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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio descreve atividades desenvolvidas durante o periodo de 

estagio supervisionado etapa obrigatoria para a conclusao do curso de engenharia Civil 

da UFCG. 

O estagio foi realizado sob a orientacao da Professora Andrea Carla Lima 

Rodrigues e foi supervisionado pela Engenheira de Medicao Jussara Rodrigues de 

Sousa, da Andrade Galvao Engenharia. 

1.1. Objetivos do Estagio 

Treinar e capacitar o aluno para veneer as diversas dificuldades na administracao 

de uma obra, colocando em pratica os conhecimentos adquiridos em sala de aula e 

acrescentando experiencias que so se aprende no canteiro de obras. 

1.2. Objetivos Especificos 

• Acompanhar e a verificar as atividades de reforma, manutencao e recuperacao das 

escolas estaduais da cidade de Campina Grande e distritos; 

• Desenvolvimento de relatorios tecnicos e fotograficos, estimativa orcamentaria; 

• Levantar os servicos executados e lancar em planilhas. 



2. CARACTERIZACAO DA EMPRESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANDRADE GALVAO 

Figura 1 - Logotipo Andrade Galvao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Andrade Galvao Engenharia Ltda- e uma empresa baiana, fundada em 

1985, em atuacao destacada em diversos ramos da engenharia em todo territorio 

nacional. 

A transferencia de sua matriz para Sao Paulo, centro fomentador de negocios, e a 

criacao de novas filiais, foram algumas das mudancas estrategicas adotadas pela 

organizacao para estruturar urn ousado piano de crescimento, diversificando as areas de 

atuacao, viabilizando a manutencao de uma gestao moderna e eficiente. 

A posicao privilegiada e o conceito de qualidade da Andrade Galvao no 

mercado nacional sao respaldados pela experiencia, capacitacao e especializacao de 

seus profissionais que buscam incessantemente a aplicacao de novas tecnologias. 

Contando hoje com uma diversificada carteira de clientes nas esferas federals, 

estaduais e municipals, bem como do setor privado, a Andrade Galvao tern no 

atendimento das expectativas de seus clientes, o seu maior compromisso. 

Assim a Andrade Galvao focou na excelencia da execucao de servicos nas 

diversas areas da engenharia construtiva, credenciando-se a icar continuamente novos 

mercados, prospectando com seguranca uma variedade de negocios que se configuraram 

ao longo desses anos como seu mais solido sustentacula 

Na Paraiba a empresa e responsavel por obras como a reconstrucao da Barragem 

de Camara e, em Campina Grande, da Urbanizacao do Bairro de Bodocongo, 

Urbanizacao do Bairro do Multirao e a construcao do Canal do Bairro Santa Rosa. A 

obra abordada neste documento sera o programa "Paraiba Faz Escola" do Governo 

Estadual da Paraiba. 



2.1. Caracterizacao da Obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O programa Paraiba Faz Escolas e uma iniciativa do Governo Estadual da 

Paraiba para reforma, recuperacao e manutencao das escolas da rede estadual de ensino 

fundamental, medio, tecnico e educacao continuada das regionais de ensino de Campina 

Grande e Joao Pessoa mediante o contrato numero 033/2013 firmado entre o Governo 

do Estado da Paraiba e a Andrade Galvao Engenharia LTDA. 

Para a regiao de Campina Grande, a empresa possui canteiro instalado no bairro 

do Serrotao, na Rua Sebastiao Calixto, n° 47, para comandar a execucao de 54 escolas 

estaduais na cidade, distritos e cidades circunvizinhas, tendo atualmente 2 escolas 

entregues, 15 em reforma e 37 para iniciar. 

2.2. Modalidades Organizacionais 

Para o andamento da obra a empresa possui uma sala tecnica com auxilio de 3 

estagiarios de Engenharia Civil, 1 Tecnico em Edificacao, 2 Engenheiros de Producao, 

2 Engenheiros de Medicao e 1 Engenheiro Senior. 

Alem de um departamento de pessoal, um departamento financeiro, setor de 

almoxarifado, cerca de 250 funcionarios entre ajudantes, pedreiros, carpinteiros, 

armadores, pintores, dentre outros, atuando diretamente nas obras. 



3. REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo traz uma abordagem teorica relacionada as atividades 

desenvolvidas o estagio. Realizado atraves de pesquisa bibliografica, foi estruturado de 

modo a facilitar a base conceitual necessaria ao desenvolvimento do trabalho. 

3.1. Reforma, Recuperacao e Manutencao 

O termo reforma e o mais utilizado quando se trata de fazer alguma ampliacao, 

inova?ao, ou restauracao, ou apenas uma pintura, ou a troca de um piso ceramico de um 

imovel, seja comercial, industrial ou residencial. 

Na arquitetura, reforma e uma reconstrucao de um editrcro que, ou esta em 

condicoes ruins, necessitando-se de reparos, ou recebeu novo projetos, com vistas a 

modificacao (Wikipedia). 

Quando a obra se limitar a execucao de servicos dentro do perimetro do predio 

construido, alterando ou nao os ambientes, porem sem acrescimo de area construida, 

podendo incluir as vedacoes e/ou as instalacoes existentes, substituicao de materiais de 

acabamentos tais como: pintura, revisao de instalacoes eletricas e hidraulicas, reposicao 

de pisos, telhados e esquadrias, bem como modificacdes internas de alvenaria (Manual 

de convenios). 

3.2. Relatorios Tecnicos 

Relatorio tecnico e a exposicao escrita dos fatos observados mediante pesquisas 

ou experiencias quanto a questao visada, com explicacdes detalhadas que comprovam 

aquilo que e exposto. 

Trata-se de uma exposicao de dados ou factos dirigidos a alguem, relativamente 

a uma questao ou um assunto, ou ao que convent fazer dos mesmos (as recomendacoes). 

E, por outras palavras, um documento que descreve o estado de um problema cientifico. 

Costuma ser preparado e redigido a pedido de uma pessoa, de uma empresa ou de uma 

organizacao. 

O relatorio tecnico deve incluir informacao suficiente para que um 

receptor qualificado possa avaliar e propor modificacoes as respectivas conclusoes ou 

recomendacoes. 

No caso de adaptacao, ampliacao, reforma, recuperacao ou conclusao, e 

necessario tambem detalhar as atividades que serao realizadas (demolicao, construcao, 



pintura, e outros), bem como diferenciar as areas que sofrerao intervencao das demais 

(conceitos.de). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Memoria de Calculo 

E o documento no qual se demonstra o calculo detalhado (abertos) dos 

quantitativos constantes na planilha orcamentaria, referentes aos servicos de cada etapa 

da obra, conforme projeto basico. (Manual de convenios). 

Exemplo: Fundaclo - Escavacao de valas (comprimento x altura x largura); 

Alvenaria de embasamento (comprimento x altura x largura). 

3.4. Relatorio Fotografico 

Em caso de adaptacao, ampliacao, reforma, recuperacao ou conclusao, devera 

ser apresentado o memorial fotografico das areas que sofrerao intervencoes fisicas, com 

a descricao sucinta da situacao retratada, e especificar em planta os respectivos locais 

(Manual de convenios). 

3.5. Planilha Orcamentaria: 

E o documento que determina os gastos necessarios para realizacao da obra ou 

servico, de acordo com o projeto proposto. 

3.6. Cronograma de execucao 

Ordenacao das metas, especificadas e quantificadas, em cada etapa ou fase, 

segundo a unidade de medida pertinente, com previsao de inicio e fim. 

3.7. Cronograma Fisico-Financeiro 

E o documento que apresenta, graficamente, as fases e os prazos da execucao da 

obra, com porcentagens e valores, de acordo com a planilha orcamentaria. 

http://conceitos.de


3.8. Periodo de Execucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perfodo definido para a realizacao das atividades e consecucao das metas 

propostas no Piano de Trabalho. 

3.9. Piano de Aplicacao 

Detalhamento das despesas e especificacao das categorias economicas de 

programacao, inclusive das despesas que correrao a conta da contrapartida, de acordo 

com (Borges 2009). 

3.9.1. Materials de Con sumo 

Sao os itens de consumo, os quais, em razao do seu uso, normalmente perdem 

sua identidade fisica mesmo quando incorporados ao bem e/ou tern sua utilizacao 

limitada a dois anos, tais como generos alimenticios, utensilios, vestuario, materiais 

pedagogicos e materiais de expediente. 

