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A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio refere - se ao estagio supervisionado realizado por E M M A N U E L 

M A R T I N S D E A R A U J O , matriculado no curso de graduacao em Engenharia Civi l na 

Universidade Federal da Paraiba - Campus n, sob o numero de matricula 29521277. 

O estagio foi realizado no municipio de Campina Grande - P.B, durante as obras 

de construcao da Creche-Bercario localizado no bairro das cidades. 

As atividades realizadas transcorreram sob o regime de 25 horas semanais, tendo 

inicio em 17 de julho de 2000 e termino em 17 de abril de 2001, perfazendo - se um total 

de 900 horas, tendo como supervisor o Engenheiro Civil Francisco Siqueira Carneiro da 

Cunha Junior e orientador a professora Maria Constancia Crispim Muniz. 
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O B J E T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disciplina integrante do atual curriculo do curso de Engenharia Civi l , o estagio 

supervisionado tern como finalidade proporcionar ao graduando o contato direto com a 

pratica, fazendo com que os conhecimentos teoricos obtidos durante a realizacao do curso 

sejam consolidados, tornando - o apto a ingressar no mercado de trabalho. 
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1 - O B J E T I V O S DO P R O J E T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 projeto tem por objetivo atender a comunidade do bairro das cidades e regioes 

vizinhas com o servico de creche-bercario. 

2 - C A R A C T E R I S T I C A S DO P R O J E T O 

2.1 - Descricao dos servicos 

Concreto armado (vigas e pi lares); 

Alvenaria; 

Coberta (madeiramento e telhado); 

Laje mista; 

- Piso granilite; 

Reboco e pintura (massa PVA); 

Instalacoes eletricas; 

- Instalacoes hidraulicas; 

Instalacoes de esgoto. 

2.2 - Modificacoes no projeto 

As modificacoes feitas ao projeto foram todas de carater estetico e de seguranca, 

todas as decisoes tomadas em acordo com a Prefeitura, entre elas pode ser citado o 

rebaixamento das janelas e a mudanca do telhado da guarita que anteriormente era de duas 

aguas passou a ser de quatro aguas. 

2.3 - Orgaos conveniados 

Prefeitura Municipal de Campina Grande (Secretaria de Infra-Estrutura) 

2.4 - Empresa Construtora 

- J. Motta Engenharia Ltda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 - C A N T E I R O D E O B R A S 

Sao instalacoes provisorias que dao o suporte necessario para que uma obra seja 

construida. Consta de: barracoes, cercas ou tapumes, instalacoes provisorias de agua, 

energia eletrica e equipamentos, tanques para acumulo de agua e ferramentas. 

3.1 - Escritorio 

Construido com chapas de madeirite, o escritorio possui dois vaos, sendo um deles o 

banheiro, com pia e vazo sanitario e abastecido com agua da rede publica. Esta localizado 

na frente da obra e e utilizado por engenheiros e fiscais. Nele fica alguns documentos 

relativos a obra. 

No escritorio pode-se encontrar: 

Escrivaninhas e cadeiras; 

Filtro com agua mineral, gelada ou natural; 

- Papeis e lapis; 

- Materiais de limpeza; 

Calculadora. 

3.2 - Instalacoes para operarios 

Tambem construido com chapas de madeirite, o barracao dos operarios e dividido 

em dois vaos. 

O banheiro destes funcionarios tambem feito de madeira fica situado fora do 

barracao. 

Nestas instalacoes para operarios pode-se encontrar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- Na cozinha tern fogao, panelas, pratos, talheres e pia; 

- No banheiro tern vaso sanitario, pia e chuveiro, abastecidos com agua da rede publica; 

No outro vao tern geladeira, mesa e cadeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - Armazenamento dos materials 

Tambem foi construido na obra um barracao de madeira para estocar alguns 

materiais utilizados na construcao, sendo respeitado as formas de disposicao dos mesmos 

de modo a garantir a boa qualidade e propriedades destes. 

