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O presente relatorio consta de uma exposicao das atividades que foram 

acompanhadas porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patrick Reiner Cavalcante Pinho, aluno do curso de Engenharia Civil da 
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2 por pavimento e com uma taxa de ocupacao em torno 360 

habitantes. Esta obra esta"sendo executada pela construtora REATA LTDA da qual faco parte 

na colocacao de estagiario. 
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15/05/1997. Com uma carga horaria de 44 horas semanais resultando um total de 8.80 horas. 
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1. OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temos como objetivo principal deste estagio colocar em pratica os 

conhecimentos de Engenharia Civil, adquiridos na universidade durante a realizacao do curso. 

Tambem como objetivo familiarizar o estudante com as pessoas que estao diretamente ligadas 

a construcao civil, como operarios outros engenheiros etc\ 

2. INTRODUQAO 

Neste relatorio sera mostrado como foram executados os servicos realizados no 

canteiro de obra durante o estagio^ste foi iniciado quando a obra se encontrava na 17
a. laje e 

se estendeu ate o inicio dos servicos de revestimentos externos. Durante este intervalo de 

tempo foram observados os servicos de estrutura, alvenaria, instalacoes prediais, revestimentos 

e pavimentacao^ estes servicos que serao relatados seguem as normas da ABNT (Associacao 

Brasileiras de Normas Tecnicas). 



3. Projetos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os projetos que compoem a obra na qual estagiamos foram: 

1 - Topografia 

2 -sondagens 

3 - Fundacao 

4 - Estrutura 

5 - Arquitetura 

6 - Instalacdes 

6.1 - Eletrica e para-raios 

6.2 - Telefonicas e Interfone 

6.3 - Hidraulica 

6.4 - Sanitarias, pluviais 

6.5 - Gas, lncendio e sprinkler 

7 - Impermeabilizacao 

8 - Esquadrias 

9 - Fachada 

10 - Paisagismo. 
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4. Estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir serao descrito os servicos da fase de estrutura, para melhor clareza de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 /  

entendimento vamos subdividi-los em forma, desforma, armacao e concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. FormazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Desforma (verpigura 1 e 2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Fabricacao e Montagem da forma 

Foi executada por firma contratada (IMPECJseguindo rigorosamente o projeto, 

sendo que toda a execucao foi supervisionada pelo engenheiro residente da obra. 

• Desforma 

Deve ser executada sem choques agressivos , por pessoal treinado e orientado, 

usando ferramentas adequadas (marreta de borracha, pe de cabra, cunha de madeira, etc. ) e 

seguindo a Sequencia de desforma e reescoramento adequada. 

Deve-se observar o tempo minimo de 72 horas apos a concretagem, para se 

iniciar a desforma. a- -> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q 

• Caixotes 

a) De fibra - serao dispostos conforme projeto de forma. 

Eram encerados a cada concretagem. Deverao ser prevista pecas de reserva 

para possiveis substituicoes das caixas danificadas, as quais deverao ser imediatamente 

recuperadas. 

b) De madeira - serao empregados em substituicao as caixas de fibras, em 

posicoes como: passagens de tubulacoes e "shafts", caixas eletricas embutidas no concreto, 

passagens sanitarias e/ou diversas, etc. 



4.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Armagao 

Devera ser obedecida rigorosamente as dimensoes, bitolas, angulosye" 

dobramentos, quantidade e disposicao na forma, de acordo com o previsto no projeto 

estrutural. 

As armaduras que foram colocadas nas formas eram todas conferidas antes de 

toda e qualquer concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Corte e moldagem 

As bitolas de ferro CA-50B (em barras) foram ̂ er cortadas com disco na 

policorte. As armaduras em CA-60A (em rolo) foram cortadas nas medidas definitivas 

rv_ 

utilizando-se a propia maquina de desbobinar. 

A moldagem das pecas procurarazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ifflrf^ duik^ ^  o 

desenho, para tanto, e necessario a utilizacao de ferramentas adequadas a bitola do ferro 

(chave viradeira, chapa, etc.). 

O transpasse da emenda devera ser obsen^adorjar^i^so a bitola, a caracteristica 

do aco e se o mesmo esta em uma zona de tracao ou compressao. Quaisquer alteracoes 

necessarias ao que diz respeito a mudancas de bitolas, posicionamento, detalhes, etc., so 

poderao ser implementados por autorizacao do Engenheiro Calculista. 

