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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio apresenta as atividades desenvolvidas durante o perfodo 

de estagio supervisionado sob a orientacao do professor Jose Gomes da Silva, 

realizado na construcao do Residencial Novo Mundo, sob a responsabilidade do 

Engenheiro Civil Kleber Fonseca. 0 estagio e urn momento de fundamental 

importancia no processo de formacjio profissional, constitui-se em um treinamento 

que possibilita ao estudante vivenciar o aprendido na universidade, tendo como 

funcao integrar as inumeras disciplinas que compoem o curriculo academico, dando-

Ihes unidade estrutural e testando Ihes o nivel de consistencia e o grau de 

entrosamento. Os servicos executados na construgao supracitada foram: alvenaria de 

vedacao dos pavimentos, instalacoes hidrosanitarias e eletricas e revestimento das 

paredes. 

Palavras Chave: estagio, universidade, servicos 
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1. INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A engenharia civil e um ramo de grande amplitude dentro da engenharia, 

desenvolvendo diversas atividades em beneficio da civiliza^ao. Talvez por este aspecto 

exerga significativa influencia na organizacjio da sociedade. A construgao civil e um 

setor da economia formado por uma enorme quantidade de atividades que funciona 

como um importante "motor"  economico, com grande capacidade de movimentar a 

economia, gerar riquezas e empregos. 

Alem da importancia economica, a atividade da construcpo civil no pais tern 

relevante papel social, particularmente em funcao de dois aspetos. O primeiro e 

relacionado a geragao de empregos proporcionada pelo setor, em geragao de 

empregos a construcjao civil e a atividade mais importante do Brasil. O segundo 

relaciona-se ao elevado deficit  habitacional no pais, estimado em 5,21 milhoes de 

unidades, dos quais 4 milhoes em areas urbanas. 

Devido ao grande deficit  habitacional e de infra-estrutura, a construgao civil e 

tambem um mercado muito promissor, que reage com vigor em epocas de 

crescimento interne Nessas ocasioes, toda a cadeia produtiva do setor e beneficiada e 

isso se reverte em uma maior qualificacjao de materials e processos. 

O estagio curricular supervisionado proporciona ao aluno de engenharia uma 

boa oportunidade de conhecer o mercado da construgao civil e deparar-se com 

situacoes que deverao, logo, ser enfrentadas diariamente. 

O estagio foi realizado na construcao do Residencial Novo Mundo, obra da 

construtora J.C. Silveira, no periodo de 14 de setembro de 2009 a 09 de dezembro de 

2009, compreendendo uma carga horaria semanal de 20 horas, totalizando 256 horas, 

sob supervisao do engenheiro Kleber da Fonseca Furtado e orientacao do professor 

Jose Gomes da Silva. 

Os servicos executados na construgao supracitada durante o periodo de estagio 

foram: alvenaria de vedacjo dos pavimentos, instalacoes hidrosanitarias e eletricas e 

revestimento de paredes. 

8 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tern por objet ivo relatar as atividades desenvolvidas pela 

aluna Itamara Mary Leite de Menezes Taveira, graduanda no curso de Engenharia Civil 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Campus I, durante o seu periodo 

de Estagio Supervisionado. 

2.2 Objetivos Especificos 

Este estagio supervisionado tern por finalidades: 

Aplica^ao da teoria adquirida no curso, ate o momento, na pratica; 

Aquisicao de novos conhecimentos gerais e termos tecnicos utilizados no cotidiano 

da const ruct  civil; 

Desenvolvimento da capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que 

possam vir a surgir no decorrer das atividades; 

Desenvolvimento do relacionamento com as pessoas envolvidas no trabalho. 

9 



3. REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Varias atividades sao envolvidas no processo de construgao civil e sao de 

fundamental importancia para o desenvolvimento da obra. Estas atividades, realizadas 

corretamente e unidas com um estudo preliminar que focaliza os aspectos sociais, 

economicos e tecnicos, resulta em uma obra segura, funcional e com total satisfacao 

dos envolvidos. / ~\  

No campo das estruturas, a engenharia civil abraga um vasto leque de materias 

como a fisica, a matematica aplicada, resistencia dos materiais e mesmo a 

computagao. 

A analise de estruturas abrange estudos do comportamento de edificios, 

pontes, casas, barragens, entre outros. A sua analise pressupoe, basicamente, o estudo 

das forces resultantes nos elementos, como o esforgo axial, os momentos fletores e o 

esforgo de cortante, com base nas forgas atuantes. 

Com estes resultados e possivel otimizar as secgoes dos elementos, obtendo-se 

assim uma relacao material /  resistencia mais rentavel. 

Salienta-se que neste campo e fundamental o perfeito conhecimento das forgas 

atuantes, ou as agoes que intervem nas analises. Fundamentalmente, sao: 

•  Peso proprio; 

•  Sobrecargas; 

•  Agao do Vento; 

•  Agao dos Sismos; 

•  Sobrecargas de acidente; 

•  Intemperies. 

Os elementos de uma construgao se dividem tres categorias: 

•  Essenciais - Sao os elementos indispensaveis a obra como: Fundagoes, pilares, 

paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, tetos e escadas; 

•  Secundarios - Sao os elementos tais como: paredes divisorias ou de vedagao, 

portas, janelas, vergas, decoragoes, instalagoes hidro-sanitarias e eletricas, 

calefagao; 

•  Auxiliares - Sao os elementos utilizados durante a construgao da obra, tais como: 

cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. 

10 



V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A etapa de execucao dos servigos construtivos apresenta as fases seguintes: 

•  Fase dos services preliminares: sao os trabalhos que precedem a propria execugao 

da obra; 

•  Fase dos servicos de execucao: sao os trabalhos propriamente ditos; 

•  Fase dos servigos de acabamento: trabalhos que visam o embelezamento da obra, 

como assentamento de esquadrias, rodapes, envidragamento,pintura, pisos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Mao de obra 

De acordo com Borges (2009), em uma obra tem-se a necessidade de 

estabelecer ligagao com operarios de diferentes especialidades: pedreiros, serventes, 

mestres, encanadores, carpinteiroj;, ferreiros, etc. 

Existem duas formas principals de contrato com operarios: por hora ou por 

tarefa (empreitada). Nos casos de construgao por empreitada, o operario e designado 

como contratado e o proprietario como contratante. No caso de contratagao por hora 

o operario assume o papel de funcionario e deve ser devidamente registrado junto ao 

M inisterio do Trabalho e ao INSS - Inst ituto Nacional de Seguridade Social. 

O t ipo de contrato a ser escolhido depende do porte da obra e de acordo com o 

desenvolvimento do escritorio que executa, sendo escolhido o t ipo de contrato que 

Ihe oferega mais vantagens. 

