cargas; 

- DivisSo dos circuitos; 

- Dimensionamento de eletrodutos e tetos; 

- Localizacao dos pontos e tomadas, interruptores, quadro de distribuicab e 

quadro geral. 

6.4 - Instalacoes de Prevencao contra Incendios 

O projeto de anti-incendio, realizado pela M. M. Projetos e Instalacoes Ltda; 

consta de: 

- Caixas de Incendio; 

- Hidr antes; 

- Sistema Automatico de Sprinklers; 

- Extintor de P6 Quimico. 

As caixas de incendio tern porta de vidro fosca, com a palavra 

"INCENDIO" escrita em vermelho. Periodicamente sera feita uma inspecao do 

material nelas contido, especialmente os mangotes. 

O numero de caixas por pavimento foi feito em fiincao das dimensSes do 

mesmo. Considerou-se cada caixa com compnmento maximo de mangote de 30m 

mais o jato de 7m garantindo, com isto, cobertura de qualquer ponto do 

pavimento. 
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Material de cada caixa de incendio: 

- Registro de gaveta de 2 1/2"; 

- Junta de 2 1/2" para poder ser adaptado a mangueira dos bombeiros; 

- Reducao de 2 1/2" para 1 1/2" para ser adaptado o mangote de 1 1/2", a 

ser manejado pelos moradores; 

- Mangote de 1 1/2", com juntas e esguicho e requinte de 1/2". 

O Hidrante, e a extremidade inferior da canalizacao de combate aos 

incendios que comeca no reservatorio superior. E manobrado por um cabecote n-

qual se adapta uma chave "T". 

Material de Hidrante 

- Um registro de gaveta, para manobra exclusiva pelos bombeiros; 

- Junta de mangueira de 2 1/2" (boca de incendio), atarraxada ao registro 

anterior; 

- Caixa com tampa (metalica); 

- Curva (curta ou longa). 

O Sistema Automatico de Sprinklers tern como objetivo reagir ao principio 

de incendio, atacando-o antes que se propague. E um sistema hidraulico 

constituido de reservatorio, colunas, ramais e sub-ramais, na extremidade do qual 

existe, como obturador do liquido, uma ampola contendo um gas ou liquido 

altamente expansivel e sensivel ao calor. Uma vez iniciado o incendio, a elevac&o 

de temperatura faz romper a ampola, e em consequencia, inicia-se com rapidez o 

espargimento de agua, como se fosse um chuveiro, e, ao mesmo tempo, soa um 

dispositivo de alarme. A acao do Sprinklers se limita a regiao do incendio, com o 

que se procura limitar os estragos causados pela agua 
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7.0 - TERRAPLENAGEM DO PARQUE AQUATICO 

7.1 - Prospeccao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicialmente foi feita as coletas dos materiais e em seguida, realizado 

ensaios. Foram utilizados materiais de duas jazidas denominadas: Jazida do Hotel 

Turistico e Jazida da Catingueira Estes materiais apresentam as seguintes 

caracteristicas: 

Jazida Estudada L L % LP% H otima % D maximo Kg/m-* 

Hotel NL NP 8,0 2.020 

Catingueira NL NP 8,2 2.010 

7.2 - Execucao 

A execucao da terraplenagem, foi feita obedecendo a uma sequencia de 

servicos, visando obter a densidade maxima obtidano ensaio de compactacao: 

- Limpeza do local 

- Colocacao do material 

- Formacao das camadas 

- Umedecimento das camadas 

- Gradiamento 

- Regularizacao da camada de aterro 

- Compactacao com rolo compressor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpo de aterro foi formado em seis camadas, cada camada foi executada 

seguindo a seqiiencia mostrada anteriormente. 

7.3 - Ensaio para verificacab da compactacao 

Apos a execucao de cada camada foi feito o ensaio de densidade "in situ", 

objetivando verificar se a camada recem-compactada atingiu o grau de 

compactacao especificado. O grau de compactacao foi especificado em 95 % com 

umidade otima igual a 8,2 % ± 2 %. 

8.0 - LIBERACAO DE SERVINGS DAS PE£AS ESTRUTURAIS 

Antecedendo as concretagens das pecas (pilares, vigas, lages) foram 

solicitadas as liberacoes de servicos, afim de que seja verificada as condicoes de 

armacao, forma e escoramento. Verificou-se as condicoes de armacao obedecendo 

rigorosamente as especificacoes de projeto, como posicionamento das armaduras, 

detalhes, quantitatidade de ferro, espacamento e bitola das mesmas. 

De acordo tambem com os projetos foram verificadas as formas, ou seja, 

suas dimensoes, alinhamento, assim como seu escoramento, recobrimento das 

armaduras e condicoes gerais. 

Apos verificadas e atendidas as condicoes citadas acima, as pecas eram 

liberadas para sua concretagem. 
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• 4. 

9.0 - CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S6 ap6s o termino do estagio e que vemos a sua importancia, pois o mesmo 

e como se fosse um degrau de entrada no mundo da engenharia Nele nos vemos a 

uniao da teoria a pratica, os detalhes executivos e administrativos de uma obra 

" Tirarei a ponta de um cedro alto cortarei 

um broto novo e o plantarei num monte 

elevado, no monte mais alto de Israel, ele 

soltara galhos, produzira sementes e se 

tornara um cedro muito lindo. Passaros 

de todos os tipos viverao ali e acharao 

abrigo na sua sombra". 

(Ezequiel 17,18) 
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