• Colocacao 

A disposicao das armaduras na forma devera atender os espacamentos, 

recobrimentos, distribuicao e quantidades previstas no projeto estrutural. 

4 



Para garantir o recobrimento das pecas, foi adotado o uso de espassadores 

^^-(cocadas -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pe9as em cimento e areia grossa 1:3 de 5 x 5cm na espessura determinada pelo 

*—_— 

recobrimento) nas vigas, pilares e nervuras de lajes, quantas forem necessarias. 

Antes das armagoes serem colocada nas formas, deve-se ter o cuidado de 

verificar se ela esta isenta de qualquer impureza capaz de comprometer a boa qualidade dos 

servicos, tais como a existencia de graxa, oleo, pintura, lama e ferrugem solta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Concreto (ver Figura 5 e 6) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f c 
O concreto de vigas e lajes sera usinado com uma resistencia caracteristicaXfck 

\  -1  
= 25 MPa) e dos pilares executado na obra (fck = 25 MPa). Todo o material sera de 

responsabilidade da obra e o servico sera feito por firma contratada. A seguir vamos descrever para melhor entendimento as etapas relative? ao 

trabalho de concretagem da estrutura. 

• Preparo 

Devera obedecer dosagem racional determinada em laboratorio para atingir o 

fck previsto no projeto estrutural (fck = 25 MPa). O preparo na obra sera restrito a 

complementos minimos e desde que em tra90 previamente ensaiado e que assegure o fck 

estabelecido para o projeto. 

L^Pbdo o concreto usinado a ser utilizado, previamente ao transporte e 

lan9amento, foi verificado o slump na presenca do tecnico responsavel pela estrutura que 

autorizara a utiliza9ao do concreto quando observado os seguintes limites: 

5 



Concreto com lancamento bombeado - slump 12 - 14 cm 

Concreto com lancamento convencional - slump 10 - 14 cm 

3 
Apos iniciado o lancamento de 2/><ltR!on^reto exist^ntezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ja-^TeirjTieira e que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 

to de 2 £ 

serao retirados os corpos de prova para ensaio posterior. 

Quando destinados a pecas esbeltas (vigas finas e lajes nervuradas)^agregado 
graudo tera granulometria do tipo 0 e 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 

Transporte 

Devera ser executado de forma a evitar a segregacao ou desagregacao dos 

elementos componentes do concreto. 

ft 

No caso de transporte convencional atraves de carinho de mao ou gerica, estes 

nao poderao ter roda de ferro ou borracha macica. 

Todo o concreto usinado utilizado nas lajes e vigas devera ser bombeado com 

transporte vertical, tomando-se os cuidados de fixacao da tubulacao na estrutura de forma a 

evitar deformacoes da forma. 

Quando da utilizacao do concreto bombeado, so podera ser solicitado o 

concreto da usina, quando se tiver o quantitative necessario, deixando-se para confirmar a 

quantidade do ultimo carro apos a descarga do antepenultimo, prevendo-se o uso do concreto 

da tubulacao e coxo e avaliando-se ainda a necessidade sempre por baixo, preparando o 

concreto que falta para complementacao do servico na propria obra. 

6 



• Lancamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Previamente ao lancamento do concreto, todas as formas deverao ser 

abundantemente molhadas. 

Os processos de lancamento do concreto deverao ser compativeis com a 

natureza da obra, de forma que seja sempre evitada a segregacao dos materials. 

A equipe necessaria para execucao do concreto, sera determinada pela flrma 

contratada de modo que o servico seja executado dentro do cronograma. 

Durante o adensamento, cuidado especial deve ser dado para manter as 

tubulacoes passagens em seus locais de origem de forma a evitar entupimentos ou reaberturas 

de furos. 

Para verificacao da altura de concreto lancado nas formas de lajes serao 

utilizados espacadores de 10 x 10 cm na espessura da laje. 

• Cura 

Todas as observacoes descritas na etapa de estrutura visam a obtencao de maior 

qualidade e controle da sua execucao. 

Todo concreto exposto recebeu tratamento de cura tao logo termine o processo 

de "pega" 

O processo de cura sera desenvolvido atraves da molhagem direta das 

superficies expostas utilizando-se de uma mangueira abastecida por uma bomba. 

