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CAPITULO 1 - 1NTRODUCAO 

1.1 APRESENTACAO 

O presente trabalho relata as atividades desenvolvidas pelo aluno Vinfcius 

Albuquerque Cunha Junior, graduando no curso de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) - Campus I, sob matricula de numero 20311208, 

durante o seu periodo de Estagio Supervisionado. 

O estagio foi realizado na construcao de um conjunto habitacional popular, obra da 

construtora AGRA - Ltda., no periodo de 10 de Setembro de 2008 a 10 de Janeiro de 

2009, compreendendo uma carga horaria semanal de 20 horas, totalizando 460 horas. 

1.2 OBJET1VOS 

O objetivo do estagio supervisionado e conciliar a parte teorica vista em sala de 

aula, com a parte pratica, vista no canteiro de obras. Proporcionando assim, um 

aprendizado mais eficiente e um contato importante do aluno com o seu futuro ambiente 

de trabalho. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 7 
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CARACTERISTICAS DO ESTAGIO 

2.1 A CEHAP 

A CEHAP - Companhia Estadual de Habitacao Popular - constitui-se como um dos 

principals orgaos relativos ao combate ao deficit habitacional, incluindo-se, tambem, 

como um dos maiores articuladores na politica de atencao a moradia de baixa renda no 

estado da Paraiba. 

Com mais de 35 anos de historia e com 49.843 moradias construidas em todo o 

Estado, a CEHAP tern participado, decisivamente, no desenvolvimento urbano das 

grandes, medias e pequenas cidades paraibanas - desde o planejamento, a producao ate 

a comercializacao de unidades habitacionais de carater popular e interesse social. 

Em Joao Pessoa, por exemplo, a CEHAP implantou conjuntos habitacionais nos 

bairros mais carentes, entre eles: Castelo Branco, Costa e Silva, Ernani Satyro, Jose 

Americo, Ernesto Geisel, Alto do Mateus e Mangabeira, resultando em mais de 200 mil 

habitantes beneficiados. Ja em Campina Grande, destacam-se os nucleos residenciais. 

Pode-se dar enfase, tambem, ao Projeto GLORIA, que fora desenvolvido em mais 

de 100 municipios do Estado e que, recentemente, recebeu o Premio Selo de merito 

como referenda nacional. 

A CEHAP ainda se depara com muitos desafios, porem, o seu compromisso deve 

ser ratificado. Como programa habitacional que contempla familias de renda inferior a 

03 salarios minimos cuja perspectiva de moradia era, antes, inexistente. 

A CEHAP vem se demonstrando, cada vez mais, como orgao eficiente, competente 

e capaz de honrar seus compromissos. 

2 2 CONJUNTO HABITACIONAL DA CATINGUEIRA 

O Conjunto habitacional popular da catingueira situa-se na Rua Chico Pedro com 

Francisco Holanda, bairro Alto de Sao Manoel, area nobre da cidade de Mossoro - RN. 

O conjunto e formado por 322 unidades habitacionais, divididas por dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro. 

No gerenciamento da obra, faziam parte da equipe um engenheiro de execucao da 

construtora AGRA, um engenheiro civil fiscal da CEHAP, um almoxarife, um mestre 

de obras, um contra-mestre e a quantidade de encarregados era variado de acordo com 

os servicos em execucao. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 8 
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Todos essa equipe tinha o dever de gerenciar e administrar da melhor maneira 

possivel a obra e os demais funcionarios, como pedreiros, ferreiros, carpinteiros e os 

serventes, para que a obra andasse de acordo com o cronograma planejado. 

Figura 1 - Conjunto HabitacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1) Figura 2 - Conjunto Habitacional (II) 

2 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAGIO 

Ao iniciar o estagio, a parte estrutural das casas do conjunto ja havia sido finalizada 

e as alvenarias estavam quase terminando. 

O primeiro passo foi familiarizar-se com a obra, entendendo o conjunto, o objetivo e 

as funcoes de cada um. 

Durante as treze semanas de estagio, as atividades desenvolvidas foram de acordo 

com as seguintes etapas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• S Acompanhamento da producao do concreto in-loco; 

S Fiscalizacao dos aspectos dos acabamentos de servico geral; 

S Verificacao do memorial descritivo e dos projetos da obra, de acordo com o 

seu andamento; 

S Verificacao do nivelamento do piso para execucao do contrapiso; 

S Verificacao da marcacao e execucao da alvenaria (primo, esquadro e 

encunhamento); 

S Analise das plantas arquitetonicas e estruturais para melhor compreensao e 

acompanhamento das atividades. Tais plantas encontram-se em anexo ao 

final deste relatorio. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 
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DESENVOLVIMENTO 

V arias atividades preliminares sao envolvidas neste tipo de obra. Atividades estas 

que sao de fundamental importancia para o andamento 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 de todos os envolvidos. 

3.1 ETAPAS DA OBRA 

A soma do percentual de tempo gasto em cada etapa da obra geralmente ultrapassa 

100%, isso se da pelo motivo de que cada uma das etapas podem ser executadas 

simultaneamente, como, por exemplo, a alvenaria pode ser executada antes mesmo da 

estrutura ser concluida. Este percentual serve apenas para estimar o tempo que se gasta 

em cada uma delas. 

Antes da obra ser iniciada, e necessario que toda a area de execucao seja 

LEGALIZADA. obedecendo todas as limitacoes da prefeitura, evitando, assim, 

problemas futuros com fiscalizacao e multas. 

Uma organizacao bem sucedida do C ANTE IRQ DE OBRAS evita desperdicios de 

tempo, de material e ate mesmo defeitos de execucao e falta de qualidade. 

3.2 O CANTEIRO DE OBRAS 

A preparacao e organizacao do canteiro de obras visa uma melhor relacao entre o 

trabalhador e a empresa, mostrando que a mesma se preocupa com o bem estar e 

seguranca do funcionario. 

A preparacao do canteiro de obras varia com o tipo de edificacao, dependendo de 

variaveis como tempo, ocupacao quantidade de funcionarios, etc. 

A elaboracao de um canteiro de obras e normatizada pela NR-18 (NORMAS 

REGULAMENTADORAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO). Esta 

norma estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizacao 

com o intuito de implementar medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca 

nos processos, condicoes e no meio ambiente de trabalho na industria da construcao. A 

NR-18 fornece ainda todos os detalhes relacionados com a obra e com os funcionarios 

envolvidos. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Considerando que o terreno ja esteja com as operacoes de movimento de terra 

concluidas, iremos considerar no canteiro de obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Ligacoes de agua e energia; 

/ Distribuicao de areas para materiais a granel nao pereciveis, 

S Construcoes - a) armazem de materiais pereciveis, b) escritorio, c) 

alojamento, d) sanitario; 

S Distribuicao de maquinas; 

S Circulacao 

S Trabalhos diversos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Ligacoes de agua e energia 

Para que possam ser iniciadas as atividades de obra, e necessario que o canteiro 

possua instalacoes hidro-sanitarias e de instalacoes eletricas para que os equipamentos 

como betoneira e serra eletrica, possam funcionar corretamente. 

A fonte de energia mais viavel e utilizada hoje em dia para o funcionamento destes 

equipamentos e a eletrica. Portanto, faz-se necessario a identificacao da potencia dos 

equipamentos que serao utilizados. O somatorio dessas potencias, aliada a um fator de 

demanda dos mesmo, possibilita conhecer a potencia necessaria para a rede de energia 

que sera implantada no canteiro. 

Ja com relacao a agua, pode-se dizer que, alem de ser indispensavel para higiene 

pessoal dos operarios, e materia indispensavel para alguns materiais, como concreto e 

argamassa. Assim, e necessario que se tenha quantidade suficiente e que a mesma 

apresente qualidade compativel com as necessidades. 

3.2.2 Armazenamento de materiais a granel nao pereciveis 

Os materiais considerados nao pereciveis sao: areia, pedras britadas, tijolos, madeira 

e ferro, pois sao materiais com propriedades que nao exigem um cuidado muito 

especifico, lembrando apenas de criar protecao contra intemperies. 

Outros materiais nao pereciveis sao armazenados devido ao seu alto custo em 

relacao aos materiais citados anteriormente, como por exemplo, conexoes e tubos de 

ferro galvanizado conduite, etc. Porem, a construcao de armazens para tais materiais e 

dispensada no inicio da obra, pois esses materiais serao aplicados apenas no final da 

edificacao, podendo assim, serem armazenados em pavimentos da propria edificacao. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 
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Apesar dos materiais nao pereciveis poderem ser armazenados por um longo 

periodo sem softer mudancas significativas em suas caracteristicas, nao e interessante 

para a obra que os armazenem em grandes quantidades, pois ocuparia muito espaco. 

