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1.0 - APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio refere-se ao estagio supervisionado, realizado no 

Condominio Residencial Turmalina, situado a rua Cicero Jacinto, Centro. As 

atividades foram desenvolvidas no horario das 7:30 as 11:30 horas, tendo vigencia 

do dia 14 de julho ao dia 22 de agosto de 2003. A distribuicao das horas foi a 

seguinte: 40 horas semanais no periodo de greve sindical datada a partir do dia 0£ 

de julho, completando-se 160 horas mensais no dia 08 de agosto ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eomplotanchl^ 

restante da carga horaria no mes de agosto ate o dia 22 de agosto , totalizando 2^$ 

horas totais. 

Serao mostradas neste relatorio, observacoes feitas durante o estagio t 

fundacoes e concretagem do reservatorio inferior (cisterna), concretagem dos 

pilares e vigas da laje de apoio da piscina e acabamento. Verificando^e a 

execucao estava atendendo as especificacoes da norma.^ ^azendo-se tambem, a 

verificagao das Plantas e Projetos, Quadro de Ferragens, montagem e 

colocacao das armaduras e formas, Consumo de cimento usado, retirada de 

formas , acabamento (reboco, colocacao de ceramica e gesso, pintura e forras), /fa 

instalagao eletrica (acrescentando, retirando e transferindo pontos de luz). 



2.0 - INTRODUQAO: 

CONDOMlNIO RESIDENCIAL TURMALINA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com uma localizagao privilegiada para o Parque da Crianga, com vista 

definitiva, onde nada bloqueara sua visao, tendo sua vista frontal voltada para o 

nascente. 

O Condominio Residencial Turmalina esta situado em um local calmo e perto 

das principals vias de acesso, abastecimento e lazer. 

Lazer, esportes, ginasticas serao atividades desenvolvidas nos 1.538,00 

m 2 de terreno. 

Vinte^familias desfrutarao da vista panoramica e o conforto dos 

apartamentos cuja planta basica com dya$ suites, t tois-^fmttef ios, salas, tres 

varandas e dependencias de servigos^/poderao ser adaptadas as suas 

necessidades. 

A torre contem f t ) (dez) andares, sendo dois apartamentos por andar. 

perfazendo um total de 2& (vinte) unidades. No terreo^serao localizados as areas 

de salao de festas, salao de jogos, area para zelador, portaria, recepgao, estar e 

guarita externa. Tera uma piscina e uma area de deck para apoio da piscina , esta 

com bar e churrasqueira, 02 (dois) WC de apoio para piscina, quadra de esportes^ 

sauna, sala de ginastica e um playground. 

No sub-solo esta localizado uma ampla garagem totalizando 40 

(quarenta) vagas cobertas ou seja 2 (duas) vagas por apartamento, com 

01 (um) armario para cada unidade. Alem disto serao localizados neste 



nivel os grupos geradores de energia, o reservatorio de agua inferior 

(cisterna), assim como a casa de bombas para a mesma 

Os apartamentos tipo tern 180,00 m 2 de area util, sendo a area 

comum de 30,60m2 por andar. 

Todos o andares serao servidos por escada de acesso e dois 

elevadores: 01 (hum) social e 01 (hum) de service 

Os projetos e construcoes foram e estao sendo executados 

pelos seguintes profissionais: 

Arquitetura 

Arquiteto associado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Carlos Alberto Meio de Almeida 

Projeto Estrutural 

Engenheiro Civil: Perillo Ramos Borba 

Administracao 

Engenheiro Civil: Gustavo Tiberio A Cavalcante 



3.0-TERMINOLOGIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AcidentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e toda ocorrencia imprevista e indesejavel, relacionada com as 

atividades da instituicao, cujas conseqiiencias podem provocar descontinuidade 

das operacoes, danos a imagem, ao meio ambiente, aos bens patrimoniais e aos 

empregados, contratados e a comunidade. 

Acidentes Ambientais sao eventos inesperados que afetam direta ou 

indiretamente, a seguranca, a saude da comunidade envolvida e causa impactos 

no ambiente. 

Cenario acidental conjunto de situacoes e circunstancias especificas ten" 

como consequencia um incidente. Para este trabalho os incidentes estudados 

estao correlacionados a vazamentos de gas. 

Gerenciamento de Riscos constitui um conjunto de acoes, de natureza 

preventiva, que visa reduzir a probabilidade de ocorrencia de acidentes e criai 

condicdes estruturais que minimizem os efeitos de uma eventual ocorrencia sobre a 

populacao e o ambiente proximo. 

