
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DO INTERIOR 

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

RELATORIO DO ESTAGIO SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALUNA: FABIAN A MIRANDA DA SIL VA 

Matricula: 9011236-8 

SUPERVISOR: Prop JOSE BENICIODA SILVA FILHO 

COORDENADOR: PrqfSRICARDO CORREIA LIMA 

CAMPIN A GRANDE 

OUTUBRO/94 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Agosto de 2021. 

 

Sumé - PB 



DEDICA TORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aos meus pais, irmaos 

e Marden D6ria. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus, autor da minha vida, deu-me inteligencia, me mantem nesta 

caminhada. 

Aos meus pais que, com dedicado amor foram meus "primeiros mestres 

na arte de viver". 

Aos amigos que, "nao somente se disseram amigos por meio de 

palavras, mas realmente o foram e sao por meio de atos obrigados", 

tramfiro e dedico a alegria do dever cumprido. 

Ao professor e supervisor do estagio Engenheiro Jose Benicio da Silva 

Filho pela orientacao prestada durante o desenvolvimento do estagio. 

A SUPLAN - Superintend€ncia de Obras do Piano de Desenvolvimento 

do Estado, pela oportunidade de desempenhar minhas atividades como 

estagiaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i*. 



APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse relat6rio procurou-se descrever de maneira simples os mndamentos e 

tecnicas da construcao civil, vivenciado por Fabiana Miranda da Silva, durante o Estagio 

Supervisionado, realizado na construzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ao do Hotel Turistico e Centro de Converses de 

Campina Grande, atraves da SUPLAN, no periodo entre 19.01.94 a 19.08.94, com 

duracao de 944 horas, sob orienta9ao e supervisao do professor e Engenheiro Jose Benicio 

da Silva Filho. 

A referida aluna encontra-se matriculada no curso de gradua9§o em Engenharia 

Civil da Universidade Federal da Paraiba - UFPB - Campus U - Campina Grande-Pb, sob 

o numero de matricula 9011236-8. 
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1.0 - INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relat6rio tern como objetivo principal para o estudante integra-lo no campo 

pratico, possibilitando ao mesmo interligar os conhecimentos tecnicos adquiridos dentro 

da Universidade aos meios praticos do dia-a-dia na constru93o. 

Durante o referido estagio foram desenvolvidos os seguintes services, conforme 

estabelecido pela SUPLAN: 

• Acompanhamento e fiscaliza9ao dos servi9os de impermeabilizacao; 

• Controle tecnol6gico do concreto; 

• Verifica9ao dos servi9os de escoramento, forma, arma9ao e concretagem das 

pecas estruturais; 

• Acompanhamento da execucao das instala96es hidro- sanitarias, eletricas e 

sistema de combate a incendio e panico; 

• Levantamento de qoantitativos e medicao de servi9os. 

2.0 - DADOS TECNICOS 

2.1-HOTEL 

2.1.1 -S3o 25.547 m 2 de area construida, abrangendo 151 apartamentos 

integrados as quadras esportivas, ao parque aquatico e ao centro de conven9des. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1.2 - UN ID ADES HABIT A CIONAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 suite presidencial 

9 suites simples 

6 apartamentos conjugados 

100 apartamentos conjugaveis 

35 apartamentos independentes. 

2.1.3 - LAZER E ESPORTE 

Salao de jogos 

Salao de ginastica 

Sala de leitura 

Jogos eletronicos 

Boliche 

Trilha de cooper 

Quadra de squash 

Quadra de tenis 

Piscina aquecida 

Sauna-seca, umida, banho turco e massagem 

Parque aquatico com 3 piscinas. 

2.1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - RESTAURANTES E BARES 

3 restaurantes (da cozinha regional a internacional) 

Bar localizado no parque aquatico 

4 bares de apoio 

Chopparia. 
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2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 - EQUIPAMENTOS E SERVICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enfermaria 

Bercario 

Guarda-valores individuals 

Sinai internacional de TV 

Som ambiente 

AT condicionado central 

Sistema monitorado de seguranca 

Sistema integrado de informatica 

Sistema de combate a incendio 

Estacionamento. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CENTRO DE CONVEN^OES 

2.2.1 - Capacidade para 1.800 pessoas, em salSes entre 270 e 600 m
2. 

2.2.2 - Audit6rio / Anfiteatro equipado com tratamento acustico. 

2.2.3 - Cabine de tradu9ao simultanea e sala de proje^ao. 

3 saguSes. 

2.3 - BOITE/NIGHT CLUB 
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3.0-FICHA TECNICA 

3.1 - LOCALIZACAO DA OBRA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bairro do Mirante. 

3.2 - ORGAO EXECUTOR: 

S.LE. / SUPLAN. 

3.3 - FIRMA CONTRATADA: 

ENARQ. 

3.4 -AREA DO TERRENO: 

150.000 m
2 . 

3.5 - PROJETO ARQUITETONICO: 

Dr. Carlos Alberto / Dr. Ademar Bolonho. 

3.6 - PROJETO ESTRUTURAL: 

Dr. Eduardo Martorelli. 

3.7- PROJETO DE INSTALA COES: 

M M Projetos e Instalacoes Ltda. 

