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1) ApresentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ao 

Este trabalho refere-se ao estagio supervisionado realizado por Jose Rosenilton 

de Araujo Maracaja, matriculado no Curso de Graduacao em Engenharia Civil na 

Universidade Federal da Paraiba - Campus II, sob o numero de matricula 29621082. 

As atividades em estagio foram desenvolvidas no horario das 14:00 as 18:00 

horas totalizando 80 horas mensais. 

Tendo iniciado o estagio em 08 de julho e com o seu termino em 09 de outubro 

de 2002 perfazendo um total de 272 horas. 

O presente relatorio tern por objetivo relatar a execucao da obra em todas as 

fases desenvolvidas durante o periodo de estagio, desempenhando as seguintes funcoes: 

i. Acompanhamento da obra atraves de atualiza96es constantes do cronograma 

previsto do diario de obra; 

ii. Levantamento de quantitativos dos materiais necessarios; 

iii. Controle de compras e estoques de materiais; 

iv. Conferencia de locacdes e libera9oes de formas e ferragens; 

v. Acompanhamento da execucao e controle de concreto; 

vi. Efetuacao de medicdes e controle de producao para pagamento de servi9os 

executados; 

vii. Acompanhamento e fiscaliza9ao da execu9ao e testes das instala96es 

previstas; 

viii. Acompanhamento ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fiscaliza9ao da execu9ao dos servi90S de acabamento 

em geral; 
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2) Generalidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto de um vestiario, para ser construido numa tecnologia pioneira, esta sendo 

desenvolvido pela Construtora COTERM LTDA, na rua Eutecia Vital Ribeiro N° 525 no 

Bairro do Catole em Campina Grande, nos dominios da APAE (Associacao de Pais e 

Amigos dos Excepcionais), a edificacao vem como uma nova alternativa economicamente 

viavel na constru9ao civil de casas termicas e acusticas, proporcionando um total conforto 

ao ambiente e uma melhor qualidade de vida aos usuarios. 

Esta obra visa servir a cerca de 350 pessoas que frequentam diariamente a 

Institui9ao acima mencionada, oferecendo-lhes todo apoio necessario em atividades 

recreativas e desportivas. 

Sera descrita toda a metodologia empregada na constru9ao desta edifica9ao, bem 

como o levantamento dos insumos referentes a sua realiza9ao. 

6 
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3) Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em um terreno onde o caixao da construcao possui dimensoes de 6,30 metros de 

largura por 22,10 metros de comprimento, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de 

Campina Grande elaborou um projeto arquitetonico de um vestiario a ser construido nos 

dominios da APAE localizado a rua Eutecia Vital Ribeiro N° 525 no Bairro do Catole em 

Campina Grande pela Construtora COTERM LTDA, sendo este empreendimento fruto de 

um convenio entre o Governo Alemao e a Prefeitura Municipal de Campina Grande-Pb. 

O projeto consta de dois vestiarios, um masculino e outro feminino, oito banheiros 

sanitarios, seis banhos, um deposito e uma sala de educacao fisica (ver Anexo: C). 

7 
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4) Dados sobre a obra 

4.1) Area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A edificacao possui a seguinte area: 

o Area do caixao da construcao = 139,23 m2 

4.2) Localizacao das Fachadas 

Norte Avenida Altacilio Nepomuceno 

Sul Edificacao ja existente 

Leste BR - Argemiro de Figueiredo 

Oeste Terminal Rodoviario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R U A E L T E C I A V I T A L RIBEIRO 

EDIFICIO 

E X I S T E N T E 

APAE N° 525 

EDIFICIO E X I S T E N T E 

P ISCINA 

z 

HI 

3 

Av. A L T A C I L I O NEPOMUCENO 

Figura: 1 - Figura esquematica da planta de Situacao. 
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5) Metodologia 

5.1) Servicos Preliminares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicialmente procedeu-se a limpeza e ao nivelamento do terreno, ate que se chagasse 

a cota zero, sendo que, no aterro foram empregados soquetes manuais para compactar, em 

camadas umedecidas de aproximadamente 20 cm de espessura, o proprio solo extraido do 

corte. Com isso, instalou-se o canteiro de obras, construindo o barracao e todos os servicos 

de infra-estrutura que serviriam de apoio necessario a execu9ao da obra. 