Incidente qualquer evento ou fato negativo com potencial para provocai 

danos. 

Incidente Tecnologicos sao as catastrofes provocada pelas atividades dc 

homem. 

Perigo expressa uma condicao potencial de causar dano. 



Piano de Emergencia IndividualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA documento, ou conjunto de documentos 

que contenham as informagoes, os recursos e descreva os procedimentos de 

resposta da instalagao a um incidente de vazamento de gas, decorrente de suas 

atividades. 

Risco expressa uma probabilidade de possiveis danos dentro de um periodc 

especifico de tempo ou numero de ciclos operacional, relativo a determinadc 

Perigo. 

Seguranga e frequentemente definida como "isengao de riscos". 

Sinistro e o prejuizo sofrido por uma organizagao, com garantia de 

ressarcimento por seguro ou por outros meios. 

4.0-DADOS DA OBRA 

4.1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESPECIFICAQOES 

a ) Na area da garagem sera executado em piso cimentado 

sarrafiado com malha de ago. Nas paredes sera aplicado massa 

de reboco e pintura latex. 

b) Na area do terreno sera aplicado piso ceramico 20x20 tipo Porte 

Belo, Inca ou similar. Nos tetos das areas de salao de jogos, festas e 

hall social havera aplicagao de gesso. Sera previsto a area de deck 

e piscina porem ambas nao estao inclusas no calculo do orgamentc 

geral. 



c) O revestimento externo do edificio, sera em pastilha ou ceramics 

7x7 tipo Atlas, NGK ou similar. As esquadrias serao de aluminic 

anodizado preto e as areas de hall , servigo e escada interna de 

acesso aos andares sera aplicado nas paredes, revestimentc 

ceramico. Os revestimentos de piso destas areas tambem serao err 

ceramico. 

d) Nos apartamentos as paredes serao rebocadas e aplicadas massa 

corrida com pintura latex. As forras internas e portas serao en-

madeira de lei para verniz. No teto sera aplicado gesso exceto na 

area de servico e quarto de empregada. As ferragens de porta serac 

tipo La Fonte, Fama ou similar. Nos apartamentos, os revestimentos 

internos de piso e parede (ceramica, granito, madeira, etc..) nac 

constam no orgamento de custo geral do empreendimento, mas 

apenas o credito pela aplicacao dos mesmos. Devera ser usado c 

mesmo criterio pela louga sanitaria, armarios embutidos e armarios 

de cozinha, os quais deverao ficar por conta de cada condominic 

proprietario de sua unidade. Nos apartamentos deverao sei 

executados todas as instalagoes basicas de agua e esgoto assim 

como as instalagoes de eletricidade, telefonia, gas canalizado, rede 

de prevengao contra incendio e tubulagao seca independente para 

cada sistema de TV, ate o teto do edificio. Todos os sanitarios, area 

de servigo e varanda deverao ser aplicado impermeabilizante a base 

de mantas nos pisos. 



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 - PRAZO DE ENTREGA 

Devera ser feito um cronograma ffsico-financeiro do 

empreendimento estabelecendo todas as etapas da obra que deverao 

ser finalizadas apos 42 (quarenta e dois) meses. 

4.3 - LOCALIZAQAO DAS FACHADAS 

Norte Edificagoes ja 
construidas 

Sul Edificagoes ja 
construidas 

Leste Rua Cicero Jacinto 

Oeste Edificagoes ja 

construidas 

4.4 - PROPRIETARIOS 

O edificio esta sendo construido em forma de condominio, sendo de 

natureza juridica, com responsabilidade conjunta dos proprietaries dos 

apartamentos. 



4.5 - CARACTERISTICAS DAS EDIFICAQOES VIZINHAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As edificagoes existentes ao Sul e Oeste do edificio se constituem err 

casas com estrutura de concreto armado, com idade estimada de 20(vinte) anos, e 

se apresentam em bom estado de conservagao tendo um muro como elementc 

divisionario erguido em alvenaria assentada sobre sapatas de pedra e com pilares 

de concreto armado. Ao Norte existe um outro edificio de menor porte , com idade 

estimada tambem de § ) (vinte) anos. Observa-se neste item, devido ao porte da 

edificagao, foi necessario o acrescimo de area no terreno, entao os proprietario das 

casas existentes ao Oeste entrarao em acordo com a administragao dc 

Condominio Residencial Turmalina, tendo este que indenizar os proprietaries 

correspondentes ao acrescimo de terreno para a devida construgao, sendo esta 

correspondente a area da garagem no nivel inferior e a piscina e quadra de 

esportes no nivel superior. 