Um exemplo e o cimento que foi estocado sobre grades de madeira para evitar o 

contato direto do material com o piso evitando que este possa ganhar umidade, perdendo 

algumas de suas propriedades, tambem foi mantida uma certa distancia com relacao as 

paredes (fig. 1). 

F I G U R A .1- Armazenamento do cimento 

Neste barracao tambem foi estocados a cal, tubos e conexoes de PVC, azulejos, 

entre outros. 

Materiais como brita, areia, massame e tijolos sao colocados ao ar livre, sobre o 

terreno previamente limpo. A agua e armazenada num tanque semi - enterrado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4 - Ferramentas 

Algumas ferramentas sao de uso especifico, caso da brocha, outras podem ser 

utilizadas em varias etapas da construcao, como e o caso da betoneira. Outras ferramentas 

utilizadas sao: 

Nivel de bolha 

Caixa de massa 

Carrinho de mao 

Colher de pedreiro 

Enxadas 

- Desempenadeiras 

- Esquadro de pedreiro 

Linha 

- Marreta 

- Mangueira de nivel 

- Pas 

- Picaretas 

- Prumo 

- Trena 

- Serra eletrica 

- Talhadeiras 

- Martelos 

- Lata 

3.5 - Equipamentos de protecao 

Para evitar acidentes de trabalho e proteger os operarios de intemperies como sol e 

chuva sao distribuidos gratuitamente a estes alguns equipamentos de protecao, sao eles: 

- Capacete; 

Capa de chuva; 

- Botas de borracha: 

Mascara para pintura; 

Luvas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 - F U N D A C O E S 

As escavacoes foram feitas manualmente, usando-se ferramentas apropriadas, como 

pas e picaretas. Foram abertas valas com espessura de 50 cm para abrigarem as fundacoes 

do muro e do caixao. Como o solo no local apresentou consideravel resistencia, o tipo de 

fundacao utilizado foi o baldrame. 

Depois de abertas, o fundo das valas e compactado e colocado uma camada de 

concreto magno tambem compactada, servindo de regularizacao. Acima desta e colocada a 

alvenaria enterrada, feita com pedra rachao e assentada com argamassa de cimento e areia. 

Em seguida, e feita alvenaria aflorante com tijolos deitados e assentados com argamassa de 

cimento e areia. 

Tambem e executada uma cinta de concreto armado que serve como sustentacao das 

paredes, evitando recalques diferenciais. 

O aterro interno, executado dentro do caixao, tern a cota de 40 cm acima da cota 

zero. O aterro externo, executado fora do caixao de construcao, porem dentro dos limites do 

terreno, tern cota zero. 

5 - A L V E N A R I A 

As alvenarias podem ser analisadas sob os seguintes aspectos: 

• Materiais 

Os materiais constituintes das alvenarias sao: tijolos, nos seus diversos tipos, 

elementos vazados, pedra, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Tipos 

As alvenarias podem ser dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XA vez com tijolos assentados a chato ou a espelho, 

alvenaria aparente - nao precisa de acabamento, alvenaria de uma vez e alvenaria de 1 Vi 

vez. 

Outros tipos de alvenaria sao os elementos vazados tambem conhecidos por 

combogos, sao decorativos e e utilizado com o intuito de ventilar e iluminar ambientes. 

• Execucao 

- Nivelar a primeira fiada de tijolos; 

Comecar elevando os cantos e colocando em prumo; 

Colocar linhas guias e levantar as paredes; 

- Na ligacao entre parede e pilar deve ser colocados barras de aco previamente 

chumbadas no pilar. 

6 - E S T R U T U R A S D E C O N C R E T O A R M A D O 

As estruturas de concreto armado aparecem na infra-estrutura (cintas) e na 

superestrutura (vigas, pi lares e lajes). 

A seguir sao descritos alguns cuidados a serem tornados antes, durante e apos a 

concretagem, no que se refere a: 

• Formas, Armaduras e Escoramento 

Antes do lancamento do concreto, confere-se as medidas e a posicao das formas, 

verificando se suas dimensoes estao dentro das tolerancias previstas no projeto, figurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2.2. 