O encarregado da equipe de concreto determinara um componente da equipe 

para desenvolvimento dos trabalhos de "cura" que consistira em molhar abundantemente todas 

as superficies expostas por um prazo de 72 horas em intervalos abaixo descritos: 

7 



-1°. dia 

-2° e 3° dia 

a cada 6 horas 

a cada 12 horas. 

Quando a execucao da concretagem se da durante o dia que faca bastante sol e 

conveniente diminuir os intervalos (somente enquanto hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJol) para 3 horas no primeiro dia. 

retirada de 02 corpos de prova de cada caminhao betoneira, independente se destinado a 

lancamento convencional ou bombeado. A programacao de rompimento dos corpos de prova 

sera aos 3, 7 e 28 dias de idade, por empresa especializada (BETON) em laboratorio proprio. 

Poderao ser solicitados ensaios complementares para determinacao de tracos 

especificos de concretos, argamassas ou verificacao de caracteristicas de materials recebidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ensaios 

Refere-se ao controle tecnologico do concreto estrutural, que compreende a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 



5. INSTALAQOES (ver Ficpffa 7) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir serao descritos os servicos da fase de instalacao^para melhor clareza de 

apresentacao vamos subdividi-los em instalacoes eletricas, telefonicas, hidraulicas, sanitarias, 

pluviais, esgoto e gas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. Eletricas e Telefonicas 

Serao executadas de acordo com as normas da ABNT e concessionaria local. E 

indispensavel avaliar se o projeto foi aprovado com alteracoes em relacao ao executivo e 

compatibiliza-las. 

5.1.1. Tubulacoes embutidas na estrutura 

Foi toda em PVC rigido soldavel ou roscavel nao sendo empregada curva com 

angulo inferior a 90. Para as tubulacoes telefonicas e admitida apenas a linha roscavel. 

Previamente ao lancamento do concreto todas as tubulacoes serao conferidas, 

com base no projeto de passagens de instalacoes eletricas pelo tecnico responsavel. Quando do 

cruzamento de tubulacoes uma delas devera ser embutida na nervura, como forma de garantir 

o recobrimento minimo 

As caixas de passagens embutidas na estrutura serao do tipo 4 x 4 cm octogonal 

com fundo movel. 

As extremidades das tubulacoes para cima serao tamponadas de forma a evitar 

obstrucao pela entrada de detritos durante a concretagem. Todas as tubulacoes e caixas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 



deverao ser firmemente presas a forma ou a ferragem (o que for mais conveniente) de modo a 

garantir a sua permanencia no local previsto durante a concretagem. 

As emendas dos eletrodutos serao executadas por meio de luvas atarraxadas em 

ambas extremidades a serem ligadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1.2. Tubulacoes embutidas na alvenaria 

Foi em PVC rigido roscavel as tubulacoes telefonicas enquanto as eletricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L ^ — : * 

serao da linha "TIGREFLEX". A emenda de transicao da tubulacao em PVC rigido vindo da 

estrutura e o eletroduto tigreflex foi executada com luva da linha TIGREFLEX. 

A execucao das tubulacoes embutidas em alvenaria foi posterior ao 

emestramento de reboco. As caixas de passagem serao do tipo 3 x 3 cm hexagonal para pontos 

de luz em paredes, 4 x 2 cm ou 4 x 4 cm conforme o numero de eletrodutos que chegam as 

mesmas para tomadas e interruptores em paredes e,4 x 4 cm quadrada para tomadas de 

telefone em paredes. 

O assentamento de caixas de passagem 4 x 4 cm e 4 x 2 cm em paredes 

revestidas com reboco obedecera a seguinte padronizacao de alturas: 

- Alta - 2,00m 

- Media - 1,10m 

- Baixa - 0,30m 

No caso de paredes revestidas com ceramicas, azulejo ou granito, as caixas 

foram colocadas juntamente com o revestimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 



5.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hidraulicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram executadas em conformidade com as normas da ABNT e projeto 

especifico. 

Em todas as pecas roscaveis serao usadas flta veda-rosca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2.1. Tubulagao de prumadas e distribuigao 

As tubulacoes e conexoes serao em PVC rigido (Tigre ou marcas similares), 

ferro galvanizado ou cobre, conforme indicado nos projeto e especificacoes proprias. As 

tubulacoes de recalque e succao das bombas de alimentacao da caixa d'agua serao em ferro 

galvanizado e as de drenagem, poco profundo e alimentacao da cisterna vindo da rede publica 

em PVC. 