4.6 -TOPOGRAFIA 

Inicialmente, antes da construgao do condominio, A area era ocupada 

por uma residencia onde esta foi demolida para se erguer a torre. O solo onde fo 

feita as fundagoes do predio foi de dificil trabalhabilidade, devido o terreno se 

encontrar as margens do Agude Velho. Solo muito saturado , onde a inclinagao da 

rua favorecia ainda mais a percolagao da agua no seu meio. Essa inclinagao foi 

alterada por meio de explosivos tendo visto que em alguns locais se encontravarr 

rochas duras. Foi necessario o uso de bombeamento constante para a retirada do 

excesso de agua (situagao vista na fundagao da cisterna). 



4.7 - CANTEIRO DE OBRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dac 

suporte a uma edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos 

trabalhadores. 

£ necessario para o bom andamento da obra que o canteiro de obras sejs 

bem organizado, cabendo ao engenheiro fiscalizar e alertar os demais funcionarios 

os devidos erros que possam aparecer, como ma organizacao dos materials, tendc 

tambem a limpeza de fundamental importancia para a boa administragao da obra. 

A area de vivencia e o canteiro de obras , devem ser planejados antes de 

se comegar a construgao, para que assim nao haja empecilhos durante os 

processos de construgao. Estes devem ser postos de tal maneira que oferega 

condigoes de seguranga para os funcionarios e para eventuais visitantes 

4.8 - CONCRETO 

Esta fase pode ser dividida em duas etapas (vista pelo estagiario), sendc 

a primeira iniciada com o inicio da construgao do reservatorio inferior (cisterna) e a 

segunda com a concretagem da laje de apoio da piscina. 

Foi escavado um buraco localizado na parte inferior do predio, onde se 

localiza a garagem. Inicialmente foi colocado um concreto magro que foi posto ate 

as margens da escavagao para que assim pudesse ter uma certa distancia de 

seguranga da borda, pois se algum volume de terra desmoronasse teria esta 

distancia servindo como protegao. O trago para esse concreto foi de 1:3:3. 



O consumo de cimento da tampa foram de 42 sacos de cimento e das 

parede foram de 130 sacos. Utilizando a formula achando a quantidade em m 3, err 

relacao ao traco unitario (1 : 1,87 : 2,63) 

C = 1000/(1/Vc + A/Va + B/Vb + fa/c) = 401kg/m 3 

Para a laje do deck da piscina o traco utilizado foi de 2 sacos de cimentc 

50kg (CPII-Z-32), 2 padiolas de areia , 2 padiolas de brita 19 mm, 3,5 balde de 

agua de 18 I. Para a viga do deck foi usado 2,5 sacos de cimento 50kg (CPII-Z-32) 

2 padiolas de areia, 2padiolas de brita 19 mm, 3,5 balde de agua de 18 I. A mistura 

se deu de duas formas, manual e mecanica. A primeira com base 

na NBR 6118, da ABNT , onde se autoriza o preparo manual do concreto 

utilizando-se de pas e enxadas e por misturas mecanica, feitas com maquinas 

denominadas de betoneiras. 

Como regra geral, o concreto foi transportado do local de amassamentc1 

(mistura) para o local de lancamento o mais rapido possivel e sempre de modo a 

manter sua homogeneidade. Houve o cuidado com o tempo desde o preparo dc 

concreto (adicao da agua de amassamento) ate o lancamento, pois nao deveria sei 

superior ao tempo de pega. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.9 - MAO-DE-OBRA 

0 quadro de operarios deste condominio e composto da 
seguinte forma: 

01 - mestre de obras; 

04 - pedreiros; 

01 - ferreiro; 

11 - ajudantes; 

01 - marceneiro. 



4.10 - OBSERVAQOES SOBRE ARMADURA E RETIRADA 
DE FORMAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Confeccao realizada na propria obra, compreendendo as operacoes: 

- corte; 

- dobramento; 

- montagem; 

- ponteamento; 

- colocacao das "cocadas"; 

Esta retirada deveria ser feita conforme determina a norma NBR - 6118: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Retirada das formas do escoramento: 

A retirada das formas e do escoramento so podera ser feita quando o 

concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as agoes que sobre ele 

atuarem e nao conduzir a deformacoes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixc 

de Ec e a maior probabilidade de grande deformacao lenta quando o concreto e 

solicitado com pouca idade. 