3.2 Seguranca do Trabalho 

Seguranga do Trabalho e um conjunto de ciencias e tecnologias que procuram a 

protegao do trabalhador no seu local de trabalho, no que se refere a questao da 

consciencia e da higiene do t r abalho^ seu objetivo basico envolve a prevengao de 

acidentes. 

Os conceitos de Higiene e Seguranga do trabalho sao essenciais a qualquer 

funcionario, de qualquer setor, seja qual for a sua fungao no quadro da empresa, pois 

certamente as informagoes sobre o assunto Ihe serao uteis e ate valiosas. 

Ha, entretanto, que se ressaitar a importancia ainda maior destes conceitos 

para profissionais que, em algum momento, vao se encontrar em cargo de lideranga, 

onde serao responsabilizados pela seguranga e saude de outrem. 

11 



3.2.1 Acidente de Trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acidente de trabalho e o que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da 

empresa, ou ainda, pelo exercicio do trabalho dos segurados especiais, provocando 

lesao corporal ou perturbagao funcional que cause a morte, a perda ou redugao da 

capacidade para o trabalho, permanente ou temporaria. 

S Causas de Acidentes de Trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Condicoes Inseguras em relagao^o ambiente# estacao de trabalho ou processo 

•  Ventilacao deficiente ou excessi/a, instalacao sanitaria impropria ou inexistente, 

excesso de rufdo e trepidacoes/ instalacao eletrica impropria; 

•  Localizagao impropria das maquinas, falta de protecao das partes moveis, 

maquinas com defeitos; 

•  Materias-primas defeituosas ou de ma qualidade, materia-prima fora da 

especificagao; 

•  Falta de protecao necessaria para os trabalhadores, vestuario e calgado improprio; 

•  Esforgos repetit ivos e prolongados, ma distribuicao de horarios e tarefas. 

b) Atos Inseguros Diretos e Indiretos 

Agao ou omissao que contraria os preceitos de seguranga, podendo levar ou 

favorecer a ocorrencia de acidentes. 

•  Desconhecimento das regras de seguranga e dos metodos seguro do trabalho; 

•  Emprego improprio e sem habilitagao de ferramentas e maquinarios; 

•  Equipamento de seguranga improprio para as atividades, sua ma utilizagao ou 

recusa em ut iliza-lo; 

•  Falta de treinamento, conscientizagao, orientagao especifica para atividades; 

•  Excesso de confianga, pressa, descuido, distragao, inseguranga e brincadeiras mau 

gosto. 

c) Fator Pessoal de Inseguranga 
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Problemas pessoais dos individuos que agindo sobre o trabalhador podem vir a 

provocar acidentes e doencas. 

•  Problemas de saude nao t ratado; 

•  Conflitos familiares; 

•  Falta de interesse pela atividade que exerce; 

•  Uso de substancias toxicas; 

•  Problemas de ordem social e psicologica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Uso do concreto na construgao civil 

O concreto hidraulico e um material de construgao constituido por mistura de 

um aglomerante com um ou mais materials inertes e agua (PETRUCCI, 2005). 

Por ser um produto fabricafao pelo proprio engenheiro, muitas vezes no 

canteiro de obras, e devendo apresentar caracterlsticas e propriedades compativeis 

com o fim a que se destina, dentro dos limites economicos de cada obra, exige de seu 

executor um perfeito conhecimento das propriedades e qualidades dos materiais 

constituintes e do proporcionamento destes, bem como da tecnica de seu preparo e 

uso. 

O concreto pode ainda apresentar-se de outras formas, dependendo do 

acrescimo de um novo componente ou alteragao dos componentes ja
-

 existentes. Por 

exemplo: o concreto executado com acrescimo de pedra rachao e chamado ciclopico, 

com acrescimo de barras de agozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i. concreto armado, com barras de ago pre-

tracionadas e concreto protendido/ com redugao na quantidade de aglomerante e 

concreto magro. O concreto executado com os tres componentes basicos e chamado 

concreto simples. 

O concreto simples tern grande resistencia aos esforgos de compressao, mas 

baixa resistencia aos esforgos de tragao. Ja o concreto armado tern elevada resistencia 

tanto aos esforgos de tragao como aos de compressao, assim como o concreto 

protendido. O concreto magro e mais economico, mas so pode ser usado em partes da 

construgao que nao exijam tanta resistencia e impermeabilidade. 

3.3.1 Componentes do concreto armado 

S Cimento Port land 
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uivei O cimento e um material pulverulento, constituido de silicatos e aluminatos de 

calcio, praticamente sem cal livre. E materia resultante da moagem de um produto 

denominado clfnquer, obt ido pelo cozimento ate fusao incipiente de mistura de 

calcario e argila convenientemente dosada e homogeneizada de tal forma que toda a 

cal se combine com os compostos argilosos, sem que, depois do cozimento, resulte cal 

livre em quantidade prejudicial. (PETRUCCI, 2005) 

A sua fabricacao exige grande^ d complexas instalacoes industriais, com fornos 

potente que atingem temperaturas bastante elevadas. 

Sao oito os tipos de cimento padronizados pela ABNT- Associagao Brasileira de 

Normas Tecnicas, e diferenciam-se de acordo com a proporgao de clinquer e sulfatos 

de calcio, material carbonatico e de adigoes, tais como escorias, pozolanas e calcario, 

acrescentadas no processo de moagem. Podem diferir tambem em funcao de 

propriedades intrinsecas, como alta resistencia inicial, a cor branca, entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agregados 

Entende-se por agregado o material granular, sem forma e volume definidos, 

geralmente inerte, de dimensoes e propriedades adequadas para uso em obras de 

engenharia. 

A f o r m a dos gr aos e a COnf o r m a^ ao su p er f i i ial m f l u en ci am m i i i t o a 

trabalhabilidade e as propriedades de/aderencia do concreto: agregados redondos e 

lisos facilitam a mistura e o adensamento do concreto; agregados com superficies 

asperas aumentam a resistencia a tragao. 

Os agregados podem ser classificados do ponto de vista de sua origem, nesse 

caso, podemos dividi-los em naturais e art ificials. 

Classificagao mais importante, em virtude do comportamento bastante 

diferenciado de ambos os tipos quando aplicados nos concretos, e a que divide os 

agregados, segundo o tamanho, em agregados miudos e graudos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Agregado Miudo 

Define-se como agregado miudo aquele material que passa na peneira n.° 4, 

abertura de malha quadrada de 4,8mm de lado. 

II. Agregado Graudo 

E considerado agregado graudo todo o material ret ido na peneira n.°4. 