3.8 - PROJETO DEAR CONDICIONADO: 

Dr. Pedro Jorge. 



3.9 - PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DABSTER - Lad. e Com. Ltda. 

3.10 - CONTROLE TECNOLOGICO: 

ATECEL. 

4.0 - DESENVOL VIMENTO 

4.1 - TIPOS DE PROJETOS 

O Hotel Turistico e Centro de ConvencSes de Campina Grande-PB, consta dos 

seguintes projetos: 

• Projeto Arquitetonico; 

• Projeto Estmrural; 

• Projeto Eletrico; 

• Projeto Hidro-Sanitario; 

• Projeto Anti-Incendio. 

4. LI- PROJETO ARQUITETONICO 

Trata da parte da arquitetura, como definicao do pe direito, tipos de acabamento 

(forros, pisos)... 

Consta das seguintes plantas: 

- Baixa, cortes, fachadas, plantas de coberta, situa9ao e localizacao. 



4.1.2 - PROJETO ESTRUTURAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Realizado em funcao do projeto arquitetonico. Mostra a localizacao e distribuicao 

das ferragens dos elementos estruturais de uma obra como lajes, vigas, pilares e sapatas. 

Consta das seguintes plantas: 

• De forma; 

• LocacSo de pilares; 

• Detalhes de vigas, lajes, pilares, cintas, sapatas, reservatbrios, escadas, etc. 

4.1.3 - PROJETO ELETRICO 

Determina tudo relacionado a eletricidade da obra, feito em funcao do 

arquitetonico. 

O projeto e composto de: 

• Dimensionamento de eletrodutos e fios; 

• Divisao dos circuitos; 

• Quadros de cargas; 

• Localizacao dos pontos de luz e tomadas, interrupt ores, quadro de distribui95o 

e quadro geral, mostrando pontos para elevadores, telefones, chuveiros 

eletricos, etc. 

4.1.4- PROJETO HIDRO-SANITARIO 

Consta de instala96es para agua fria e quente, como tambem aquecedores 

eletrobombas, dimensSes dos reservatorios (inferiores e superiores) e conexoes. 
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4.1.5- PROJETO ANTI-INCENDIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Projeto de autoria da firma M M . Projetos e InstalacSes Ltda., nele consta de: 

• Hidrantes, caixas de incendio, sistema automatico de sprinklers e extintores. 

5.0 - CONTROLE TECNOLOGICODO CONCRETO 

Consiste em varias opera95es realizadas no canteiro de obras, cuja finalidade e 

fazer com que os materials a serenr utilizados no concreto estejam dentro das 

especirica95es do projeto. 

Nesse controle foram feitas varias verifica96es desde o processo de confec9ao do 

concreto ate a limpeza do local de aplicacao do mesmo. 

5.1-FORMAS 

As formas foram constmidas, de modo a facilitar a sua desmontagem sem 

choques nem esforcos desnecessarios que possam daniiicar a peca de concreto ainda 

fresco. 

Antes de iniciar a concretagem foi feita a limpeza interna das formas (atraves de 

jatos de ar), e a veda93o das juntas por onde possazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA derTamar concreto. 

A fim de impedir a aderencia entre o concreto e a forma, foi aplicado sobre a 

mesma, um desformante que tern como objetivo facilitar a remĉ ao das formas sem 

daniiicar as superficies e cantos do concreto, alem de conservar a madeira para ser 

reaproveitada. 
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5.2 - ESCORAMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os escoramentos foram dimensionados para suportar o peso do concreto mais as 

cargas acidentais correspondentes ao pr6prio trabalho durante a concretagem 

Na sua maioria o escoramento foi feito em estrutura metalica para o fundo das 

pecas e mao fiancesa para apoiar as faces laterais das vigas. 

5.3 - ARMADURAS 

A montagem da ferragem, no interior das formas, era feita respeitando-se os 

afastamentos e a linearidade entre as barras e fixando as armaduras para que nao 

mudassem de posicHo durante a concretagem. 

Era garantido tambem o recobrimento das ferragens, o qual se fazia utilizando-se 

cocadas e/ou caranguejos, para evitar que apos a concretagem as armaduras ficassem 

expostas a agentes agressivos, provocando a oxidacab das barras, ocasionando futures 

danos as pecas. 

5.4 - MISTURA 

Para evitar a falta de homogeneidade no concreto e necessario que esteja bem 

misturado, o que garantira uma boa resistencia mecanica como tambem uma maior 

durabilidade. 

O concreto us ado na constru9ao foi misturado mecanicamente, tanto em 

betoneiras localizadas no prbprio canteiro de obras, como em caininhftes-betoneira, 

garantindo-se uma maior produ93o, alem de tornar a mistura mais rapida e perfeita, 

produzindo um concreto de melhor qualidade. 
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Os materiais deviam ser mtroduzidos na betoneira seguindo uma ordem de 

colocacab a flm de se obter uma boa mistura de acordo com as especiflcacSes exigidas 

pelos ensaios como: consumo de cimento, tipos de agregados, relacao agua-cimento, 

trabalhabilidade desejada, tipo e quantidade de aditivos. 