Para evitar transtornos com falta de material, e necessario que o engenheiro calcule bem 

a quantidade media de material que sera utilizado para um determinado periodo. 

3.2.3 Armazenamento de materiais pereciveis 

Os materiais pereciveis sao aqueles cujas caracteristicas fisicas e quimicas, em 

contato com as intemperies, sao modificadas substancialmente. O cimento e a cal sao 

materiais pereciveis. Apesar do aco tambem softer modificacoes (ferrugem), a oxidacao 

leva certo tempo. Como a utilizacao do ago e relativamente rapida, entao este problema 

nao devera ocorrer. Ja as modificacoes da cal e do cimento sao imediatas. Tambem e 

importante ter cuidado para armazenar separadamente a cal do cimento. 

3.2.4 Construcoes necessarias 

O dimensionamento do almoxarifado e do escritorio depende do volume da obra. 

As funcoes de um escritorio sao significativas, requerendo uma pequena mesa para 

leituras de plantas e arquivamento de notas fiscais, cartoes de ponto e outros 

documentos usuais de uma obra. 

Quando a obra encontra-se fora do perimetro urbano, a construcao de alojamentos se 

faz necessaria, pois deverao abrigar os funcionarios. No caso do conjunto habitacional 

da Catingueira, a construcao de alojamentos nao foi necessaria, porem um local arejado 

para os funcionarios fazerem suas refeicoes e descansarem um pouco e importante. O 

alojamento deve possuir algum local para que os funcionarios possam guardar seus 

utensilios pessoas e sanitarios providos de vaso e chuveiro. 

3.2.5 Circulacao 

A circulacao no canteiro de obras e funcao principalmente do desenvolvimento da 

obra. No caso em estudo, a obra se desenvolve horizontalmente, as areas construidas sao 

pequenas com relacao ao tamanho dos terrenos, portanto, tem-se uma circulacao 

satisfatoria. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 12 
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Figura 3 - Canteiro de Obras Figura 4 - Circulacao 

3 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSTRUCAO DAS CASAS 

3.3.1 Servicos preliminares e gerais 

Foram obedecidas as Normas Brasileiras estabelecidas pela ABNT e tudo que esta 

disposto nos itens que se seguem, a titulo de complementacao, sendo o controle 

tecnologico da obra, em todos os servicos, de total responsabilidade da empreiteira, que 

respondera pela qualidade do produto final. 

3.3.2 Servicos Tecnicos 

> Projetos: 

o Urbanistico: loteamento e arruamento; 

o Arquitetonico: planta baixa, cortes, fachadas, cobertura e esquadrias; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Estrutural: cinta inferior (radier) e cinta superior (detalhamento); 

o Instalacoes: eletrica e hidro-sanitaria. 

Se durante a construcao houver necessidade de modificacoes, a CEHAP apresentara 

a empreiteira, projetos complementares adequado, desde que nao impliquem em 

alteracoes dos valores de contrato. 

> Instalacoes Provisorias: 

A empreiteira providenciou as seguintes instalacoes no canteiro de obra: 

o Instalacoes para a sua administracao e para os operarios, que atendam as 

exigencias da Delegacia Regional do Trabalho (DRT); 

o Tanques para agua de construcao; 

o Equipamentos mecanicos; 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 13 
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o Canteiro para deposito de material exposto ao tempo; 

o Instalacoes de agua potavel, 

o Escritorio para fiscalizacao, aprovado previamente pelo engenheiro de 

fiscalizacao. 

Tambem foram executadas pela propria empreiteira e afixadas em locais definidos 

pela fiscalizacao, placas indicativas da obra nas dimensoes e modelos previamente 

fornecidos. 

3.3.3 Infra-estrutura 

> Limpeza do Terreno 

No local de obra, houve uma limpeza do terreno. Os lotes foram desmatados, 

destocados e capinado, aproveitando-se ao maximo as arvores frutiferas existentes no 

local, sem prejudicar as construcoes. Todos os entulhos deverao ser removidos da area 

do conjunto, antes e apos o termino da obra. 

> Locacao da Obra 

A locacao da obra sera feita com o auxilio de instrumentos de topografia. Todas as 

quadras serao locadas obedecendo ao projeto urbanistico, sendo colocados marcos de 

concreto em seus extremos e verificados os afastamentos em relacao as divisas do 

terreno. 

A empreiteira sera a responsavel pelas dimensoes, alinhamentos, angulos e todas as 

indicacoes constantes de projeto. 

A alocacao da obra sera autorizada se a alocacao global atender as condicoes locais 

e ao previsto projeto. Caso contrario, a empreiteira fornecera copia da planta geral onde 

constarao todas as correcoes feitas sobre o projeto urbanistico original, para analise e 

aprovacao. 

A locacao devera ser global, em cada quadra de lotes residenciais, subdividida em 

quadros com estroncas de madeira que envolvam o perimetro de cada lote. 

A ocorrencia de erro na locacao da obra projetada implicara para a empreiteira, na 

obrigacao de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificacoes, 

demolicoes e reposicoes necessarias. O RN e alinhamento serao conseguidos junto a 

Prefeitura Municipal. 

As estroncas de madeira, que formam os quadros, deverao ter diametros nunca 

inferiores a 0,06 m. As pecas horizontals serao em tabuas de, no minimo, 1" x 10", 

Campina Grande. Fevereiro de 2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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devendo ser niveladas e fixadas de modo a resistirem a tensao dos fios, sem oscilarem 

ou sairem da posicao correta inicial. 

A locacao das unidades habitacionais sera feita usando-se o eixo das paredes com as 

medidas calculadas sobre as cotas do projeto. 

> Escavacoes 

As cavas para fundacao tiveram dimensoes compativeis com o projeto executive 

devendo o fundo das mesmas, ser regularizado, compactado por apiloamento manual e 

nivelado. 

> Aterro Compactado 

Parte do aterro do caixao, certa de 60% (sessenta por cento), pode ser executado 

com material retirado das proprias cavas, desde que seja isento de materiais organicos 

e/ou expansivos, em camadas sucessivas de espessura maxima igual a 20cm, 

compactadas mecanicamente ou por apiloamento manual, com estroncas de madeira de 

ponta serrada, nao sendo permitido o uso de cepos. A fiscalizacao ira avaliar a 

qualidade. 

O complemento do aterro do caixao foi executando utilizando areia fina ou media, 

em camadas sucessivas de espessura maxima igual a 20cm, compactadas 

mecanicamente ou por apiloamento manual, com estroncas de madeira de ponta serrada, 

nao sendo permitido uso de cepos. 

> Fundacoes 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caractehzaqao do Solo: Em funcao de sua resistencia durante a escavacao das 

valas de fundacao, foram definidas quais dimensoes devem ser adotadas para as 

mesmas. Entretanto, estas nunca tiveram largura e profundidade inferiores, 

respectivamente, a 40 e 50cm. 

o Embasamento: O embasamento foi elevado sobre as iiindacoes, executados em 

alvenaria de uma vez, com tijolos ceramicos de oito furos, assentados com 

argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cimencal e areia). A Altura minima do 

referido embassamento, tomada em relacao ao ponto mais alto do terreno, foi de 

pelo menos 20 cm acima da cota do greide da via pavimentada mais proxima a 

edificacao. 

Campina Grande. Fevereiro de 200° 15 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rattier (Cinta Inferior): No respaldo do embasamento das paredes externas e 

internas, foi executada uma cinta (radier) em concreto no traco 1:2,5:4 (cimento, 

areia e brita), com dimensoes de 18cm x 9cm, moldada em canaletas pre-

fabricadas com 2 ferros corridos de 6,0mm de diametro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r- Alvenaria 

As cavas das valas foram preenchidas com pedra calcaria/granitica argamassada e 

devidamente sobreposta para que nao houvessem vazios ou pianos de escorregamento. 

A argamassa utilizada foi no traco 1:6 (cimento e areia), nao sendo permitido o uso de 

agua para facilitar a penetracao da massa. 

3.3.4 Supra-Estrutura 

A uma altura de 2,10m do piso, sobre as paredes externas e internas das casas, foi 

executada uma cinta de concreto no traco 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 

granitica) nas dimensoes de 18x9 cm, moldadas em canaletas pre-fabricadas com ferros 

corridos de 6mm. 

3.3.5 Paredes e Paineis 

> Alvenaria 

Todas as paredes, externas e internas, foram executadas em tijolos ceramicos de 8 

furos, de boa qualidade, em XA vez, formando fiadas perfeitamente niveladas e 

amarradas, sem vazio nem excessos da argamassa utilizada. O traco da argamassa de 

assentamento foi de 1.2:8 (cimento, cimencal e areia). As camadas de argamassa tinham 

no maximo 1,5cm de espessura. 

