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1 APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Presente relatorio tem como objetivo descrever as atividades 

desenvolvidas pelo aluno Samuel Carlos Gomes de Morais, do curso de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Campina Grande. O estagio supervisionado foi 

realizado na obra do Edifico Multifamiliar Residencial Bartolomeu Medeiros - Joao 

Pessoa - PB, no periodo de marco a junho de 2011, com uma carga horaria total de 380 

horas. 

Este estagio tem por finalidade a aplicacao pratica dos conhecimentos 

teoricos adquiridos durante o curso ate o presente momento, a aquisicao de 

conhecimentos de administracao de obras e de termos tecnicos utilizados na construcao, 

o desenvolvimento da capacidade de analise e resolucao de problemas e o 

desenvolvimento de relacoes interpessoais e de trabalho em equipe. 

O estagio foi orientado pelo eng° Severino Lopes de Souza Filho e 

supervisionado pelo professor Joao Batista de Queiroz Carvalho do Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande. 
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2 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio trata das atividades acompanhadas pelo aluno e dos servicos 

realizados na construcao do Edificio Multifamiliar Residencial Bartolomeu Medeiros, 

Joao Pessoa - PB. 

Os servicos analisados na obra foram as execucoes de vedacoes internas e 

externas de alvenaria com blocos ceramicos 9cm x 19cm x 19 cm, projeto eletrico, 

hidraulico-sanitario, acabamentos, assentamento de piso de porcelanato, aplicacao de 

forro de gesso e acondicionamento e controle do material utilizado na obra. 

O estagio engloba um processo de aprendizagem em que as atividades 

desenvolvidas pelo estagiario sao as seguintes: conferencia de lista de materials, 

identificacao de falhas de execucao, classificacao dos materials para codificacao, 

coordenacao dos servicos na obra, cadastramento de fornecedores de materials ou 

servicos, conferencia de faturas ou materials, adaptacao de cronograma fisico-financeiro 

e cotacao de precos e/ou condicoes de pagamento. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 Conceito de Construcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a acao de juntar ou interligar materials resistentes e afins, ou de dar forma a 

certos materials, para se obter um suporte que sirva a atividades e necessidades da vida 

humana. Construcao civil e a ciencia que estuda as disposicoes e metodos seguidos na 

realizacao de uma obra arquitetonica, solida, util e economica. 

a) Harmonia do objeto com o ambiente; 

b) Harmonia entre as diferentes partes; 

c) Harmonia do objeto como expectador. 

O estudo da te^cnica da construcao compreende quatro grupos de conceitos 

diferentes: 

1) O que se refere ao conhecimento dos materials oferecidos pela natureza ou 

industria para utilizacao nas obras, assim como a melhor forma de sua 

aplicacao, origem e particularidades de aplicacao; 

2) O que compreende a resistencia dos materials empregados na construcao e os 

esforcos a que estao submetidos assim como o calculo da estabilidade das 

construcoes; 

3) Os metodos construtivos que em cada caso sao adequados a aplicacao sendo 

funcao da natureza dos materials, clima, meios de execucao disponiveis e 

condicoes sociais; 

4) O conhecimento da arte necessaria para que a execucao possa ser realizada 

atraves das normas de bom gosto, carater e estilo arquitetonico. 

Principio fundamental: Todo edificio deve ser praticamente perfeito, executado no 

tempo minimo razoavel e pelo menor custo, aproveitando-se o melhor material 

disponivel e o maximo rendimento das ferramentas, equipamentos e mao de obra. Sao 

tres as categorias de elementos de uma construcao: 

Os elementos essenciais sao aqueles que fazem parte indispensavel da propria 

obra como: fundacoes, pilares, paredes, suportes, arcos, vigas, telhado, cobertura, pisos, 

tetos e escadas. 

Os elementos secundarios sao: paredes divisorias ou de vedacao, portas, janelas, 

vergas, decoracao, instalacoes hidraulicas e eletricas e calefac5o. 

Os elementos auxiliares sao os utilizados enquanto se constroi a obra como: 

cercas, tapumes, andaimes, elevadores, guinchos, etc. 
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Fases da Construcao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A execucao dos servicos construtivos pode ser subdividida nos 

seguintes trabalhos: 

1) Trabalhos preliminares; 

2) Trabalhos de execucao; 

3) Trabalhos de acabamento. 

la Fase - Trabalhos Preliminares: Sao os que precedem a propria execucao da 

obra: 

a) programa de trabalho; 

b) escolha do local; 

0 aquisicao do terreno; 

d) projetos; 

e) concorrencia e ajuste de execucao; 

0 praca de trabalho; 

s) aprovacao do projeto; 

h) estudo do terreno; 

i) terraplanagem; 

J) locacao. 

2a Fase - Trabalhos de Execucao: Sao os trabalhos propriamente ditos: 

a) abertura de cavas de fundacao; 

b) consolidacao do terreno; 

c) execucao dos alicerces; 

d) apiloamento; 

e) obras de concreto; 

f) levantamento de paredes; 

g) armacao de andaimes; 

h) telhados; 

i) coberturas; 

j) assentamento de canalizacoes; 

k) revestimentos. 

As atividades do construtor sao: 

1. Garantir as hipoteses de projeto; 

2. Obter areas para implantacab do(s) canteiro(s)-de-obra(s); 

3. Estabelecer areas de emprestimo, para busca de parte dos materials a serem 

introduzidos na construcao e respectivas estocagens; 

4. Adquirir, garantir a qualidade e controlar o recebimento de materials; 
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5. Operacionalizar o fluxo de materiais e otimizar sua utilizacao; 

6. Contratar a mao-de-obra, especializada ou nao; 

7. Controlar a producao e a qualidade dos servicos executados, especificados no 

projeto; 

8. Compatibilizar a disponibilidade de recursos financeiros com recursos 

materiais e humanos ao longo do tempo, em runcao do custo financeiro da 

empresa; 

9. Otimizar equipes, equipamentos e instalacoes de apoio; 

10. Participar de reunioes tecnicas ligadas a obra e/ou a empresa; 

11. Viabilizar a continuidade de empreendimentos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Responsabilidade Civil do Engenheiro 

E aquela em que se responde com indenizacoes, como no caso de impericia no 

exercicio da profissao. Ex: Falta de conhecimento tecnico em executar uma edificacao, 

onde nao se respeitou o recuo minimo frontal estabelecido pela prefeitura da cidade, o 

que ira gerar o embargo da obra e a necessidade de demolir as paredes e construi-las de 

novo, com total custeio do servico por conta do engenheiro responsavel. 

3.1.2 Responsabilidade Criminal do Engenheiro 

Ocorre quando o Codigo Penal e infringido, por uma acao ou omissao do 

engenheiro no exercicio da profissao. Ex: Morte de operario por omissao do engenheiro 

em nao obriga-lo a usar o equipamento de seguranca. 

3.1.3 Responsabilidades Previdenciarias e Trabalhistas do Engenheiro 

Cabe ao engenheiro responsavel, assegurar os direitos trabalhistas aos 

funcionarios da obra, como: 

- Salarios reajustados de acordo com os sindicatos dos trabalhadores e 

empregadores; 

- Pagamento do 13° salario, com incidencia do FGTS; 

- Ferias remuneradas; 

- Seguro de acidentes de trabalho; 

- Auxilio Maternidade e Paternidade; 

- Aviso-previo; 

- Feriados e dias santificados; 

- Pagamento de 40% por demissao sem justa causa, etc. 
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3.1.4 Documentos necessarios para a obtencao do alvara de construcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Requerimento padrao para alvaras e autos; 

b) 2 vias das plantas que compSem o projeto completo; 

c) 2 vias do levantamento planialtimetrico; 

d) Copia da escritura de posse do terreno devidamente registrada; 

e) Copia do carne do EPTU (frente e verso); 

f) Copia do Registro do CREA dos profissionais responsaveis pelo projeto; 

g) Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) dos profissionais responsaveis 

pelo projeto devidamente recolhido junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura (CREA). 

3.2 Estocagem do material 

A estocagem hoje se faz umas das fases mais importantes da obra, pois e atraves 

desta, que se obtem um melhor rendimento e resultado final da execucao da obra, com 

um bom armazenamento se consegue um maior controle e menor desperdicio. 

3.2.1 Etapas para uma boa estocagem 

Prefira produtos de boa qualidade 

Materiais de construcao de baixa qualidade sao responsaveis por grande parte do 

desperdicio em uma obra. Para se certificar de bons produtos, use o bom senso. Observe 

e compare, ainda no deposito, as condicoes de cada um dos materiais que voce vai 

comprar. Blocos e tijolos de baixa qualidade, por exemplo, tem os cantos lascados e 

quebram com facilidade. 

Fiscalize o recebimento de materiais 

Verifique se o material de construcao que esta sendo entregue na obra 

corresponde exatamente ao que foi pedido. Confira o tipo, a marca, a quantidade e a 

qualidade dos produtos. Assim como voce escolhe o arquiteto, escolha o fornecedor. 