Apos a mistura, o concreto era submetido ao teste de consistencia: "slump test". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5-TRANSPORTE 

O concreto utilizado na obra foi transportado de duas maneiras; sempre 

procurando fazer esse transporte o mais depressa possivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Modo Conventional. 

O transporte do concreto era feito por meio de carros de mao, que levava o 

material do local de mistura ate o local de lancamento. 

d) Atraves de Caminhoes: 

O concreto produzido na central era trans portado em caminhSes betoneira. Esse 

tipo de transporte exigia maiores cuidados como a ordem de rotacab que devia estar entre 

2 a 6 rpm, proporcionando a devida agitacab no transporte, evitando a segregacab do 

material durante o percurso. 

5.6 - LANCAMENTO 

Antes do lan9amento do concreto as formas deviam estar vedadas (para que a 

agua do concreto nab escoasse pelas fendas) e isentas de particulas soltas, pois o concreto 

era lan£ado logo apos a sua mistura. 
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Durante o lancamento do concreto, tomou-se cuidado: 

© De lancar o concreto o mais proximo possivel da sua posicab final. 

CD Com os locais providos de juntas permanentes, que tern como finalidade 

permitir aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deforma9oes, provenientes das varia96es de temperatura da 

estrutura. 

Devido o grande porte da obra, houve interrupcoes na concretagem, que deram 

origem as juntas de concretagem, usadas para simplificar a execu9ao das estruturas. 

Nessas interrupcoes foi necessario um cuidado especial para que o concreto do 

complemento de concretagem ficasse bem ligado ao concreto ja endurecido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.7- ADENSAMENTO 

Logo apos o lancamento do concreto nas formas, este era vibrado, de modo que o 

concreto preenchesse total e perfeitamente toda a forma e envolvesse completamente a 

armadura. 

Eram tornados certos cuidados quanto ao uso do vibrador: 

• A vibra9So devia ser evitada em pontos proximos as formas e ferragens, ja que 

a vibracab aplicada diretamente a armadura pode deixar espa90s vazios ao seu 

redor, eliminando a aderencia entre o concreto e a ferragem. 

• A rnsercSo devia ser rapida e sua retirada lenta, ambas com o aparelho em 

mncionamento. 

• Devia haver uma certa distancia entre o vibrador e a forma para evitar a 

forma9ao de bolhas na superficie da peca. 

10 



• A altura da camada que ia ser vibrada devia ser equivalente a 3/4 do 

comprimento da agulha vibrante. 

• Considerava-se a vihracSo concluida quando cessava o desprendimento de ar e 

aparecia na superficie uma ligeira camada brilhante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.8-CURA 

Apos o endurecimento do concreto iniciava-se a fase de cura, cuja funcao e evitar 

a saida prematura da agua do concreto. Para isso eram irrigadas periodicamente as 

superficies ja concretadas. 

A cura das lajes, vigas e pilares era feita durante os sete primeiros dias contados 

ap6s a concretagem Essa quantidade de dias podia ser alterada de acordo com as 

conduces climaticas, como tambem pelo grau de niolhagem, que influi na rapidez da 

hidrata92o e consequentemente sobre o desenvolvimento de calor, retraciio e aumento da 

resistencia com o tempo. 

Em casos de chuva, tomou-se o cuidado de diminuir a agua de amassamento, 

impedmdo que o excesso d'agua levasse a nata do concreto, retardando assim o inicio das 

rea95es quimicas o que posteriormente poderia prejudicar a resistencia da peca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.9 - RETIRADA DAS FORMAS 

A desforma devia ser feita quando o concreto estava suficientemente endurecido e 

resistente para suportar seu peso proprio e as cargas adicionais que atuarao sobre ele. 

Essa resistencia minima era atingida dentro de um certo tempo especificado em 

projeto. De acordo com esse tempo de desforma podiarn haver varia9Ses no teor de 

cimento para que a pega ocorresse mais rapida. 
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Com o passar do tempo, com a cura do concreto, sua resistencia vai aumentando, 

passando o concreto armado a se auto-suportar, ocasiao em que o escoramento toma-se 

desnecessario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.0 - IMPERMEABILIZA^AO 

6.1- SISTEMA DE IMPERMEABILIZAQAO 

E o conjunto de materials que uma vez aplicados garantem impermeabilidade as 

constru96es. 

Dependendo do local a ser impeirneabilizado podemos usar o sistema rigido, 

aplicado em areas nab sujeitas ao fissuramento ou a impermeabilizacao flexivel, 

aplicados em areas planas. 

6.2- DURANTE A IMPERMEABILIZACAO ALGUNS 

CUIDADOS FORAM TOMADOS: 

6.2.1 - A manta asfaltica devia ser armazenada na sombra, na posi9ab vertical, 

carregada e levantada verticalmente e esse transporte, tinha que ser feito com aten9ab, a 

fim de se evitar deforma95es na mesma. 

6.2.2 - Apos a aplica92o da emuls2o asfasltica, a superficie nab devia ser 

pisoteada por pessoas nab instruidas pelos responsaveis pela mipermeabiliza9ab, a fim de 

nab comprometer o bom tuncionamento do processo. 
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6.2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Todos os coletores de agua deviam estar instalados ao nivel da 

regularizacab. 