3.9.2. Equipamentos: 

Sao os itens de uso permanente, os quais, em razao de seu uso constante, nao 

perdem a sua identidade fisica, mesmo quando incorporados ao bem e/ou tern uma 

durabilidade superior a dois anos, tais como: mobiliario, instrumentos de trabalho, 

equipamentos eletricos e eletronicos. 

3.10. Planilhas (Custeio e/ou Capital/mvesttmento) 

Descriclo dos materiais e/ou servicos a serem adquiridos ou pagos com os 

recursos do convenio. Os mesmos devem ser apresentados individualmente, informando 

ainda o valor unitario, quantidade e valor total. 

3.11. Projeto Basico 

O projeto Basico, necessario no caso de obra, instalacoes ou servicos, e o 

conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar, de modo preciso, a 

obra, instalacao ou servico objeto do convenio, ou nele envolvida, sua viabilidade 



tecnica, custo, fase ou etapa, e prazo de execucao, devendo atnda conter os elementos 

discriminados no Art. 6°, inciso IX da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

O Pre- projeto contendo todos os elementos referidos e uma vez aprovado 

constitui-se em Projeto Basico a ser juntado aos autos do respectivo processo (Manual 

de convenios). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.12. Projeto Basico de Arquitetura 

Que contemple os elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou 

servico, com nivel de precisao adequado, detalhados nas seguintes plantas: situacao, 

locacao, cortes, fachadas, cobertura, planta baixa, planta eletrica e hidrosanitaria apenas 

com a identificacao dos pontos. O projeto devera ser elaborado com base no Codigo de 

Postura e Obra da Prefeitura e normas da ABNT (Manual de convenios). 

3.13. Demolicao 

A quebra de concreto estrutural, alvenaria ou revestimento e feita por metodos 

percussivos (impacto, fragmentacao). Indicado para demolicao de pequenas construcoes 

sem requer menor especializacao (Tecnicas de Demolicao). 

3.14. Estrutura de concreto arm ado 

O concreto de cimento portland e um material constituido por um aglomerante, pela 

mistura de um ou mais agregados e agua. Devera apresentar, quando recem-misturado, 

propriedades de plasticidade tais que facilitem o seu transporte, lancamento e adensamento 

e, quando endurecido, propriedades que atendam ao especifkado em projeto quanto as 

resistencias de compressao e tracao, modulo de deformacao e outras. 

Para utilizacao estrutural, o concreto sozinho nao e adequado como elemento 

resistente, pois enquanto apresenta boa resistencia a compressao, pouco resiste a tracao, 

embora este tipo de solicitacao quase sempre esteja presente nas estruturas de constructs 

usuais. 

Assim, o concreto e associado ao aco, que possui boa resistencia a tracao e 

capacidade de deformacao; cabendo ao concreto envolver o aco, garantindo resistencia a 

corrosao do mesmo. 

Com o intuito de melhorar ou corrigir algumas de suas propriedades poderao ser 

empregados aditivos, que podem conferir alteracoes em: plasticidade, permeabilidade, 

tempo de pega e resistencia a compressao. 



A durabilidade de uma estrutura de concreto depende da realizacao correta: 

- da execucao da estrutura 

- do controle tecnologico 

Como todo material que se utiliza para determinada fmalidade, o concreto armado 

apresenta vantagens e desvantagens quanto ao seu uso estrutural. 

Como principals vantagens o concreto apresenta: boa resistencia a maioria das 

solicitacoes, boa trabalhabilidade, duravel, durabilidade, resistencia a choques, vibracoes, 

dentre outras. 

Comparado com outros materiais, o concreto apresenta algumas desvantagens, a 

saber: elementos com dimensoes maiores que alguns materiais, como o aco; bom condutor 

de calor e som; necessita de um sistema de fSrmas e a utilizacao de escoramentos que, 

geralmente, precisar permanecer no local ate alcancar resistencia adequada (Borges 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.15. Alvenaria 

Consiste em um conjunto rigido e coeso, formado por tijolos ou blocos unidos entre 

si por argamassa. 