Nao compre so pelo menor preco. Procure a melhor relacao custo-beneficio do mercado 

e lembre-se: so compre a quantidade necessaria para cada etapa da obra. Faca tambem 

uma comparacao entre o consumo de material previsto no orcamento e o que esta sendo 

efetivamente gasto. 

Tenha cuidado na hora de armazenar 

O cimento, por exemplo, deve ser estocado na embalagem original, em local 

fechado, e em pilhas de, no maximo, 10 sacos. Ja a areia deve ser armazenada em um 

14 



cercado de madeira, de preferencia coberta por um plastico ou lona, e em local sem 

declividade - isso evita que ela escoe junto com a agua das chuvas. 

Um outro problema e a umidade. O cimento e a cal, de um modo geral, estragam 

e empedram quando em contato direto com o chao. Justamente por isso, o melhor e 

estoca-los sobre estrado de madeira, em locais fechados. Esses procedimentos evitam 

perdas, danos ou extravio de materiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evite o vaivem de materiais 

Transportar materiais de construcao de um lado para outro da obra aumentam as 

estatisticas do desperdicio. O melhor a fazer e armazena-los proximos aos locais onde 

serao utilizados. Uma dica: nao carregar blocos e tijolos em carrinhos de mao que 

tenham as quinas arredondadas. O material pode quebrar em contato com as juncoes das 

laterals desse tipo de carrinho. 

3.3 Alvenaria 

Alvenaria, pelo dicionario da lingua portuguesa, e a arte ou oficio de pedreiro ou 

alvanel, ou ainda, obra composta de pedras naturais ou artificials, ligadas ou nao por 

argamassa. 

Modernamente se entende por alvenaria, um conjunto coeso e rigido, de tijolos 

ou blocos (elementos de alvenaria) unidos entre si por argamassa. 

A alvenaria pode ser empregada na confeccao de diversos elementos 

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

etc.Quando a alvenaria e empregada na construcao para resistir cargas, ela e chamada 

Alvenaria resistente, pois alem do seu peso proprio, ela suporta cargas (peso das lajes, 

telhados, pavimento superior, etc.) 

Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de seu 

peso proprio e denominada Alvenaria de vedacao. As paredes utilizadas como 

elemento de vedacao devem possuir caracteristicas tecnicas que sao: 

• Resistencia mecanica 

• Isolamento termico e acustico 

• Resistencia ao fogo 

• Estanqueidade 

• Durabilidade 

As alvenarias de tijolos e blocos ceramicos ou de concreto, sao as mais 

utilizadas, mas existe investimentos crescentes no desenvolvimento de tecnologias para 

industrializacao de sistemas construtivos aplicando materiais diversos. No entanto neste 

capitulo iremos abordar os elementos de alvenaria tradicionais. 

15 



3.3.1 Elemento de alvenaria 

Tijolo furado (baiano) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

* dimensSes: 9x19x19cm 

* quantidade por m2: 

parede de 1/2 tijolo: 22un 

parede de 1 tijolo: 42un 

* peso 3,0kg 

* resistencia do tijolo espelho: 30kgf7cm2 e um tijolo: lOkgffcm2 

* resistencia da parede 45kgf7cm2 

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

cilindricos e com furos prismaticos (Figura 1). 

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 1 - Tijolo com furo prismatico 
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3.3.2 Elevacao da alvenaria: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois de, no minimo, um dia da impermeabilizacao, serao erguidas as paredes 

conforme o projeto de arquitetura. O servico e iniciado pelos cantos (Figura 2) apos o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo o prumo de 

pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 3) e o escantilhao no sentido horizontal 

(Figura 2). 

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. 

A argamassa de assentamento utilizada e de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. 

Figura 2 - Detalhe do nivelamento da elevacao da alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

recuor 

avangor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft 

prumo 

] [  
] [  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ii ir 
3C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ii ir 

Figura 3 - Detalhe do prumo das alvenaria* 
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Podemos ver no desenho (Figura 4) a maneira mais pratica de executarmos a 

elevacao da alvenaria, verificando o nivel e o prumo. 

Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a 

Figura 4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figure 4 - Colocacao da argamassa de assentamento 

As paredes de tijolo rurado sao utilizadas com a finalidade de diminuir o peso 

das estruturas e economia, nao oferecem grande resistencia e portanto, so devem ser 

aplicados com a unica funcao de vedarem um painel na estrutura de concreto. 

Sobre elas nao devem ser aplicados nenhuma carga direta. No entanto, os tijolos 

baianos tambem sao utilizados para a elevacao das paredes, e o seu assentamento e feito 

em amarracao, tanto para paredes de 1/2 vez (Figura 5) como para 1 vez. 

Figure 5 - Execucao de alvenaria utili/andu tijolos furados 
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3.4 Vaos em paredes de alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na execucao das paredes sao deixados os vaos de portas e janelas. No caso das 

portas os vaosja sao destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do 

peitoril determinado no projeto. Para que isso ocorra devemos considerar o tipo de 

batente a ser utilizado pois a medida do mesmo devera ser acrescido ao vao livre da 

esquadria (Figura 6). 

Esquadrias de madeira: 

Porta = acrescentar 10 cm na largura e 5cm na altura, devido aos batentes. 

Janela = acrescentar 10cm na largura e 10cm na altura. 

Esquadrias de ferro: como o batente e a propria esquadria, os acrescimos serao 

de 3cm tanto na largura como na altura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

YO OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Qlvtnorto 

Figure 6 - Vao de alvenaria 

Sobre o v5o das portas e sobre e sob os vaos das janelas devem ser construidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vergas (Figura 7). 

Quando trabalha sobre o vao, a sua funcao e evitar as cargas nas esquadrias e 

quando trabalha sob o vao, tem a finalidade de distribuir as cargas concentradas 

uniformemente pela alvenaria inferior: 

verge so perl or  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ I I \ I 

verqa infer ior  

(oont rovergo)  

m in . 30cm 

ou l/ S do vao 

rr~n 
t r incos ojie 
surge m peb 
ouetneia de 
ver ge inferior  

Figure 7 - Vergas sobre e sob os vaos 

As vergas podem ser pre-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao 

vao no minimo 30cm ou 1/5 do vao. 

No caso de janelas sucessivas, executa-se uma so verga. 
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3.5 Argamassas - preparo e aplicacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

formam a parede de alvenaria nao armada, sendo a sua funcao: 

- unir solidamente os elementos de alvenaria 

- distribuir uniformemente as cargas 

- 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. 

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. 

Figura 8 - Preparo da argamassa com betoneira 

Os revestimentos sao executados para dar as alvenarias maior resistencia ao 

choque ou abras&o, impermeabiliza-las, tornar as paredes mais higienicas (lavaveis) ou 

ainda aumentar as qualidades de isolamento termico e acustico. 

Os revestimentos internos e externos devem ser constituidos por uma camada ou 

camadas superpostas, continuas e uniformes. O consumo de cimento deve, 

preferencialmente, ser decrescente, sendo maior na primeira camada, em contato com a 

base. As superficies precisam estar perfeitamente desempenadas, prumadas ou niveladas 

e com textura uniforme, bem como apresentar boa aderencia entre as camadas e com a 

base. Os revestimentos externos devem, alem disso, resistir a acao de variacao de 

temperatura e umidade. 

Quando se pretende revestir uma superficie, ela deve estar sempre isenta de 

poeira, substancias gordurosas, eflorescencias ou outros materiais soltos, todos os dutos 

e redes de agua, esgoto e gas deverao ser ensaiados sob pressao recomendada para cada 
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caso antes do inicio dos servicos de revestimento. Precisa apresentar-se suficientemente 

aspera a fim de que se consiga a adequada aderencia da argamassa de revestimento. No 

caso de superficies lisas, pouco absorventes ou com absorcao heterogenea de agua, 

aplica-se uniformemente um chapisco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.1 Chapiseo 

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

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

superficie porosa. Pode ser acrescido de adesivo para argamassa. 

O chapisco e uma argamassa de cimento e areia media ou grossa sem peneirar 

no traco 1:3. 

Portanto a camada de chapisco deve ser uniforme, com pequena espessura e 

acabamento aspero. 

A cura do chapisco se da apos 24hs da aplicacao, podemos assim executar o 

emboco. 

O chapisco pode ser usado ainda como acabamento nistico, para revestimento 

externo, podendo ser executado com vassoura ou peneira para salpicar a superficie. 

3.5.2 Emboco 

O emboco e uma argamassa mista de cimento, cal e areia. 

O emboco de superficie externas, acima do nivel do terreno, deve ser executado 

com argamassa de cimento e cal, nas internas, com argamassa de cal, ou 

preferivelmente, mista de cimento e cal. Nas paredes externas, em contacto com o solo, 

o emboco e executado com argamassa de cimento e recomenda-se a incorporacao de 

aditivos impermeabilizantes. 

A areia empregada e a media ou grossa, de preferencia a areia media. 