Com o terreno limpo e nivelado, para auxilio no alinhamento do elemento de 

funda9ao, contornou-se com gabarito todo o perimetro do caixao da constru9ao. 

Por razoes tecnicas, optou-se, dentre os tipos de funda9ao existente, pelo radier, 

com isso, sera descrita toda a metodologia empregada nessa etapa. 

5.2) Execucao 

5.2.1) Fundacao 

O tipo de funda9ao mais adequada para a edifica9ao e o radier, sendo executado 

com a seguinte metodologia: 

> Com o terreno devidamente nivelado e compactado, contornou-se o caixao da 

constru9ao com canaletas para forma9ao de vigas e com as mesmas dividiu-se 

hermeticamente o radier em dois, para uma melhor estabilidade; 

> Preencheu-se com areia a area interna do radier, adensando-a, ate cerca de 5 cm 

abaixo da altura da canaleta; 

> E importante lembrar que toda a instala9ao da tubula9ao de esgoto foi locada e posta 

com inclina9ao minima de 2% antes mesmo da concretagem do radier; 

> Posteriormente, armou-se o radier com ferros de 4.2 mm em cruz com 

espa9amentos de 30 cm entre eles para combaterem aos esfor9os de flexao, e no 

9 
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interior das canaletas foram colocados dois ferros de mesma bitola para 

resistirem aos esforcos solicitantes; 

> Finalmente, concretou-se o radier com dimensoes de 22,10 m x 6,30 m, no traco 

especificado mais adiante, sendo que, esta etapa foi vencida em dois dias, 

obrigando-se a realiza9ao de juntas de concretagem; 

> Para uma cura satisfatoria do elemento de funda9ao, visando-se minimizar as 

possiveis fissuras, procedeu-se a constante e periodicas molhagens do mesmo por 

um periodo de sete dias apos a concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura: 02 - Detalhe Construtivo do Radier 

Toda a sequencia ilustrativa do que foi acima descrito esta em anexo com fotos e 

plantas para um melhor entendimento (ver anexos b e e ) . 

5.2.2) Determinacao do Traco para o Concreto 

5.2.2.1) Dosagem Nao-Experimental 

Dados: 

> Resistencia Caracteristica fCk = 15 MPa; 

> Adensamento Manual; 

> Idade do concreto em que sera exigida a resistencia caracteristica: 28 dias; 

> Cimento CP32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MATERIAL DISPONIVEL MASSA ESP. REAL MASSA ESP. APARENTE 

Cimento CP32 3,15 Kg/L 1,51 Kg/L 

Areia 2,62 Kg/L 1,40 Kg/L 

Brita 19 (mm) 2,70 Kg/L 1,45 Kg/L 

a) Nao sendo conhecido o desvio-padrao, e de acordo com o tipo de service- a ser 

executado, devemos considerar Sd = 5,5 MPa. 

f C J =f c k + l ,65xS d 

fcj = 15 +1,65 x (5,5) .-. f28 = 24 MPa 

b) Determinacao do fator a/c 

De acordo com o grafico da pag. 87 do livro Principios Basicos do Concreto de 

Cimento Portland, veiculado pela Editora PINI, para o tipo de cimento especificado e a 

resistencia requerida encontrou-se o fator a/c = 0,61. 

c) Determinacao do A% 

Atraves da tabela apresentada na pag. 90 do livro Principios Basicos do Concreto de 