Pode ser empregada na confeccao de diversos elementos construtivos, pode ter 

funcao estrutural, de vedacao, etc. Quando utilizada para resistir cargas e chamado de 

alvenaria resistente, pois alem do peso proprio esta sujeita a cargas. 

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

peso proprio e denominada alvenaria de vedacao (Borges 2009). 

3.16. Impermeabilizacao 

A fim de prevenir a ocorrencia de infiltracao pelos poros, fissuras e trincas nas 

construcoes, e necessario um trabalho que nos possibilite evitar o contato da agua com a 

construcao, chamado de impermeabilizacao. 

Normalmente, executada em areas molhadas, lajes de cobertura, caixas d'agua de 

concreto armado, pocos de elevadores, terracos e jardins. 

Estando a area isenta de sujeira, faz-se necessario uma camada de argamassa de 

regularizacao, obedecendo aos caimentos necessarios (Borges 2009). 

Os principals processos de impermeabilizacao sao: 

• Impermeabilizacao rigida: adicao de produto impermeabilizante a argamassa de 

cimento e areia; 

• Cristalizacao: utilizacao de cimento cristalizante, que sao cimentos com aditivos 

quimicos de pega rapida e ultra rapida, que penetram por porosidade nos capilares 

da estrutura, cristalizando-se em presenca de agua ou umidade. 



• Manta Asfaltica: apos aplicacao de uma pintura de iigacao (primer), a manta e 

aquecida com macarico na superficie a impermeabilizar, devera ser feita uma 

camada de protecao mecanica sobre a manta. 

• Pintura asfaltica composta de asfaltos modificados, platificantes e solventes 

organicos. Aplicada a frio sobre superficies de concreto, argamassa, alvenaria, 

metal, Pvc, fibras de vidro, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.17. Chapisco 

O chapisco cria uma superffcie aspera entre a alvenaria e a massa grossa (emboco), 

a fim de melhorar a sua aderencia. 

Em geral, e uma argamassa constituida de cimento e areia no traco 1:3. A aplicacao 

e feita com colher de pedreiro, ficando a alvenaria com aspecto "salpicado"(Borges 2009). 

Quando a superficie a ser revestida sao pecas de concreto (lajes, vigas ou pilares), e 

aconselhavel o uso de uma resina sintetica ("Bianco") compativel com cimento e cal, que 

proporcionara grande aderencia da argamassa sobre as superficies aplicadas. O "Bianco" e 

adicionado a agua de amassamento na proporcao de 1:1 com a agua. 

3.18. Emboco 

O emboco e uma argamassa mista de cimento, cal e areia nas proporcoes, conforme 

a superficie a ser aplicada. 

Portanto, o emboco em superficies extemas, acima do nivel do terreno, deve ser 

executado com argamassa de cimento e cal, nas internas, preferivelmente com argamassa 

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. No 

caso de tetos, com argamassas mistas de cimento e cal. 

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 o tijolo, 

completamente seco, este 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 imitil, corre o risco de desprender, depois de seca. Infelizmente, esta espessura nao 

e uniforme, porque os tijolos tern certas diferencas de medidas, resultando em uma 

alvenaria com saliencias e reentrancias que aumentam essa espessura. 

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

paredes de um tijolo. 



Para garantir uniform idade e evitar defeitos na alvenaria, devem ser executadas 

algumas tarefas, a saber: 

- Taliscas: fixando uma linha na parte e ao longo de seu comprimento, as taliscas devem ser 

assentadas com argamassa para emboco, com a superficie superior faceando a linha. Com o 

auxilio de um prumo, devem ser assentadas outras na parte inferior e intermediaria para 

defmieao do correto nivelamento da superficie, conforme figura abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Taliscas 

- Guias ou mestras: constituidas por faixas de argamassa, em toda a altura da parede e sao 

executada ao longo de uma fila de taliscas previamente assentadas. Deve-se comprimir e 

sarrafear a argamassa, apoiando a regua nas taliscas superiores e inferiores/intermediarias, 

conforme vemos na figura a seguir. 
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Figura 3 - Mestras 

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

argamassa, regularizando a superficie. O desempenamento 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 (Borges 2009). 