O revestimento e iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para as 

fundacoes. A superficie deve estar previamente molhada. A umidade nao pode ser 

excessiva, pois a massa escorre pela parede. Por outro lado, se lancarmos a argamassa 

sobre a base, completamente seca, esta absorvera a agua existente na argamassa e da 

mesma forma se desprendera. 

O emboco deve ter uma espessura media de 1,5cm, pois o seu excesso, alem do 

consumo inutil, corre o risco de desprender, depois de seca. Infelizmente esta espessura 

nao e uniforme porque os tijolos tem certas diferencas de medidas, resultando um painel 

de alvenaria, principalmente o interno, com saliencias e reentrancias que aumentam essa 

espessura. 

As irregularidades da alvenaria sao mais freqiientes na face nao aparelhada das 

paredes de um tijolo. 
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Para conseguirmos uma uniformidade do emboco e tirar todos os defeitos da 

parede, devemos seguir com bastante rigor ao prumo e ao alinhamento. Para isso 

devemos fazer: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assentamento da Taliscas (tacos ou calcos) 

As taliscas sao pequenos tacos de madeira ou ceramicos, que assentados com a 

propria argamassa do emboco nos fornecem o nivel (Figuras 9 e 10). 

No caso de paredes, quando forem colocadas as taliscas, e preciso fixar uma linha 

na sua parte superior e ao longo de seu comprimento. A distancia entre a linha e a 

superficie da parede deve ser na ordem de 1,5cm. As taliscas (calcos de madeira de 

aproximadamente 1x5x12cm, ou cacos ceramicos) devem ser assentados com 

argamassa mista de cimento e cal para emboco, com a superficie superior faceando a 

linha. 

Sob esta linha, recomenda-se a colocacao das taliscas em distancias de 1,5m a 2m 

entre si, para poder utilizar reguas de ate 2,0m de comprimento, favorecendo a sua 

aplicacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Z/ OOtn 
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Figura 9 - Assentamento das taliscas superiores 

A partir da sua disposicao na parte superior da parede, com o auxilio de fio de 

prumo, devem ser assentadas outras na parte inferior (a 30cm de piso) e as 

intermediarias (Figura 10). 

22 



E importante verificar o nivel dos batentes, pois os mesmos podem regular a 

espessura do emboco. Devemos ter o cuidado para que os batentes nao fiquem salientes 

em relacao aos revestimentos, e nem tampouco os revestimentos salientes em relacao 

aos batentes e sim faceando. 

JL_ i 

xj"! [;:.i.h.:.to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rr±ch±L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a 

i_Al:.] t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 

Figura 10 - Assentamento das taliscas inferiores 

Guias ou Mestras 

Sao constituidas por faixas de argamassa, em toda a altura da parede (ou largura 

do teto) e sao executadas na superficie ao longo de cada fila de taliscas ja umedecidas. 

A argamassa mista, depois de lancada, deve ser comprimida com a colher de 

pedreiro e, em seguida, sarrafeada, apoiando-se a regua nas taliscas superiores e 

inferiores ou intermediarias (Figura 11). 

Em seguida, as taliscas devem ser removidas e os vazios preenchidos com 

argamassa e a superficie regularizada. 
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O sarrafeamento do emboco pode ser efetuado com regua apoiada sobre as guias. 

A regua deve sempre ser movimentada da direita para a esquerda e vice-versa (Figura 

id. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 11 - Detalhe da execucao das guias e do emboco 

Nos dias muito quentes, recomenda-se que os revestimentos, principalmente 

aqueles diretamente expostos a radiacao solar, seja mantidos umidos durante pelo 

menos 48 horas apos a aplicacao. Pode ser efetuado, por aspersao de agua tres vezes ao 

dia. 

O acabamento do emboco pode ser: 

- sarrafeado, ideal para receber o revestimento final (reboco), azulejo, pastilha, 

etc. 

- sarrafeado e desempenado, ideal para receber gesso, massa corrida; 

- sarrafeado, desempenado e feltrado (uma mao de massa ou massa unica) para 

receber a pintura. 

O periodo de cura do emboco, antes da aplicacao de qualquer revestimento, deve 

ser igual ou maior a sete dias. 
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3.5.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reboco 

A colocacao do reboco e iniciada somente apos a colocacao de peitoris, 

tubulacSes de eletrica etc.. e antes da colocacao das guarnicoes e rodapes. 

A superficie a ser revestida com reboco deve estar adequadamente aspera, 

absorvente, limpa e tambem umedecida. 

O reboco e aplicado sobre a base, com desempenadeira de madeira e devera ter 

uma espessura de 2mm ate 5mm. Em paredes, a aplicacao deve ser efetuada de baixo 

para cima, a superficie deve ser regularizada e o desempenamento feito com a superficie 

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

circulares. O acabamento final e efetuado utilizando uma desempenadeira com espuma 

(Figura 12). 

E extremamente importante, antes de aplicar o reboco, que o mesmo seja 

preparado com antecedencia dando tempo para a massa descansar. Esse procedimento e 

chamado de "curtir" a massa e tem a finalidade de garantir que a cal fique totalmente 

hidratada, nao oferecendo assim danos ao revestimento. 

XREBOCO 

Figura 12 - Detalhe da aplicacao do reboco 
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3.6 Azulejos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao materiais ceramicos ou louca vidrada, que e fabricada originalmente em 

quadrados de 10x10, mas existem outras dimensoes. Podem ser lisos ou decorados. 

3.6.1 Assentamento dos azulejos 

Os azulejos podem ser assentados com juntas em diagonal, prumo ou em 

amarracao. 

O assentamento se faz de baixo para cima, de fiada em fiada, com argamassa de 

cal e areia no traco 1:3 com 100kg de cimento por m3 de argamassa (pelo processo 

convencional), ou com cimento-colante, de uso interno ou externo, colas etc. Os 

cimentos colantes e as colas devem ser aplicados com desempenadeira dentada de aco, 

sobre base regularizada. 

3.6.2 Rejuntamento 

O rejuntamento pode ser efetuado utilizando pasta de cimento branco e alvaiade 

na proporcao de 2:1 ou seja, duas partes de cimento branco e uma de alvaiade, o 

alvaiade tem a propriedade de conservar a cor branca por mais tempo. Podemos utilizar 

ainda o rejunte (material industrializado), estes normalmente vem agregado a outros 

componentes, que conferem caracteristicas especiais a ele: retencao de agua, 

flexibilidade, dureza, estabilidade de cor, resistencia a manchas etc. Portanto, na hora de 

escolher a argamassa de rejuntamento, esteja atento as suas caracteristicas. 

3.7 Revestimento de pisos 

3.7.1 Preparo da base 

Todas as vezes que vamos aplicar qualquer tipo de piso, nao podemos faze-lo 

diretamente sobre o solo ou sobre as lajes ( exceto as lajes de nivel zero). Devemos 

executar uma camada de preparacao em concreto magro, que chamamos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrapiso, 

base ou lastro, ou uma argamassa de regularizacao, respectivamente. 

Contrapiso cimentados 

O piso cimentado e executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, 

com espessura entre 2,0 a 2,5cm e nunca inferior a 1,0cm. 

* Se desejamos um acabamento liso devemos polvilhar cimento em po e alisar 

com a colher de pedreiro ou desempenadeira de aco (massa queimada). 

* Se desejamos um acabamento aspero, usamos apenas a desempenadeira 

demadeira, ou texturado (vassoura, roletes etc..) 
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* Quando o cimentado for aplicado em superficies muito extensas, devemos 

dividi-las em paineis de 2,0x2,00m, com juntas de dilatacao (junta seca) que podem ser 

executadas durante a aplicacao ou depois da cura (junta serrada). 

*A cura sera efetuada pela conservacao da superficie levemente molhada, 

coberta com sacos de estopa ou mantas, durante no minimo 7 dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7.2 Pisos ceramicos 

Antes de comprar ou especificar um piso ceramico devemos classifica-los 

principalmente quanto a absorcao de agua (Tabela 1) e a abrasao (Tabela 2). 

Normalmente quanto menor o grau de absorcao, melhor sera a qualidade, 

podendo ser (Tabela 1): 

Tabela 1 - Classificacao dos pisos ceramicos quanto a absorcao de agua 

Grupo Grau de absorcao Uso recomendado 

I 0% a 3% Pisos, paredes, piscinas e saunas 

Ila 3% a 6% Pisos, paredes e piscinas 

lib 6% a 10% Pisos e paredes 

III >10% Paredes 

E quanto a resistencia a abrasao, ela representa a resistencia ao desgaste 

superficial, no caso de ceramicas esmaltadas e caracterizada por unidade PEI (Porcelain 

Enamel Institute) e classificado como segue (Tabela 2): 

Tabela 2 - Classificacao dos pisos ceramicos quanto a abrasao 

3.7.3 Abrasao 3.7.4 Resistencia 3.7.5 Uso 

recomendado 

Grupo 0 Desaconselhavel para 

piso 
Grupo 1 (PEI-1) Baixa Banheiros residenciais. 

Quartos de dormir etc. 