Cimento Portland, veiculado pela Editora PINI, encontrou-se para agregados com 

dimensoes maximas 19 mm, e adensamento manual A(%) =10. 

d) Determinacao de M 

M = ^ - l 
A% 

M = — - 1 
0,10 

M = 5,10 

e) Determinacao das porcentagens de brita, areia e cimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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> Traco definido: 1:5,10 

Na tabela da pag. 91 do livro Principios Basicos do Concreto de Cimento Portland, 

veiculado pela Editora PINI, para concreto ( 0 ^ = 1 9 mm) sujeito a adensamento manual, 

as seguintes proporcoes formam o peso total da mistura (1+M) para obtencao de uma 

distribuicao granulometrica bem graduada: 

o Brita (19 mm) = 35% 

o Brita (9.5 mm) = 15% 

o Areia + Cimento = 50% 

No entanto, o agregado graudo disponivel foi apenas a brita 19 mm, a solucao 

recomendada pelo engenheiro responsavel foi a de juntar as proporcoes de agregado graudo 

acima indicado em tomo de apenas uma. 

Assim, a proporcao do agregado graudo, ou seja, da brita 19 mm passou a ser 50% 

do total do material solido. 

Calculadas estas porcentagens tem-se: 

o Brita 19 mm = (l + 5,10)x 50% = 3,05 

o Areia + cimento =(l + 5,10)x50% = 3,05 

Sendo o cimento igual a unidade, a quantidade de areia sera igual a: 

a = 3,05-1 .-. a = 2,05 

Assim; o traco unitario de cimento, areia e brita adotado na concretagem do radier 

foi: 1: 2,05 : 3,05. 

f) Determinacao dos consumos de cimento, areia e brita para 1 m3 de concreto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o Consumo de cimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

980 

Q'm = l+r^f)+^,^ :-Ccm" 284'74Kg/m3 

3,15 (l + 0,25)x2,62 2,70 

Assim, como a NBR 6118 recomenda o consumo minimo de cimento em 300 

rd 

manual, o consumo final de cimento sera de 330 Kg/m3. 

Kg/m3 este sera o utilizado, admitindo-se, ainda, perdas de 10%, ja que todo o servico e 

o Consumo de areia: 

2,05x284,74 , 

C Areia. = ^QOO ' = 

o Consumo de brita: 

3,05x284,74 n * * * m 3 

^-Rrita = • - ^ R r i t a = 0 , 5 0 5 m 

Obs: Por ter chovido uma semana antes da concretagem, admitiu-se um inchamento 

de 25% a areia para determinacao dos consumos. 

5.2.3) Levantamento dos quantitativos para elaboracao do radier 

O volume de areia devidamente adensada necessaria para preencher a base do radier 

foi de 16,30 m3; 

O volume de concreto calculado para a execucao do radier e vigas foi 8m3, com 

isso, a quantidade necessaria de material para esta etapa da construcao foi: 

13 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quantidade de Cimento 

CCIM. = 330 x 8,0 . - .CC I M .= 2.640,00 Kg 

ou CCIM = 53 sacos de cimento 

o Quantidade de Areia 

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA™ = 0,584x8,0 ;.C^ = 4,67 m3 de areia 

o Quantidade de Brita 

CBRITA = 0,868x8,0 - C M , = 6,94 m3 de brita 

o Quantidade de Ferro 

A armadura empregada ja foi citada anteriormente, a estimativa do total de aco 

necessario para execu?ao do radier obedecendo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disposi9ao descrita, e admitindo-se perdas 

de 5%, foi de 1.109,33 metros lineares do a90  CA-60 de bitola 4.2 mm, com isso tem-se: 

— = 0,10 CA5C = 0,10x1.109,33 . \C A 9 0 = 111 Kg de a90. 
m 

o Quantidade de Canaletas 

A quantidade de canaletas para executar as vigas, em substitui9ao as formas, foi 

estimada acrescendo-se 10% de perdas totalizando 63 metros lineares. 