A execugao das tubulacoes de prumada e distribuigao sera posterior ao 

ponteamento de ceramica' e acompanhada do projeto de detalhamento de assentamento 

ceramica interna com o fim de fazer coincidir os pontos de agua com as juntas do 

revestimento. 

As tubulacoes de agua quente serao envolvidas em toda sua extensao com 

isolante termico tipo espuma, isopor ou la de vidro. 

Durante a construcao ate a montagem dos aparelhos as extremidades livres das 

canalizacoes serao fechadas com bujoes de PVC roscavel com a finalidade de evitar que sejam 

obstruidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.3. SanitariaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Pluviais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obedecera as prescricoes da ABNT e execucao conforme o projeto. E 

importante verificar se o projeto aprovado contem modificacoes em relacao ao executivo e 

compatibiliza-las se for o caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.1. Tubulagao de Prumada 

Serao em PVC rigido soldaveis nas bitolas previstas em projeto. Compreende as 

prumadas de tubos de queda de sabao, gordura, ventilacao e aguas pluviais, incluida a 

colocacao das juncoes. 

Previamente ao lancamento do concreto sobre a laje serao deixadas caixas de 

passagens para as prumadas com base na planta de passagens de instalacoes. 

A execucao das prumadas de esgotos e aguas pluviais se dara no periodo 

compreendido entre a marcacao de alvenaria e a execucao desta. 

5.3.2. Distribuigao de Esgoto 

Foi em PVC rigido soldaveis nas bitolas previstas em projeto: 

50mm - maquina de lavar, lavanderia e pia de cozinha; 

40mm - cubas e lavatorios de banheiro; 

Caixa sinfonada 150x150x50mm - banheiro sociais; 

Caixa sinfonada 150x100x50mm - banheiros de servico; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 Ponteamento Ceramica: de posse da planta de paginacao. sera executada uma fiada horizontal desta para 

definicao dos niveis de forro. locais das caixas de passagens eletricas. pontos de agua e esgoto e acabamentos do 

revestimento. e uma fiada na vertical para que se obtenha um prumo eficiente na colocacao das pecas. 
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Ralo seco saida de 40mm pelo fundo - boxe dos banheiros sociais, varandas, 

areas de servigo e circulagao. 

A distribuigao de esgoto compreende a execucao dos servicos de todas 

tubulacoes secundarias ate a ligagao a prumada. 

A execugao da distribuigao nas paredes sucede ao ponteamento da ceramica e 

tera por base a planta de detalhe de assentamento ceramica com o objetivo de fazer coincidir 

os pontos de ligagao com as juntas do revestimento. 

Especial atengao devera ser dada para verticalidade do conjunto: valvula de 

descarga, tubo de ligagao a bacia e esgoto da bacia. 

Todas as caixas sinfonadas, joelhos de bacia sanitaria e desvios de tubulagoes 

serao fixadas ao teto atraves de fita perfurada e tiro no teto. 

As tubulagoes horizontals deverao ter apoio (pendurada ao teto por fita 

perfurada) no minimo a cada 2 metros. 

Nao sera admitido o uso do fogo para execugao de curvaturas nas tubulagoes 

de modo a formar um angulo superior a 45°. (devera ser usada conexao tipo joelho 45°). 

Todos os pontos de esgoto deverao ser tamponados provisoriamente de forma a 

evitar a entrada de detritos que possam causar obstrugoes futuras. 

E importante salientar o cuidado com os caimentos das tubulagoes em diregao 

as caixas sinfonadas e destas as prumadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4. Gas 

Sera executado por firma especializada (IMPERBRAS) de conformidade com 

as normas da ABNT e corpo de bombeiros. A central de gas ficara fora da projegao do edificio 

em local de facil acesso para o pessoal da distribuidora e com adequadas condigoes de 

ventilagao permanente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. ALVENARIA DE ELEVAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1. Alvenaria de tijolo ceramico (ver&<fura 8,9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 10) 

Utilizando-se tijolos de 8 furos de (20x20x10)cm e (20x20x08)cm assentes em 

argamassa 1:4:5 (cimento, areia grossa, e saibro). 

Nas alvenarias de contorno da escada deverao ser utilizados blocos de concreto 

nas dimensoes (40x20x10)cm assentes com a mesma argamassa citada acima. 