Certifica-se de que estao limpas e de que suas juntas estejam vedadas para evitar a fuga da 

pasta. As formas e o travamento deverao apresentar rigidez suficiente para resistir a 

esforcos que ocorrem durante o processo de concretagem. 

6 
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Quanto as formas absorventes, e preciso molha-las ate a saturacao antes de aplicar o 

concreto. 

Quando se necessita de desmoldantes, estes devem ser de qualidade tal, que nao 

sejam prejudiciais ao concreto e devem ser aplicados antes da colocacao da armadura. 

As armaduras, quando na contretagem das vigas e pilares, deveriam estar 

posicionadas de acordo com as especificacoes do projeto, obedecendo a linearidade e 

distancia entre barras, com espacadores que garantam os cobrimentos minimos 

estabelecidos e ainda garantir que, mesmo em locais de grande concentracao, sejam 

envolvidas pelo concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 escoramento deve ser dimensionado de forma a suportar o peso das formas, 

ferragens e do concreto a ser aplicado, bem como das cargas que venham a ocorrer durante 

a concretagem - movimentacao de pessoal, transporte do concreto etc. - e ainda impedir 

deformacoes que venham a alterar as dimensoes da peca recem-concretada. 

4SL ;» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 2.1 - Verificacao das formas. 

• Transporte do Concreto 

Compreende o transporte do concreto desde o local onde este foi confeccionado ate 

o destino final (formas), e foi feito do modo convencional, como descritos a seguir: 

7 
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Estagio Supervisionado 

O concreto e transportado ate as formas por meio de carrinhos de mao (figura 2.2), 

latas, cacambas, calhas, etc. 

F I G U R A 2.2 - Transporte de concreto atraves de carrinhos de mao. 

• Cuidados na Aplicacao e Adensamento do Concreto 

Uma boa concretagem deve garantir que o concreto chegue a forma coeso , que 

preencha todos os seus cantos e armadura e seja adequadamente vibrado. 

Este objetivo sera atingido se forem observados os seguintes cuidados: 

Procura-se o menor percurso possivel para o concreto; 

No lancamento convencional, as rampas nao devem ter inclinacao excessiva e os 

acessos deverao ser pianos, de modo a evitar a segregacao decorrente do transporte do 

concreto ate a forma; 

Preenche-se uniformemente a forma, evitando o lancamento em pontos concentrados 

que possam causar deformacoes; 

Nao se lanca o concreto de altura superior a tres metros, nem joga-lo a grande distancia 

com pa para evitar a separacao da brita. Quando a altura for muita elevada deve-se utilizar 

anteparos ou funil; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Preenche-se as formas em camadas de, no maximo, 50 cm para se obter um 

adensamento adequado (figura 2.3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 2.3 - Vibrador para adensamento do concreto. 

• Cura do Concreto 

Apos o endurecimento do concreto, este continua a ganhar resistencia, mas para que 

isto ocorra deve-se iniciar o ultimo, mas nao o menos importante, procedimento da fase de 

concretagem de uma peca de concreto: a cura. 

A evaporacao prematura da agua pode provocar fissuras na superficie do concreto e, 

ainda, reduzir em ate 30% sua resistencia. 

Podemos entao afirmar que quanto mais perfeita e demorada for a cura do concreto 

tanto melhores serao suas caracteristicas finais. 

Destacamos, abaixo, os procedimentos mais recomendados para a cura do concreto: 

Molhar continuamente a superficie do concreto, como na figura 2.4, logo apos o 

endurecimento, durante os 7 primeiros dias; 

- Manter uma lamina d'agua sobre a peca concretada, sendo este metodo limitado a lajes, 

pisos ou pavimentos; 

- Manter a peca umedecida por meio de uma camada de areia umida, serragem, sacos de 

aniagem ou tecido de algodao, como na figura 2.4; 

9 
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Utilizar membranas de cura, que sao produtos quimicos aplicados na superficie do 

concreto que evitam a evaporacao precoce da agua; 

Deixar o concreto nas formas, mantendo-as molhadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Retirada de Formas e Escoramentos 

As formas e os escoramentos so poderao ser retirados quando o concreto resistir 

com seguranca e sem sofrer deformacoes, ao seu peso proprio e as cargas atuantes. 