14 
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5.3) Tanques Septicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As fossas septicas, uma benfeitoria complementar as moradias, sao fundamentals no 

combate a doencas, verminoses e endemias (como a colera, por exemplo), pois evitam o 

lan9amento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos ou mesmo na superficie do 

solo. O seu uso e essencial para a melhoria das condi96es de higiene das pessoas e do 

ambiente. Esse tipo de fossa nada mais e do que um tanque enterrado, que recebe os 

esgotos (dejetos e aguas servidas), retem a parte solida e inicia o processo biologico de 

purifica9ao da parte liquida (efluente). Mas e preciso que esses efluentes sejam infiltrados 

no solo para completar o processo biologico de purifica9ao e eliminar os riscos de 

contamina9ao ou recebam um outro tipo de tratamento filtrante. 

A edifica9ao sera atendida por dois tanques septicos independentes, um para receber 

o efluente oriundo do asseio pessoal, e um segundo para receber os dejetos pessoais dos 

vasos sanitarios. 

No "anexo c" verifica-se a disposi9ao das instala96es das tubula96es de esgoto em 

planta, observa-se que cada vaso sanitario possui uma caixa de inspe9ao com a finalidade 

de direcionar os dejetos e para auxiliar na manuten9ao destas tubula9oes, o esgoto das 

aguas servidas possui duas caixas com a mesma finalidade. 

5.3.1) Dim en si on a men to do tanque septico: 

O volume util do tanque septico deve ser calculado segundo a NBR 13969/1997 

pela formula: 

Vu =1000 + Nx(CxT d + K x L f ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados: 

Numero de pessoas: N= 200. 

Intervalo de Limpeza Considerado: 1 ano. 

Para escolas e locais de longa dura9ao a Contribui9ao de esgoto sera C=70 (ver 

tabela_l da NBR 13969/1997). 

15 
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Periodo de Detencao (td) com C=50 e N= 200, ou seja, para uma contribuiQao 

diaria de 50x 200 = 10.000 litros, seguindo-se a tabela_2 da NBR 13969/1997 tem-se U= 

0,50 dia. 

Taxa de acumula9ao total de lodo (K) para intervalos de limpeza de 1 ano e 

temperatura ambiente media acima de 20° C, verifica-se, segundo a tabela_3 da NBR 

13969/1997, K= 57 dias. 

A Contribui9ao de Lodo Fresco (Lf) segundo a tabela l da NBR 13969/1997 sera 

Lf=0,2. 

Vu = 1000 + 200zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x (50 x 0,50 + 5 7 x 0,20). 

Vu = 8.280 Litros ou Vu = 8,28 m3. 

5.3.1.1) Geometria do tanque septico 

Como ha disponibilidade de terreno e por motivos praticos de execu9ao, a forma 

retangular prismatica sera a empregada. 

Segundo a NBR 13969/1997 da tabela_4 tem-se que a profundidade minima 

requerida para tanques com volume util entre 6 m3 a 10 m3 sera de 1,50 m. Assim, para 

uma maior economia de escava9ao, esta sera a profundidade do tanque (h= 1,50 m). 

Logo a area superficial sera: As = m .". As = 5,52 m2. 

1,50 m 

Fazendo-se uso da rela9ao minima estabelecida pela norma NBR 13969/1997, no 

que diz ao paragrafo 5.9 no seu item d, que fixa a rela9ao comprimento/largura em 2:1; 

tem-se: 

(L)x 2 x (L) = 5,52 /. L = 1,66 m > 0,80 m Ok!. 

Onde L sera a largura util do tanque septico que atendeu a condi9§o imposta pelo 

item c do paragrafo em questao, que estipula uma largura util minima de 0,80 m. 