14 



Se o material apresentar mais do que 15% retidos ou passando na peneira n.° 4, 

considera-se o agregado como uma mescia de miudo e graudo (LEONHARDT 1977) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agua de amassamento 

Quase todas as aguas naturais sao apropriadas para amassamento. E necessaria 

preocupagao quanto as aguas de pantano e as de rejeito industrial. A agua do mar e 

inadequada para estruturas de concreto armado e protendido, devido a corrosao 

provocada pelo teor de sal. J 

Sempre que houver suspeita sobre a qualidade da agua, devem ser feitos 

ensaios para verificar a influencia das impurezas sobre o tempo de pega, a resistencia 

mecanica e a estabilidade de volume. Alem disso, as impurezas podem causar 

eflorescencia na superficie do concreto e corrosao das armaduras. Em outras palavras, 

agua boa para o concreto e agua de beber. 

S Armadura para concreto armado 

O ago utilizado na armadura de pegas de concreto armado e denominado "ago 

para concreto". Os agos para concreto diferenciam-se por: 

•  Qualidade: limite de escoamento, resistencia a tragao, alongamento de 

ruptura; 

•  Conformagao superficial: lisa, nervurada; 

•  Tipo de fabricagao: lamwado de dureza natural, deformado a fr io. 

As barras lisas sao fabricadas apenas para agos de baixa resistencia. As barras 

de ago de alta resistencia apresentam melhores propriedades de aderencia, devido a 

existencia de nervuras perpendiculares ou inclinadas ao eixo da barra. As barras 

soldadas em malhas podem ser lisas, ligeiramente perfiladas (com mossas) ou entao 

nervuradas. 

Ha tres categorias no mercado: ago CA 25, ago CA 50, ago CA 60. Os numeros 

25, 50 e 60 referem-se a resistencia do ago, 250MPa, 500MPa e 600MPa. Os 

vergalhoes sao vendidos em barras retas ou dobradas, com 10m a 12m de 

comprimento e sao cortados e dobrados no formato necessario, no proprio local da 

obra. 
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3.3.2 Preparo do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A qualidade das benfeitorias executadas com concreto nao depende apenas 

das caracteristicas dos seus componentes. As sete etapas, explicadas a seguir, tambem 

contribuem muito para garantir a qualidade e a economia desejada. 

S Resistencia do concreto 

Resistencia e a capacidade do material de resistir as tensoes sem ruptura, 

muitas vezes identificada com o aparecimento de fissuras. 

Deve-se verificar a carga maxima que um corpo-de-prova pode suportar sem 

apresentar fratura. 

S Dosagem do Concreto 

Chama-se trago a maneira de exprimir a composigao do concreto. O trago tanto 

pode ser indicado pelas proporgoes em peso como em volume, e frequentemente 

adota-se uma indicagao mista: o cimento em peso e os agregados em volume 

(PETRUCCI,2005). 

S Calculo est rutural 

O trago define a proporgao dos/  componentes do concreto. Para se utilizar o 

concreto armado, e preciso definir tambem a posigao, o t ipo, a bitola e a quantidade 

das barras que vao compor a armadura. Essa determinagao chama-se calculo 

estrutural e deve serfeita, obrigatoriamente, por um profissional habilitado. 

S Execucao das for mas 

Por ser moldavel, e preciso prever a montagem dos moldes para o concreto. As 

formas devem ser bem feitas, travada5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~e escoradas, para que a estrutura de concreto 

tenha boa qualidade e nao ocorram aeformagoes. As formas tambem devem ser 

estanques (sem fendas ou buracos) para evitar o vazamento. Podem ser feitas de 

diversos materials: madeira, aluminio, fibra de vidro, ago, plastico, entre outros. Sao 

compostas de 2 elementos: caixao da forma, que contem o concreto, a estruturagao, 

evita a deformagao e resiste ao seu peso. O caixao da forma e feito com chapas de 

madeira compensada. Na estruturagao podem ser usadas pegas de madeira serrada ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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madeira bruta. Quanto ao acabamento da superficie existem dois t ipos de chapas no 

mercado: plastificadas e resinadas. O aproveitamento medio das plastificadas e de 15 

vezes, enquanto o das resinadas e de 4 a 5 vezes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Execugao da armadura 

A execugao da armadura compreende corte, dobramento, amarragao, 

posicionamento, e conferencia. A maior parte das pegas em concreto armado, 

utilizadas usualmente, sao: funda^fjjps, vigas, pilares e lajes. 

Os pilares e as vigas tem'armadura composta de barras longitudinals e estribos. 

Estes mantem as barras longituqinais na posigao correta e sao responsaveis por 

responder aos esforgos cortantes. As extremidades das barras longitudinals devem ser 

ancoradas no concreto, garantindo a agao conjunta desses dois elementos, principio 

basico de dimensionamento, aderencia. 

Em geral, as armaduras sao montadas no local da obra, sobre cavaletes onde os 

vergalhoes sao amarrados uns aos outros com arame cozido. Emendas devem ser 

previstas em projeto, mas evitadas tanto quanto possivel. 

A colocagao das armaduras requer ainda bastante atengao quanto a amarragao 

e locagao em fungao das formas, pois a distancia de cobrimento deve ser 

atenciosamente respeitada. Para garantir a distancia de cobrimento exatas sao 

utilizados espagadores ou as populares cocadas. 

S M istura do concreto 

O concreto pode ser misturado de tres modos: manualmente, em betoneiras e 

em usina. 

•  M istura manual do congfeto 

Esse t ipo de mistura tende a/nao alcangar as medidas desejadas de resistencia e 

e aconselhavel apenas para pequenos servigos, e jamais deve ser feito sobre solo. A 

superficie que vai receber a mistura deve estar limpa e livre de impurezas alem de 

seca. As dosagens devem ser respeitadas e o tempo de mistura nao deve ser 

prolongado, principalmente se realizada em ambiente seco e quente. 

•  Concreto misturado em betoneira 
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A betoneira e uma maquina que agiliza a homogeneizacao do concreto. Esta 

disponivel no mercado em varias capacidades e e recomendada para quase todos os 

tipos de servigo, desde que se tenha uma boa equipe de trabalho, para fornecer a 

mistura em intervalos de tempo minimos. Os materiais devem ser colocados com a 

betoneira girando e no menor espaco de tempo possivel. Apos a colocagao de todos os 

componentes do concreto, a betonerf^  ainda deve girar por, no minimo, 3 minutos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Concreto misturado em usina 

O concreto tambem pode ser comprado pronto, ja misturado no trago desejado 

e entregue no local da obra por caminhoes-betoneira. Esse t ipo de fornecimento so e 

viavel para quantidades acima de 3 metros cubicos e para obras nao muito distantes 

das usinas ou concreteiras, por questao de custo. £ muito importante que, em 

qualquer dos metodos de producao do concreto, os ensaios de slump sejam feitos para 

aceitagao do concreto e sejam moldados corpos de provas para posterior envio ao 

laboratorio. 