Previamente a execucao da alvenaria sera executada a marcacao desta conforme 

sera descrito em item posterior. 

Nas aberturas de portas serao colocadas pontaletes de 2"x 2" em madeira de lei 

selecionados quanto ao alinhamento para garantir uma execucao alinhada e aprumada da 

alvenaria. 

Toda a alvenaria externa, ou seja, que faz parte da fachada sera feita 

considerando-se junta vertical e horizontal; enquanto que as alvenarias internas, ou seja, 

divisorias terao apenas juntas horizontals. 

Toda a alvenaria sera executada ate o nivel 2cm abaixo das vigas ou lajes para 

complementacao posterior do "aperto". Sob lajes nervuradas a alvenaria sera executada 

somente ate atingir a nervura, onde sera feito o acunhamento, nao sendo necessario portanto 

subir ate encostar na mesa da nervura. 

O "aperto" consiste em preencher o espaco de 2cm deixado entre a alvenaria e 

os elementos estruturais superiores (vigas, lajes e nervuras) apos uma semana de cura e 

carregamento do pavimento superior se for o caso, utilizando-se argamassa de cimento e areia 

grossa (traco 1:3) com adicao de 0,5kg de expansor por saco de cimento. Para preparar esta 
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argamassa deve-se inicialmente misturar a seco 01 saco de cimento com 0,5kg de expansor e a 

partir de entao vai-se adicionando-se as 03 partes de areia grossa e agua de acordo com a 

necessidade de utilizacao. 

Quando da execucao de alvenaria em locais sem amarracao superior 

(platibanda, varandas, circulates, etc.) serao utilizados pilares de concreto embutidos no 

revestimento. 

Quando a altura do platibanda for superior a 1,20m teremos tambem uma cinta 

intermediaria alem da superior. 

O espacamento entre pilares devera ser o mesmo dos balancins "trec-trec" que e 

de no maximo de 2,00m e tera secao de 10x15cm com 4 ferros dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V* e estribos de 3.4 mm cada 

15cm. 

O cintamento superior e intermediario tera secao de 10x10cm com 2 ferros 

corridos de V4 . A locacao dos pilares sera definida no planejamento da etapa de revestimento 

(externo) na planta de forma do ultimo pavimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alvenaria de tijolo macigo 

Sera empregada em locais especificos tais como: chumbamento de quadros e 

caixas e parte enterrada do poco de elevador 10x5x10 cm. 

A argamassa de assentamento e a mesma do tijolo ceramico, no traco 1:4:5. 

6.3. Vergas 

Serao confeccionadas em concreto fck;13,5 MPa (traco 1:3:4) e dois ferros 

corridos de 5mm. Terao o comprimento igual ao vao da porta mais cada 15cm para cada lado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e secao transversal de 10x7,5cm. Para comprimentos superiores a 1,50m receberao estribos de 

3.4mm a cada 20cm com armadura superior de 2 ferros 3.4mm e inferior com dois ferros de 

6.4mm e serao executados na obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4. Contra-Vergas 

Serao confeccionadas em concreto fckM3,5 MPa (traco 1:3:4) e dois ferros 

corridos de 5mm. Terao o comprimento igual ao vao da janela mais 15cm para cada lado, no 

caso de janelas com largura de 50cm, ou quando existir caixa de ar condicionado sob a mesma, 

caso contrario, sera colocado apenas 2 (duas) contra-vergas com comprimento de 30cm nos 

cantos inferiores, e terao secao transversal de 10x7cm. 

6.5. Marcagao de Alvenaria e Porta das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Marcacao de alvenaria 

Compreende a execucao da primeira fiada de tijolos identificando as aberturas 

de portas, cantos de parede, etc. para execucao deste servico sera selecionada equipe 

especifica a qual procedera a verificacao do esquadro geral do pavimento, medidas de projeto, 

prumo e alinhamento da marcacao. Antes do inicio da alvenaria, a marcacao devera ser 

conferida e liberada pelo tecnico ou responsavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Portadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compreende o enchimento e regularizacao das testadas de aberturas de portas 

destinadas a receber forramento. A execucao das portadas precede a colocacao do forramento 

e sera executada com argamassazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1:3 (cimento e areia grossa). 
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7. REVESTIMENTO (ver Figiy^11 e 12) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os revestimentos sao utilizados com a finalidade de recobrir a alvenaria impedindo 

assim infiltracoes bem como melhorar a estetica das construcoes, para melhor entendimento e 

clareza de apresentacao vamos subdividi-los em, revestimentos internos e externos 

E uma etapa onde o nivel de qualidade deve ser ainda mais ressaltado, tendo em 

vista, que qualquer defeito atinge visualmente o aspecto estetico e agride a sensibilidade do 

cliente. 