Se nao for demonstrado o atendimento das condigoes acima e nao se 

tendo usado cimento de alta resistencia inicial ou processo que acelere d 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento nao devera dar-se antes 

dos seguintes prazos: 

Faces laterals: 3 dias; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espagados: 14 dias; 

Porem, na obra supracitada a retirada: 

Faces laterals: 1 dia; 



Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espacados: 13 dias; 

A retirada dos pontaletes esta sendo realizado de tal maneira que a peca 

estrutural venha a trabalhar gradativamente nas condigoes pelas as quais a pega 

foi dimensionada. 

No caso das laje e vigas a retiradas dos escoramento acontece do centre 

do vao para os apoios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.11 - EQUIPAMENTOS 

Vibrador de Imersao: equipamento utilizado para realizar o 

adensamento do concreto. 

A falta de capacitagao do operario para utilizar este equipamento tern 

contribuido para o surgimento do "brocamento ou bicheiras" nas pegas estruturais. 

Serra Eletrica - Equipamento utilizado para cortar ferros servindo para 

auxiliar a fabricagao das formas e andaimes. 

Lixadeira - Para limpar as formas. 

Equipamentos de Protecao - Era obrigatorio o uso de capacetes no 

local por qualquer pessoa que la estivesse. O uso do cinto so era necessario err 

locais onde a altitude oferecesse qualquer risco, mas nem todos os operarios 

faziam do uso de luvas e botas uso obrigatorio. 



4.12 - FERRAMENTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram sendo utilizadas as seguintes ferramentas: 

- Pas; 

- Carros de mao; 

- Colher de pedreiro; 
- Prumos; 
- Escalas; 
- Ponteiros; 
- Nivel; 

4.13-MATERIAIS 

O cuidado com os materials e muito importante, devendo ser guardados 

em lugares secos e arejadoss 

Ago (Cisterna): 

Utilizado nas pegas de concreto armado, usou-se CA - 50 ( d = 6.3 e d = 

12.5) e o ago CA - 60 (d =5.0), especificados no projeto. 

Ago (laje da piscina): 

Utilizado nas pegas de concreto armado , usou-se CA - 50 ( d = 6.3 e d = 

10.0) e o ago CA - 60 (d = 5.0), especificados no projeto. 

Cimento: 

Sacos de cimento 50kg (CPII-Z-32), para ambas etapas. 

Verificou-se a boa arrumagao do cimento na obra, sendo colocados em 

um suporte de madeira de mais ou menos 30 cm de altura e com uma certs 

distancia da parede, em local seco e ventilado. 



Para acabamento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CimencolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 25 kg: argamassa utilizada para fixacao das pastilhas, 

marmores, (cimento + agua). 

Eliane argamassa colante: Tipo AC I , NBR 14081, para pisos e paredes 

, uso interno com ceramica. 

Eliane argamassas para assentamento e rejuntamento, tanto de 

revestimento ceramicos quanto de pedras marmores e granitos, inclusive em 

fachadas, alem de piso sobre piso, foi usado tambem aditivos especiais a base de 

latex ou EPOXI que garantem maior resistencia e praticidade aos itens. 

Bianco, adesivo para argamassa e chapisco, proprio para usar com 

cimento, cal, ou gesso proporciona grande aderencia e impermeabilidade a 

argamassa, evitando o fissuramento e evitando a resistencia ao desgaste. 

Desmol: cera liquida para formas de concreto 

Vedacit impermeabilizante definitivo para concretos e argamassas 

Frio Asfalto (usado na cisterna): massa betuminosa para 

impermeabilizante de lajes, forma sobre a superficie uma camada 

impermeabilizante e de grande resistencia quimica indicado para coberturas : 

terracos, banheiros, calhas , etc... 

4.14 - ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Realizado com vibrador de imersao. (Vide Anexo) 



4.15 - C U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As pegas estruturais (da laje e da cisterna) estao sendo hidratadas a partii 

do dia em que sao retiradas as formas sendo molhadas varias vezes por dia. (Vide 

A n e x o ) ^ 

4.16 - ERROS OBSERVADOS NA OBRA 

Observamos nesta obra a falta de cuidado com as escavagoes, no inicic 

da cisterna, pois algumas vezes havia desmoronamento de terra. . Devido a nac 

construgao do muro de arrimo no tempo devido, surgiram algumas quedas de 

barreiras, pondo assim em perigo os operarios. 

Em um determinado apartamento observou-se no que se refere a 

colocacao das esquadrias metalicas a ma colocagao do silicone para vedamentc 

da mesma, foi observado tambem neste mesmo apartamento a ma colocagao das 

portas de vidro da sacada, estando esta empenadas em sua colocagao. 