Grupo 2 (PEI-2) Media Quartos sem portas para 

fora 
Grupo 3 (PEI-3) Media alta Cozinhas residenciais, 

corredores, hall de residencia, 

quintals. 

Grupo 4 (PEI-4) Alta Estab. Comerciais 

internos, entradas de hoteis, 

show rooms. 

Grupo 5 (PEI-5) Altissima e sem 

encardido 

Areas publicas, 

shopping centers, aeroportos, 

padarias, fast-food etc. 
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Apos a escolha do piso podemos assenta-los de duas maneiras usuais: Utilizando 

argamassa de assentamento ou cimento colante. Procedendo-se da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regularizacao de base para pisos ceramicos 

Se necessario, e feita com argamassa de cimento e areia media sem peneirar no 

traco 1:4 ou 1:6 com espessura de 3,0cm. 

Assentamento utilizando argamassa: (assentamento convencional) 

Utiliza-se uma argamassa mista de cimento com areia media seca no traco 

1:0,5:4 ou 1:0,5:6 sobre o piso regularizado (quando a espessura da argamassa de 

assentamento for maior de 3,0cm) ou sendo a propria argamassa de assentamento 

utilizada para regularizar e assentar. 

Ao se considerar que a colocacao do material ceramico , no caso de utilizar a 

argamassa para o assentamento, e feita com esta camada de argamassa ainda fresca, e 

que quando da secagem desta argamassa acontece o fenomeno da retracao 

(encurtamento), ocorre o aparecimento de esforcos que tendem a comprimir o 

revestimento. Destes esforcos que atuam no piano do revestimento - resultam 

componentes normals ao revestimento que tendem a arranca-lo de sua base. O que vai 

impedir a separacao das pecas de sua base, sera a aderencia proporcionada pela pasta de 

cimento. Sabe-se que, no assentamento convencional, dificilmente se consegue obter 

uma pasta de cimento ideal, ou seja, com maior resistencia possivel, pois a mesma 

resulta da aspersao de po de cimento sobre uma argamassa ainda fresca, retirando agua 

dessa argamassa para se hidratar. A falta ou excesso de agua podera ter como 

consequencia, ou o cimento mal hidratado, ou uma "aguada" de cimento. Em ambos os 

casos a ligacao ceramica-base estara fatalmente comprometida, sera de baixa resistencia 

e nao se opora a separacao do revestimento de sua base. 

Esses esforcos devido a retracao estao diretamente ligados a fatores importante. 

Quanto maior for a espessura da argamassa de assentamento, tanto maior sera o esforco 

resultante da retracao. Quando mais rica em cimento for a argamassa, tanto maior sera o 

esforco devido a retracao. E, lembrando que este esforco de compressao gera 

componentes verticals que tendem a arrancar as pecas de sua base, quanto maior for o 

primeiro, tanto maiores serao os componentes verticals de tracao que tendem a soltar o 

revestimento. 

A melhor maneira de assentar os pisos ceramicos pelo processo convencional e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Superficie de laje, ou contrapiso - varrer e eliminar poeiras soltas; umedecer e 

aplicar po de cimento com adesivo de argamassa, formando pasta imediatamente antes 

de estender a argamassa de assentamento. Isto proporcionara melhor ligacao da 

argamassa a laje. 
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- Espessura de argamassa de assentamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - nunca ultrapassar 2 cm a 2,5cm, a 

fim de minorar as tensoes de retracao. Caso haja necessidade de maior espessura, devera 

ser efetuada em duas camadas, sendo a segunda apos completada a secagem da primeira 

camada. 

- Traco da argamassa de assentamento - nunca utilizar argamassas ricas. O traco 

1:6 de cimento e areia, mais meia parte de cal hidratada e correspondente indicado. A 

cal proporciona melhor trabalhabilidade e retencao de agua, melhorando as condicoes 

de cura e menor retracao. Atencao especial sera dada para a agua adicionada. O excesso 

formara pasta de cimento aguado e pouco resistente. 

- Quantidade de argamassa a preparar - sera tal, de modo a evitar que o inicio 

do seu endurecimento - inicio de pega do cimento - se de antes do termino do 

assentamento. Na pratica, isso corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em area de 

cerca de 2m2 por vez. 

- Aplicagao da argamassa - sera apertada firmemente com a colher e, depois, 

sarrafeada. Lembre-se que apertar significa reduzir os vazios preenchidos de agua. Isso 

diminuira o valor da retracao e reduzira os riscos de soltura. 

- Camada de po de cimento - espalhar po de cimento de modo uniforme e na 

espessura aproximada de 1mm ou 1 litro/m2. Nao atirar o po sobre a argamassa, pois a 

espessura sera irregular. Deixar cair o po por entre os dedos e a pequena distancia da 

argamassa. Esse cimento devera se hidratar exclusivamente com a agua existente na 

argamassa, formando a pasta ideal. Para auxiliar a formacao da pasta, passar colher de 

pedreiro levemente. 

- Pecas cerdmicas - serao imersas em agua limpa e deverao estar apenas umidas, 

nao encharcadas, quando forem colocadas. Nao ser assentadas secas, porque retirarao 

agua da pasta e da argamassa de assentamento, enfraquecendo a aderencia. Nao poderao 

ser colocadas demasiadamente molhadas, porque, desta forma, reduzirSo a pasta de 

cimento a uma "aguada" de cimento enfraquecendo igualmente a aderencia. Deve-se 

observar, no entanto, que o fato de ser necessario imergir os pisos em agua , ocasiona 

certa fragilidade as pecas e consequentemente quebra no ato de se colocar. Dai 

presume-se uma perda estimada em aproximadamente 5%. 

Para se conseguir melhor efeitos das pecas, quando estas nao sao de cores lisas, 

espalhar o numero de pecas a serem assentadas em outra area limpa e criar variacoes 

com as nuancas de cor do material de revestimento. Tais variacoes de cor nao sao 

defeitos dos revestimentos (pisos) e devem ser "trabalhadas" para melhorar o aspecto 

visual do conjunto. Depois de encontrado o melhor desenho, assentar o material. 

- Fixagao das pegas - para pisos, apos aplicados na area preparada, serao batidos 

com o auxilio de bloco de madeira de cerca de 12cm x 20cm x 6cm aparelhado, a 

martelo de pedreiro. Certificar que todas as pecas foram batidas o maior numero 
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possivel de vezes. Pecas maiores - 15cm x 30cm, ou 20cm x 20cm - deverao ser batidas 

uma a uma, a fim de garantir boa aderencia a pasta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Espagamento daspegas - nunca colocar pisos ou azulejos justapostos, ou seja, 

com juntas secas. As juntas de 1mm a 3 mm, conforme o tamanho das pecas, e 

necessario por tres motivos: compensar as diferencas de tamanho das pecas, pois em um 

mesmo lote e normal a classificacao na faixa de ate 2mm; em segundo lugar, que a pasta 

de cimento penetre adequadamente entre as pecas, impermeabilizando definitivamente o 

piso; em terceiro, para criar descontinuidade entre as pecas ceramicas, a fim de que nao 

se propaguem esforcos de compressao em virtude da retracao da argamassa ou outras 

deformacoes das camadas que compoem o revestimento. 

Resumindo: 

• Estender a massa em pequenos panos de maneira a colocar em n° de piso 

que se possa alcancar. 

• Polvilhar por igual o cimento sobre a argamassa para enriquecer a sua 

dosagem na superficie de contato. 

• Colocar o piso umido e nao saturado de agua, pois esse excesso faz com 

que a pasta de cimento se torne fraca. 

• Para garantir uma melhor distribuicao de pasta de cimento espalhar o po 

de cimento com a colher. 

• Com o auxilio da desempenadeira, dar pequenos golpes sobre o piso ate 

que a pasta de cimento comece a surgir pelas juntas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rejuntamento 

Ap6s cinco dias do assentamento devemos preencher as juntas com pasta de 

cimento ou rejunte industrializado, esse procedimento e denominado de rejuntamento. 

O rejuntamento sobre o piso e feito com pasta de cimento comum ou rejunte, 

estendida sobre o piso e puxada com rodo. Limpar o excesso de rejunte com um pano 

apos a formacao do inicio da pega da pasta. 

Nos pisos ceramicos a superficie acabada (lisa) vira alguns milimetros na 

borda do mesmo, ficando a superficie lisa e impermeavel ocasionando o 

desprendimento do rejunte. (Figura 13) 

Para que isso nao ocorra este excesso deve ser retirado antes da cura final. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUPERFICIE REJUNTE ACABAMENTO 

CERAMICA 



3.7.6 Porcelanato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Porcelanato e constituido de uma mistura de argila, feldspato, caulim e outros 

adltivos (corantes), submetido a uma forte pressao e queima em alta temperatura 

(entre 1200 °C a 1250 °C ), resultando um piso resistente a abrasao e de baixa 

porosidade. 

O acabamento do Porcelanato pode ser o nao esmaltado nos padroes semi-

rustico, nistico e satinado, ou esmaltados. Os nao esmaltados tem uma durabilidade 

maior pois o esmalte e aplicado antes da queima e mais tarde polido, portanto a fina 

camada de esmalte tende a desgastar. 