Previamente a execucao do chapisco, emboco e reboco, devera ser colocada 

uma tabua de virola, ao longo das paredes, para coleta de material nao aderido. O material 

coletado sobre as tabuas sera recolocado nos caixotes de argamassa e adicionado agua para 

imediato reaproveitamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1. Revestimentos Internos 

Precede a execucao dos servicos de reboco, emboco etc., o emestramento de 

paredes conforme descrito em item posterior. Anteriormente a execucao de cada servico de 

revestimento (chapisco, reboco, emboco, ceramica, granito etc.), as superficies deverao ser 

bastante molhadas de forma a assegurar a perfeita hidratacao do cimento contido na 

argamassa. A recomposicao de qualquer tipo de revestimento devera ser executada com 

perfeicao, a fim de evitar diferencas ou descontinuidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chapisco Interne-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sera aplicado no traco 1:4 (cimento e areia grossa). 

Os elementos estruturais que ficam em contato com a alvenaria (face dos 

pilares, fundos de vigas), devem ser chapiscados antes da execucao da alvenaria. 

7.1.2. Emboco Interno 

O emboco sera aplicado as paredes destinadas a receber revestimentos 

hidraulicos (azulejo, ceramica, granito etc.) e sera constituido de argamassa no traco 

1:4:1 (cimento, areia grossa e saibro). 

E importante definir o nivel superior final do assentamento do revestimento 

hidraulico, evitando que acima deste, seja embocado desnecessariamente. 

A aplicacao do emboco sera feita a partir dos 30cm contados do piso grosso a 

fim de que esta parte seja impermeabilizado. Antes de seu inicio, as tubulacoes deverao ser 

testadas. 

A espessura do emboco nao devera ultrapassar a 2,5cm. 

As argamassas destinadas a execucao do emboco ou reboco poderao, a criterio 

e dependendo da necessidade da obra, serem confeccionadas com aditivo retardador de pega 

(SIKATARD ou RETARD), que sera adicionado a agua de amassamento na proporcao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz 

por saco de cimento. 
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7.1.3. Reboco interno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Serao aplicados as superficies com acabamento final em pintura. 

A argamassa utilizada sera no traco 1:4:5 (cimento, areia grossa e saibro). 

Deve ser observado o nivel do forro, para evitar que a area acima deste seja 

rebocada desnecessariamente. 

A aplicacao do reboco deixara livre os primeiros 10cm que serao 

posteriormente arrematados juntamente com o rodape. 

Todos os cantos externos rebocados receberao perfil de aluminio, para protecao 

ate 1,5m de altura, e tambem, na parte inferior interna das janelas. 

7.1.4. Emestramento de Reboco/Embogo 

Consiste na colocacao de mestras em todas as paredes e tetos se (rebocados), 

devidamente alinhadas, em prumo, em esquadro e nivelados (quando no teto). 

Este trabalho precede a execucao dos servicos de reboco/emboco e deve ser 

realizado por uma unica equipe especialmente orientada e treinada de forma a assegurar que 

todos os trabalhos posteriores e vinculados ao emestramento estarao com niveis, esquadros, 

prumos e alinhamentos determinados. 

Os pontos de niveis deverao ser identificados nas paredes proximos as portadas. 

Para definicao dos alinhamentos e esquadros, deverao ser colocadas 02(duas) linhas ortogonais 

de definicao geral de todo pavimento, a partir das quais serao colocadas todas as medidas 

internas de revestimento. 
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7.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revestimentos Externos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Previamente a execucao de qualquer servico de revestimento externo, em 

edificios, alguns cuidados devem ser tornados tais como descrevemos a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1°. Efetuar o tamponamento dos furos dos blocos de vedacao de ceramica ou 

bloco de cimento, voltados para o exterior, bem como qualquer outro tipo de abertura que 

posteriormente receba revestimento final. Este tamponamento sera executado com argamassa 

1:5 (cimento e areia grossa). 