> Esquadrias 

As portas externas sao de madeira almofadada, com aro de 0,80m x 2,10m, e as 

internas sao do tipo pre-fabricada lisas prensadas com forros de 0,70m x 2,10m para os 

quartos e de 0,60m x 2,10m para o banheiro. 

Foram instaladas fechaduras de aco cromado, com macaneta e chave nas portas 

externas, de linha popular das marcas ALIAN^A, BRASIL ou FAMA, previamente 

aprovadas pela fiscalizacao. Ja nas portas internas, foram utilizados ferrolhos de aco 

zincado, de linha popular e de mesmas marcar citadas acima. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 16 



Relatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As janelas dos quartos e salas foram de madeira mista (Bacuri, Guajara ou Peroba 

do Norte), do tipo veneziana. Ja as janelas dos banheiros e cozinhas, foram de 

elementos vazados de dimensoes de 0,50m x 0,50m e lm x 0,5m, respectivamente. 

3.3.6 Coberturas 

> Madeiramento 

A execucao do madeiramento foi feito em madeira serrada e desempenada, de boa 

qualidade, seca, sem nos, nas dimensoes de projeto, utilizando-se de madeiras de 

massaranduba, jequitiba ou jatoba. As emendas de pecas, quando ocorrem, serao sempre 

feitas sobre apoios. 

> Telhado 

A cobertura foi executada utilizando telhas ceramicas do tipo canal, prensadas, de 

boa qualidade, com capote devidamente rejuntado no encontro das aguas. 

Os arremates dos beirais inclinados foram executados em telhas viradas, 

perfeitamente alinhadas, sempre obedecendo as exigencias do projeto. 

> Impermeabilizacao 

A laje de impermeabilizacao foi lancada sobre o aterro do caixao, devidamente 

compactado, em concreto simples no traco 1:3:6 (cimento, areia e brita) com espessura 

de 6cm, nivelada e regularizada com desempenadeira, formando um piso uniforme. 

Esta camada so foi lancada apos a colocacao de todas as tubulacoes embutidas 

no piso. 

3.3.7 Revestimento 

> Revestimento Interno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chapisco: As paredes receberam chapisco de aderencia com argamassa no traco 

1:4 (cimento e areia). 

o Massa Unica: As paredes internas receberam, sobre o chapisco de aderencia. 

uma camada de revestimento em massa unica, no traco 1:2:8 (cimento, cal e 

areia), com espessura (e), variando no intervalo (0,005 m < e < 0,02 m), devendo 

ficar perfeitamente piano e uniforme. A cal utilizada foi das marcas 

CIMENCAL e REBOCAL. Os "capiacos" de janelas, portas, elementos vazados 
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e vaos foram perfeitamente aprumados, com arestas "quebradas" ate 1,50m do 

piso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Barra Lisa: Nas paredes internas do banheiro, ate a altura de 1,50m e, sobre a 

bancada da cozinha e da lavanderia, ate a altura de 0,50m, foi executado 

revestimento em argamassa de cimento e areia, com traco de 1:4, formando uma 

barra lisa. Na juncao da barra lisa com o reboco, foi executado um friso de 

1,0cm de profundidade por 1,0cm de largura aproximadamente, alinhado e 

nivelado. 

> Revestimento Externo 

o Chapisco: As paredes externas receberam chapisco de aderencia com argamassa 

no traco 1 : 4 (cimento e areia). 

o Massa Unica: As paredes externas, receberam sobre o chapisco de aderencia, 

uma camada de revestimento em massa unica, no traco 1 : 2 : 8 (cimento, cal e 

areia), com espessura (e) de 0,02 m, devendo flcar perfeitamente plana e 

uniforme. A cal a utilizada foi das marcas CIMENCAL e REBOCAL. 

o Ladrilho Cerdmico: Na fachada, de acordo com o projeto arquitetonico, foi 

aplicado revestimento em ladrilhos ceramicos de 10cm x 10cm, assentados sobre 

emboco previamente executado, no traco 1 . 2 : 8 (cimento, cal e areia). A cal 

utilizada foi das marcas CIMENCAL e REBOCAL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.8 Pintura 

> Caiacao 

Toda as casas foram pintadas com cal, da marca megao. 

> Esmalte Sintetico 

As imperfeicoes das esquadrias de madeira foram corrigidas com retoques de massa 

acrilica e receberam duas demaos de esmalte sintetico, da marca RENNER. 

A cor da tinta aplicada na madeira devera ser definida pela fiscalizacao. 

3.3.9 Pavimentacao 

Todo o piso foi executado em cimento queimado e alisado a colher no traco de 1.4 

(cimento e areia) numa espessura minima de 2,0cm. O piso do banheiro sera 2,0 cm 

mais baixo que o da casa e teve ainda um rebaixamento de 8,0mm para formar o box. 
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Nao foram permitidas emendas no lencol de cimento, que deve ser continuo em cada 

comodo. Em todos os comodos os pisos tiveram caimento de 1% em direcao a porta 

externa. 

3.3.10 Instalacoes Eletricas 

> Execucao 

Todas as instalacoes eletricas foram executadas de acordo com o projeto executivo e 

os respectivos quadros resumos, conforme projeto eletrico, com o emprego de mao-de-

obra especializada. 

Os quadros de medicao e distribuicao foram executados de acordo com os 

respectivos projetos. 

> Pontos de Luz, Interruptores e Tomadas 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eletrodutos: das marcas NOGUEIRA, CANDE ou TUBASA, do tipo flexivel, 

em PVC rigido; 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caixas de PVC: das marcas IN ARTEL, POLITEX ou ASTRA, de embutir; 

o Interruptores e Tomadas: das marcas PIAL, ILUMAR ou PERLEX, de embutir, 

da linha STANDARD; 

o Fios: das marcas CONDUMAX, PARAIBA ou PIRASTIC, dos tipos rigido e 

flexivel, da linha POPULAR;, 

o Soqnetes (Bocais para Ldmpadas): das marcas PEES A, IPER ou RADIAL, do 

tipo BAQUELITE, de linha comercial. 

o Quadros de Eletricidade: das marcas IN ARTEL, CEMAR ou TOUROS 

~r Quadro de Distribuicao e de Medicao 

Foram executados de acordo com os respectivos projetos, utilizando-se os materiais 

especificados no subitem 8.1.1. 

3.3.11 Instalacoes Hidraulicas 

> Execucao 

As instalacoes hidraulicas foram executadas de acordo com o projeto especifico e 

seus respectivos quadros resumos, conforme projeto hidraulico, utilizando-se mao-de-

obra especializada e materiais de acordo com as especificacoes a seguir. 
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> Agua Fria 

A rede de distribuicao predial de agua foi executada em tubos e conexoes de PVC 

da marca TIGRE, do tipo soldavel, nas bitolas indicadas no projeto. 

Nao foi permitido o processo de aquecimento de tubos e conexoes para adaptacao 

destes. Para isto, serao utilizadas conexoes apropriadas. 

> Esgoto 

As instalacoes de esgoto foram executadas de acordo com o projeto especifico, 

utilizando-se mao-de-obra especializada e materiais de acordo com as especificacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Instalacoes: As redes coletoras prediais de esgoto e de aguas pluviais foram 

executadas em tubos e conexoes de PVC da marca TIGRE, do tipo soldavel, nas 

bitolas indicadas no projeto. 

o Caixas de Gordura e Inspecao: As caixas de gordura e de inspecao foram 

executadas em alvenaria, revestidas interna e externamente com argamassa no 

traco 1:4 (cimento e areia). Internamente estas caixas foram queimadas e 

alisadas com colher de pedreiro. 

3.3.12 Aparelhos e Pecas 

> Loucas e Metais 

o Bacia: A bacia sanitaria, com caixa de descarga plastica, de sobrepor, foi de 

louca branca, auto-sifonada, com tampa, isenta de trincas, gretas ou falhas de 

vitrificacao, da marca CELITE, fixada ao piso com parafusos de latao de 2 Vi x 

10 mm e buchas de nylon. 

o Lavatdrio: O lavatorio, sem coluna, foi de louca branca n.° 01, sem trincas ou 

falhas, da marca CELITE, acompanhado de sifao de corpo plastico, n.° 10, de 1" 

x 40 mm e valvulas plasticas de 1", fixado a parede com parafusos de latao de 2 

V-F x 10 mm e bucha de nylon. 

o Tanque: No espaco reservado a area de servico, foi instalado um tanque (tipo 

lavanderia), em concreto pre-moldado, nas dimensoes 0,60m x 0,50m. 

o Balcao: O balcao da cozinha sera em resilinea nas dimensoes 1,00m x 0,50m, 

com espessura minima de 0,02m, assentado sobre paredes de alvenaria de tijolos 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vez, (um furo), ou sobre placas pre-moldadas de concreto armado, com 

espessura de 0,05m, montadas sobre uma base, tipo prateleira, de altura igual a 

0,15m, do nivel do piso. 
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> Torneiras e Registros 

As torneiras e registros, de material plastico, foi da marca AKROS, da linha 

STANDARD, levando-se em conta as bitolas determinadas nos projetos 

correspondentes. 