Como o Porcelanato nao e poroso, e necessario fixa-lo com argamassa colante 

aditivada com polimeros, como o PVA. Essa mistura tem o dobro da aderencia da 

argamassa comum. E importante tambem, espacar as pecas conforme recomendacao do 

fabricante e rejunta-las com uma massa de rejunte tambem aditivada. 

3.8 Pintura 

Para que se possa garantir um bom acabamento na pintura e necessario que se 

conheca o tipo adequado da tinta para a superficie que se deseja pintar. Abaixo 

encontram-se alguns tipo de tinta: 

3.8.1 Tipos de tinta 

Aqui sao relacionados os tipos comumente encontrados na construcao civil 

classificados de acordo com os veiculos utilizados em sua formulacao. 

Caiacao - Nas construcoes rurais, e a caiacao a pintura mais indicada para as 

paredes por ser mais economica que as demais, de facil execucao, alem de ser 

desinfetante. No preparo da tinta recomendam-se os seguintes cuidados: cal de boa 

qualidade; queima de cal em vasilhame limpo e passagem da pasta atraves de uma 

peneira fina. A adicao da agua deve ser em quantidade necessaria para obter-se uma 

pasta maleavel, ou seja, um leite de cal mais ou menos denso. 

Ha necessidade de, no minimo, tres demaos, sendo que, no caso de aplicacao de 

cores, a primeira demao deve ser branca. 

Nas caiacoes em paredes externas, junta-se a tinta uma certa quantidade de oleo 

de linhaca para melhor aderencia da pintura. Quando e necessaria maior protecao contra 

a infiltracao de agua da chuva, adiciona-se a cal produtos impermeabilizantes. 

Aplicacao: brochas, pinceis grandes, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Latex P.V.A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - e uma tinta aquosa, a base de acetato de polivinila (P.V.A.). 

Latex Acrilico - e tambem uma tinta aquosa, a base de emulsoes acrilicas, que 

conferem a tinta maior resistencia ao intemperismo. Este fato faz com que as tintas 

acrilicas sejam recomendadas, preferencialmente, para superficies externas. 

Esmalte Sintetico - e uma tinta a base de resinas alquidicas, de oleos secativos e 

solventes. 

Tinta Oleo - e semelhante ao esmalte sintetico, com preponderancia do teor 

oleo. 

Tinta Epoxi - e uma tinta em solucao, a base de resinas epoxi, de grande 

resistencia a abrasao. Apresenta-se em dois componentes: tinta e catalisador. 

Verniz Poliuretano - e uma solucao de resinas poliuretanicas, em solventes 

alifaticos. 

Tinta de borracha Clorada - e uma solucao a base de borracha clorada, de alta 

plasticidade e de grande resistencia a agua. 

3.8.2 Qualidade das tintas 

Ao se abrir uma embalagem pela primeira vez, a tinta deve satisfazer as 

seguintes condicSes: nao apresentar excesso de sedimentacao, coagulacao, galeificacao, 

empedramento, separacao de pigmentos ou formacao de pele (nata); torna-se 

homogenea mediante agitacao manual; nao apresenta odor putrido e nem expelir 

vapores toxicos. Na superficie interna da embalagem nao deve haver sinais de corrosao. 

No momento de aplicacao, a tinta precisa se espalhar facilmente, de maneira que o rolo 

ou pincel deslizem sem resistencia (suavemente), devendo as marcas destes acessorios 

desaparecerem logo apos a aplicacao da tinta, resultando uma pelicula uniforme, quanto 

ao brilho, cor e espessura. 

Rendimento e cobertura s3o dois conceitos distintos. O primeiro expressa a 

relacao entre a area pintada e o volume de tinta gasto (1 / m2). O outro refere-se a 

capacidade da tinta de cobrir totalmente a superficie (contraste e cor). Na pratica, esta 

capacidade e medida em numero de demaos. 

Estas duas propriedades estao intimamente ligadas ao tipo, qualidade e 

quantidade de resinas e de pigmentos utilizados na formulacao da tinta. E justamente 

aqui, na variacao destes elementos, que se tern as maiores diferencas de qualidade entre 

as tintas no mercado. 

A durabilidade de uma tinta refere-se a resistencia a acao do intemperismo ao 

longo do tempo. A melhor tinta e aquela que demora mais para calcinar, desbotar, 

perder sua boa aparencia, bem como suas propriedades de protecao. A qualidade 
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tambem depende do tipo da tinta e a maneira de se medir previamente a durabilidade de 

uma tinta e atraves de testes de intemperismo acelerado, o que os pode ser feito em 

laboratorio. 

As tintas devem ser lavaveis, apresentar resistencia a acao de agentes quimicos, 

comuns no uso domestico, tais como detergentes, agua sanitaria, etc. Alem disso, 

precisam prevenir o desenvolvimento de organismos biologicos - fungos e bacterias. 

Normalmente, os tipos de tinta mencionados devem ser armazenados em locais 

secos e ventilados, nao sujeitos a grandes variacoes termicas. Assim, apos um ano da 

data da fabricacao, a tinta armazenada na embalagem original, cheia e fechada, 

atendendo as recomendacoes de temperatura do fabricante, nao pode apresentar 

formacao de pele e os problemas ja mencionados anteriormente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8.3 Preparacao da superficie 

A adequada preparacao da superficie e fator tao importante como a escolha de 

bons produtos para a sua pintura. Os seguintes cuidados devem ser observados: ela deve 

ser limpa, seca, isenta de poeira, gordura, sabao ou mofo, deve-se utilizar agua morna 

com detergente para eliminar manchas de gordura; aplicar uma solucao de agua com 

cerca de 25% de agua sanitaria para remover as partes mofadas e, em seguida, enxaguar 

a superficie; corrigir com argamassa as imperfeicoes profundas da parede; as pequenas 

imperfeicoes (rasas) devem ser corrigidas com massa corrida (em reboco interno) ou 

massa acrilica (em reboco externo); raspar ou escovar as partes soltas ou mal aderidas; 

eliminar o brilho de qualquer origem, usando lixa de grana adequada. 

Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, e preciso aguardar que ele 

esteja seco e curado. Se a tinta for aplicada sobre o reboco mal curado, provavelmente a 

pintura descascara, porque a impermeabilidade da tinta dificultara a saida da umidade e 

as trocas gasosas necessarias a carbonatacao do reboco, sem a qua! tornar-se-a 

pulverulento sob a pelicula da tinta, causando o descascamento. 

Rebocos deficientes, com pouco cimento, apresentam superficie poucos coesas, 

fato que pode ser verificado ao se esfregar a mao sobre o reboco, constatando-se a 

existencia de particulas soltas (graos de areia). Neste caso, recomenda-se aplicar uma 

demao de fundo a base de solvente, com alto poder de penetracao e grande resistencia a 

alcalinidade natural do reboco. Este procedimento resultara nos seguintes beneficios: 

fixacao de particulas soltas, aumentando a coesao da superficie; protecao do 

acabamento contra alcalinidade do reboco; uniformizacao da absorcao da superficie e 

aumento do rendimento do acabamento. 
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3.8.4 Esquema de pintura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qualquer que seja o esquema de pintura a ser aplicado, recomenda-se observar 

atentamente as orientacoes sobre a preparacao da superficie. O numero de demaos e as 

indicacoes sobre a diluicao das tintas baseiam-se em produtos de boa qualidade, 

podendo haver significativas variacoes, ja que existe uma grande diferenca de qualidade 

entre as tintas disponiveis no mercado. No entanto, recomenda-se seguir a orientacao do 

fabricante. 

O acabamento convencional sobre rebocos (interno e externo) requer uma 

demao de tinta latex (P.V.A. ou acrilica), bem diluida (com ate 100% de agua), duas 

demaos de tinta latex com diluicao de 20 a 30% de agua. 

No acabamento liso interno, deve-se aplicar massa corrida em camadas finas e 

duas demaos de tinta latex, com diluicao de 20 a 30% de agua. No externo processe-se 

da mesma forma, apenas utilizando-se de tinta latex acrilica, com diluicao de 20 a 30% 

de agua. 

Quando se pretende um acabamento acrilico texturado, deve-se aplicar uma 

demao de latex textura acrilica, com diluicao de 40 a 50% de agua (usar rolo de la) , 

uma demao de latex textura acrilica, com diluicao de 10% de agua (usar rolo de 

espuma). Quando se deseja resistencia superior e maior durabilidade do acabamento, 

aplicam-se duas demaos de tinta latex acrilica sobre a textura acrilica. 

No acabamento liso de areas molhaveis - banheiros, cozinhas, etc. - deve-se 

aplicar massa acrilica em camadas finas, duas demaos de esmalte sintetico brilhante, 

sendo a primeira com diluicao de ate 15% de diluente e a segunda com ate 5%. Quando 

se pretende um acabamento texturizado, deve-se usar uma demao de latex textura 

acrilica com diluicao de ate 10% de agua (usar rolo de espuma) e, finalmente, duas 

demaos de esmalte sintetico brilhante, sendo a primeira com diluicao de ate 15% de 

diluente e a segunda ate 5%. 