Assim, o comprimento util (C) sera: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 52 

C = — .\ C = 3,30 m 
1,66 

Compartimentando o tanque em duas camaras de acordo com a NBR 13969/1997 

no paragrafo 5.11 do item b as proporcoes para tanques prismaticos retangulares sera de 2:1 

em volume, da entrada para saida. Assim: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 x & 5 2 ) . 

1 3 1 

y mE£l;. V2=l,84 m3 

2 3 2 

Onde Vi e o volume da camara de entrada ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V2 e o volume da camara de saida. Com 

tudo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  projeto nao foi executado a risca, por motivos tecnicos as camaras foram separadas 

hermeticamente iguais, sendo feito uma parede central e uma viga para receber a laje que 

tamparia o tanque, diminuindo, com isso, o vao e, por conseguinte a flecha da mesma. As 

dimensoes adotadas para a execucao dos tanques foram 2 metros de largura por 3 metros de 

comprimento, e como 0  solo, a uma profundidade de 1,40 m era impenetravel as 

ferramentas empregadas, esta foi a empregada. No entanto, como as aguas servidas foram 

separadas para dois tanques distintos, estes estao a favor da seguranca, uma vez que a 

Norma indica as dimensoes acima calculadas para a reuniao de todas as aguas para uma so 

fossa. 

5.3.2) Disposicao final dos efluentes dos tanques septicos 

Os efluentes dos dois tanques foram reunidos, atraves de caixas de distribuicao para 

posterior tratamento atraves da vala de infiltracao, que consiste na percolacao do mesmo no 

solo, onde ocorre a depuracao devido aos processos fisicos (retencao de solidos) e 

bioquimicos (oxidacao). Como utiliza 0  solo como meio filtrante, seu desempenho depende 

grandemente das caracteristicas do mesmo, assim como do seu grau de satura9ao por agua. 

Foi escavado uma vala com aproximadamente 10 metros de comprimento, 

profundidade media de 60 cm e largura de 40 cm; posteriormente esta foi preenchida com 

pedras que permitissem a livre passagem do efluente. No entanto, este comprimento e 

insuficiente para 0  efluente, assim, a dire9§o da APAE ficou responsavel pela amplia9ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desta vala, em um projeto que reune o efluente da fossa existente da escola com a nova 

do vestiario em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4) Estrutura Metalica 

Uma vez concluido o radier, procedeu-se a colocacao da estrutura metalica, a qual 

conferira toda a estabilidade necessaria a estrutura, formando o "esqueleto" da construcao. 

A empresa COTERM possui uma equipe especializada para realizacao deste 

trabalho, sendo um mestre de obras, um soldador e um ajudante. 

Inicialmente locou-se todos os pilares projetados em perfil "L" de dimensoes 

50X50X2 mm, como se pode ver em planta no "anexo c", com isso, perfurou-se, no radier, 

aberturas com 15 cm de diametro por cerca de 50 cm de profundidade, com a finalidade de 

engastar, depois de verificadas questoes de prumo e esquadro, os ferros de espera com 

bitolas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V2", deixando-os cerca de 20 cm expostos para receberem, posteriormente, os 

perfis metalicos, e fmalmente preencheu-se os furos com concreto. 

Em seguida, esperado o tempo necessario para a cura e resistencia do concreto, 

procedeu-se a soldadura dos perfis metalicos aos ferros de espera, e posteriormente fez-se 

toda a montagem da estrutura utilizando-se solda, obedecendo sempre a questoes de prumo 

e esquadro, tal qual se pode ver nas fotos no "anexo b". 

Todos os ferros que ficarem em contato comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  meio exterior, como as trelicas, serao 

pintados com produtos impermeabilizantes, impedindo que estes oxidem e venham a 

enferrujar. 

5.4.1) Levantamento dos quantitativos para compra dos perfis 

Calculou-se a quantidade necessaria de material para conclusao em tempo habil de 

duas semanas de toda a estrutura metalica, estando este levantamento detalhado no "anexo 

A2". 