Os chuveiros e valvulas foram de plastico, da marca AKROS, com braco e canopla 

do mesmo material na bitola indicada no projeto. 

> Barra de Apoio 

Foram instaladas no banheiro das 

necessidades especiais, quatro barras de apoio: 

bacia sanitaria, dimensionadas com 0,60m. 

unidades destinadas a portadores de 

duas no Box e duas nas proximidades da 

3.3.13 Complementos 

> Cal cada de Protecao 

Nos locais indicados e com as dimensoes definidas em projeto,foram construidas 

calcadas de protecao em cimentado simples com argamassa no traco 1 : 4 (cimento e 

areia), com caimento de 2%, sobre uma laje de impermeabilizacao, conforme o subitem 

5.2.1 desta especificacao. A laje de impermeabilizacao foi protegida, de um lado pelo 

embasamento da casa e do outro por alvenaria de 1 vez, com altura maxima em relacao 

ao terreno natural de 20 cm. 

Para esta alvenaria, foram utilizados tijolos ceramicos de oito furos, assentados 

sobre terreno nivelado apiloado, ficando, no minimo, 10 cm enterrado. O 

desnivelamento do terreno, no sentido longitudinal das calcadas, foi corrigido com a 

execucao de degraus, em quantidade suficiente e altura maxima de 0,17 m. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'r Banco Vazado 

No Box do banheiro das unidades destinadas a portadores de necessidades especiais, 

foi construido um banco vazado com tampo em concreto e estrutura em alvenaria, nas 

dimensoes de acordo com o projeto de arquitetura. 

> Corrimao 

Na rampa de acesso das unidades destinadas a portadores de necessidades especiais, 

foi instalado um corrimao em tubo de ferro galvanizado com 2" de diametro, nas 

dimensoes e altura especificadas no projeto de arquitetura. 
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> Rampa de Acesso 

No acesso as Unidades Habitacionais destinadas a portadores de necessidades 

especiais, foi construida uma rampa dimensionada e com inclinacao indicada no projeto 

de arquitetura. 

> Limpeza da Obra 

Apos a conclusao de todas as etapas de servicos foi feita uma limpeza interna de 

todas as unidades, bem como das areas externas (terreno). 
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CAPITULO IV - CONCEITOS 

4 1 O CONCRETO 

Quando se trata de materiais de construcao em uma obra, tem-se uma infinidade de 

tipos, mas por hora nos limitaremos a um estudo mais detalhado do concreto, um dos 

principals componentes da obra, e dos elementos basicos que a compoe. 

Concreto e basicamente o resultado da mistura de cimento, agua, pedra e areia. O 

cimento ao ser hidratado pela agua forma uma pasta resistente e aderente aos 

fragmentos de agregados (pedra e areia), formando um bloco monolitico. 

A proporcao entre todos os materiais que fazem parte do concreto e tambem 

conhecida por dosagem ou traco, sendo que podemos obter concretos com 

caracteristicas especiais, ao acrescentarmos, a mistura, aditivos, isopor, pigmentos, 

fibras ou outros tipos de adicoes. Cada material a ser utilizado na dosagem deve ser 

analisado previamente em laboratorio (conforme normas da ABNT), a fim de verificar a 

qualidade e para se obter os dados necessarios a elaboracao do traco (massa especifica, 

granulometria, etc.). Outro ponto de destaque no preparo do concreto e o cuidado que se 

deve ter com a qualidade e a quantidade da agua utilizada, pois ela e a responsavel por 

ativar a reacao quimica que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se sua 

quantidade for muito pequena, a reacao nao ocorrera por completo e se for superior a 

ideal, a resistencia diminuira em funcao dos poros que ocorrerao quando este excesso 

evaporar. 

A relacao entre o peso da agua e do cimento utilizados na dosagem, e chamada de 

fat or agua/cimento (a/c). 

O concreto deve ter uma boa distribuicao granulometrica a fim de preencher todos 

os vazios, pois a porosidade por sua vez tern influencia na permeabilidade e na 

resistencia das estruturas de concreto. 

Toda execucao do concreto e realizada seguindo as normas, para garantir um 

concreto de boa qualidade e de resistencia adequada, uma vez que a resistencia do 

concreto e uma das principals variaveis no que diz respeito ao calculo de uma estrutura, 

juntamente com o projeto arquitetonico. 

A Resistencia Caracteristica do Concreto a Compressao (fck) e um dos dados 

utilizados no calculo estrutural. Sua unidade de medida e o MPa (Megapascal), sendo: 

Pascal: Pressao exercida por uma forca de 1 newton, uniformemente distribuida 

sobre uma superflcie plana de 1 metro quadrado de area, perpendicular a direcao da 

forca. 
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Atraves das massas especificas dos materiais obtemos a relacao entre a massa e o 

volume dos mesmos, assim as unidades de medida foram convertidas para unidades de 

volume que por sua vez, com o intuito de facilitar o trabalho dos operarios, foram 

transformadas em quantidades de padiolas. As padiolas foram dimensionadas para areia 

e para brita, de acordo com o traco obtido no ensaio. 

Tabela 1 - Traco atraves das Padiolas 

Traco para 1,0 saco de cimento: 

Quantidade Peso (Kg) Volume(dm3) 

1P - Areia Seca 100,0 68,0 

2P - Brita- 25 150,0 104,2 

Agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 22,5 

4 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ALVENARIA 

Alvenaria e a construcao de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas entre 

si por argamassa. Estas unidades podem ser blocos (de ceramica, de vidro ou de betao) e 

pedras. 

A alvenaria e comumente usada em paredes de edificios, muros de arrimo e 

monumentos. Quando nao e dimensionada para resistir cargas verticais alem de seu 

peso proprio e denominada Alvenaria de vedacao. O subsistema vedacao vertical e 

responsavel pela protecao do edificio de agentes indesejaveis (chuva, vento etc.) e 

tambem pela compartimentacao dos ambientes internos. 

A maioria das edificacdes executadas pelo processo construtivo convencional 

(estrutura reticulada de concreto armado moldada no local) utiliza para o fechamento 

dos vaos paredes de alvenaria 

Os blocos mais comuns sao os ceramicos e os de betao. Os blocos ceramicos podem 

ser macicos (tambem conhecidos como tijolos) ou vazados. Os blocos de betao sao 

sempre vazados. 

As paredes utilizadas como elemento de vedacao devem possuir caracteristicas 

tecnicas que sao: 

o Resistencia mecanica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Isolamento termico e acustico 

o Resistencia ao fogo 

o Estanqueidade 

o Durabilidade 
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4.2.1 Alvenaria de Tijolos Ceramicos 

Caracteristicas essenciais aos tijolos: 

o Regularidade na forma e dimensoes; 

o Arestas vivas e cantos resistentes; 

o Resistencia suficiente para resistir esforcos de compressao; 

o Ausencia de fendas e cavidades; 

o Facilidade no corte; 

o Homogeneidade da massa e cor uniforme; 

o Pouca porosidade (baixa absorcao); 

4.2.2 Tijolos Furados (Baiano) 

Tijolo ceramico vazado, moldados com arestas vivas retilineas. Sao produzidos a 

partir da ceramica vermelha, tendo a sua conformacao obtida atraves de extrusao. 

o Dimensoes: 9x19x19 cm 

o Quantidade por m2: 

o Parede de 1/2 tijolo: 22un 

o Parede de 1 tijolo: 42un 

o Peso: 3,0kg 

o Resistencia do tijolo espelho: 30kgf7cm2 e um tijolo: 10kgf/cm2 

o Resistencia da parede. 45kgf/cm2 

A secao transversal destes tijolos e variavel, existindo tijolos com furos cilindricos e 

com furos prismaticos. No assentamento, em ambos os casos, os furos dos tijolos estao 

dispostos paralelamente a superficie de assentamento o que ocasiona uma diminuicao da 

resistencia dos paineis de alvenaria. 

As faces do tijolo sofrem um processo de vitrificacao, que compromete a aderencia 

com as argamassas de assentamento e revestimento, por este motivo sao constituidas 

por ranhuras e saliencias, que aumentam a aderencia. 