2°. Em todas as fases do revestimento externo (chapisco, emboco, reboco, 

ceramica e rejuntamento) a superficie a ser revestida devera ser abundantemente molhada, 

sendo recomendado ate o uso de mangueira para garantir uma quantidade de agua suficiente a 

hidratacao do cimento contido na argamassa a ser aplicada. 

3°. Colocacao de tela deployer no encontro das alvenarias com todas as pecas 

estruturais deixando-a firmemente presa em ambos os lados. 

4°. Sera executado o acunhamento da alvenaria com as pecas estruturais 

(pilares, vigas, etc.) usando os mesmos procedimentos estabelecidos para "aperto" descrito na 

etapa de elevacao. 

7.2.1. Chapisco Externo 

Sobre todas as paredes externas destinadas a receber emboco/reboco, sera 

aplicado chapisco com argamassa 1:3 (cimento e areia grossa). Previamente a aplicacao do 

chapisco, a superficie deve ser umedecida. A argamassa do chapisco nao podera conter 

aditivos hidrofiigantes, pois estes, fecham os poros do revestimento, dificultando a aderencia 

das camadas subsequentes. 
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7.2.2. Reboco Externo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sera aplicado as fachadas com acabamento final de textura. Tera superficie lisa 

e esponjada, livre de imperfeicoes e reentrancias, saliencias, arestamento de cantos etc. 

A argamassa a ser utilizada, sera no traco 1:4:1 (cimento, areia grossa e saibro), 

tambem sem conter nenhum aditivo hidrofugante. 

Previamente a execucao do reboco, serao batidos todos os prumos e niveis das 

fachadas, sendo anotados andar por andar, em planilha a parte, todas as informacoes de 

emestramento, para determinacao da espessura do revestimento a ser adotado. 

7.2.3. Emboco Externo 

Sera aplicado as fachadas com acabamento final em ceramica. 

Tera superficie plana e aspera e sera executado com argamassa no traco 1:4:1 

(cimento, areia grossa e saibro) sem nenhum aditivo hidrofugante. 

A execucao do emboco obedecera os mesmos cuidados dos prumos, niveis, 

emestramento para o emboco externo. 

As juntas de dilatacao serao deixadas a cada 3 pavimentos coincidentes com o 

vigamento da estrutura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8. PAVIMENTAQAO (ver Fipdfa 13 e 14) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os materials a serem empregados como acabamento de pisos serao definidos 

nas especificacoes e projeto de arquitetura da obra. 

Nos locais onde se faca necessario a impermeabilizacao (cozinhas, banheiros, 

circulacoes molhadas, varandas etc.) a pavimentacao foi precedida de teste de estanqueidade a 

ser executado por empresa especializada (1MPERBRAZ). 

Devera ser observado atentamente a inclinacao dos pisos em direcao aos 

drenos, bem como os niveis de assentamento mostrado na planta baixa de arquitetura. 

As pavimentacoes so poderao ser executadas apos o assentamento das 

canalizacoes que passem sob as mesmas, bem como, se for o caso de pi so sobre o terreno 

natural, quando concluido o sistema de drenagem. 

Previamente a execucao de qualquer servico de pavimentacao sobre laje de 

concreto, esta devera ser limpa, lavada, escovada e abundantemente molhada, de forma a 

assegurar uma perfeita aderencia entre esta e a camada superior. 

Os servicos de pavimentacao serao precedidos sempre do emestramento, sendo 

iniciados somente apos liberacao do engenheiro residente ou alguem designado por este. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contrapiso 

Sera executado nos locais e espessura definida pela especificacao, em concreto 

magro no traco de 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita 01). O concreto magro sera lancado 

diretamente sobre o terreno previamente nivelado, emestrado e suficientemente molhado e 

apiloado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O apiloamento do terreno podera ser manual ou executado com utilizacao de 

sapo mecanico, quando da existencia de aterro sobre o atejrf) natural. 

Deverao ser previstas juntas de execucao do Contrapiso a cada 5m nas duas 

direcoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.2. Cimentado de Rampa (Concreto Lavado) 

Sera executado nos locais inclinados de acesso de veiculos aos estacionamentos, 

utilizando argamassa de cimento, areia grossa e brita 0 no traco 1:1:2. 

O processo de execucao consiste na aplicacao da argamassa sobre o Contrapiso. 

Com o inicio da cura, deve ser feito uma lavagem na rampa com uma mangueira e uma 

vassoura de modo que a brita fique exposta para dar a superficie, um aspecto de rugosidade. 