S Concretagem 

A concretagem abrange o transporte do concreto recem misturado, o 

langamento nas formas e o adensamento. A concretagem deve ser feita no maximo 

uma hora apos a mistura ficar prontay^lessa etapa e importante a presenca de um 

profissional experiente. O transporte pode ser feito em latas ou carrinho de mao, sem 

agitar muito a mistura, para evitar a separagao dos componentes. As formas devem 

estar limpas e umedecidas antes da concretagem, para que nao absorvam a agua do 

concreto. Esse nao deve ser lancado de grande altura, para evitar que os componentes 

se separem na queda e origine bicheiras. 

S Cum e desforma do concreto 

Cura e a fase de secagem do concreto, na linguagem da construgao civil. Ela e 

importantissima: se nao for feita de modo correto, o concreto nao tera a resistencia e 

a durabilidade desejadas. A desforrna^ou seja, a retirada das formas deve ser feita 

depois que o concreto atingir uma boa resistencia, geralmente tres dias apos a 

concretagem. Primeiro sao retiradas as pegas iaterais, com cuidado, evitando choques 

ou pancadas, para nao estragar as formas e para nao transmit ir vibragoes ou esforgos 
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ao concreto. O escoramentoxdps formas de lajes ou vigas so deve ser ret irado 28 dias 

apos a concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Alvenaria 

Elementos de construgao civil resultantes da reuniao de blocos solidos 

justapostos, unidos por argamassa ou nao, destinados a suportar unicamente esforgos 

de compressao, recebem o nome de alvenarias (Chaves, 1996). 

A alvenaria pode ser empregada na confecgao de diversos elementos 

construtivos (paredes, abobadas, sapatas, etc.) e pode ter fungao estrutural, de 

vedagao etc. Quando a alvenaria e empregada na construgao para resistir cargas, ela e 

chamada Alvenaria Estrutural, pois alempo seu peso proprio, ela suporta cargas (peso 

das lajes, telhados, pavimento superior, etc.). Quando a alvenaria nao e dimensionada 

para resistir a cargas alem de seu peso proprio e denominada Alvenaria de vedagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 Elementos de alvenaria 

Os elementos de alvenaria podem ter varias formas, porem o formato mais 

utilizado para compor uma alvenaria de vedagao possui a forma de paralelepipedo. 

Modelos feitos em "barro"  cozido sao os mais comuns, a exemplo do t ijolo comum 

(macigo), baiano, laminado (21 furos), t ijolo furado (8 furos). Existem modelos que sao 

produzidos com pouco consumo de energia, ditos t ijolos crus, a exemplo do solo 

cimento. E ainda modelos que sao moldados em outros materials, como e o caso dos 

blocos de concreto. 

3.4.2 Alvenaria de t ijolo cerdmico A 

Confeccionadas com blocos/  teramicos macigos ou furados, sao as mais 

utilizadas nas construgoes de um mqdo geral. 0 consumo de t ijolo por m
2

 de alvenaria, 

bem como, o consumo de argamassa para assentamento, depende do t ipo de t ijolo, 

das suas dimensoes e da forma de assentamento. Sao constituidas por paredes 

executadas com blocos ceramicos "furados, de seis, oito ou dez furos, de furos 

redondos ou quadrados, que proporcionam paredes mais economicas, por 

apresentarem custo inferior ao do macigo, bem como, sendo maiores e mais leves, 

propiciam maior rapidez de execugao. Os blocos furados tern tambem um bom 
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com portamento quanto ao isolamento termico e acustico, devido ao ar que 

permanece aprisionado no interior dos seus furos. 

Os blocos furados ceramidos, em paredes para vedagao, podem ser assentados 

das seguintes formas: /  

V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Meia vez ou em pe 

S Uma vez ou deitado 

A figura abaixo apresenta estas formas. 

Figura 1- Assentamento de t ijolos em paredes de vedagao 

3.4.3 Argamassa - Preparo e Aplicacao 

As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, sao os componentes que 

formam a parede de alvenaria nao'ampada, sendo a sua fungao: 

•  Unir solidamente os elementos de/alvenaria; 

•  Distribuir uniformemente as cargas; 

•  Vedar as juntas impedindo a infiltragao d'agua e passagem de insetos, etc. 

Segundo Chaves (1996) a resisjtencia, impermeabilidade, aderencia e facilidade 

de trabalho da argamassa dependem da proporgao do cimento, areia, agua e outros 

constituintes. 

As argamassas devem ter boa trabalhabilidade, porem conferir tal caracteristica 

a elas e complicado, visto que sao fatores subjetivos que a definem. Ela pode ser mais 

ou menos trabalhavel, conforme o desejo de quern vai manusea-la. Podemos 

considerar que ela e trabalhavel quando se distribui com facilidade ao ser assentada, 

nao "agarra"  a colher do pedreiro, nao endurece rapidamente permanecendo plastica 

por tempo suficiente para os ajustes (nivel e prumo) do elemento de alvenaria. 
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Quando a alvenaria for utiftaada aparente, pode-se usar a junta de argamassa, 

que deve ser comprimida e nunca arrancada, conferindo mais resistencia alem de um 

efeito estetico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Revestimento das paredes 

Os revestimentos tern como fungao basica, proteger as alvenarias contra chuva 

e umidade e tambem ter efeito arquitetonico, embelezando as fachadas e ambientes 

que compoem uma construgao (Borges, 1979). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.1 Chapisco 

E um revestimento rustico empregado nos paramentos lisos de alvenaria, pedra 

ou concreto a fim de facilitar o revestimento posterior, dando maior pega, devido a 

sua superficie porosa (Figura 4). PojfS ser acrescido de adesivo para argamassa. Esta 

camada e uma argamassa de cimento e areia media ou grossa sem peneirar no trago 

de 1:3. /  

Sua aplicagao consiste no langamento sobre o paramento previamente 

umedecido e com auxilio da colher de uma camada de argamassa. Os tetos, 

independentemente das caracteristicas de seus materiais, devem ser previamente 

preparados mediante a aplicagao de chapisco. 



3.5.2 Reboco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo o embogo de acabamento rustico, ha a necessidade de aplicarmos outra 

camada que venha a dar o acabamento final as paredes, esta sera a de revestimento 

fino ou reboco, ou ainda massa fina. Com uma espessura de 5 mm e composta de cal 

hidratada e areia fina no trago 1:2, esta camada permite um acabamento liso e 

uniforme (Borges, 1979). 