No acabamento texturado em corredores, escadarias, etc. deve-se aplicar uma 

demao de latex textura acrilica, com diluicao de 40 a 50% de agua (usar rolo de la), uma 

demao de latex textura acrilica, com diluicao de ate 10% de agua (usar rolo de espuma) 

e, finalmente, uma demao de liqui-brilho, com diluicao de ate 10% de agua, com a 

finalidade de facilitar a limpeza, aumentando o brilho da superficie. 

A repintura sobre superficies criticas, isto e, latex em mau estado, calcinado, 

descascando, ou caiacao, deve ser efetuada removendo-se as partes soltas com espatula, 

fazer os reparos, lixar a superficie, eliminar o po e aplicar o fundo a base de solventes 

(1), de alto poder de penetracao, convenientemente diluido, para que a superficie nao se 

torne brilhante. Se isto ocorrer, lixa-se levemente para quebrar o brilho. Em seguida, 

aplicam-se duas demaos de tintas latex - P.V.A. ou acrilica - com diluicao de 20 a 30% 

de agua. 

No acabamento direto sobre bloco de concreto (interno ou externo), recomenda-

se frisar a massa de assentamento de maneira que os frisos sejam rasos, o que facilita a 

aplicacao da pintura. A massa de assentamento nao deve apresentar falhas, fissuradas ou 

orificios. Se isto ocorrer, deve-se efetuar os reparos necessarios com a mesma massa.. 

Em seguida aplica-se uma demao de latex textura acrilica, com diluicao de 40 a 50% de 
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agua (usar rolo de la). Preferencialmente, sobre a massa de assentamento (frisos), esta 

primeira demao deve ser feita com pincel, uma demao de latex textura acrilica, com 

diluicao de 30 a 40% de agua, resultando um aspecto final semelhante a propria textura 

do bloco (usar rolo de la). Para maior resistencia e durabilidade do acabamento, 

recomenda-se aplicar mais duas demaos de tinta latex (P.V.A. ou acrilica), com diluicao 

de 20 a 30% de agua. 

Para obter um acabamento texturizado, esta segunda demao de textura acrilica 

deve ser aplicada com diluicao de ate 10% de agua, (usar rolo de espuma). Neste caso, 

recomenda-se especial atencao no sentido de que os frisos da massa de assentamento 

nao sejam profiindos e de que nao haja irregularidades acentuadas (buracos) na 

superficie dos blocos, pois a tinta menos diluida tendera a encher tais depressoes. Se 

forem profundas, podera haver trincamento na textura acrilica. Para maior resistencia e 

durabilidade, recomenda-se aplicar mais duas demaos de tinta latex com diluicao de 20 

a 30% de agua. 

Na face externa das telhas de fibrocimento, deve-se aplicar uma demao de fundo 

a base de solventes, de alto poder de penetracao e resistencia a alcalinidade, diluido com 

ate 100% de diluente, duas demaos de tinta latex acrilica, com diluicao de 20 a 30% de 

agua. Para a pintura da face interna, dispensa-se a aplicacao de fundo a base de 

solventes. Deve-se observar, entretanto, que nao e aconselhavel pintar apenas a 

superficie interna da telha, pois nao havendo impermeabilizacao na face externa, a 

umidade penetrara, prejudicando a pintura interna. Alem disso, a pintura do lado 

externo aumentara a vida util da telha. Nas superficies de litoceramica nao esmaltada ou 

de tijolo a vista aplica-se massa de assentamento adequadamente frisada, nao 

apresentando falhas, fissuras ou orificios. Caso isto ocorra, os fabricantes recomendam 

que se efetuem reparos necessarios com a mesma massa. Em seguida, deve-se aplicar 

uma demao de silicone, conforme orientacao do fabricante, o que aumentara a 

impermeabilizacao da superficie, sem alterar o aspecto. Para proporcionar brilho e mais 

resistencia a estas superficies, deve-se consular os fabricantes de tintas sobre quais 

produtos aplicar. 

Nas barras lisas de cimento (internas e externas) recomenda-se aplicar duas 

demaos de tinta latex acrilica, som diluicao de 20 a 30% de agua. 

No concreto aparente deve-se eliminar os eventuais residuos de substantias 

desmoldantes utilizadas para retirar as formas para concreto, com o auxilio de 

detergentes ou removedores a base de aguarras. Lixa-se a superficie e em seguida 

aplica-se silicone, de acordo com as instrucoes do fabricante, o que aumenta a 

impermeabilizacao sem alterar o aspecto. Para que a superficie se torne brilhante e mais 

resistente, recomenda-se tambem consultar os fabricantes de tintas sobre quais produtos 

aplicar. Quando se deseja pintar o concreto aparente, deve-se aplicar duas demaos de 

tinta acrilica. Eventuais reparos precisam se efetuados com nata de cimento ou massa 

acrilica. principalmente nos casos em que se deseja pinta-la. 

Em pinturas sobre madeira devem ser observadas as orientacoes a respeito da 

preparacao da superficie, normalmente aplicando-se duas demaos de esmalte sintetico 

brilhante, acetinado ou fosco, lembrando-se de que este ultimo e recomendado para 

superficies internas. A primeira demao de esmalte pode ser diluida com ate 15% de 
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diluente e a segunda, com ate 5%. E preciso lixar a superficie levemente entre as 

demaos. 

No primeiro envernizamento da madeira normalmente sao necessarias tres 

demaos de verniz brilhante ou fosco, sendo que o fosco nao e recomendado para 

superficies externas. A diluicao na primeira demao pode ser de ate 20% de diluente, e a 

segunda e terceira com 5 e 10% respectivamente. Lixar levemente entre as demaos. O 

reenvernizamento e feito normalmente com duas demaos. 

Nas superficies de ferro, depois de preparadas adequadamente, sao aplicadas 

duas demaos de esmalte sintetico brilhante, acetinado ou fosco, sendo que este ultimo 

nao e recomendado para superficies externas. A primeira demao deve ser diluida com 

ate 15% de diluente e a segunda com ate 5%. Tambem deve-se lixar levemente entre as 

demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.8.5 Material de trabalho 

Podemos utilizar varios tipos de materiais e equipamentos para se efetuar uma 

boa pintura. Segue abaixo algumas sugestoes: 

De madeira: 

trinchas es pa tula faca para massa 

escova de pelos rapadeira lixas 

Figura 14 - Materiais utilizados no preparo e aplicacao das pinturas em madeira 

De metais: 

trinchas escova deaco raspadeira Uxas 

Figura IS - Materiais utilizados no preparo e aplicacao das pinturas em metais 
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De parede: 

rolo e bandeja trinchas espatula raspadeira 

escova de pelos desempenadeira lixas 

Figura 16 - Materiais utilizados no preparo e aplicacao das pinturas em paredes 

3.9 Coberta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo baixo custo dos telhados executados com as telhas onduladas de 

fibrocimento, estas sao bastante utilizadas em edificios habitacionais de padrao popular, 

inclusive unifamiliares, embora nao proporcionem adequado conforto, sobretudo 

termico. 

Juntamente com as telhas de ago, sao bastante empregadas em edificios 

comerciais e industrials. 

Devem atender as disposicoes da norma "NBR 7581 - Telha ondulada de 

fibrocimento - Especificacoes". 

Trata-se de produto fabricado com mistura homogenea de cimento Portland e 

fibras de amianto. A tabela 3 apresenta as dimensoes padronizadas das telhas onduladas 

de fibrocimento. 

Tabela 3 - dimensoes padronizadas das telhas onduladas de fibrocimento 

Comprimento 

(m) 

Espessura / Largura 

Comprimento 

(m) 

5mm 6mm 8mm Comprimento 

(m) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Comprimento 

(m) 

0,92 1,1 0,92 1,1 0,92 1,1 

1,22 11,5 13,5 13,8 16,3 18,4 21,7 

1,53 14,4 17 17,3 20,4 23 27,2 

1,83 17,2 20,3 20,6 24,4 27,5 32,5 

2,13 20 23 24 28,4 32 37,9 

2,44 22,9 27,1 27,5 32,5 35,7 43,4 

3,06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 34,4 40,7 - 54 

3,66 - - - 48,8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 65 
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O recobrimento lateral e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VA de onda. O recobrimento minimo longitudinal e de 

1 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cm. 

As telhas com comprimento superior a 1 ,83 m (de 6 mm) e de 2 , 1 3 m (de 8 mm) 

exigem terga intermediaria de apoio. 

Apoiadas em estrutura de madeira, metalicas ou de concreto, as telhas deverao 

ser fixadas com acessorios apropriados, fornecidos pelo fabricante. Tal fixacao e feita 

com ganchos, parafusos e grampos de ferro zincado, com utilizacao de conjunto de 

arruelas elasticas de vedacao, massa de vedacao e cordoes de vedacao. 