6.2.4 - Toda superficie a ser mipermeabilizada devia estar regularizada. 

6.2.5-Os servi9os s6 podiam ser executados sete dias apos a execu92o da 

argamassa de regulariza^So para uma perfeita cura da impermeabiliza9ab. 

6.2.6 - Nab podiam ser executados nenhum tipo de revestimento com argamassa 

e pintura que tivessem cal nas areas unpermeabilizadas. 

6.2.7 - Apos a cura da impermeabiliza9ao antes da protecSo mecanica, era feito o 

teste de lamina d'agua, enchendo o local impermeabilizado com agua, no minimo 72 

horas para verificar se ha via alguma falha na impeimeabiliza9ao. 

6.2.8 - Nab devia ser retirado o filme de polietileno das mantas asfalticas, pois o 

mesmo e auto-extinguivel. 

6.3 - PREPARACAO DA SUPERFICIE 

6.3.1 - Antes de se iniciar a impermeabilizacao, devia ser feita uma limpeza no 

local, deixando-o isento de po, areia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA peda90s de madeira,... 

6.3.2 - Devia- se umedecer a superficie e sobre a mesma era feita uma 

regularizacab de caimento 1% em dire9ab aos pontos de escoamento d'agua. 

13 



6.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Nas lajes e cortinas essa regularizacab era feita com argamassa de 

cimento e areia no traco em volume 1:3, de espessurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA minima 2,5cm. 

6.5.4-Apos a regularizacab eram feitos testes de escoamento, corrigindo 

possiveis empocamentos. 

6.3.5 - Os ralos deviam estar fixos e ao seu redor devia existir uma depressao de 

1 cm, com area de 40 x 40 cm, com bordas chanftadas, evitando o acumulo d'agua. 

6.3.6 - Todos os cantos e arestas deviam ser arredondados com raio de 8 cm 

6.3.7 - Tambem deviam ser impermeabilizadas as partes verticals ate a altura de 

30 cm, no minimo, acima do nivel do piso acabado e sobre essa area era executado um 

chapisco de cimento e areia, seguindo a execucab de uma argamassa. 

6.3.8-Nas juntas devia ser feita uma limpeza, a fim de permitir sua 

movimentacab normal, sendo usadas como divisores de agua, de modo a se evitar o 

acumulo d'agua sobre as mesmas. 

6.4 - DISCRIMINA^AO DA NATUREZA DOS SERVI^OS 

6.4.1 -RESERVATORIO INFERIOR; PISCINAS MENORES E 

CASCATA DO CENTRO DE CONVEN^OES 

Nestas areas a impeimeabilizacab foi feita com aplicacab de tres demabs de CRIS 

P-01 + ADITIVO CRIS, sendo o consumo de 3,00 e 0,30 kg/m2, respectivamente. 

14 



6.4.2 - PISCINA MAIOR E MURO DE ARRIMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a preparacab da superficie foi aplicado 3 demabs de DAB-PLAST, na 

proporcao de 3:1, dos componentes A e B (pb e liquido), cujo consumo foi de 3,00 kg/cm
2 

6.4.3- BANHEIROS, TERRACOS DOS APARTAMENTOS E 

SUITES 

Antes da aplicacab das cinco demabs de emulsab asfaltica, os banheiros e terracos 

foram regularizados, limpos e imprimidos com Viabit. 

Essa emulsSo endurece formando uma multi-membrana moldada "in loco", apos 

esse endurecimento e feito o teste de estanqueidade, enchendo o local rnipeirneabilizado 

com agua, mantendo o nivel da mesma por 3 dias. 

Se nab houver vazamentos, retira-se a agua e e executado sobre a emulsab a 

argamassa de protecab mecanica primaria com cimento e areia no traco 1:5 em volume 

com espessura de 1 cm. 

6.4.4- TERRACOS LATERAIS DOS BLOCOS DAS ALAS 

NORTE E SUL E COZINHAS 

Aplicou-se uma demab de primer com pincel sobre os terracos e cozinhas ja 

regularizados, apos a completa secagem do primer, que e de aproximadaniente 2 horas 

dependendo das condi96es climaticas, foi feito o alinhamento da manta asfaltica classe 2, 

marca VIAPOL TORODIN 3, que foi colada a superficie atraves de rna^arico. 

Ap6s a colocacao da primeira manta, as demais devem ser sobrepostas 10 cm, 

tomando-se cuidado para que a sobreposigao esteja bem aderida. 
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Sobre as mantas foi feita a protecao mecanica, que consiste em uma argamassa de 

cimento e areia com traco em volume 1:5, com es pes sura de 1 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4.5- JARDINEIRAS INTERN AS E EXTERN AS 

A impermeabilizacao foi feita com aplicacab 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. 

Foi executada a argamassa de protecao mecanica com cimento e areia, no traco 

em volume de 1:4 nas superficies horizontals e verticals ou inclinadas, essa argamassa foi 

armada com tela galvanizada. 

Depois foi colocada uma argamassa de aproximadamente 5 cm de brita n
2 1 no 

fundo da jardineira, tomando o cuidado de cobrir com um veu de pohester o ralo no tubo 

de drenagem, impedindo que as pedras e terra caiam pelo tubo. 