Figura 5 - Tijolo Furado (Furo Cilindrico) 
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Vantagens do uso do tijolo furado: 

o Alvenaria com aspecto mais uniforme, 

o Menor peso por unidade de volume de alvenaria; 

o Dificulta a propagacao de umidade, 

Melhor isolante termico e acustico. 

No Conjunto habitacional da Catingueira a alvenaria foi levantada com blocos de 

tijolo ceramico com furos cilindricos (9x19x19 cm), e era iniciada a partir da marcacao 

da la fiada com base na planta baixa (arquitetonica) do conjunto, utilizando argamassa, 

e com o auxilio de linha de nylon, esquadro, prumo e nivel. O pedreiro e o servente 

fazia esta marcacao, com o auxilio do mestre e estagiario nas devidas verificacoes. 

Figura 6 - Marcacao e Assentamento 

4.2.3 Preparo da Argamassa Para Assentamento 

A argamassa de assentamento deve ser preparada com materiais selecionados, 

granulometria adequada e com um traco de acordo com o tipo de elemento de alvenaria 

adotado 
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Podem ser preparadas: 

> Manualmente 

Figura 7 - Preparo da Argamassa Manualmente 

> Com betoneira 

Figura 8 - Preparo da Argamassa com Betoneira 

A argamassa numa parede de alvenaria nao armada tern funcao de: 

o unir solidamente os elementos de alvenaria; 

o distribuir uniformemente as cargas; 

o vedar as juntas impedindo a infiltracao de agua e a passagem de insetos, etc. 

As argamassas devem ter boa trabalhabilidade. Dificil e aquilatar esta 

trabalhabilidade, pois 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 distribui-se 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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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 - Argamassa de reboco (I) Figura 10 - Argamassa de reboco (II) 

4.2.4 Elevacao da Alvenaria 

O servico de elevacao deve ser iniciado pelos cantos apos o assentamento da la 

fiada, obedecendo ao prumo de pedreiro para o alinhamento vertical e o escantilhao no 

sentido horizontal. Os cantos sao levantados primeiro porque desta forma o restante da 

parede sera erguida sem preocupacoes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma 

linha entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a smnf l lhoo 

(mquo groouoda) 

Figura 11 - Esquema de Elevacao da Alvenaria 
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A argamassa de assentamento utilizada foi de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. 

O assentamento das demais fiadas da alvenaria era feito com juntas desencontradas 

e a argamassa de utilizada foi de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, e sua espessura 

tinha na faixa de 1,50 a 2,0 cm 

4.2.5 Piso e Contra-Piso 

O piso e iniciado pela marcacao com pequenas madeiras, em seguida e aplicada uma 

farofa feita de cimento, areia e agua no traco de 1:8. Em seguida e feita a queimacao 

feita de cimento, areia e agua no traco de 1:4. 

Figura 12 - Marcacao e Conclusao do Piso e Contra-Piso 
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CAPJTULO V - ESPECIFICACOES GERAIS 

A execucao de todos os servicos constantes do presente projeto, obedecera 

rigorosamente as normas a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o A mao de obra a empregar devera ser de primeira qualidade e o acabamento dos 

servicos esmerado. 

o A fiscalizacao podera, a seu criterio, impugnar qualquer trabalho executado, desde 

que nao satisfacam as condicoes especificadas. 

o O empreiteiro tera obrigacao de demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela 

fiscalizacao, correndo por sua conta exclusiva, todas as responsabilidades 

decorrentes das demolicoes, bem como as conseqiientes reconstrucoes. 

o No caso de divergencias entre as dimensoes medidas em escala e as cotadas 

representadas nos desenhos, prevalecerao sempre estas. 

o No caso de divergencia entre desenhos e escalas diferentes, prevalecerao as de 

escala maiores. 

o No caso de duvidas entre estas especificacoes o os desenhos, prevalecerao sempre 

os primeiros. 

o As duvidas de interpretacao dos desenhos ou da presente especificacao, serao 

resolvidas pela Fiscalizacao. 

o As normas e especificacoes da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas, 

referentes a especificacoes de materiais e metodos de execucao de obras , deverao 

ser fielmente cumpridas, mesmo quando nao tenham sido especificadas neste 

capitulo ou nas outras partes deste projeto. 

o Deve ser dado valor de especificacao, como se constasse desse capitulo, a qualquer 

referenda feita a materiais ou aparelhos, no memorial descritivo, no orcamento ou 

desenho deste projeto. 

o Os servicos serao executados em estrita observancia ao projeto relacionado em 

anexo. 

5 1 SOBRE REDE DE DISTRIBUICAO jVAGUA 

> Escavacao de Valas 

As valas terao largura minima de 0,60 m e altura variavel, dependendo da tubulacao 

a assentar, devendo haver sempre uma cobertura minima de 0,60 m acima da geratriz 

superior do tubo. 
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Deve-se executar um perfeito nivelamento do fundo da vala, de modo a permitir que 

o tubo fique bem apoiado em solo firme em toda sua extensao. 

Qualquer excesso de escavacao no fundo da vala, de vera ser preenchido com 

areia grossa. 

As escavacoes em rocha deverao ser executados com pessoal capacitado para evitar 

danos a terceiros e acidentes de trabalho. 

> Esgotamento de Valas 

Para esgotamento das valas devera ser utilizada uma bomba com capacidade de 

esgotar 20 m3/h. Para este servico deve-se obedecer a NB 37/80. 

> Classificacao dos Solos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Terra - Qualquer que seja sua coesao, como argila, ou cascalho solto, e toda especie 

de materiais terrosos que permitam a extraeao com picareta, pa e enxada. 

o Picarro - Sao os xistos argilosos muito estratificados que so possam ser escavados 

com picareta. 

o Rocha Branda - Todas as rochas em decomposicao que so possam ser retiradas com 

auxilio de martelete pneumatico ou com equipamentos mecanicos com escarificador 

tipo tratores ou motoniveladoras. 

o Rocha Dura - Todas as rochas que so possam ser retiradas com uso de explosive 

> Assentamento da Tubulacao 

Os tubos e pecas especiais, antes de serem assentados, devem ser limpos e 

examinados para prevenir o assentamento de pecas trincadas o que deve ser verificado 

pelo exame visual e ensaio de percussao. 

As tubulacoes so poderao ser assentadas depois de feitas as necessarias 

regularizacoes dos fundos de valas. 

O assentamento da tubulacao devera ser feito com a bolsa dos tubos voltadas para 

montante, ou seja, contrario ao sentido do fluxo de agua. 

> Colchao de Areia 

O assentamento da tubulacao devera ser feito sobre uma camada de areia grossa 

com espessura de 15,00 cm e em seguida envolvido com o mesmo material granular, ate 

que a camada superior fique a no minimo 10,00 cm acima da geratriz superior do tubo. 
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> Ensaio de Estanqueidade 

Apos o assentamento e completo envolvimento da tubulacao, mas antes do reaterro 

das valas devera ser feito o ensaio de estanqueidade das juntas, mediante testa 

hidrostatico adequado, devidamente acompanhado pela fiscalizacao. Qualquer tubo ou 

conexao que apresentar defeitos de vazamento, devera ser substituido logo apos o 

ensaio. 

> Reaterro das valas 

Apos o envolvimento da tubulacao, conforme especiflcado anteriormente, o restante 

da vala sera preenchido com material de aterro cuidadosamente selecionado, de 

preferencia arenoso, isento de pedras ou corpos estranhos, podendo-se usar para tal o 

proprio material escavado desde que o mesmo satisfaca as exigencias. Caso o material 

escavado nao sirva, devera ser escolhido material de jazida, que tambem passara por 

aprovacao da fiscalizacao. 

As camadas de aterro terao no maximo 20,00cm de altura sendo que as primeiras 

serao compactadas manualmente. As mais afastadas da tubulacao poderao ser 

compactadas mecanicamente. 

> Montagens hidraulicas 

Deverao ser obedecidas as posicdes indicadas no projeto. 

A execucao das juntas devera obedecer as recomendacoes do fabricante.No caso de 

ser necessario cortar tubos na obra, deverao ser utilizados equipamentos apropriados, 

tomando-se precaucoes para que nao sejam destruidos os revestimentos internos da 

tubulacao. A secao de corte devera ficar perpendicular ao eixo do tubo. 

> Limpeza da obra 

Toda a area afetada pela execucao dos servicos, devera ser limpa, removendo-se 

todo material nao utilizado, para local afastado. 

> Cadastramento 

Na conclusao da obra, o construtor devera apresentar desenho em planta, das 

canalizacoes, caixas de registro e conexoes dos servicos efetivamente realizados em 

campo. Os desenhos deverao ser apresentados em papel vegetal. 
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> Materiais 

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverao ser de boa qualidade, 

obedecendo as prescricoes e recomendacoes estabelecidas pela ABNT e as indicacoes 

contidas no projeto. 