3.19. Emboco Paulista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dependendo do tipo de acabamento especificado em projeto, o emboco pode se 

constituir na unica camada de revestimento aplicada sobre o chapisco, cumprindo as 

funcdes de emboco e reboco devendo apresentar cerca de 2 cm de espessura. 

3.20. Reboco 

A execucao do reboco deve ser iniciada apos a insercao de peitoris e batentes 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 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 reboco e constituido, mais comumente, de argamassa de cal e areia no traco 1:2 

(Borges 2009). 

3.21. Contra-piso 

Quando se trata de aplicar qualquer tipo de piso no chao ou andar terreo, nao se 

pode faze-lo diretamente sobre o solo. Deve-se fazer uma camada de preparacao em 

concreto dosado com pouco cimento, em geral no traco de 1:3:6, ao qual chamamos de 

contra piso. 

Para aplicar o concreto, deve-se preparar o terreno, com nivelamento e apiloamento. 

Este nao tern a finalidade de aumentar a resistencia do solo, mas sim de uniformiza-lo. 

Quando se tern um aterro e este for maior que 1,00m, deve ser executados com 

cuidado especiais. 

A espessura minima do contra piso devera ser de 5cm; podendo atingir ate ± 8cm, 

pois o terreno nunca estara completamente piano e nivelado. 

Caso haja umidade no contra piso, devera ser feito um tratamento 

impermeabilizante para que o piso nao sofra danos na fixacao (desprendimento do piso), no 

acabamento (aparecimento de manchas) e na estrutura do piso (empenamento, etc.). 

Esse tratamento consiste em colocar aditivo impermeabilizante no concreto do 

contra piso ou na argamassa de assentamento ou ainda a colocacao de lona plastica sob o 

contra piso. 

Nos pavimentos superiores (sobre as lajes), quando as mesmas nao forem 

executadas com nivel zero, devemos realizar uma argamassa de regularizacao, que em 

certos casos podera ser a propria argamassa de assentamento. Para cada tipo de piso existe 



um tipo mais indicado de traco de argamassa de regularizacao (Comunidade da 

Construcao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.22. Recuperacao de Esquadrias 

Recuperacao de pecas e acessorios das esquadrias para o perfeito funcionamento de 

esquadrias. E feita uma analise previa das esquadrias pela equipe de engenharia e posterior 

execucao segundo os procedimentos tecnicos definidos (Esquadrias de Ferro e de madeira). 

3.23. Pintura 

Presente na maioria das construcoes, a pintura e muito importante no aspecto final 

da obra. Por isso, deve ser bem planejada e executada. Porem, esta importancia nao se deve 

apenas ao fim estetico, como tambem na conservacao do material que cobre. 

Para isso, alguns cuidados devem ser lembrados. 

E importante garantir que a superficie a receber pintura esteja livre de um idade. 

A seguir, temos um esquema apresentando os acabamentos empregados, conforme 

a superficie a pintar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 4 - Acabamento mais comuns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para avaliar e decidir a tinta a utilizar, deve-se conhecer alguns conceitos, tais como: 

estabilidade, rendimento, aplicabilidade, durabilidade e lavabilidade. 

A estabilidade de uma tinta esta relacionada ao excesso de sedimentacao, 

empedramento, formacao de pele ou separacao dos pigmentos, de tal maneira que, agitando 

a lata, a tinta se torne homogenea e uniforme. 

O rendimento esta relacionado ao consumo de tinta por metro quadrado na 

superficie pintada. 

A aplicabilidade e uma caracteristica em seu manuseio, como facilidade de 

espalhamento e acabamento uniforme. 

Durabilidade significa o tempo que a tinta ira resistir a acao das intemperies. 

Lavabilidade deve garantir resistencia quando as paredes estao limpas com pano 

umido e produtos de limpeza, sem apresentacao de manchas (Borges 2009). 

3.24. Manutencao de piso granilite 

O Granilite e um piso de excelente estetica e de alta durabilidade, mas 

sua manutencao piso Granilite requer cuidados. 

Esse e um material que pode ser usado tanto em pisos quanto paredes e bancadas 

proporcionando requinte ao espaco. 