6.4.6- LAJES DESCOBERTAS (TERRACOS CHOPP, 

TERRA CO PANORAMICO, LAJE DO LOBBY, LAJE DA 

ALA CENTRAL, PASSARELA DE PEDESTRES NA 

PONTE) 

Aplicou-se a manta asfaltica classe 2, marca VIAPOL TORODIN 4, a macarico 

de gas GLP, sobre areas devidamente imprimidas com Viabit, de consumo 0,4 1/m
2. 

A argamassa de protecao mecanica foi executada sobre a manta, com traco em 

volume de 1:4 (cimento e areia), estruturado com tela tipo deployer nas superficies 

verticals com espessura 2 cm. 
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6.4.7 - PONTE SOBRE O SALAO DE CONVENCOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na impermeabiliza95o da ponte aplicou-se manta asfaltica classe 2, marca 

VIAPOL TORODIN 55 sobre a superficie limpa, regularizada e imprimida com Viabit. 

Criou -se uma camada separadora de espessura 1 cm, com aplicaQSo de feltro 

asraltico 15 libras, argamassa betummosa, com tra^o 1:3:1:1 de emulsab asfaltica, areia, 

cimento e agua. 

Essa camada separadora evita que os esforcos de dilata9&o e contracio da 

argamassa de protecao mecanica atuem diretamente sobre a impermeabilizacao. 

6.5 - DESCRI^AO DOS PRODUTOS 

6.5.1 - CRISP-01 

Combinacab de cimentos especiais, utiliza agua como veiculo de 

impermeabiliza9ao, isto e, penetra nos poros da estrutura e em contato com a agua 

cristaliza-se resultando na impermeabiliza9ao defimtiva da mesma. 

6.5.2- ADITIVO CRIS 

Formula9§o aquosa a base de resinas sinteticas emulsionavel em agua. 

Na forma liquida 6 usada como aditivo para concreto e argamassas, 

proporcionando grande aderencia e plasticidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.5.3 - DAB - PREN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Composto de emulsab asfaltica com adicao de elastomeros, que resulta em uma 

membrana elastica, moldada "in loco" a trio, sem emendas, de alto poder adesivo, 

impermeavel, de grande elasticidade e durabilidade. 

6.5.4 - MANTA ASFALTICA CLASSE 2 

£ constituida de veu de poliester, com filamentos continuos, imputrecivel e 

saturada com asfalto modificado com elastomeros. 

6.6-CONSUMO 

• Primer betuminoso VIABIT - 0,3 a 0,5 1/m
2, dependendo das caracteristicas da 

superficie (muito ou pouco porosa). 

• Manta asfaltica - area + 15%, o que corresponde ao total da area a ser coberta 

em m
2 , mais 10% de sobreposicSes e 5% de reforcos e arremates. 
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J A R D I N E E R A S 

Protecao mecanica 

Fehro 0.5mm 

Concreto armado c/ 
telatdconO 113 
10 x 10 mm -3,8x3,8 mm 

Mastique 
asfaltica 

R A L O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEGEND A: 

Protecao mecanica 

f^\ / j Camada separadora 

Torodin 4 

Regularizacab 

Concreto 
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M U R O D E A R R I M O 

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 - INSTALA QOES ELETRICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para se fazer a instala9ao eletrica foi necessario o acompaiihamento de projetos, 

onde existiam os detalhes da instala9ao, localiza92o de todos os pontos onde iria se 

utilizar energia eletrica, trajetbria dos condutores, as divisoes do circuito, juntamente com 

a carga de cada circuito e a carga total. . . 

O ponto de partida de toda instala93o eletrica foi dado na subesta92o, onde se 

localizam medidores e transformadores, transformando a rede de alta tensSo vinda da 
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ma, para um quadro geral de baixa tensab, que transporta atraves de calhas cobertas, a 

energia responsavel pela alimenta9ab dos quadros gerais de determinados locais. 

Essa alimenta9ab e feita atraves de dois circuitos, o normal e o de seguran9a, 

sendo esse ultimo ligado automaticamente no caso de falha no abastecimento, feito a 

partir do gerador localizado na subestacao. 

Os circuitos sab protegidos e interrompidos a partir de dijuntores, fazendo-os 

desligar instantaneamente no caso de um curto-circuito. 

Ligando os quadros de distribui9ab existiam cabos e fios embutidos em 

eletrodutos de PVC, rigidos, que eram fixos as lajes por meio de bracadeiras e localizados 

verticalmente no interior das paredes, devendo-se evitar curvas muito acentuadas nos 

mesmos, a fim de nab permitir a forma9ab de pontos quentes. 

Alem de dar passagem aos cabos, os quadros de distribui9ab sab responsaveis 

pelo abastecimento dos quadros de ligacab e de for9a, que alimentam luminarias e 

tomadas, respectivamente. 