De uma forma geral, quando se tratar de concreto convencional, sem a utilizacao de 

cimento de alta resistencia inicial, deve-se respeitar os seguintes prazos para a retirada das 

formas e escoramentos: 

- Face lateral da forma: 3 dias 

- Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espacados: 14 dias; 

- Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 

Os apoios devem ser retirados gradualmente, de modo que a peca entre em carga 

progressivamente e de forma uniforme (figura 2.5). 

Deve-se retirar as formas com cuidado, sem choques ou a utilizacao de ferramentas 

que danifiquem a superficie do concreto. 

10 
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F I G U R A 2.5 - Detalhe de formas com escoramento. 

7 - L A J E S 

As lajes sao estruturas destinadas a servirem de cobertura, forro ou piso para uma 

edificacao, podendo ser macicas ou nervuradas. No caso desta obra a laje serve como forro 

e e do tipo mista uma subdivisao de laje nervurada. 

• Caracteristicas 

As lajes mistas possuem resistencia identica aquela de concreto convencional; 

A economia de madeira e significativa, pois so e feito o escoramento dos trilhos; 

O tempo de execucao e inferior a de uma laje de concreto convencional, o que 

acarreta economia da mao de obra. 

• Execucao 

O escoramento dos trilhos deve ser executado de modo a suportar as cargas. Chama-

se na pratica, costelar a laje; 

O costelamento deve ser feito no sentido normal aos trilhos; 

E dada uma contra flecha de 1 cm no ato do escoramento; 

O espacamento entre as estroncas deve ser de mais ou menos 1 m; 

As lajotas ceramicas sao colocadas como espacadores entre os trilhos; 

Os trilhos sao apoiados em vigas invertidas ou normais; 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 



Estagio Supervisionado 

As cabecas dos trilhos sao quebradas deixando a ferragem exposta para servir como 

ancoragem no ato da concretagem da laje; 

Antes da concretagem da laje devem ser colocados os conduites e caixas de 

eletricidade; 

Sobre a laje e colocada uma malha de ferro e em seguida e lancado o concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 - C O B E R T A 

A coberta e composta de madeiramento e telhado. 

• Madeiramento 

O madeiramento pode ser simples ou com uso de tesouras. O primeiro caso e o tipo 

utilizado nos blocos da obra, as linhas ficam apoiadas em suas extremidades pelas empenas 

e dao sustentacao a estrutura, caibros e ripas. 

No meio dos vaos as linhas sao apoiadas por escoras, estas ficam sobre placas de 

madeira utilizadas para distribuir as cargas, evitando o efeito da puncao. 

No recreio coberto foram utilizadas tesouras como elementos de sustentacao do 

telhado. Numa tesoura podem ser vistas as partes componentes, tais como, mao francesa, 

tirante, pendural e tercas. 

• Telhado 

Os telhados mais comuns sao de telha canal e telha de fibro cimento amianto, sendo 

estes ultimos com ampla utilizacao em instalacoes provisorias. 

As formas de telhados mais usadas sao de uma, duas e quatro aguas. 

Na escolha das telhas deve-se observar as seguintes caracteristicas: 

Apresentar encaixes perfeitos, sem deixar frestas; 

12 
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Boa resistencia, uma telha canal deve suportar o peso de uma pessoa normal 

apoiada nas suas duas extremidades; 

Durabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 - E S Q U A D R I A S 

Foram utilizadas janelas e portas. 

As janelas sao dispositivos destinados a controlar a entrada de luz natural, a 

renovacao de ar de compartimento, impedir entrada de chuva e de pessoas estranhas. Na 

obra sao utilizadas janelas basculantes feitas de ferro e com uso de vidros incolores. 

As portas, com funcoes semelhantes a das janelas, na edificacao elas aparecem 

confeccionadas com dois materiais distintos, umas sao de madeira ( prensada ou macica) e 

outras sao de ferro, mas todas funcionam com eixo vertical lateral. 