O Granilite e uma pedra diferenciada que e composta por uma mistura de materiais 

como marmore, granito, quartzo, calcario podendo ser misturados ou nao alem de cimento, 

areia e agua o que dara a consistencia certa. 

Se bem cuidado o material tern vida longa, porem e preciso contar com o auxilio de 

uma manutencao piso Granilite especializada e no dia a dia tomar alguns cuidados como 

nao deixar o Granilite ter contato com produtos abrasivos ou quimicos ( Manutencao de 

piso granilite). 



3.25. Execucao e Recuperacao do sistema de esgoto sanitario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sistema de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de condutos e obras 

destinadas a coletar, transportar e dar destino final adequado as vazoes de esgoto sanitario 

proveniente dos diversos pontos de consumo humano. 

3.26. Execucao e Recuperacao do sistema de Agua fria 

O sistema de agua fria consiste em um conjunto de condutos e obras destinadas a 

transportar adequadamente as vazoes de agua fria a diversos pontos de consumo humano. 

3.27. Execucao e Recuperacao da rede eletrica 

Vistorias de instalacoes eletricas, manutencao e execucao da instalacao eletrica 

segundo as normas onde houver necessidade. 



4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado teve inicio no dia 18 de novembro de 2013 onde foram 

apresentadas as atividades desenvolvidas e executadas pela empresa, o procedimento 

padrao para a fiscalizacao dos servicos executados e o cronograma da obra. 

As atividades desenvolvidas no estagio foram sendo realizadas a partir das 

necessidades da obra podendo-se observar em variadas situacoes a ligacao das 

disciplinas teoricas estudadas no curso de Engenharia civil com a pratica no canteiro de 

obras. 

4.1. Planejamento 

As atividades desenvolvidas no planejamento da obra dizem respeito a 

elaboracao dos relatorios tecnicos, elaboracao de planilhas orcamentarias previas, 

cronogramas fisico-financeiros e quantitativos de materiais e equipamentos. 

4.1.1. Relatorios Tecnicos 

O contrato firmado com o Governo do Estado, controlado e fiscalizado pela 

SUPLAN (Superintendencia de Obras do Piano de Desenvolvimento do Estado), 

solicita da empresa um laudo tecnico explicitando toda situacao atual da escola antes de 

iniciar as obras em qualquer escola. 

Nestes laudos sao analisados todos os aspectos da edificacao, desde estrutural, 

alvenaria, revestimentos, instalacoes prediais de agua, esgoto, eletrica, incendio e de 

logica, acessibilidade e todos os demais aspectos relevantes para a funcionalidade da 

edificacao e sua final idade. 

Nos relatorios tecnicos, faz-se necessaria a propositura de solucoes para os 

problemas alem da identificacao de suas causas. Os relatorios ficam sob a 

responsabilidade do corpo de estagiarios acompanhados pelos engenheiros supervisores. 

(Modelo apresentado no Anexo I) 

A elaboracao desses laudos permite ao estagiario conhecer aspectos importantes 

da area de avaliacoes e de patologias a assim como o uso de vocabulario tecnico 

adequado, que nao foram abordados na universidade. 



4.1.2.PIanilhas Orcamentarias Previas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a elaboracao dos laudos tecnicos efetua-se um levantamento de 

quantitativos estimado para cada servico, com proposito de iniciar as atividades a serem 

desenvolvidas para a recuperacao da edificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir do projeto arquitetonico atualizado e da Ordem de Execucao de Servico 

- OES, disponibilizada pela SUPLAN e elaborado pela mesma e pela diregao da 

escola, observando as principals areas de atuacdo da reforma, com detalhamento 

escola por escola. Em seguida utiliza-se a planilha contratual que lista 

pormenorizadamente todos os tipos de servicos que por ventura podem ser feitos 

durante o periodo de vigencia do contrato em qualquer escola com seu respectivo preco 

por unidade de medida. 

Com o levantamento do quantitative de cada servico e os valores unitarios, tem-

se entao um orcamento previo para cada obra. 

A partir da elaboracao da Planilha Orcamentaria Previa e possivel estimar o 

quanto sera gasto em uma determinada escola. 