A enfia95o dos condutores, fios ou cabos, foi feita de caixa para caixa, 

introduzindo-se simultaneamente todos os condutores projetados para tal trecho. Essa 

introducao dos condutores foi auxiliada por um arame guia, ao qual se amarrou as pontas 

de todos os fios a serem enfiados no trecho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.0 - INST ALA COES CONTRA INCENDIO E PANICO 

Durante a execucao dos servos de prevencab contra incendio e panico, 

observou-se a existencia de redes hidraulica e eldtrica, projetadas de forma a informar 

onde se iniciou o incendio e exterrnina-lo, tendo em vista que a principal condi9&o para o 

exito na extin9ao do fogo 6 a rapidez com que a instala9ao entra em funcionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A instalacab de combate a incendio com agua, tern sua tubulacao feita em ferro, 

onde existe um reservat6rio inferior que abastece a rede geral e essa por sua vez alimenta 

uma rede secundaria ligada diretamente aos sprinklers e hidrantes. Esse ultimo consiste 

em uma coluna, tambem em ferro galvanizado com registro globo, disposto numa caixa 

de incendio juntamente com a mangueira tipo borracha com poliester e o esguicho. 

Para os hidrantes internos usou-se 2 lances de mangueira de 15 m e para os 

extemos 4 lances de 15 m, ambos situados nos estacionamentos, centro de converses e 

em todas as alas do hotel, abastecidos por uma reserva enterrada e localizada na curva de 

nivel 112, cujo volume e de 120 m
3 . 

A prote9ao no interior do hotel e feita por extintores dos tipos agua pressurizada, 

pb quimico seco e gas carbonico, onde o uso de cada um e feito de acordo com a classe do 

incendio a ser combatido. 

Tambem foram usados sprinklers cujo objetivo e reagir ao principio de incendio, 

evitando sua propagacSo, atraves de duas redes, uma eletrica e outra de encanamentos 

constituidas de reservat6rio, colunas, ramais e sub ramais. Esse tipo de equipamento 

possui em sua extremidade uma ampola que se rompe em consequencia da elevafab de 

temperatura, iniciando a saida d'agua. 

Ja a instala9ao eletrica de combate a incendio e panico foi feita em tubos de ferro 

esmaltado os quais conduzem o circuito de emergencia, responsavel pelo abastecimento 

dos itens abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - 1LUM1NAQAO DE EMERGENCIA. 

1.1- Luminarias incandescentes de emergencia. 

1.2 - Sinaliza9ao de saida de emergencia. 

1.3 - Centrais de ilumina92o de emergencia. 
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2 -ALARMES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 - Acionadores manuais de alarme do tipo "quebre o vidro". 

2.2 - Sirene bitonal. 

2.3 - Chave detectora de fluxo. 

2.4 - Central de alarmes. 

Independentes das redes eletrica e hidraulica existem as travas anti-panico, 

localizadas em todo o centro de conven96es e tambem as portas corta-fogo, encontradas 

nas escadas das alas Norte e Sul, que dao acesso a saida do hotel e sao mantidas fechadas 

por a95o de molas, evitando dessa forma que as escadas alimentem as chamas. 

9.0 - INSTALACOES HIDROSANITARJAS 

9.1 - REDE HIDRAULICA 

A rede geral de distribui9ab de agua era abastecida pelo reservat6rio superior, que 

recebia atraves de bombeamento 72 m
3 de agua fomecida pelo reservatbrio inferior de 

capacidade 240 m
3 , alimentado pela rede vinda da rua. 

A rede geral foi executada usando conexCes flexiveis, a rim de uma melhor 

adapta92o a topografia do terreno, proporcionando uma maior facilidade quanto as 

curvaturas. 

Derivados da rede geral exisliam os ramais feitos em tubos de PVC rigido, que 

abasteciam os sub-ramais e estes alimentavam os pontos de utiliza9ao de agua. 

A execu93o da instalacab hidrauhca foi feita a partir de projetos, onde estavam 

indicados os diametros e tipos de materials das tubula93es e conexSes, como tambem os 

locais onde existiriam pontos d'agua. 
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Durante essa execucab era verificado se realmente estavam respeitando-se as 

especificacoes exigidas em projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.2 - INSTALACOES SANITARIAS 

O assentamento das canalizacoes de esgoto foi feito de modo que os reparos de 

que venham necessitar posteriormente fossem executados facilmente. Alem disso essas 

tubulacdes deviam ser a mais retilinea possivel e devia existir uma certa inclinac&o para 

que todo o escoamento fosse feito por gravidade. 

A fim de r^rmitir reparos, desobstru9Ses e limpeza das canalizacSes, foram 

instaladas as caixas de inspec3o, nas quais estavam ligadas todas as tubula95es 

provenientes de banheiros, cozinhas, . . . , ocaionando um melhor escoamento dos 

despejos. Essas caixas tambem eram responsaveis pela mudan9a de declividade. 

Nos locais em que haviam despejos gordurosos foram instaladas as caixas de 

gordura, que tern como funcao permitir a separacao das gorduras da agua, evitando o 

acumulo de material gorduroso nas tubula96es, o que provocaria com o tempo a 

diminuicab da vazab dessa instalacab. 

Com objetivo de coletar os despejos de banheiros, tanques, como tambem aguas 

provenientes das lavagens de pisos de banheiros, copas, cozinhas, foram instalados nas 

posi95es adequadas, ralos sifonados com grelha, hgados diretamente a uma caixa de 

inspecab. No caso de pias de cozinha e de banheiro, os ralos estavam ligados diretamente 

aos sifoes. 