As telhas precisam apresentar a superficie das faces regular e uniforme, bem 

como obedecer as especificacoes de dimensoes, resistencia a flexao, impermeabilidade e 

absorcao de agua. 

A observacao de trincas, quebras, superficies das faces irregulares, arestas 

interrompidas por quebras, carogos, remendos e deformacoes, sera feita visualmente, 

inspecionando as amostras retiradas de cada lote. 

Cada caminhao entregue na obra com um maximo de 5 0 0 telhas sera 

considerado como um lote para efeito de inspecao. Segundo SOUZA ( 1 9 9 6 ) , as 

propriedades sao verificadas em amostras de 1 3 pecas, retiradas aleatoriamente de cada 

lote. 

As telhas tern de ser armazenadas em pilhas de ate 3 5 pecas, apoiadas em tres 

pontaletes paralelos, sendo um no centro e os outros a 1 0 cm de cada borda. No caso de 

armazenamento sobre laje, verificar sua capacidade de resistencia de modo a descartar 

qualquer risco de sobrecarga (YAZIGI, 1 9 9 8 ) . 

Na montagem da primeira fiada as chapas precisam ser fixadas com um parafuso 

por chapa (colocado na crista da 2a onda), necessitando a ultima chapa ser fixada com 

dois parafusos (na crista das 2a e 5a ondas). Nas chapas das fiadas intermediarias, terao 

de ser aplicados dois ganchos chatos na cava da l a e 4 a onda. As cumeeiras deverao ser 

fixadas com um parafuso de cada lado, sendo a ultima delas com dois parafusos de cada 

lado. O caimento minimo a ser empregado e de 10° ou seja 1 7 , 6 % (abaixo desse limite, 

estar-se-a arriscando infiltracao de agua atraves da jungao das telhas). 

A superposicao das chapas variam conforme sua inclinacao, sendo portanto: 

- para telhados com menos de 15° de inclinacao, usar recobrimento longitudinal 

minimo de 2 0 cm; 

- para caimentos maiores de 15°, pode-se usar recobrimento longitudinal de 1 4 

cm. 

O espacamento maximo entre as tercas e de 1 , 6 9 m. Por essa razao, a chapa mais 

economica e a de 1 , 8 3 m, ja que para as telhas maiores se torna indispensavel a 

colocacao de terga intermediaria (para telhas de 6 mm de espessura). Quanto aos beirais, 

os comprimentos das chapas, maximo e minimo, em balanco sao: 

- beirais sem calha: maximo 4 0 cm e minimo 2 5 cm; 

- beirais com calha: maximo 2 5 cm e minimo 1 0 cm. 

A montagem das telhas devera ser iniciada a partir do beiral para a cumeeira. 

Para uma montagem e utilizagao do sistema de cobertura em telhas onduladas de 

fibrocimento eficientes, precisam ser seguidas as seguintes recomendacoes: 
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- nao se pode pisar diretamente sobre as telhas; usar tabuas apoiadas em tres 

tercas, em coberturas muito inclinadas, amarrar as tabuas; 

- utilizar ferramentas manuais (serrote, arco de pua, etc.). Se houver a 

necessidade de utilizacao de serras eletricas, recomenda-se as de baixa rotacao para 

evitar a dispersao do po de amianto; 

- procurar sempre realizar o trabalho ao ar livre; 

- umedecer as pecas de fibrocimento antes de corta-las ou perfura-las. 

Finalmente, cabe dizer que existem outras telhas em fibrocimento com secoes 

diversas e capazes de veneer grandes vaos, que sao sobretudo empregadas em edificios 

comerciais e industriais, em abrigos para veiculos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.10 Sistemas eletricos 

As instalacoes eletricas de baixa tensao sao regulamentadas pela Norma 

Brasileira vigente, a NBR 5410/97 "Instalacoes Eletricas de Baixa Tensao" da ABNT -

Associacao Brasileira de Normas Tecnicas. 

Essa Norma, tambem conhecida como NB 3, fixa os procedimentos que devem 

ter as instalacoes eletricas: PROJETO, EXECUCAO, MANUTENQAO e 

VERJFICAQAO FINAL, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, a seguranca 

das pessoas e de animais domesticos e aplica-se as instalacoes eletricas (novas e 

reformas das existentes) alimentadas sob uma tensao nominal igual ou inferior a 1.000 

Volts em Corrente Alternada (CA). 

Para determinar a carga de uma instalacao eletrica residencial, deve-se somar 

todas as cargas eletricas previstas para: as tomadas de uso geral, a potencia das 

lampadas e dos demais equipamentos eletricos. 

A Norma vigente da ABNT, a NBR 5410/97 "Instalacoes Eletricas de Baixa 

Tensao" determina que a previsao de cargas em VA (Volt Ampere) dos equipamentos 

devera ser de acordo com as seguintes prescricoes a seguir. 

Tomadas de Uso Geral 

• Em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, areas de servico, lavanderias: 

para as 3 (tres) primeiras tomadas, a carga minima por tomada a ser considerada, devera 

ser de 600 VA. A partir da quarta tomada (se existir), devera ser considerada a carga 

minima de 100 VA para cada tomada. 

IMPORT ANTE: A determinacao da carga devera ser feita, considerando cada 

um desses comodos separadamente; 

• Em subsolos, garagens, sotao, varandas: devera ser prevista no minimo uma 

tomada de 1.000 VA; 

• Nos demais comodos ou dependencias, no minimo 100 VA por tomada. 

Tomadas de Uso Especifico 
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• Considerar a carga do equipamento eletrico a ser ligado, fornecida pelo 

fabricante; 

• Ou entao, calcular a carga a partir da tensao nominal, da corrente nominal e do 

fator de potencia do equipamento eletrico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iluminacao 

A iluminacao adequada deve ser calculada de acordo com a Norma vigente NBR 

5413/92 "Iluminacao de Interiores", da ABNT. Entretanto a Norma NBR 5410/97 

estabelece como alternativa que para determinar as cargas de iluminacao em unidades 

consumidoras residenciais, poderao ser adotados os seguintes criterios: 

• Em comodos ou dependencias com area igual ou inferior a 6 m2 deve ser 

prevista uma carga minima de 100 VA; 

• Em comodos ou dependencias com area superior a 6 m2 deve ser prevista uma 

carga minima de 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescidas de 60 VA para cada 

aumento de 4 m2. 

3.11 Sistemas hidraulicos - sanitarios 

3.11.1 Materiais para Instalacoes de Agua Fria Potavel 

As instalacSes de agua- fria potavel sera aparente e em alguns casos como 

indicados em planta embutidas no forro aparentes, executadas atendendo as seguintes 

especificacoes: 

Uma preocupacao constante do trabalho de desenvolvimento do escopo dos 

projetos de sistemas eletricos e hidraulicos foi identificar os momentos em que e 

possivel a analise das interferencias, antes de exigirem alteracoes dos demais projetos. 

Assim, propoe-se a integracao dos projetistas de instalacoes desde o inicio dos 

trabalhos, com a analise dos condicionantes locais, como acesso aos servicos publicos 

disponiveis no local do empreendimento. 

Do projeto de instalacao hidraulica consta a alimentacao de agua potavel, 

reservatorio inferior e ou superior, rede de alimentacao, barrilete da caixa d' agua, 

colunas e rede de distribuicao. Constam tambem do projeto os pontos de consumo de 

agua potavel e os percursos dos condutores (tubos) com seus respectivos diametros. 

O projeto de instalacao sanitaria apresenta a rede condutora de aguas servidas, 

desde os pontos de consumo (aparelhos sanitarios) ate a rede publica coletora de 

esgotos. Constam do projeto os percursos dos tubos e seus respectivos diametros, bem 

como as diversas caixas de passagem ou de inspecao. Deve tambem ser dimensionado, 

caso haja necessidade, o si sterna de tratamento primario das aguas servidas, formado 

por caixas de areia, gordura e fossa septica. Caso o logradouro publico nao disponha de 

rede coletora de esgotos deve ser dimensionado um sumidouro ou rede de infiltracao 

das aguas servidas. 
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3.12 Forros de gesso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo bastante utilizados, os forros de gesso possuem como vantagens o menor 

peso, maior flexibilidade, boa aparencia e versatilidade para revestimento.Varios tipos 

de tinta, papel de parede e massa texturizada, sao opcoes de revestimentos compativeis 

com o gesso. Podem ser usados para esconder as tubulacoes de esgoto que passam por 

baixo das lajes, como tambem para rebaixar o pe-direito, embutir luminarias e esconder 

vigas aparentes atraves das sancas decoradas. Para conseguir melhor efeito acustico 

deve ser utilizada la de vidro entre os espacos vazios que ficam entre o forro de gesso e 

a laje. Nesta categoria podemos encontrar no mercado os forros de gesso artesanal e os 

de gesso acartonado. Para a instalacao do forro de gesso artesanal existem varias 

teenicas como prender as placas com arame ou estrutura metalica e assim tornar o forro 

fixo ou removivel. Ja a instalacao dos forros de gesso acartonado e mais simples, rapida 

e nao faz sujeira. A fixacao com arames de gesso artesanal, ou placas moldadas e a mais 

empregada tanto em construcoes de alto padrao quanto em casas populares. Para este 

tipo de instalacao, primeiramente, devem ser colocados os pinos de ago (com um furo) 

no teto. Nestes ficarao presos os arames (de ago ou cobre) que depois de torcidos sao 

amarrados na placa de gesso atraves de um furo. As emendas sao preenchidas com 

massa PVA. 