4.1.3. Cronogramas Fisico-Financeiros: 

Com a elaboracao da Planilha Orcamentaria Previa pode-se organizar o 

cronograma fisico-financeiro para cada obra que se configura numa previsao de prazos 

para execucao de cada service 

Este e um dos documentos de planejamento mais importantes para qualquer obra 

uma vez que norteia a organizacao de funcionarios e programacao financeira dos custos. 

4.1.4.Quantitative de Materiais e Equipamentos: 

Tomando por base o quantitative de servicos levantado elabora-se um resultado 

de insumos a adquirir para a realizacao da obra. 

Os insumos sao os mais variados e depende do tipo de servico a ser executado, 

mas pode-se exemplifica-lo pela quantidade de cimento a ser comprada, tijolos, telhas, 

materiais eletricos, hidraulicos, etc. 



4.2. Medicao de Servicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medicao de servicos trata-se de uma atividade de suma importancia para a 

remuneracao dos servicos executados. Portanto, ocorre com o objetivo de identificar e 

quantificar os mais diversos tipos de servicos executados nas escolas. 

O corrtrato existente entre a construtora e o orgao licitante (Governo do Estado 

da Paraiba) preve que ao final de cada mes a construtora apresente todos os servicos 

executados em todas as escolas para que assim, se proceda a fiscal izacao e, por 

conseguinte, a remuneracao dos servicos executados. 

Dispoe-se da relacao de servicos apresentados na planilha contratual e a medicao 

e entregue na forma de um memorial de calculo utilizando-se recursos de busca e 

calculos de planilhas eletronicas. 

Concomitantemente, deve ser apresentado um relatorio fotografico que 

acompanha o memorial de calculo com o objetivo de facilitar a verificacao do servico 

pela fiscalizacao. 

5. ESCOLAS ACOMPANHADAS 

Durante o periodo de durac-ao do estagio houve o acompanhamento das 

atividades de 3 (tres) Escolas Estaduais do Programa Paraiba Faz Escola, a E.E.E.F.M. 

Raul Cordula, localizada no Bairro do Cruzeiro, a E.E.E.F. Senador Humberto Lucena 

localizada no Bairro Novo Cruzeiro e a E.E.E.F.M. Severino Cabral localizada no 

Bairro da Ramadinha. 

O acompanhamento das obras das escolas inclui a visita periodica as obras, 

medicao dos servicos, lancamento da medicao na planilha oficial, desenvolvimento de 

orcamentos, cronogramas, quantitativos, relatorios e vistoria geral das obras. 

Em cada obra existe uma diversidade geral dos servicos executados. 

Nestas escolas, durante o periodo de estagio supervisionado foram 

acompanhadas as atividades de limpeza geral de terreno, desmatamento mecanizado, 

demolicoes diversas, alvenaria, impermeabilizacao, cobertura, hidraulico, eletrico, 

revestimentos, pinturas gerais, pisos entre outras. 

Alem das escolas acompanhadas e sob responsabilidade direta, ainda foram 

desenvolvidas visitas pontuais em outras escolas. 



5.1.Atividades Acompanhadas 

5.1.1. E.E.E.F.M. Raul Cordula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo do estagio foram executadas na E.E.E.F.M. Raul Cordula 

atividades de limpeza geral de terreno, desmatamento mecanizado, demolicoes diversas 

(calcadas, argamassa, alvenaria, concreto), impermeabilizacao do madeiramento e das 

lajes, troca e/ou recuperacao de coberta onde houve necessidade, recuperacao da 

instalacao hidraulica, recuperacao e ampliacao da parte eletrica, assentamento de 

revestimento ceramico foi necessario, execucao de calcada, assentamento de piso 

ceramico, demolicao do muro, e levantamento do muro, alvenaria de embasamento, 

nivelamento do muro, sapata, cinta inferior e superior, pilares e levantamento de 

alvenaria. Algumas dessas atividades foram retratadas atraves de documentario 

fotografico descrito a seguir. 

A Figura 5 apresenta a colocacao dos tapumes nos limites do terreno para 

isolamento da obra e para a recuperacao do muro da escola. 

Figura 5 - Colocacao de tapume para recuperacao do muro. 