8.3. Ceramica 

Sera executada nos locais definidos pelas especificacoes e projeto de 

arquitetura, assentada utilizando-se argamassa no traco 1:4 (cimento e areia grossa) nos locais 

onde houver impermeabilizacoes. 

O ponto de partida das juntas de assentamento sera definido pelo projeto de 

paginacao do piso. 

A espessura das juntas de assentamento serao as mesmas definidas para a etapa 

de revestimento. 

Ao longo da colocacao da ceramica, deve-se ter o cuidado de remover todo e 

qualquer excedente de argamassa nas juntas; para tanto, deve ser usado esponja umida para 

limpeza completa das pecas e juntas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.4. Emestramento de Pisos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consiste na colocacao de mestras definidoras de niveis finais de acabamentos de 

pisos sob as ombreiras de todas as portadas. 

Tern como objetivo, determinar o nivel exato de assentamento do forramento e 

a partir deste, definir o restante dos niveis em todos os ambientes. 

Previamente a colocacao das mestras, uma equipe de 02 pedreiros e 01 

servente, munida de mangueira de nivel com diametro de 3/8", escala metalica e nivel de bolha, 

anotarao em quadro especifico, preparado pelo engenheiro residente, todos os niveis reais de 

piso bruto ou grosso em todos os ambientes e dentro destes, nos locais identificados em planta. 

Apos preenchido este quadro, cabera ao engenheiro, analisar as condicdes de 

nivelamento de cada pavimento e definir qual o nivel de referenda a ser adotado, o qual sera 

identificado com a marca de tinta na portada de acesso a escada. 

A partir deste nivel de referenda, serao marcados os outros, de todos os 

ambientes, sempre observando o quadro de niveis reais e niveis definidos pelo engenheiro 

residente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. SUGESTOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»v>» ©>» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As sugestoes que eu tenho a acrescentar e em primeiro lugar^que agilizar mais 

rapido a aprovacao da^bpuea^do CNPq^pois com a demora da sua aprovacao eu passei um mes 

e meio sem nenhuma ajuda de custo e^em segundo lugar e que esse estagio deveria ser no final 

do curso porque dependendo do andamento do mesmo a^aluno pode nao so passar mais tempo 

estagiando bem como no termino do estagio a empresa podera fazer uma contratacao 

automatica. 

<-0 eaj* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio permite ao futuro profissional a vivencia na area, a uniao da teoria a 

pratica. Possibilita conhecer a filosofia, diretrizes, organizacao e funcionamento de um canteiro 

de obras. 

Permite ainda a familiarizacao com sistemas e metodologias de trabalho, o que 

facilita o desenvolvimento do senso critico necessario ao bom desempenho da profissao, 

visando sempre uma boa produtividade. 

De fato, a convivencia diaria no ambiente do canteiro de obra* possibilita ao 

estudante por em pratica as informacoes adquiridas durante o curso, sendo que o aprendizado 

e bem mais interessante, a execucao de um projeto e uma grande fonte de conhecimento, pois 

dia a dia as coisas vao tomando forma e se vai inconscientemente pondo em pratica o que foi 

visto em varias disciplinas ao longo do curso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FIGL'RAjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Detalhe da annadura jd montada: atentar para as protecoes de periferia. dos 

arranques (com luvas pldsticas) e do poco do elevador (com telas metdlicas) 

Proietores Je 

arranquc 
Proteqao de Pw;o Jo 

periferiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I elevador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3D 

FIGL'RAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H Detalhe da amarracdo das armaduras negativas e colocacao de "caranguejos' 

Caranguejos Detalhe da amarracao 

da annadura negauva 



F I G U R AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t^Sarrafeamenio do concreto entre mestras 



FIGURAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % Posicionamento de gabaritos metdlicos para rebaixo de lajes e gabaritos de madeira 

para locacdo das instalacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marcacao 

da alvenaria 

Conduite Gabaritos para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y locacdo de furos ~ \ 



H G L RAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % Assentamento de bloco sobre 

cordoes de argamassa 
F I G U R A q Aplicacdode argamassa por 

me to de bisnaga 



FlGL'RA|2.Dfto//iezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da compressdo da argamassa com o verso da collier 



FIGURAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\'<Aplicacao do lado dentado da desempenadeira, formando corddes 

FIGURA(«(/\/Hjfe para o correto posicionamento das pecas 