5.5) Levantamento dos quantitativos para cobertura, instalacao hidraulica e eletrica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foi levantada a quantidade de material necessario para realizacao dos servicos 

referente a toda cobertura, instalacao hidraulica e eletrica, estando apresentavel no "anexo 

A T . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6) Etapas restantes: 

A partir do dia 14 de outubro de 2002 a COTERM com sua equipe especializada 

darao inicio a etapa de fechamento da alvenaria alternativa, com EPS (isopor) e a 

"argamassa armada", procedendo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplica9ao da tela juntamente com o chapisco e reboco 

paulista com uma espessura total de 30 mm. 

A sequencia da metodologia empregada pela empresa na elabora?ao e constru9ao de 

edifica96es termicas e acusticas, concluido o radier, e a seguinte: 

> Montagem da estrutura metalica; 

> Montagem das paredes com EPS (isopor), espessura de 4 cm, colocado no 

nucleo da alvenaria alternativa; 

> Montagem do forro com EPS (isopor), espessura de 4 cm; 

> Embutir as tubula9oes hidraulicas e eletricas no isopor; 

> Montagem das telas armadas em cruz pre-fabricadas e postas em todas as 

paredes, tanto do lado externo, quanto interno, com a devida coloca95o dos 

distanciadores (cocadas) entre o EPS e a tela; 

> Tratamento das paredes internas e extemas do EPS com o produto 

responsavel pela aderencia do chapisco ao isopor; 

> Aplica9ao do chapisco em camadas que envolvam totalmente a tela de a90 , 

protegendo-a; 

> Aplica9ao do reboco paulista; 

> Acabamento com pintura latex acrilico no exterior e latex pva no interior 

das paredes da edifica9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abaixo se tem um esquema demonstrative) de um corte transversal detalhando a 

alvenaria alternativa. A ilustracao visa a melhor compreensao do emprego desta 

tecnologia em todos os seus detalhes: 
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6) Considera^oes finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A conclusao da obra esta prevista para a segunda quinzena do mes de 

dezembro de 2002, e durante todo este periodo estarei acompanhando o desenvolvimento 

da mesma, continuando a oferecer todo apoio tecnico necessario a sua realiza9ao. 

Diante da experiencia deste estagio e possivel afirmar que o conhecimento 

pratico adquirido nas obras e simples, de pouca complexidade e limitado com rela9ao as 

proprias experiencias, porem o embasamento teorico e indispensavel e ilimitado pelo fato 

da ciencia estar continuamente progredindo. 

O engenheiro civil deve ser um eterno estudante de engenharia, por que os 

principios teoricos a cada momento estao mais aprofundados necessitando de uma continua 

atualiza9ao do profissional. 

Entendo que os novos engenheiros tern a missao de elevar a qualidade da 

engenharia e que procedimentos inadequados devam ser evitadas para o engrandecimento 

da profissao. 
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Anexo A 

Planilhas dos quantitativos dos insumos 

referentes a cobertura; instalacao hidraulica e 

eletrica e dos perfis metalicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo: A1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Levantamento dos quantitativos da Coberta, Instalacao 
Hidraulica e Eletrica. 

item descriminacao unidade cons, unitario quantidade especificacao 
1 Cobertura 

telha un. 1.0 5028 ceramica 
ripa m 1,0 750 macaranduba 
caibo m 3,5 111 macaranduba 

tersa de 1 a 3 m 4,8 5 macaranduba 

tersa de 3 a 5 m 5,9 5 macaranduba 
tersa de 5 a 7 m 5,7 5 macaranduba 
tersa de 7 a 8 m 3,6 5 macaranduba 