Esta camada e aplicada sobre a base, com desempenadeira e devera ter uma 

espessura de 2 a 5 mm. Em paredes,ja aplicagao deve ser efetuada de baixo para cima, 

a superficie deve ser regularizada |e o desempenhamento feito com a superffcie 

ligeiramente umedecida atraves de aspersao de agua com brocha e com movimentos 

circulares. O reboco e constituido, mais comumente, de argamassa de cal e areia no 

trago 1:2 (Figura 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Instalacoes Hidraulicas 

3.6.1 Sistema predial de agua fria 

O projeto dos sistemas prediais de agua fria deve ser feito de forma a garantir 

que a agua chegue a todos os ponto| / t ie consumo, sempre que necessario, em 

quantidade e qualidade adequadas ao uso/. Alem disso, deve permit ir a rastreabilidade 

e acessibilidade ao sistema em caso de manutengao. 

A captagao de agua para o sistema predial pode ser feita por meio da rede 

publica ou entao a part ir de fontes particulares. Se a captagao de agua for feita a part ir 

de uma fonte particular, deve ser previsto um sistema de tratamento, a fim de se 

garantir a qualidade da agua para uso humano. De qualquer forma, caso exista rede 

urbana, as fontes particulares podem ser utilizadas para outras finalidades, tais como 

Figura 4- Reboco 
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combate a incendio, lavagem de pMs >s, uso industrial, entre outros. Considerando-se a 

captagao a part ir da rede publica, os sistemas prediais de agua fria podem ser divididos 

em dois subsistemas basicos: 

•  Abastecimento (com a instalacao elevatoria); 

•  Distribuicao. 

•  O abastecimento de agua e feltb por meio de uma ligacao predial, que 

compreende:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t 

•  Ramal predial propriamente dito, ou ramal externo: E o trecho compreendido 

entre a rede publica e o aparelho medidor (hidrometro). 

•  Alimentador predial ou ramal interno de alimentacao: E o trecho compreendido 

entre o hidrometro e a primeira derivacao, ou ate a valvula de flutuador ("valvula 

de boia") na entrada de um reservatorio. 

Se o sistema possuir reservatorio inferior, conforme sera visto na sequencia 

deve ser prevista uma instalagao elevatoria, constituida por dois conjuntos moto-

bomba, valvulas para operacao e manutencao, entre outros. A distribuicjio 

compreende os elementos que levam a agua desde a instalacao elevatoria, ou desde o 

reservatorio, caso esta ultima seja desnecessaria, ate os pontos de consumo (ou pegas 

de utilizacao). 

Segundo ILHA (1994) o projeto do sistema predial de agua fria compreende, 

basicamente, as seguintes etapas: 

•  Concepgao; 

•  Calculo (dimensionamento); 

•  Quantificagao e orgamentacao; 

•  Elaboragao do projeto para a produgao; 

•  Elaboracjio do projeto "as built".' 

De qualquer forma, alguns elementos basicos devem ser apresentados (llha, 

1994), quais sejam: 

•  Planta da cobertura, barrilete, andar(res) t ipo, terreo, subsolo(s), com a indicacao 

das colunas de distribuicao de agua fria e desvios; 
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•  Esquema vert ical (ou fluxogVajna geral) de todo o sistema, sem escala, incluindo 

reservatorios e sistema de recalque; 

•  Detalhe dos reservatorios e sistema de recalque; 

•  Desenhos isometricos dos ambientes sanitarios, com a indicacao das colunas de 

distribuicao, ramais e sub-ra>rna\s; 

•  Memorial descritivo e especificacoes tecnicas. 

De posse dos elementos acima, podem ser procedidas as etapas de 

quantificagao e orgamentacao dos componentes do sistema, para a posterior 

execucao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S M aterials e componentes do sistema predial de agua fria 

E grande a diversidade dos componentes empregados no sistema predial de 

agua fria, em funcao disso, serao comentados neste item apenas os mais importantes, 

quais sejam: tubos e conexoes; valvulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tubos e Conexoes 

•  Cloreto de Polivinila (PVC Rigido) 

Os tubos e conexoes de PVC rigido para instalacoes prediais de agua fria sao 

fabricados no Brasil de acordo com jas especificacoes contidas na NBR 5648 (EB892), 

nas dimensoes padronizadas pela NE/R-5680 (PB 277), abrangendo as series soldavel e 

j 

roscavel. Para a serie soldavel, os diametros nominais externos variam de 16mm a 

11mm, e para a serie roscavel, de 17mm a 113mm. No caso dos tubos soldaveis, a 

junta e do t ipo ponta-e-bolsa lisa ou ponta e bolsa lisa e luva, executada com adesivo 

especial a frio e por processo recomendado pelo fabricante; a junta roscavel, por sua 

vez, e feita com roscas externas (padrao BSP, NBR 6414) nas pontas e luva, por 

processo e material de vedacao recomendados pelo fabricante. 

•  Aco Carbono 

Para dar resistencia a corrosao, os tubos de aco-carbono sao galvanizados pelo 

processo de imersao a quente em zinco fundido. Neste processo de galvanizacao o 

zinco reage com a superficie do aco, formando uma camada protetora aderente e de 

dificil remocao. Os tubos sao fabricados a part ir de chapas de aco ou fingotes de aco. 
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Sendo de chapas, sao dobradoŝ e soldados, constituindo os chamados "tubos com 

costura".Os "tubos sem costura"  sao fabricados por laminagao ou extrusao. 

•  Cobre 

Os tubos de cobre sao fabricados por extrusao e denominados "tubos sem 

costura". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Valvulas 

As valvulas sao dispositivos dfestinados a estabelecer, controlar e interromper o 

fornecimento de agua nas tubulacoes e nos aparelhos sanitarios. 

As principals valvulas empregadas no sistema predial de agua fria sao: 

misturadores, torneiras de boia, valvulas de gaveta, va 

valvulas de retencao e valvulas redutoras de pressao. 

vulas globo ou de pressao. 

3.6.2 Sistema predial de esgoto 

O sistema de esgoto sanitario e o conjunto de tubulagoes, conexoes, caixas 

sinfonadas e demais dispositivos responsavel por coletar e conduzir a um destino 

adequado os efluentes de esgotos com garantia de seguranca e perfeito 

funcionamento(Manual Tecnico Tigre). 

A figura abaixo apresenta um esquema do sistema de esgoto sanitario para 

uma residencia. 

Figura 5 - Esquema do sistema de esgoto 

/  Componentes das instalagdes prediais de esgoto sanitario 
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Aparelhos sanitarios:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao ligados a instalacao predial, permit indo o uso da agua para 

higiene. 

Oesconectores ou sifoes: pegas que contem uma camada Ifquida chamada de "fecho 

hidrico", fundamentals para impedir a passagem dos gases contidos nos esgotos. 