> Caixas de protecao para registros 

As caixas de protecao serao executadas em alvenaria de tijolo ceramicos furados em 

1/2 ou 1 vez, dependendo da altura que estiver o registro, e revestidas internamente com 

argamassa de cimento e areia no traco de 1:4. 

A tampa devera ser de concreto armado com 20,00 cm de espessura. 

5 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOBRE ESGOTAMENTO SAN1TAR1Q 

> Instalacao do Canteiro de Obras 

Antes do inicio das obras, deverao ser providenciadas todas as instalacoes 

provisorias de modo a facilitar a recepcao, estocagem e manuseio dos materiais. 

As instalacoes deverao atender as seguintes exigencias: 

o Areas reservadas para estocagem de material que possam ficar descobertos, tipo 

areia, brita, tijolos, pedra, etc; 

o Deposito coberto para materiais que necessitam maior protecao, dotado de sistema 

de ventilacao e aeracao natural e pavimento ou protecao de pisos; 

o Barracao para escritorio das obras possuindo inclusive um compartimento destinado 

a Fiscalizacao, o qual devera oferecer as condicoes minimas de conforto e espaco. 

o Instalacoes sanitarias provisorias, que deverao obedecer as exigencias da 

Fiscalizacao; 

o Suprimento de agua, luz, telefone e forca, inclusive as respectivas ligacoes, correndo 

por conta da Empreiteira todas as despesas que possam surgir. 

> Locacao e nivelamento da rede 

O nivelamento sera geometrico e e obrigatorio o contranivelamento passando pelos 

mesmos pontos. Verificar o que manda o item 5.1 da NB 37/1980. 
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> Escavacoes 

As valas somente poderao ser abertas quando forem confirmadas as posicoes de 

outras obras subterraneas, e os materiais para execucao da rede estiverem no canteiro de 

obras. 

As valas que receberao os coletores serao escavadas segundo a linha de eixo e as 

cotas do projeto. Devem ser abertas no sentido de jusante para montante a partir dos 

pontos de lancamento. 

As escavacoes poderao ser feitas manualmente ou com equipamento apropriado. 

A largura da vala devera obedecer ao seguinte criterio: 

o Profundidade ate 1,50 m largura minima de 0,80 m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Profundidade entre 1,50 m e 2,50 m largura minima de 1,20 m 

o Profundidade entre 2,50 m e 3,50 m largura minima de 1,60 m 

o Profundidade entre 3,50 m e 4,50 m largura minima de 1,80 m 

o Profundidade maiores de 4,50 m verificar largura minima para seguranca. 

As cavas para os pocos de visita terao dimensoes internas livres, no minimo, igual a 

medida externa da camara de trabalho acrescida de 0,60 m. 

Deve-se executar um perfeito nivelamento do fundo da vala, de modo a evitar 

consumo exagerado do colchao de areia e que permita o tubo ficar bem apoiado. 

Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido 

com material granular. 

O material escavado sera depositado sempre que possivel de um so lado da vala, 

afastado de 1,0 m do bordo da escavacao. 

As escavacoes em rocha deverao ser executadas por pessoas capacitadas, 

principalmente quando houver necessidade de uso de explosive Todas as medidas de 

seguranca deverao ser adotadas para evitar acidentes, tanto de operarios como de 

terceiros. 

Classificacao do material escavado: 

o Terra - qualquer que seja a coesao, como argila, ou cascalho solto, e toda especie de 

materiais terrosos que permitam extracao com picareta, pa e enxada. 

o Picarro - Sao os xistos argilosos muito estratificados que so possam ser escavados 

com picareta. 

o Rocha Branda - Todas as rochas em fase de decomposicao, que possam ser 

retiradas com marteletes pneumaticos ou com equipamento mecanico tipo 

escarificador de tratores ou motoniveladoras. 

Campina Grande. Fevereiro de 200° 34 



Relatorio de Estagio Supervisionado 

o Rocha Dura - Todas as rochas em que seja necessario o uso de explosivo para sua 

retirada da vala ou campo aberto. 

> Sinalizacao 

Onde houver necessidade, sera feito sinalizacao com ou sem iluminacao, com 

cavaletes, sarrafos de madeira apoiados em pernas de ferro, e iluminacao com lampadas 

dentro de baldes plasticos. 

> Assentamento da tubulacao 

Os tubos e pecas especiais, antes de serem assentadas deverao ser limpos e 

examinados para prevenir o assentamento de pecas trincadas, o que podera ser 

verificado pelo exame visual e ensaio de percussao. Alem do mais nao deverao ser 

assentadas pecas que estejam em desacordo com as especificacoes da ABNT. 

As tubulacoes so poderao ser assentadas, depois de feitas as necessarias 

regularizacoes dos fundos da vala. As tubulacoes deverao repousar sobre colchao de 

areia de no minimo 15,00 cm de espessura. 

O assentamento da tubulacao devera ser feito de modo que as bolsas dos tubos 

fiquem voltadas para montante, ou seja, contra o sentido de escoamento do liquido. 

Toda a tubulacao devera ser envolvida com material granular (areia) isento de 

pedras e material organico, ate altura de 20,00 cm acima da geratriz superior externa do 

tubo. 

> Ensaio de Estanqueidade 

Apos o assentamento e completo envolvimento da tubulacao, mas antes do reaterro 

das valas, devera ser providenciado o ensaio de estanqueidade das juntas, mediante teste 

hidrostatico adequado, devidamente acompanhado pela Fiscalizacao. Qualquer tubo ou 

conexao que apresentar vazamento devera ser substituido apos o ensaio. 

> Reaterro das valas 

Apos o envolvimento de tubulacao com material arenoso, conforme especificado 

anteriormente, o restante da vala sera preenchido com aterro cuidadosamente 

selecionado, isento de pedras e corpos estranhos, podendo-se usar para tal, o proprio 

material de escavacao desde que o mesmo apresente as condicoes exigidas. Caso este 
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material nao satisfaca as exigencias, o reaterro podera ser feito com material 

selecionado proveniente de jazida. 

As primeiras camadas de aterro deverao ser apiloadas manualmente com espessuras 

de no maximo 20,00 cm, as mais afastadas da tubulacao poderao ser compactadas 

mecanicamente. 

> Montagem hidraulica 

Deverao ser rigorosamente obedecidas as posicoes indicadas no projeto. A execucao 

das juntas devera obedecer as recomendacoes do fabricante. 

No caso de ser necessario cortar o tubo na obra, deverao ser utilizados equipamentos 

apropriados, tomando-se precaucoes para que nao seja danificada a peca. A secao de 

corte devera ficar perpendicular ao eixo do tubo e a extremidade serrada devera ser 

chanfrada para evitar danos ao anel de borracha. 

> Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho 

De acordo com o item 4.3 da NB 37/80 da ABNT. 

> Protecao dos condutos rasos 

Nos trechos em que os condutos estiverem localizados acima da profundidade 

minima permitida ( 0,80 m), estes deverao ser assentes em colchao de areia de 0,20 m, 

com envolvimento de 0,30 m e mais uma camada de 0,15 m de mistura de areia e 

cimento no traco 1:6 e finalmente reaterrado com material de jazida. 

> Pocos de visita 

Serao construidos nas posicoes indicadas no projeto em planta compondo-se de uma 

laje de fundo em concreto armado, camara de trabalho, laje com furo excentrico e tampa 

de ferro fundido T 100. 

No fundo do poco deverao ser feitas as calhas necessarias, em absoluta 

concordancia com os coletores e com as larguras e alturas iguais aos diametros internos 

dos mesmos. 
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Sobre as laterals da base do fundo serao assentadas as paredes da camara em aneis 

de concreto pre-moldados argamassados encimados por uma laje com furo excentrico. 

Sobre a laje excentrica serao assentadas as paredes de poco de acesso (diamine) em 

alvenaria de tijolos macicos, onde sera colocado o tampao de ferro fundido. 

Todas as superficies expostas em alvenaria deverao ser revestidas com argamassa de 

cimento e areia no traco 1:4. O diametro minimo da camara de trabalho e pocos de 

acesso serao de 1,0 e 0,60 m respectivamente. 

Nas paredes do poco deverao ser cravados degraus de ferro fundido, distanciados 

entre si de 0,40m para a descida ao fundo do poco. 

Os pocos de visita estao detalhados no projeto. 

> Caixas de inspecao 

As ligacoes domiciliares externas serao feitas atraves de caixas de inspecao tipo pre-

moldado com diametro de 40,00 cm, em serie de no maximo cinco por selim. 