10 - PISOS 

Apos o aterro do caixao, o material e compactado e em seguida e colocada uma 

camada de concreto magro para se fazer a regularizacao (contrapiso ) 

O piso e o rodape sao de granilite, com espessura de 1.5 cm, obedecem as seguintes 

seqiiencias de execucao: 

Prepara-se a mistura com agua, cimento, granito branco e granito preto; 

Sao colocados tiras de plastico para separar os paineis; 

A mistura e colocada dentro dos paineis, com o contrapiso previamente limpo; 

Apos a secagem, o piso e polido ate obter uma textura lisa. 

13 
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11 - R E V E S T I M E N T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 revestimento tern a funcao de garantir resistencia e impermeabilidade as paredes. 

Os tipos de revestimentos utilizados na obra foram: chapisco, emboco, reboco paulista e 

azulejo. 

11.1 - Chapisco 

E uma argamassa de cimento e areia (traco 1: 3 em volume) que tern a unica 

finalidade de melhorar a aderencia da alvenaria de blocos. O chapisco deve ser lancado 

vigorosamente com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e de 

pequena espessura e apresentar um acabamento aspero. 

11.2 - Emboco 

Constitui-se numa camada de regularizacao de parede, e aplicado sobre o chapisco e 

serve de base para um acabamento final, neste caso o azulejo. Sua espessura varia entre 10 

mm e 25 mm. Deve ser aplicado 24 horas apos a aplicacao do chapisco. 

11.3 - Reboco Paulista 

E um acabamento definitivo, aplicado sobre o chapisco, e so difere no emboco na 

areia, pois esta tern que ser peneirada. E bastante usada pos comparando-se com a massa 

fina e economicamente viavel, no entanto seu acabamento final e um pouco aspero. 

Deve ser executado sobre o chapisco, apos terem sido colocados os marcos, peitoris, 

caixas de luz etc. Sao colocados taliscas de madeira para marcar a altura e em seguida sao 

puxadas linhas guias, a parede e entao cheia e logo depois e feito o sarrafiamento com 

reguas metalicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11.4 - Azulejo 

E colocado em locais onde as paredes devem ser protegidas contra a umidade e a 

gordura, caso de banheiros e cozinhas, este acabamento evita a infiltracao de agua e facilita 

a limpeza. 

As superficies que receberao o revestimento de azulejos nao deve apresentar areas 

muito lisas ou muito umidas, poeira, bolor ou impregnacao com substancias gordurosas. A 

absorcao dos azulejos vana de 10 % a 20 % , sendo necessario que sejam colocados 

imersos em agua limpa, por um periodo minimo de 30 minutos. 

Foi utilizada para assentamento do azulejo argamassa de cimento cola, por isso nao 

foi necessaria a imersao previa dos azulejos em agua. 

Inicialmente foram assentados azulejos nos quatro cantos da parede, nivelando 

rigorosamente a primeira fiada, para tanto, puxou-se linhas guias. No ato do assentamento 

os azulejos devem ser pressionados uniformemente contra a parede e utiliza-se a colher de 

pedreiro para pressionar e dar melhor fixacao. 

Transcorridos pelo menos 48 horas apos o assentamento, os azulejos devem ser 

rejuntados com pasta de cimento branco. Antes da execucao do rejuntamento, as juntas 

devem ser umedecidas e a pasta aplicada em excesso, com auxilio de espatula ou esponja 

umedecida. Assim que iniciar o endurecimento da pasta, os azulejos devem ser limpos com 

um pedaco de pano removendo-se os excessos e, as juntas devem ser frisadas com o auxilio 

de uma cunha de madeira mole, removendo-se se for o caso, a pasta que ficou em contato 

com as bordas biseladas dos azulejos. 
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1 2 - P I N T U R A 

Os revestimentos com argamassa nao sao impermeaveis, assim sendo, requerem 

uma pintura, que alem de proteger a parede contra umidade, garantem uma protecao contra 

as intemperies, melhorando as condicoes de conforto termico no interior das edificacoes e 

dando um efeito decorativo. 