Ralos: sao caixas que possuem ĝ pelfca na parte superior, que recebem as aguas de 

chuveiros ou de lavagem de pisos. 

Caixas sinfonadas: pegas que recebem as aguas servidas de lavatorios, banheiras, Box, 

tanques e pias, ao mesmo tempo em que impedem o retorno dos gases contidos nos 

esgotos para os ambientes internos. 

Ramal de descarga: tubulagao que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos 

sanitarios. A seguir, alguns diametros minimos dos ramais de descarga. 

Tabelal - Diametro minimo dos ramais de descarga 

APARELHO DIAM  

Banheira residencia 

Bide 

Chuveiro 

Lavatorio 

Vaso sanitario 

Pia de cozinha (por cuba) 

Tanque de lavar roupas (por cuba) 

Maquina de lavar roupas 

DO RAMAL (mm) 

40 

40 

40 

40 

100 

40 

40 

40 

Ramal de esgoto: recebe os efluentes dos ramais de descarga, diretamente ou a partir 

de um desconector (caixa sinfonada). 

Tubo de queda: tubulagao vert ical existente nos predios de dois ou mais andares que 

recebe os efluentes dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga. 

Instalacao primaria de esgoto: conjunto de tubulagoes que contem os gases 

provenientes do coletor publico ou da fossa septica. 
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Instalacao secundaria de esgoto: e o conjunto de tubulacoes e dispositivos onde os 

gases do esgoto nao tern acesso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sub-coletor: e a tubulagao horizontal que recebe os efluentes de um ou mais tubos de 

queda. 

Dispositivos de inspecao: 

a) Caixa de gordura: caixa querecebe o esgoto vindo diretamente do ramal da 

cozinha. /  I 

b) Caixa de inspecao: sao destinadas a permit ir a inspecao, limpeza, desobstrucao, 

jungao, mudancas de declividade e mudancas de diregao das tubulacoes. 

Coletor predial: trecho final da tubulagao que conduz o esgoto ate a rede publica de 

coleta, ou ao sistema de esgoto individual. 

Valvula de retencao: conexao instalada nos ramais prediais, apos as caixas de 

inspegao, que impede o retorno de esgoto. 

3.7 Instalacoes eletricas 

A instalagao eletrica e uma das etapas mais importantes da construgao de uma 

casa. Uma instalagao eletrica malfeita pode acabar gerando despesas futuras e ate 

acidentes. 

Projetar uma instalagao eletrica de uma edificagao consiste em: 

•  Quantificar e determinar os t ipofi e localizar os pontos de utilizagao de energia 

eletrica; 

•  Dimensionar, definir o t ipo e o caminhamento dos condutores e condutos; 

•  Dimensionar, definir o t ipo e a localizagao dos dispositivos de protegao, de 

comando, de medigao de energia eletrica e demais acessorios. 

O uso da eletricidade requer uma rede complexa de ligagoes que comega no 

poste da concessionaria e termina em soquetes e tomadas. Para que tudo isso 

funcione direito, e necessario um projeto eletrico, elaborado por profissional 

especializado. Desenvolvido a part ir do projeto de arquitetura, ele define os pontos de 

luz e eletricidade da edificagao, de acordo com as necessidades de cada ambiente e 

considerando os aparelhos eletroeletronicos a ser instalados, determinando o porte da 

instalagao, estabelecendo circuitos e especificando os materiais a ser utilizados. 
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As instalacoes eletricas consomem entre 12 a 17% do custo total da construgao. 

Assim, e importante que esse dinheiro seja bem empregado. Os principals elementos 

utilizados sao: 

•  Poste de recepcao - indispensavel para a entrada de energia na casa, ele deve 

atender as especificagoes da concessionaria. Pode ser produzido em ferro ou concreto. 

Os de ferro tern formato circular e sao indicados para uma potencia maxima de 12kW. 

Ja os de concreto nao possuem limite de potencia e podem ser encontrados prontos 

ou concretados na propria obra. 

•  Caixa de medicao - coloczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd̂a~~cto lado de fora da casa, ela e dividida em duas 

partes. De um lado fica o medidor de consumo instalado pela concessionaria e, 

paralelamente, o dispositivo de protecao - disjuntor ou chave seccionada acoplada a 

fusiveis. Em caso de sobrecarga ou curto-circuito, o dispositivo interrompe a corrente 

eletrica. Para regioes litoraneas e umrclas a caixa deve ser produzida em fibra de vidro. 

Para as demais, os modelos metalicos nao apresentam inconvenientes. 

•  Quadro geral - os de metal ou fibra de vidro sao melhores, devendo ser 

descartados aqueles produzidos em materiais combustiveis, como, por exemplo, 

madeira. Nesse quadro, os circuitos que compoem a instalagao devem estar agrupados 

separadamente, conforme indica a Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT): 

um para iluminagao, outro para tomadas em geral, mais um outro para tomadas de 

cozinha, alem de um circuito exclusivo para cada aparelho com potencia superior a 

1.000W, como microondas, lava-lougas e chuveiros, devido a alta carga que possuem. 

Essa distribuigao e mais segura e tern um carater pratico: se alguma tomada sofrer 

pane, a iluminagao do ambiente nao^sera comprometida, facilitando o conserto. 

•  Fusiveis e disjuntores - sao essenciais para proteger a instalagao contra 

sobrecargas ou curto-circuitos. Os antigos e tradicionais fusiveis contem um condutor 

metalico que se rompe (queima) quando a intensidade da corrente e superior a sua 

capacidade, de acordo com a instalagao. 

•  Diferencial Residual - trata-se de um dispositivo de seguranga de uso 

recomendado pela ABNT e conhecido pela sigla DR. Trata-se de um disjuntor 

supersensivel as menores fugas de corrente, ocasionadas, por exemplo, por fios 

descascados ou por uma crianga que introduza o dedo ou qualquer objeto numa 

tomada. De atuagao imediata, ele interrompe a corrente assim que verifica anomalias. 
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nesse 
£ possfvel instalar um un ico t ^ na caixa de medicao ou um para cada circuito, 

caso, colocados no quadro geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Eletrodutos - conduites por onde correm os fios e cabos que formam a 

instalacao. Podem ser encontrados em ferro, aco esmaltado ou galvanizado, ou ainda 

em PVC, o mais pratico. Quando necessaria, a conexao desses tubos e feita com pegas 

apropriadas a cada uso: curvas paraaantos de parede, luvas para linhas retas e buchas 

e arruelas no encontro com caixaŝ e/ tomadas e interruptores. 