> Ligacoes Domiciliares 

As ligacoes domiciliares externas serao executadas em tubos de PVC rigido de 100 

mm nas calcadas, obedecendo a uma dechvidade minima de 2%. Nas calcadas, em cada 

residencia, serao colocadas caixas de inspecao pre-moldadas com tampa de concreto e 

diametro de 0,40 m. 

As ligacoes domiciliares externas serao interligadas a rede principal a cada bloco de 

3 caixas de inspecao por meio de um selim de PVC e tubo de PVC V1N1LFORT de 100 

mm, conforme detalhe anexo. 

As ligacoes domiciliares internas serao executadas em tubos de PVC rigido de 100 

mm e extensao media de 15,00 m com dechvidade minima de 2% que sera interligada a 

caixa de inspecao na calcada. No fundo de cada lote sera colocada uma caixa de 

inspecao pre-moldada com tampa de concreto e diametro de 0,40 m, conforme detalhe 

anexo. 

Nao sera permitido fazer ligacoes diretamente ao poco de visita. 

> Limpeza final da tubulacao 
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De acordo com o sub item .13 da NB 37/80 

> Escoramento de valas 

De acordo com a natureza do solo e a profundidade da vala, podem ser utilizado 

escoramento do tipo continuo ou descontinuo em madeira da regiao. 

> Esgotamento de valas 

Para esgotamento de valas devera ser utilizada bomba com capacidade de esgotar 20 

m3/h. Para este servico deve-se obedecer a NB 37/80. 

> Cadastramento 

Na conclusao da obra, o construtor devera apresentar a Fiscalizacao o desenho, em 

planta, dos coletores incluindo as derivacoes. Todo trabalho deve ser feito em meio 

digital. 

> Tanque Septico 

A caixa do tanque septico sera construida sobre uma laje de concreto, fechada 

lateralmente com tijolos ceramicos macicos, revestida em argamassa de cimento e areia 

no traco 1:6. O fechamento superior sera feito com laje pre-moldada para piso, 

tomando-se o cuidado de deixar as aberturas com tampas, para uma eventual limpeza ou 

inspecao. 

^ Filtro Anaerobio 

Sera constituido de um tanque em alvenaria, com fundo falso, sobre o qual sera 

colocada uma camada de brita granitica, que servira para acumulacao de coldnias de 

bacterias, que irao digerir os esgotos pelo processo anaerobio, dando como resultado um 

efluente tratado nao poluidor. 
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5 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOBRE INSTALACAO ELETRICA 

> Ligacao de Energia na Alta Tensao 

O trecho de alta tensao da rede trifasica sera aereo e derivar-se-a da rede de 

distribuicao primaria da SAELPA existente no local, conforme mostra a planta de 

situacao nos anexos deste memorial. Os cabos utilizados na alta tensao serao de 

aluminio na bitola 2 CAA e a estrutura de derivacao sera do tipo N3. Os postes 

utilizados serao de concreto, seccao duplo T. 

> Protecao Contra Sobrecorrente e Curto-Circuito na Alta Tensao 

Serao usadas na derivacao do ramal e para o transformador, chaves fusiveis 

indicadoras unipolares tipo XS, base C com elos fusiveis tipo 6K e 2H, 

respectivamente. Abaixo e visto uma descricao das principais caracteristicas eletricas 

das chaves fusiveis utilizadas: 

o USO EXTERNO E AO TEMPO 

o TENSAO NOMINAL 15 kV 

o CORRENTE NOMINAL 100 A 

o CAP ACID ADE DE INTERRUPC AO 10 kA 

o NBI 95 kV 

Obs.. As chaves fusiveis deverao ser fornecidas com elos fusiveis e ferragens em 

ago carbono, galvanizadas a fogo, para serem fixadas em cruzeta de concreto nas 

dimensoes (90 x 115 x 1900)mm. 

> Iluminacao Publica 

A iluminacao publica, de acordo com a NTD 004 da SAELPA, sera feita com 

lampadas de vapor de sodio de 70 Watts, com reator e rele fotoeletrico, sendo as 

luminarias de braco curto. Para um reator com fator de potencia igual a 0.75, temos que 

a potencia aparente requerida de cada ponto de luz sera: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P 0 070 

P = S.CosO =>S = = => S = 0.093 KVA 

CosO 0.75 

> Determinacao da Demanda 

O valor adotado da Demanda Diversificada Residencial (DDR) sera de 0.85 KVA, 

de acordo com a tabela 03 da NTD 004 da SAELPA. 
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> O Transformador 

O loteamento tera um transformador de 30 kVA, primario 

(13.8/13.2/12.6/12.0/11.4)kV em triangulo e secundario (380V/220 V) ligado em 

estrela, com neutro acessivel, classe de isolamento 15 kV, frequencia 60 Hz, imerso em 

oleo mineral refrigerante e isolante, com ventilacao natural, neutro solidamente 

aterrado, construido e ensaiado de acordo com a NBR 5388 da ABNT e com as 

seguintes caracteristicas: 

o Potencia Nominal: 30 kVA; 

o Tensao Nominal Primaria: 13.8 kV; 

o Tensao Nominal Secundaria. 380V/220 V; 

o Terminal de aterramento para cabo de cobre nu de 50 mm2; 

o Alca de suspensao olhal para tracao; 

o Placa de identificacao em chapa de ago inoxidavel, trazendo o esquema de ligacao 

com detalhes da mudanca de derivacao e o diagrama vetorial, alem de todos os 

dados de identificacao; 

o Devido a exposicao ao tempo, o tanque e radiadores sao tipos tratados contra 

oxidacao por decapagem a jato de areia, seguida de duas demaos de primer e 

pintado na cor cinza resistente ao tempo. 

> Fornecimento de Energia na Baixa Tensao 

A baixa tensao tera um circuito de 440 metros, com 380V/220V no secundario. 

Cada poste da rede tera luminaria de braco curto com lampada de vapor de sodio de 70 

Watts, 220 volts, com rele fotoeletrico. 

Os condutores utilizados na baixa tensao serao de aluminio isolados em 

polietileno (XLPE - 90° C) para 0,6/1 kV e condutor neutro nu em liga de aluminio 

CAL, nas formacoes. 

o 3x1x70+ 70 mm2 

o 3x1x35 + 35 mm2 

Estes cabos estao em conformidade com o que dispoe a Norma Tecnica NTD 004 da 

SAELPA, sendo o cabo do tronco da BT nunca inferior a 3x1x50 + 50 mm2. Os postes 

serao de concreto seccao duplo T de 150/10 e 300/10 daN. 
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> Medicao 

A medicao de energia eletrica sera feita na baixa tensao por medidores de kWh 

monofasicos instalados individualmente para cada consumidor em padrao de medicao 

externo, conforme determina norma da SAELPA. 

> Aterramento 

Todas as partes metalicas e nao energizadas como. carcaca do transformador, para-

raios e ferragens inativas presentes na instalacao das estacoes de transformacao deverao 

ser ligadas a terra atraves do condutor de cobre nu de 50 mm2, devendo este passar por 

dentro do poste. 

Sera feito tambem o aterramento do condutor neutro da baixa tensao, com cordoalha 

de ago dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V" e hastes tipo cantoneira de 1", em pontos terminals de circuitos e a cada 

200 metros, conforme mostra a planta de situacao em anexo. O aterramento se faz 

necessario para atender as condicoes de seguranca e operacionalidade do sistema. 

5.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r- Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT 

O objetivo fundamental do PCMAT e a prevencao dos riscos e a informacao e 

treinamento dos operarios que ajudarao a reduzir a chance de acidentes, assim como 

diminuir as suas conseqiiencias quando sao produzidos. Para tanto devera ser colocado 

em pratica um programa de seguranca e saude que obedecera, rigorosamente, as normas 

de seguranca, principalmente a NR 18, alem de haver a integracao entre a seguranca, o 

projeto e a execucao de obras. 

Se, por qualquer razao, for necessaria a realizacao de algumas alteracoes na 

execucao da obra, com relacao ao que foi estabelecido anteriormente, terao que ser 

estudados os aspectos de seguranca e saude, tomando as medidas necessarias para que 

essas mudancas nao gerem riscos imprevisiveis. 

Alguns objetivos do PCMAT: 

o Garantir a saude e a integridade dos trabalhadores; 

o Definir atribuicoes, responsabilidades e autoridade ao pessoal que administra, 

desempenha e verifica atividades que influenciem na seguranca e que intervem no 

processo produtivo; 

o Fazer previsao dos riscos que derivam do processo de execucao das obra; 
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o Determinar as medidas de protecao e prevencao que evitem acoes e situacoes de 

risco; 

o Aplicar tecnicas de execucao que reduzam ao maximo possivel esses riscos de 

acidentes e doencas. 