Essa instalacab foi complementada com os tubos de ventilacab, ramais de 

ventila9ao e os desconectores que vedam a passagem de gases para o interior do 

ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9.3 - CANALIZACAO DEAGUAS PLUVIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O esgotamento de aguas pluviais teve como meio de captacab caixas coletoras, 

com tubulacao feita em concreto, possuindo pequenas mclina96es para permitir o perfeito 

escoamento das aguas que seguiam para os pocos de visita. 

Esses rxxjos tern como fun93o permitir o acesso as demais canaliza95es e a 

realizacao de limpeza e desobstrucao, alem de apresentar tubula9des em concreto, tampa 

circular de ferro fundido e afjerturas laterals por onde escoam as aguas acumuladas no 

meio fio e nas calhas, que sab feitas em alvenaria de 1/2 vez, com base de pedra 

argamassada. 

Contribuindo com essas coletas existiam as "bocas de lobo" que sab caixas feitas 

em alvenaria, com declividade na sua canalizacao e uma grande abertura, para facilitar a 

entrada das aguas que fluem da superficie. 

Na drenagem feita abaixo do solo existiam as valas de infiltrac&o, com uma 

cobertura de manta Bidim, que serve como filtro, acompanhada de um colchab de brita n
9 

2 que facilita a passagem da agua, que e absorvida por um tubo drenante de PVC, 

ranhurado de diametro 100 mm. 

Nos muros de contencao foram executadas cortinas drenantes, onde existiu uma 

impeimeabiliza9ab de espessura 3 cm e acima dessa impermeabiliza9ao havia brita n
2 2, 

juntamente com uma cobertura de manta bidim e tubo em PVC, ranhurado e inclinado. 

As aguas acumuladas durante todo o percurso eram transportadas por tubos de 

concreto de diametros variados, onde eram lan9adas no dissipador de energia, em forma 

de degraus, evitando dessa forma a erosab do terreno natural. 
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10.0- MEDICAO DE SER VICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Volume de aterro e escavacab (m
3). 

• Medicab de alvenaria de 1/2 vez e 1 vez (m
2). 

• Levantamento de emboco, chapisco e massa unica (m
2). 

• Medi9§o das formas e escoramentos. 

• Volume de pedra argamassada, concreto magro, concreto estrutural (m
3). 

• Levantamento de pinturas e rorros (nr). 

• Medic&o de granito, carpetes, ceramicas e azulejos. 

• Levantamento das armaduras em peso... 

Em algumas medi96es, o levantamento dos quantitativos era feito apenas no 

escrit6rio, atraves dos projetos. Porem em outros casos alem do levantamento a partir de 

projetos eram feitas tambem medi95es em campo, havendo posteriormente uma 

compara9ab dos dados. 

11.0-CONCLUSAO 

O estagio nos da uma ampla visflo do tipo de trabalho, no qual nos deteremos 

futuramente. Funcionando como uma etapa de ambienta9§o para a vida profissional 

propriamente dita. uma excelente oportunidade de se verificar na pratica o que 

aprendemos teoricamente nas salas de aula. E com muito mais clareza, uma vez que, a 

obra constitui um vasto campo de aprendizagem e aproveitamento. 
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ANEXOS 



ANEXO I 

TRACOS UTILIZADOS E CONSUMO 

1. CHAPISCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Traco 1 : 3 (cimento e areia grossa). 

• 1 saco de cimento. 

75 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CM 
CM 

L = 40 cm 2 caixotes de areia grossa 

45 cm 

Chapisco - para um saco de cimento. 

- Cimento: 0,036 m
3

 (1 saco). 

- Areia grossa: 0,036 x 3 = 0,108 m
3. 

2. PROTECAO MECANICA DA IMPERMEABILIZACAO 

• Traco 1 : 4 (cimento e areia grossa). 

• 1 saco de cimento. 

75 cm 

o 
m 

L = 40 cm 

45 cm 

2 caixotes de areia grossa 

l 



Protege- mecanica da imr^rmeabilizafSo - para 1 saco de cimento. 

- Cimento: 0,036 m
3

 (1 saco). 

- Areia grossa: 0,036 x 4 = 0,144 in
3 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. EMBOCOPARA GRANITO 

• Traco 1 : 1,5 : 1,5 : 1 (cimento, areia grossa, areia rina, massame). 

• 1 saco de cimento. 

75 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CM" 

CM 

CM 
CM 

L = 40 cm 

45 cm 

75 cm 

L = 40 cm 

1 caixote de areia grossa 

=> 1 caixote de areia fina 

45 cm 

o 

75 cm 

L = 40 cm 

45 cm 

1 caixote de massame 
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Emboco para granite- - para 1 saco de cimento. 

- Cimento: 0,036 m
3

 (1 saco). 

- Areia grossa: 0,036 x 1,5 = 0,054 m
3 . 

- Areia fina: 0,036 x 1,5 = 0,054 m
3. 

- Massame: 0,036 x 1 = 0,036 m
3 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. CONCRETO MACRO 

• Traco 1 : 5,30 : 6,80. 

• 1 saco de cimento. 