•  Fios e cabos - sao condutores de energia que se diferenciam apenas quanto a 

forma e aplicagao. O fio e formado por um unico condutor, nao flexivel e utilizado em 

instalagoes retilineas ou quando existirem somente curvas suaves. O cabo e 

constituido por um conjunto de fios, isolados ou nao entre si, proprios para instalagoes 

com curvas acentuadas e para aparelhos eletricos em geral, devido a sua grande 

flexibilidade. Tecnicamente eles sao iguais, pois com a mesma bitola - area condutora -

tern identica capacidade de condugao de energia. 

•  Conectores - para unir fios e cabos existem tres opgoes: a tradicional fita 

isolante, que deve ser de alta qualidade; os pequenos conectores em plastico por fora 

e metal internamente que seguram os fios por meio de pressao; ou ainda os 

conectores maiores, em formato de cubo ou barra, produzidos em plasticos ABS, 

ceramica ou poliet ileno, que seguram os fios atraves de pequenos parafusos. 

•  Tomadas, interruptores e outros pontos - a part ir do quadro de distribuigao, 

os fios ou cabos sao conduzidos a divensps pontos da casa, chegando ate soquetes, 

interruptores ou tomadas. Quanto aos soquetes para lampadas incandescentes, 

existem dois t ipos: os de porcelana e o< de baquelita, mais indicados para uso em 

abajures. Ja as fluorescentes exigem soquetes especiais (de aperto ou carrapicho). As 

caixas de tomadas e interruptores (em geral com medidas de 4"  x 2"  ou 4"  x 4") sao 

produzidas em metal ou em PVC e podem ser encontradas tambem no formato 

octogonal. Quanto as tomadas, existem dois t ipos: bipolar (dois polos, como a de um 

secador ou a da TV) e a t ripolar (dois polos mais o terra, como a do computador), 

ambas com entrada para plugues redondos ou chatos. 

•  Transformadores e reatores - entre as lampadas de uso residencial disponivel 

no mercado, duas exigem pegas especiais para seu funcionamento: as fluorescentes 

precisam de reatores - dispositivos de partida - subdivididos em convencional e os de 
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partida rapida (simultanea ao toque no interruptor). Para as dicroicas, que funcionam 

em 12V, e imprescindivel um transformador para 110 ou 220V, normalmente vendido 

em conjunto com as proprias lampa^faj. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Lampadas - Sao varios os tipos e modelos para uso residencial, e a escolha vai 

depender apenas dos gostos de cada um e da linha adotada pelo projeto (ver dica 

especifica a esse respeito). 

A figura abaixo apresenta um esquema para instalagoes eletricas. 

Figura 6 - Esquema de instalagoes eletricas 



4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAIS E METODOS 

O estagio foi realizado na construgao do condominio residencial Novo Mundo, 

sob a responsabilidade do engenheiro Kleber da Fonseca Furtado, a obra e um 

empreendimento da construtora J.C. Silveira. A fase acompanhada compreendeu os 

seguintes servicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Alvenaria de vedagao 

S Revestimento de paredes 

S Instalagoes Hidrosanitarias 

S Instalagoes Eletricas 

Durante a realizagao do estagio houve a oportunidade de acompanhar a 

construgao de outro edificio de apartamentos residenciais, o Edificio Dona Frontina, 

neste fof verificado) os servigos de super-estrutura, com enchimento das lajes do 

pavimento 3, deste edificio e concretagem dos pilares deste mesmo pavimento. 

4.1 Caracteristicas da obra (Residencial Novo Mundo) 

O predio mult ifamiliar esta localizado a Rua Jose Felix da Silva, no bairro do 

Catole, Campina Grande - Paraiba, compreende a construgao de tres blocos com 4 

pavimentos residenciais. A seguir sao apresentadas algumas dimensoes do 

empreendimento. 

Area do terreno: 2400m
2 

Area do pavimento terreo: 232,75m
2 

Area do pavimento t ipo: 680,55m
2 

Area construida para um bloco: 913,30m
2 

Area total construida: 2739,90m
2 

Area de coberta: 689,92m 2 

Taxa de ocupagao: 25,14% 
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A figura seguinte mostra os blocos do condominio 

fase de execugao da obra. 

residencial Novo Mundo, na 

sala de jantar, sala de estar, cozinha, area de servico, dois quartos e banheiro social. 

Figura 8 - Layout  do apartamento t ipo 
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Figura 9 - Layout  de elevacao do apartamento t ipo 

Nas figuras abaixo pode-se observar a vista da fachada leste e locacao das tres 

torres que integram o condominio. 

Figura 10 - Layout  da fachada leste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HHHHHHI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
Figura 11- Layout  das torres do resid er icial 



V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Alvenaria de vedagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No periodo que compreendeu o estagio foram executados servigos de alvenaria 

de vedagao dos pavimentos tipos do 3̂  bloco do condominio residencial, bem como 

do pavimento terreo de todos os blocos. A alvenaria foi constituida por paredes 

executadas com blocos ceramicos furados de oito furos quadrados, assentados da 

forma meia vez ou em pe. 

4.3 Revestimento das paredes 

As paredes internas e externas do bloco 1 do residencial foram revestidas com 

chapisco. O reboco foi aplicado, durante o periodo de estagio, apenas nas fachadas 

deste mesmo bloco, uma vez que, as paredes internas estavam sendo cortadas, com a 

finalidade de instalaros sistemas hidraulicos e eletricos. 

O chapisco foi aplicado sobre a alvenaria, com trago de l:3(cimento e areia 

grossa), nas paredes de fachada do edificio, foi acrescentado na argamassa uma 

solugao impermeabilizante. 

A figura abaixo mostra o servigo de chapisco na fachada do edificio sendo 

executado.
1 

Figura 12 - Chapisco 

O reboco das fachadas foi executado dois dias apos a aplicagao do chapisco, a 

espessura do mesmo foi determinada levando em consideragao o nivelamento 

necessario para a posterior aplicagao do revestimento ceramico. Logo, pode-se 

observar que o reboco teve espessura diferentes na mesma parede, por causa da 
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necessidade de nivelamento. Na figura 13 pode-se observar a parede com chapisco e 

nivelada, pronta para recebero reboco. 

Figura 13 - Nivelamento das parede 

Aplicou-se uma primeira camada, complementando a espessura total numa 

segunda camada, esse trabalho foi executado com o auxilio de uma desempenadeira.A 

argamassa para reboco foi aplicada ate o nivel determinado (Figura 14), e em seguida, 

utilizando uma regua de aluminio, este revestimento foi aplainado (Figura 15). 

Figura 14-Reboco 
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4.4 Instalacoes HidraulicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As instalagoes hidraulicas executadaŝ ompreendem as instalagoes de agua fria 

e esgoto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.1 Sistema predial de agua fria 

Cada edificio possui dois reservatorios, sendo um superior e outro enterrado. 