Apos o lixamento esta pronto para a pintura. Para grandes vaos o sistema 

indicado e a colocagao com estrutura metalica, cuja diferenga esta no metodo de 

colocagao e encaixe da placa de gesso. Esse sistema e propicio para instalagao de 

luminarias e difusores. As placas de gesso acartonado sao fixadas em perfis metalicos 

apoiados nas paredes e no teto. A fixagao e feita com parafuso auto-atarrachante e o 

acabamento e feito com massa de vedagao mais fita de papel para prevenir o 

aparecimento de fissuras, por ser flexivel. 
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4 SERVICOS DESENVOLVIDOS NA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente relatorio trata das atividades acompanhadas pelo aluno e dos servigos 

realizados na construcao do Ediflcio Multifamiliar Residencial Bartolomeu Medeiros, 

Joao Pessoa - PB. 

Os servicos analisados na obra foram as execugoes de vedagoes internas e 

externas de alvenaria com blocos ceramicos 19cm x 19cm x 9 cm, projeto eletrico, 

mdraulico-sanitario, acabamentos, assentamento de piso de porcelanato e aplicagao de 

forro de gesso. 

Esta obra trata-se de um ediflcio residencial multifamiliar contendo 3 

pavimentos, sendo 3 apartamentos por andar (areas por apartamento: ap. tipo A - 57,20 

m2, ap. tipo B - 46,00 m2, ap. tipo C - 46,30 m2), totalizando 9 unidades habitacionais 

somando 448,00 m2 de area, e cozinha coletiva, salao de festas, recepgao e garagem 

semi-pilotis no terreo que possui 100,00 m2 de area, totalizando 548,00 m2. O terreno na 

qual o corpo de ediflcio se encontra possui 12,20 m de frente e fundo e 29,85 m nas 

duas laterals, contabilizando 364,17 m2 de area. O indice de aproveitamento foi de 1,23. 

No decorrer da construgao foram desenvolvidos os seguintes servigos: 

4.1 Conceito de Construcao 

Neste estagio supervisionado tivemos uma maior incidencia das 2a e 3a fase, que 

abrangem as etapas de execugao e acabamento da obra. 

4.1.1 Projeto 

Figura 17 - Planta baixa Res. Bartolomeu Medeiros 
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4.2 Estocagem do material zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A estocagem e o acondicionamento do material e residuos seguiram as diretrizes 

do PCMAT e PGR, adotados na obra. 

Foto 1 - Estocagem de argamassas e tintas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

t 

Foto 2 - Estocagem do porcelanato 

43 



Foto 3 - Estocagem do cimento e cal 

Foto 4 - Acondicionamento dos residuos gerados 

4 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alvenaria 

As paredes foram erguidas no dia seguinte a impermeabilizacao. O servigo foi 

iniciado pelos cantos apos o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada). 

obedecendo ao prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. A alvenaria foi composta 

por paineis de tijolos ceramicos (19x19x9cm), assentados com argamassa de cimento, 

cal e areia com traco de 1:0,5:8, e com juntas de no maximo 12mm de espessura. Junto 

44 



aos vaos das portas e janelas foi executada verga com preenchimento de concreto e duas 

barms metalicas com diametro de 5.0mm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 5 - Alvenaria de 1/2 vez 

4.4 Vaos em paredes de alvenaria 

Foram adotados vergas e contra-vergas em todos os vaos de janelas e vergas em 

todos o vaos de portas nesta edificagao. 

Foto 6 - Vergas e contra-vergas 
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4.5 Argamassas - preparo e aplicacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Chapisco foi empregado nos paramentos lisos de alvenaria, pedra ou concreto, 

a fim de facilitar o revestimento posterior, proporcionando maior pega devido a sua 

superficie porosa. O chapisco foi realizado com cimento e areia grossa sem peneirar no 

traco 1:3. 

Foto 7 - Chapisco e mestras para emboco 

O emboco teve espessura de 1 a 2cm, com acabamento aspero, com: 

Aplicacao somente apos o endurecimento total do chapisco e ja com as 

tubulacoes de instalacoes eletricas, hidraulicas, de esgoto, de gas, etc. embutidas nas 

paredes; 

Espalhamento da argamassa com colher e regularizacao com regua - seguindo 

guias fixas na parede definindo uma superficie plana - e desempenadeira; 

Tracos: Cimento, cal e areia - 1:2:9 em volume e similares. 

Foto 8 - Emboco de paredes e capeaco para pilar 
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4.6 Azulejos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas cozinhas, areas de servico e banheiros foram aplicadas pegas ceramicas de 

34 cm x 46 cm na cor branca, e na area externa foram aplicados azulejos 10 cm x 10 cm 

em tres cores: branco, amarelo mostarda e marrom. 
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4.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revestimento de pisos 

A preparacao para o piso foi feito com uma camada de regularizacao de 

argamassa executada sobre uma base, com traco de 1:3, de cimento e areia media com 

consistencia de "farofa". 

Apos a execucao das guias, espalhou-se a argamassa na area entre duas guias e 

em seguida foi feita a compactacao. Apos a compactacao sarrafeou-se a area com regua, 

deixando o piso com o mesmo nivel das guias. 

Foto 11 - Area de transicao entre o contra-piso acabado e laje sem contra-piso 

O piso adotado na obra foi de porcelanato 50 cm x 50 cm com aplicacao por 

meio de argamassa pre-fabricada ACII - flexivel com espacamento de 2 mm. 

Foto 12 - Assentamento do porcelanato 
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4.8 Pintura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pintura teve um acabamento fino com tinta latex PVA, massa corrida e tinta 

apropriada para gesso. Tendo esta duas camadas de massa corrida somadas a duas 

camadas de tinta para paredes e duas camadas de "CORALGESSO" para o forro. 

Foto 13 - Quarto com aplicacao das duas camadas de massa corrida 

4.9 Coberta 

A coberta foi teve sua estrutura em madeira macaranduba pincelada com duas 

camadas de "oleo queimado" para aumentar sua durabilidade, e telhas de fibrocimento 

na espessura de 6 mm. 

Foto 14 - Madeiramento para estrutura do telhado 
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4.10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistemas eletricos 

Os sistemas eletricos e de comunicagao desta obras seguiram o projeto 

especifico para isto. 

Para tomadas, interruptores e iluminacao foram utilizados cabos flexiveis de 1,5 

mm, 2,5 mm, 4,0 mm e 10,0 mm. 

Para sistemas telefonicos e porteiro eletronico foi utilizado cabo CCI2 pares. 

Para antena coletiva de televisao foi utilizado cabo coaxial RGC 59. 

Foto 18 - Central de distribuicSo eletrico de um apartamento 
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4.11 Sistemas hidraulicos - sanitarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os sistemas mdraulicos-sanitarios seguiram o projeto especifico para eles, com 

agua fria dimensionada em 25 mm para alimentacao e 32 mm para distribuicao, esgoto 

em 100 mm para esgotos primarios, 75 mm para ventilacao e diametros entre 40 e 50 

mm para esgotos secundarios. 

Foto 19 - Descida da tubulacao de agua fria 

Foto 20 - Tubulacao de esgoto 
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4.12 Forros de gesso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi aplicado forro de gesso em todas as areas de teto do predio, com o intuito de 

preservar e esconder toda a tubulacao dos sistemas mdraulicos-sanitarios e fiacao dos 

sistemas eletricos e de comunicagao, e tambem da um acabamento de melhor qualidade 

ao teto, garantindo um maior conforto termico e acustico. 

Foto 21 - Forro de gesso 
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5 CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A orx)rtunidade de estagio e um excelente momento para a consolidacao dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, com o auxilio de profissionais mais 

experientes, de mancira a possibilitar ao estagiario uma maior adequacao de seus 

conhecimentos a realidade do mercado profissional atual. 

Para a empresa que recebe o estagiario as vantagens tambem sao multiplas, pois 

ao conceder a oportunidade de estagio, automaticamente passa a capacitar mao-de-obra 

qualificada e preparada a suprir as necessidades da pr6pria empresa, consistindo em 

uma oportunidade unica de elevacao de conhecimentos por parte do aluno e de ganho de 

produtividade por parte da empresa. 

As obras especificadas neste relatorio foram executadas em cronograma com 

total de 4 meses. Em geral, nao houve problemas significativos na execucao das 

atividades especificadas em projeto. 

Para efeito de finalizacao do estagio supervisionado foi tirada uma fotografia do 

apartamento na ultima semana do estagio, este com 90% finalizado (foto 22). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

Foto 22 - Apartamento com 90% executado 
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