Observou-se na colocagao das ferragens da cisterna a pouca quantidade 

de cocadas para se ter o espagamento necessario do ferro com o concreto. 

As ferragens negativas que foram postas para trabalhar contra o momento 

exercido, trabalhariam melhor se fossem postas encostadas das ferragens que 

estavam paralelas a mesmas. 



5.0-CONCLUS6C3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O * * * * * * 0 0 * * * ^ 

Este estagio foi de muita valia para fixar melhor o que foi visto em varias 

disciplinas do curso de engenharia civil. Serviu tambem para mostrar as 

dificuldades que um engenheiro enfrentara na pratica. Ou seja vimos quais as 

funcoes que deverao ser seguidas corretamente pelo engenheiro de execugao. 

Aproveitando-se da situacao e interessante levantar duas questoes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

questao do investimento no social que e de suma importancia para um bom 

relacionamento , como tambem o andamento da obra e a questao no incentivo aos 

alunos para sempre procurar estagiar em alguma empresa nao so como estagic 

supervisionado e sim durante toda sua vida academica. 

Este estagio forneceu uma visao dos principais sistema de uma 

edificagao , de como cada um e construido e influenciado pelo relacionamento com 

os demais sistemas, abordando-se as estruturas de ago basicas, concreto armado 

Apresentando-se ainda as escolhas de material e estrutura disponiveis para c 

projetista e arquiteto e como essas escolhas afetam a forma , as dimensdes de 

uma edificagao e a sua relacao com o local de construgao. 

No que se refere a alguns erros observados na obra em questao, pode-se 

dizer que provavelmente sao decorrentes da economia, que e um fator responsave 

pela maioria das falhas observadas em muitas edificagoes. Deve-se salientar, nc 

entanto, que nao se pode economizar tanto, a ponto de prejudicar a qualidade da 

edificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\9 



6.0 - B I B U e e R A F t f t - ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.0 - NORMAS 

NBR 5738:1994zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Moldagem e cura de corpos de prova cilfndricos ou 

prismaticos de concreto - Metodo de ensaio. 

NBR 5739:1994 Concreto - Ensaio de compressao de corpos de 

prova cilindricos - Metodos de ensaio. 

NBR 6004: 1984 Arames de ago - Ensaio de dobramentos alternados 

- Metodos de ensaio. 

NBR 6120:1978.Cargas para calculo de estruturas de edificagoes -

Procedimentos 

NBR 6123:1987 Forgas devidas ao vento em edificagoes -

Procedimentos 

NBR 6152:1992 Materiais metalicos - Determinagao das propriedades 

mecanicas a tragao - Metodos de ensaio 

NBR 6153:1988 Produto metalico - Ensaio de dobramento semi-

guiado - Metodo de ensaio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NBR 6349:1991zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Flos, barras e cordoalhas de ago para armaduras de 

protensao - Ensaio de tragao - Metodo de ensaio 

NBR 7222:1994 Argamassa e concreto - Determinagao da resistencia 

a tragao por compressao diametral de corpos de prova cilfndricos -

Metodos de ensaio 

NBR 7477:1982 Determinagao do coeficiente de conformagao 

superficial de barras e fios de ago destinados a armaduras de concreto 

armado - Metodo de ensaio 

NBR 7480:1996 Barras e fios de ago destinados a armaduras para 

concreto armado - Especificagao 

NBR 7481:1990 Tela de ago soldado - Armadura para concreto -

Especificagao 

NBR 7484:1992 Fios, barras e cordoalhas de ago destinado a 

armaduras de protensao - Ensaio de relaxagao isometrica - Metodo 

de ensaio 

NBR 8522:1984 Concreto - Determinagao do modulo de deformagao 

estatica e diagrama - Tensao-deformagao - Metodo de ensaio 

NBR 8548:1984 Barras de ago destinadas a armaduras para concreto 

armado com emenda mecanica ou por solda - Determinagao da 

resistencia a tragao - Metodo de ensaio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS 
(FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIARIO) 

(PLANTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 1 - Vista em perspectiva 



v i o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PLANTA BAIXA TIPO 

00 19 AO I5» ANDAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Lay-out do pavimento tipo 



Figura 3 - Situagao 



M 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M i l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P L A N T A BAIXA T E R R E O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Planta baixa do mezanino 

Obs: Esta planta foi executada modificando-se a area 

destinada ao estacionamento para uma sala de ginastica e 

um salao de jogos. 



Figura 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Planta baixa do sub-solo (garagem) 