As instalagoes de agua fria foram executadas para todas as areas molhadas, sendo 

elas: cozinha, area de servigo e banheiro. 

Primeiramente as paredes sao marcadas para o corte de acordo com o projeto 

de instalagoes, neste processo algumas vigas tiveram de ser corfadas para permit ir a 

passagem das tubulagoes. 

Os tubos e conexoes utilizados foram de PVC rigido, soldavel, desenvolvido 

para a condugao de agua em temperatura ambiente (20°C). As valvulas e registros 

tambem foram de PVC nas bitolas %" e %". Para as conexoes de ligagao entre os tubos 

de PVC a pegas metalicas como registros, torneiras, valvulas, que sofrem esforgos 

externos, foram utilizadas pegas de conexao contendo uma bucha de latao com rosea 

interna. A figura abaixo apresenta a tubulagao para agua fria da area de servigo. 

Conexoes 

com bucha 

de latao Tubulagao 

Figura 16 - Instalagoes hidraulicas para area de servigo 

Na figura 17 pode-se observar a tubulagao e registro para chuveiro. 
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Figura 17 - Instalacoes hidraulicas para chuveiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.2 Sistema predial de esgoto 

As instalagoes sanitarias, assim como as de agua fria, foram executadas nas 

areas molhadas. 

Inicialmente as lajes foram cortadas para permit ir a passagem das tubulacoes, 

de acordo com o diametro minimo dos ramais de descarga. O sistema de esgoto pode 

entao ser montado de acordo com o projeto. Quando realizado o corte das lajes para 

passagem da tubulagao de esgotos no banheiro, observou-se que â alvenariâ de alguns 

banheiros estavam locadas com 15cm de erro, logo estas paredes deverao ser 

destruidas e refeitas na locagap correta. 

Os tubos e conexoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iMizados foram de PVC rigido, soldavel, desenvolvidos 

para a condugao dos efluenteŝ sanitarios. O material das caixas sinfonadas e ralos 

tambem e PVC. 

A figura abaixo mostra o sistema de esgoto para o banheiro, todo o sistema e 

executado abaixo da laje e suspenso por arames de ago, como tambem, sempre que 

possivel evitando curvas acentuadas. 
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Figura 18 - Instalacao de esgoto para o banheiro 

A figura 19 apresenta a instalacao sanitaria tambem para o banheiro, porem 

com detalhe para a coluna de ventilacao e tubo de queda. 

Coluna de 

ventilacao 

Tubo de queda 

Figura 19 - Detalhe da instalagao de esgoto para banheiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 Instalacoes eletricas 

Concomitant^ afinstalacao eletrica/ foj realizadcy as instalagoes de interfone 

telefone. 

As instalagoes que deverao ser embutidas nas paredes de alvenaria e 

recobertas por argamassa sao protegidas por eletrodutos de PVC flexivel, que permite 

curva-lo para realizar mudangas de diregao. As caixas de luz permitem a derivagao dos 

circuitos eletricos e fixagao de acessorios como tomadas e interruptores. 
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Os quadros de distribuicao/  abrigam os dispositivos de seguranga eletrica 

(disjuntores,DDR,IDR e DPS), receBem os fios que vem do medidor e distribuem os 

circuitos eletricos que vao alimentar a edificagao. 

Inicialmente as paredes de alvenaria sao marcadas para o corte de acordo com 

o projeto de instalagoes (Figura 20) 

Figura 20 - Marcagao de instalagoes 

Em seguida a parede marcada e "estourada" e introduzido no corte os 

eletrodutos, caixas de luz, tomada e interruptores de acordo com as especificago^s do 

projeto (Figuras 21 e 22). 
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Figura 22 - Instalacao eletrica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6 Servicos executados no Residencial Dona Frontina 

Os servicos executados no Residencial Dona Frontina foram de super-estrutura. 

Este residencial e composto por sete pavimento^*  sendo dois deles garagem, cada 

pavimento t ipo possui seis apartamentos, com urn, dois e tres quartos. No decorrer do 

estagio pode-se observar a concretagem da laje do terceiro pavimento e posterior 

execugao aja armadura, abafamento e concretagem dos pilares deste pavimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

». zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6.1 Concretagem e Armadura 

A armadura das lajes e pilares foram executadas de acordo com o projeto de 

calculo estrutural. 

A concretagem, procedeu-se de forma a evitar problemas com aglomeracoes 

onde e possivel que haja o excesso de armadura, dificultando a passagem do 

agregado graudo entre as barras, ocasionando o "brocamento"  ou "bicheira", que e 

a ausencia de agregado graudo no cobrimento da armadura, gerando um vazio 

preenchido parcialmente pela pasta, prejudicando o cobrimento necessario para 

combater os efeitos da oxidagao da armadura. 

40 



4.6.2 Adensamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O adensamento do concreto foi feito com vibrador de imersao, atingindo toda 

a area onde existe concreto como tambem a profundidade das pecas. Outro 

cuidado importante e nao prolongar seu uso, evitando a separacao dos 

componentes do concreto e nem permit ir que o vibrador encoste-se as armaduras. 



5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o andamento do estagio supervisionado no residencial Novo 

Mundo, empreendimento da construtora J.C. Silveira, constata-se/ 'que o processo de 

construgao civil e uma atividade bastante rerftavel e que proporciona uma grande 

geracao de empregos. Como gestor da obra, o engenheiro civil torna-se responsavel 

em fazer com que a mesma obtenha lucros, sendo de enorme relevancia que este 

profissional exerca uma administragao de sucesso. 

Embora a relagao custos e lucros seja o objet ivo basico em uma construcao 

civil, nos dias atuais o engenheiro tambem deve ter a consciencia de proporcionar 

qualidade ao servigo, evitando posteriores transtornos e ate acidentes aos usuarios. 

Por se t ratar de um empreendimento que tern como fungao de moradia, e 

extremamente necessario que a obra proporcione aos futuros moradores conforto, 

bem estar, seguranga e comodidade. . 

Os servigos executados na obra foi uma oportunidade para adquirir 

conhecimentos a cerca dos termos tecnicos utilizados no cotidiano da construgao civil, 

bem como, desenvolver a capacidade de analisar e solucionar possiveis problemas que 

possam vir a surgir no decorrer da vida profissional. 

A convivencia com as pessoas envolvidas no trabalho, tais como: mestre, 

engenheiro, arquiteto, pedreiros, serventes, carpinteiros, eletricistas, entre tantos 

outros, foi importantissimo para o desenvolvimento de minha capacidade de 

relacionamento social. 

Pode-se entao concluir que a realizagao deste estagio foi muito importante 

para a minha formagao quanto engenheira, pois no mesmo pude vivenciar as praticas 

de minha profissao e prepara-me para o mercado de trabalho. 
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