12.1 - Pintura Interna 

Inicialmente as paredes internas foram pintadas com duas demaos de tinta latex a 

base de emulsao PVA, diluida em pelo menos 50 % de agua. Em seguida para nivelar e 

corrigir as imperfeicoes foi aplicada uma demao de massa corrida, apos seca essa foi lixada 

e recebeu duas demaos de tinta latex acrilica. 

12.2 - Pintura Externa 

Nas paredes externas a pintura inicia-se com a aplicacao de uma demao de liquido 

selador a base de emulsao PVA em seguida, aplica-se massa corrida (acrilica) para corrigir 

as imperfeicoes. O acabamento e feito a base de tinta latex acrilica. 

As esquadrias sao pintadas com tinta acrilica de uso especifico e seguindo a 

recomendacao do fabricante. 

Os equipamentos utilizados na pintura sao: 

- Rolos, de la de carneiro ou de espuma; 

Pinceis; 

Espatulas etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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13 - I M P E R M E A B I L I Z A C A O 

Nas lajes das passarelas foi promovida a impermeabilizacao, o impermeabilizante 

foi utilizado no traco 1: 2. O teste de estanqueidade foi feito enchendo as lajes com agua, 

estas ja com as saidas de agua fechadas, e esperou-se que as mesmas secassem por 

evaporacao. 

Nos reservatorios tambem se promoveu a impermeabilizacao, neste caso enche de 

agua e e observado se esta havendo vazamento. 

14 - JUNTAS D E D I L A T A C A O 

As juntas de dilatacao estao presentes no muro e na edificacao. No muro ela esta a 

cada 30 m, nos blocos ela esta separando-os, visto que sua funcao e de evitar trincas 

durante a dilatacao. 
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15 - I N S T A L A C O E S H I R A U L I C A S 

As instalacoes hidraulicas sao para agua fria, a tubulacao e de PVC e o 

abastecimento e feito atraves da rede publica. Para armazenar e distribuir a agua foram 

construidos dois reservatorios, um inferior (enterrado) e outro superior (elevado), sendo 

este ultimo do tipo stand pipe. 

A agua proveniente da rede publica de abastecimento chega ate o reservatorio 

inferior, este e responsavel pela reserva de agua na creche, em seguida um motor bomba 

eleva a agua ate o reservatorio superior, responsavel pela distribuicao desta. 

Os reservatorios tern as seguintes finalidades: 

Garantir a quantidade de agua (demandas de equilibrio e de emergencia); 

Garantir vazao constante; 

Menores diametros da tubulacao (ramais e sub - ramais); 

- Melhores condicoes de pressao. 

A instalacao hidraulica serve para atender as cozinhas, banheiros, lavatorios e 

chuveiros. 

Toda a tubulacao de ramais e sub - ramais e de 3/4" (25 mm) e 1" (32 mm). Os 

materiais e ferramentas utilizadas para execucao dos servicos foram: 

- Metro ou trena; 

Lixa; 

Arco de serra; 

Solucao limpadora; 

Adesivo (cola); 

Veda rosea. 

No recebimento dos tubos de PVC foi verificado se neles vinham gravados os seguintes 

dizeres: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- Marca do fabricante; 

Norma de fabricacao dos tubos; 

Numero que identifica o diametro do tubo, em mm; 

Tubos de PVC para agua fria. 

No armazenamento dos tubos e conexoes foram tornados alguns cuidados, entre eles o 

de guardar os tubos sempre na posicao horizontal e as conexoes em sacos ou caixas em 

locais sombreados, livres da acao direta ou exposicao continua ao sol e livre do contato 

direto com o solo, produtos quimicos ou proximos de esgotos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 3 - Tubulacao dos reservatorios 
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16 - I N S T A L A C O E S D E E S G O T O 

As instalacoes de esgoto sao dispostas de modo a atender a demanda de agua e 

solidos residuarios provenientes de banhos, uso do vaso sanitario, lavatorios e pias de 

cozinha. 

Nos banheiros foram colocados ralos sinfonados para receber a agua dos banhos e 

lavatorios, e tubulacao de 100 mm para o vaso sanitario. 