75 cm 

3 caixotes de areia grossa 

45 cm 

75 cm 

L = 40 cm 

45 cm 

4 caixotes de brita 

Concreto magro para 1 saco de cimento. 

- Cimento: 0,036 m 3 (1 saco). 

- Areia grossa: 0,036 x 5,3 = 0,1908 m 3 . 

- Brita: 0,036 x 6,8 = 0,2448 m 3 . 
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5 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REGULARIZACAO PARA IMPERMEABILIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Traco 1 : 3 (cimento e areia). 

• 1 saco de cimento. 

75 cm 

of zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CM 

L = 40 cm 

45 cm 

2 caixotes de areia grossa 

Regularizacab para impermeabilizacao - para 1 saco de cimento. 

- Cimento: 0,036 m
3

 (1 saco). 

- Areia grossa: 0,3 x 0,036 = 0,108 m
3

. 

6. ARGAMASSA DE PEDRA ARGAMASSADA 

• Traco 1 : 8 (cimento e areia). 

• 1 saco de cimento. 

75 cm 

o 
m 

L = 40 cm 
4 caixotes de areia grossa 

45 cm 

Argamassa de pedra argamassada - para 1 saco de cimento. 

- Cimento: 0,036 m 3 (1 saco). 

- Areia grossa: 8 x 0,036 = 0,288 m 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCRETO fck 180 MPa DE PILARES E VIGAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Trace* 1 : 2,59 : 2,72 (cimento, areia grossa, brita). 

• 1 saco de cimento. 

75 cm 

6 o 
o 

L = 40 cm 
2 caixotes de areia grossa 

45 cm 

75 cm 

o 

L = 40 cm 
2 caixotes de brita 19 

45 cm 

Concreto fck 180 MPa de vigas e pilares - para 1 saco de cimento. 

-Cimento: 0,036m
3. 

- Areia grossa: 0,036 x 2,59 = 0,09324 m
3 . 

- Brita 19: 0,036 x 2,72 = 0,09792 m
3. 

& CONCRETO fck 180 MPa PARA LAJES 

• Traco 1 : 2,59 : 1,36 : 1,36 (cimento, areia grossa, brita 19, brita 25). 

• 1 saco de cimento. 
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75 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o 

o 
CM 

L = 40cm 

45 cm 

2 caixotes de areia grossa 

75 cm 

L = 40 cm 

o 
CM 

45 cm 

1 caixote de brita 19 

75 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B 
o 

o 
CM 

L = 40 cm 

45 cm 

1 caixote de brita 25 

Concreto fck 180 MPa para lajes - para 1 saco de cimento. 

-Cimento: 0,036m
3. 

- Areia grossa: 0,036 x 2,59 = 0,09324 m
3. 

- Brita 19: 0,036 x 1,36 = 0,04896 m
3. 

- Brita 25: 0,036 x 1,36 = 0,04896 m
3. 

9. CONCRETO fck 300 MPa 

• Traco 1 : 2,25 : 2,40 (cimento, areia e brita). 

• 1 saco de cimento. 
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75 cm 

L = 40 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"3-

45 cm 

1 caixote de areia grossa 

75 cm 

L = 40 cm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 

45 cm 

1 caixote de brita 19 

Concreto fck 300 MPa - para 1 saco de cimento. 

- Cimento: 0,036m
3 (1 saco). 

- Areia grossa: 0,036 x 2,25 = 0,081 m
3 . 

- Brita 19: 0,036 x 2,40 = 0,0864 m
3 . 
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PLANTA BAIXA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VALETA REVESTEDA 

I— meio-fio 

1' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B 

caixa 
coletora 

t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ji:<"!!V 

B 

CORTE C-C 

Pavimento ou 
paralelepipedo 

colchao 
de areia 

Reyestimento 
capim sandalo 

CORTE B-B 

Caixa coletora 
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CAIXA DE CAPTA?AO 

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>Tubo de PVC 0150 mm 
ranhurado meia secao 
para nma 

PLANTA BAIXA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

li lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II ii II l 
life. 

Parede de alvenaria 
de tijolo 

0,5% 
1 1 1 1 

0150 mm" 

0,5%* 

3 
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ANEXO II 

ALVENARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As paredes foram executadas com auxilio das prumadas-guias e um fio de 

barbante esticado. Ao ser colocada a primeira fileira de tijolos com armagassa existia um 

controle com o prumo e o nivel, de modo que a parede ficasse perfeitamente em nivel. 

Devido a alvenaria e o concreto possuirem coeficientes de dilata93o diferentes, 

esperou-se cerca de 7 dias de cura da argamassa, para evitar trincas no encontro da parede 

com a estrutura de concreto. Apos a cura foi feita a amarra9ab da parede com tijolos 

mclinados. 

ESCAVACOES 

As escava95es eram classificadas em ties categorias: 

• A escava93o de 1- categoria e a manual. 

• A escava93o de 2- categoria e feita mecanicamente. 

• A escava92o de 3- categoria e feita usando-se explosivos. 

FUNDACOES 

A taxa admissivel do terreno variava de 0,3 a 1 MPa, sendo utilizadas funda95es 

diretas (blocos e sapatas) assentes sobre uma camada regularizadora de concreto magro. 
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