De acordo com o item 18.3 da NR 18, o PCMAT: 

o E obrigatoria sua elaboracao e cumprimento nos estabelecimentos com vinte 

trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR e outros dispositivos 

complementares de seguranca; 

o Devera contemplar as exigencias contidas na NRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 - Programa de Prevencao e 

Riscos Ambientais - PPRA. 

o Deve ser mantido no estabelecimento a disposicao do orgao regional do Ministerio 

do Trabalho - MT; 

o Deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de 

seguranca no trabalho; 

Sua implementacao e de responsabilidade do empregador ou condominio. 

O estagiario teve acesso ao PCMAT (Programa de Condicoes e Meio Ambiente do 

Trabalho na Industria da Construcao). 

> Equipamentos de Protecao Individual - EPI 

O equipamento de protecao individual ( EPI) e um instrumento de uso pessoal, cuja 

finalidade e neutralizar a acao de certos acidentes que poderiam causar lesoes ao 

trabalhador, e protege-lo contra possiveis danos a saude, causados pelas condicoes de 

trabalho. 

O EPI deve ser usado como medida de protecao quando. 

o Nao for possivel eliminar o risco, como protecao coletiva; 

o For necessario complementar a protecao coletiva com a protecao individual; 

o Em trabalhos eventuais e em exposicao de curto periodo. 

De qualquer forma, o uso do EPI deve ser limitado, procurando-se primeiro eliminar 

ou diminuir o risco, com a adocao de medidas de protecao geral. Os EPFs necessarios 

devem ser fornecidos gratuitamente pelo empregador, e cabe ao funcionario cuidar da 

manutencao, limpeza e higiene de seus proprios EPFs. 

A escolha do EPI a ser utilizado cabe ao Engenheiro de Seguranca, que devera usar 

os seguintes criterios para definir qual o tipo correto de equipamento que podera ser 

usado. 
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o Os riscos que o servico oferece; 

o Condicoes de trabalho, 

o Parte a ser protegida; 

o Qual o trabalhador que ira usar o EPI. 

Definido o tipo de EPI a ser utilizado, o Engenheiro de Seguranca devera fazer um 

trabalho de orientacao e conscientizacao sobre a importancia do uso dos EPFs. 

De acordo com a NR-18 (Norma Regulamentadora n° 18 do Ministerio do 

Trabalho), os equipamentos de protecao individual devem ser fornecidos de forma 

gratuita para os empregados sempre que as medidas de protecao coletiva nao forem 

viaveis do ponto de vista tecnico ou nao oferecerem completa protecao aos operarios. 

Os EPFs costumam ser, entretanto, um dos bons indicadores das condicoes de 

seguranca de uma obra. Claro que, se nao houver o desenvolvimento de um programa 

de seguranca do trabalho ou se a empresa preferir, ao inves de eliminar os riscos na 

fonte geradora, apenas proteger os operarios com esse tipo de equipamento, os 

resultados praticos serao nulos. Dispensar os EPIs, porem, seria impossivel. Tanto que 

as construtoras tern demonstrado preocupacao com a qualidade e a manipulacao correta 

dos equipamentos disponiveis no mercado. 

A relacao abaixo (fonte: PCMat / Jose Carlos de Arruda Sampaio) mostra, para as 

funcoes que os empregados executam na obra, quais os EPIs indicados: 

o Administracao em geral - calcado de seguranca; 

o Almoxarife - luva de raspa; 

o Armador - oculos de seguranca contra impacto, avental de raspa, mangote de raspa, 

luva de raspa, calcado de seguranca; 

o Azulejista - oculos de seguranca contra impacto, luva de PVC ou latex; 

o Carpinteiro - oculos de seguranca contra impacto, protetor facial, avental de raspa, 

luva de raspa, calcado de seguranca; 

o Carpinteiro (serra) - mascara descartavel, protetor facial, avental de raspa, calcado 

de seguranca; 

o Eletricista - oculos de seguranca contra impacto, luva de borracha para eletricista, 

calcado de seguranca, cinturao de seguranca para eletricista; 

o Encanador - oculos de seguranca contra impacto, luva de PVC ou latex, calcado de 

seguranca; 

o Equipe de Concretagem - luva de raspa, calcado de seguranca; 
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Equipe de Montagem (grua torre, guincho, montagens) - oculos de seguranca -

ampla visao, mascara semifacial, protetor facial, avental de PVC, luva de PVC ou 

latex, calcado de seguranca; 

Operador de betoneira - oculos de seguranca - ampla visao, mascara semifacial, 

protetor facial, avental de PVC, luva de PVC ou latex, calcado de seguranca; 

operador de compactador - luva de raspa, calcado de seguranca; 

Operador de empilhadeira - calcado de seguranca, colete refletivo; 

Operador de guincho - luva de raspa, calcado de seguranca; 

Operador de maquinas moveis e equipamentos - luva de raspa, calcado de 

seguranca; 

Operador de martelete - oculos de seguranca contra impacto, mascara semifacial, 

mascara descartavel, avental de raspa, luva de raspa, calcado de seguranca; 

Operador de policorte - mascara semifacial, protetor facial, avental de raspa, luva de 

raspa, calcado de seguranca; 

Pastilheiro - oculos de seguranca - ampla visao, luva de PVC ou latex, calcado de 

seguranca; 

Pedreiro - oculos de seguranca contra impacto, luva de raspa, luva de PVC ou latex, 

botas impermeaveis, calcado de seguranca; 

Pintor - oculos de seguranca - ampla visao, mascara semifacial, mascara descartavel, 

avental de PVC, luva de PVC ou latex, calcado de seguranca; 

Poceiro - oculos de seguranca - ampla visao, luva de raspa, luva de PVC ou latex, 

botas impermeaveis, calcado de seguranca; 

Servente em geral - calcado de seguranca (deve sempre utilizar os equipamentos 

correspondentes aos da sua equipe de trabalho); 

Soldador - oculos para servicos de soldagem, mascara para soldador, escudo para 

soldador, mascara semifacial, protetor facial, avental de raspa, mangote de raspa, 

luva de raspa, perneira de raspa, calcado de seguranca; 

Vigia - colete refletivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observacoes: 

O capacete e obrigatorio para todas as funcoes; 

A mascara panoramica deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja funcao 

apresentar necessidade de protecao facial e respiratoria, em atividades especiais; 

0 protetor auricular e obrigatorio a qualquer funcao quando exposta a niveis de 

ruido acima dos limites de tolerancia da NR 15; 
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o A capa impermeavel deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja funcao requeira 

exposicao a garoas e chuvas, 

o O cinturao de seguranca tipo para-quedista deve ser utilizado pelos trabalhadores 

cuja funcao obrigue a trabalhos acima de 2m de altura, 

o O cinto de seguranca limitador de espaco deve ser utilizado pelos trabalhadores 

cuja funcao exigir trabalho em beiradas de lajes, valas etc. 

Verificou-se durante o transcorrer do estagio cuidados com a protecao dos operarios, 

dotados de equipamentos individuals como botas, capacetes, luvas, oculos, cintos (tipo 

para-quedista), protetores auriculares, protetores faciais, que foram distribuidos de 

acordo com o tipo do servico que deveria ser executado, e mostradas as exigencias 

atuais sobre a seguranca no trabalho, apesar de muitos deles nem sempre seguirem as 

regras, exigindo uma fiscalizacao constante, deixando sim um pouco a desejar nessa 

questao. 

Havia uma correta disposicao dos materiais e equipamentos no canteiro de obras, a 

fim de evitar grandes deslocamentos por parte dos operarios, melhorando a eficiencia na 

realizacao dos trabalhos. Tambem foi observado o uso das protecoes adequadas na 

execucao da obra, as lajes eram bem protegidas de acordo com cada tipo de servico que 

estava sendo feito, eram colocadas bandejas ao redor, e havia corrimaos de seguranca 

com telas nas escadas placas de sinalizacao, etc. 
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CONS 1DERACQES FINA1S 

De acordo com o que foi acompanhado durante o andamento do estagio 

supervisionado, constata-se o que ja foi dito anteriormente, o processo de construcao 

civil e uma atividade bastante rentavel 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 exerga 

uma administracao de sucesso. 

Embora a relacao custos e lucros seja o objetivo basico em uma construcao civil, 

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

ao servico, evitando posteriores transtornos e ate acidentes aos usuarios. 

O estagio faz com que o aluno adquira visao do cotidiano da engenharia, alem de 

dar nocoes de administracao de empreendimentos e integracao do estagiario com os 

funcionarios da empresa, neste sentido pode ser citada a relevancia do mestre de obras 

como profissional intermediador entre o engenheiro e os operarios responsaveis pela 

execucao da obra. 
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