Na cozinha foi colocadas caixa de gordura com a finalidade de evitar que os 

residuos e a gordura passem para a tubulacao causando obstrucao da mesma. 

Chamando a tubulacao que sai dos banheiros e da cozinha de secundaria, ela alcanca 

a principal nas caixas de inspecao (figura 4) que existem ao longo do percurso. A tubulacao 

principal e responsavel pelo o escoamento destes residuos ate o PV (poco de visita) mais 

proximo, localizado na rede publica de esgoto. 

Como toda a tubulacao de esgoto e de PVC, os materiais e ferramentas utilizados na 

execucao dos servicos sao identicos ao ja descritos anteriormente em instalacoes 

hidraulicas. 

Para o recebimento dos tubos na obra devem ser tornados os mesmos cuidados dos 

tubos de agua fria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F I G U R A 4 - Caixa de esgoto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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17 - I N S T A L A C O E S E L E T R I C A S 

As instalacoes eletricas comecam a serem executadas antes do enchimento das lajes 

com a colocacao dos conduites dentro destas. 

Na edificacao foram estalados 23 circuitos, para atender a dois chuveiros eletricos, 

um motor bomba, lampadas fluorescentes e incandescentes e tomadas para uso diversos. 

Nesta instalacao os elementos principais sao: 

Caixa do medidor; 

Quadro geral de distribuicao; 

- Rede de distribuicao. 

A caixa do medidor abriga este equipamento, que e utilizado para registrar o 

consumo de energia, e a chave geral do sistema eletrico da creche. Desta, a fiacao passa 

atraves de conduites embutidos nas paredes e no solo, para o quadro geral de distribuicao, 

no qual fica outra chave geral e as chaves individuals para protecao de cada circuito. 

De cada chave do quadro geral saem fiacao para os circuitos destinados a iluminacao e 

tomadas de corrente, e fiacoes diretas para os chuveiros eletricos e motor bomba, com 

interruptores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F I G U R A 5 - Quadro geral de distribuicao 

Foram observadas, durante a instalacao, algumas recomendacoes importantes: 

O perfeito aterramento de protecao; 

Uso de conduites de PVC ou de polietileno, nao comprometendo as condicoes de 

dissipacao do calor; 

Verificar se as conexoes de ligacao (emendas) estao bem feitas a fim de nao causarem 

aquecimento perigoso; 

Utilizar as secoes corretas dos condutores eletricos para cada caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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18 - C O N C L U S A O 

O estagio supervisionado proporciona, aos futuros profissionais, uma certa 

ordenacao dentro das areas, em que abrange a engenharia, pois nesse periodo, ha uma 

tendencia em compartibilizar os conhecimentos teoricos obtidos na Universidade e os 

conhecimentos praticos obtidos em campo. Nos possibilita a conhecera filosofia, diretrizes, 

organizacao e funcionamento de um canteiro de obras. 

Proporciona-nos a familiarizacao com sistemas e metodologias de trabalho, e com 

isso surge a possibilidade de desenvolvimento do senso critico necessario a um bom 

desempenho professional. 

E no periodo de estagio, que se verifica a grande importancia de determinadas 

disciplinas, porque se consegue entender melhor a aplicacao das mesmas na vida do 

engenheiro. 
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E S T A D O DA P A R A I B A 

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A G R A N D E 

S E C R E T A R I A D E I N F R A - E S T R U T U R A 
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Declaro para os devidos fins, que E M M A N U E L M A R T I N S D E A R A U J O , 

aluno do curso de Engenharia Civil da UFPB com a Matricula 029521277, desenvolveu 

seu Estagio pela Prefeitura Municipal de Campina Grande na obra de Construcao da 

Creche-Bercario localizada no bairro das Cidades, no periodo de 17 de julho de 2000 a 

17 de abril de 2001 perfazendo um total de 900 (novecentas) horas. 

Campina Grande, 17 de Abril de 2001. 

F R A N C I S S I Q U E I R A S A R N E I R O DA C U N H A J R 
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