tersa de 8 a 9 m 4,1 5 macaranduba 

2 Instalacao hidraulica 

Te un. 1,0 6 25 X 1/2 

Te un. 1,0 6 20X1/2 
te un. 1,0 6 20 mm 

te un. 1,0 6 25 mm 

joelho un. 1,0 2 25 mm 

joelho un. 1,0 8 20 mm 

joelho un. 1,0 12 20 X 1/2 

registro esferico un. 1,0 3 20 X 1/2 mm 

registro de pressao un. 1,0 6 1/2 

reducao un. 1,0 6 25 X 20 mm 

adaptador un. 1,0 8 20X1/2 

luvas un. 1,0 8 20 X 1/2 

varas de tubos un. 1,0 6 20 mm 

varas de tubos un. 1,0 6 25 mm 

bacias sanitarias un. 1,0 8 acopladas 

pia un. 1,0 4 media sem pe 

parafusos un. 1,0 26 p/ o pe da bacia 

tomeiras un. 1,0 4 de pia 

engate un. 1,0 8 de 40 Cm 

vedarrosca un. 1,0 2 grande 

cola un. 1,0 4 grande 

3 Instalagao eletrica 

tomada un. 1,0 10 simples 

tomada un. 1,0 6 tripolar 

pino un. 1,0 6 tripolar 

interruptor un. 1,0 6 1 secao 

interruptor un. 1,0 3 2 secoes 

chaves de chuveiro un. 1,0 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

disjuntor un. 1,0 6 25 Ampere 

disjuntor un. 1,0 1 15 Ampere 

disjuntor un. 1,0 1 10 Ampere 

caixas un. 1,0 36 2 X 4 

caixas un. 1,0 5 sextavada 

caixa de distribuicao un. 1,0 1 
PI 8 lugares 

condutores m 1,0 200 
sifonado 3A 

fita isolante un. 1,0 1 grande 

bocais decorativos un. 1,0 5 -
duchas p/ chuveiro un. 1,0 6 eletrico 
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Anexo: A2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Levantamento dos quantitativos para a estrutura metalica 

PERFIL: L (50X50X2) mm 

quantidade comp. unitario (m) comp. total (m) comp. + perdas (7%) area transversal (m2) volume (m3) peso (Kgf) 

EMENDAS 28,00 0,50 14,00 14,98 0,0002 0,0028 21,98 

PILARES 28,00 variavel 83,30 89,13 0,0002 0,0167 130,78 

TIRANTE 9,00 5,24 47,16 50,46 0,0002 0,0094 74,04 

ASNAS 18,00 2,84 51,12 54,70 0,0002 0,0102 80,26 

DIAGONAIS 2,00 1,42 2,84 3,04 0,0002 0,0006 4,46 

MONTANTE 5,00 1,10 5,50 5,89 0,0002 0,0011 8,64 

CINTA SUPERIOR 4,00 21,04 84,16 90,05 0,0002 0,0168 132,13 

sub-total 308,25 sub-total 452,29 

PERFIL: L (25X25X2) mm 

EMENDAS 26,00 0,50 13,00 13,91 0,0001 0,0014 10,92 

PILARES 26,00 variavel 71,58 76,59 0,0001 0,0077 60,12 

FORRO 9,00 variavel 42,76 45,75 0,0001 0,0046 35,92 

CINTA INFERIOR variavel variavel 81,32 87,01 0,0001 0,0087 68,30 

sub-total 223,27 sub-total 175,26 

Observacao: O peso especifico do aco adotado foi: 7,85 tf/m3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo B 

Seqiiencia de fotos 
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Foto: 1 - Radier com a base preenchida 
com areia 
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Foto: 4 - Tubulacao do esgoto a espera 
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Foto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 (c) - Estrutura metalica parcialmente pronta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo C 

Plantas e Layout zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Layout da Instalacao do Esgoto 

ESC: 1 /100. 

Unidade (m) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legenda : 

• 

Tubulac6o PVC C / D = 1 0 0 m m 

Tubu lacSo PVC C / D = 4 0 m m 

Tubulacf io PVC C / D = 7 5 m m 

C a i x a de I n s p e c S o 