A Figura 6 mostra a demolicao do muro da escola para recuperacao deste de 

acordo com o padrao adotado pela empresa. Onde o muro antigo encontrava-se com 

problema de infiltracao, desagregacao do revestimento, fissuras em algumas regioes do 

muro, ausencia do mesmo em alguma parte. 



Figura 6 - Demolicao do muro, cintas e pilares da murada principal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escavacao de vala (Figura 7) foi executada para construct da estrutura de 

fundacao do novo muro da escola. 

Figura 7 - Escavacao de vala para fundacao do novo muro. 

Para execucao do muro foi executado uma alvenaria de embasamento (Figura 8) 

com a utilizacao de pedra rachao para fundacao do muro. 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 - Alvenaria em peilra rachao. 

A Figura 9 mostra a execucao da alvenaria de nivelamento do muro e a 

montagem da armadura do pilar e da cinta inferior para a execucao do mesmo. 

Figura 9 - Alvenaria de nivelamento e armadura do pilar e da cinta inferior. 

A Figura 10 exibi o lancamento de concretos para realizacao dos pilares do novo 

muro da escola. 



Figura 10 - Lancamento de concreto no pilar do muro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construct do novo muro da escola (Figura 11) foi executado na parte externa da 

escola. 

Figura 11 - Levantamento de alvenaria do muro. 

A recuperacao do telhado (Figura 12) foi realizada em parte da escola onde 

havia problema de infiltracao. Nestes locais as telhas eram removidas e verificadas a 

necessidade de manutencao nos caibros e ripas. Apos a manutencao novas telhas eram 

posicionadas renovando assim a coberta. 



Figura 12 - Demolicao de telhas ceramicas - Recuperacao do telhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A demolicao das telhas onduladas e da sua estrutura metalica (Figura 13) foi 

realizada para execucao de nova estrutura de coberta na parte externa dos blocos para o 

acesso aos banheiros. 

Figura 13 - Demolicao das telhas onduladas e estruturas metalicas das telhas ondulares. 

A Figura 14 mostra a demolicao do revestimento ceramico dos banheiros para 

recuperacao da parte hidraulica, como o revestimento era antigo nao foi encontrada do 

mesmo padrao para colocacao do mesmo, assim a percebeu que seria melhor a 

demolicao de todo o revestimento para padronizacao do banheiro. 



Figura 14 - Demolicao de azulejo dos banheiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a realizacao da recuperacao da tubulacao de agua fria foi executado rasgo 

em alvenaria (Figura 15) devido aos problemas de falta de manutencao na tubulacao 

existente. 

Figura 15 - Rasgo em alvenaria para retirada e recuperacao da tubulacao de agua fria dos 
banheiros. 

A Figura 16 apresenta o assentamento do revestimento ceramico da cozinha 

posteriormente a retirada de prateleira de concreto, para completa o painel da cozinha. 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 16 - Assentamento de revestimento ceramico na cozinha. 

Para a padronizacao da area do bebedouro (Figura 17) foi feito assentamento de 

revestimento ceramico nos paineis do mesmo. 

Figura 17 - Assentamento de revestimento ceramico nos paineis do bebedouro. 

Para padronizacao das salas de aulas das escolas estaduais foi realizado a 

retirada e recolocacao de novos quadros (Figura 18). 



Figura 18 - Retirada e colocacao de quadros novos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Figura 19 mostra a execucao da limpeza na area externa da escola onde havia 

presence de vegetacao espessa e residua de lixo nessa regiao. 

Figura 19 - Limpeza mecanizada na area externa da escola. 

5.1.2. E . E . E . F . Sen a dor Humberto Lucena. 

A segunda escola acompanhada durante o periodo de estagio foi E.E.E.F. 

Senador Humberto Lucena. Nesta escola foram acompanhadas atividades de limpeza 

geral de terreno, desmatamento mecanizado, demolicoes diversas (calcadas, argamassa, 

alvenaria, concreto), impermeabilizacao do madeiramento e das lajes das passarelas, 

troca e recuperacao de coberta onde foi necessario, recuperacao da instalacao hidraulica, 



recuperacao e ampliacao da parte eletrica, assentamento de revestimento ceramico, 

execucao de calcada, colocacao de piso ceramico, recuperacao de estruturas metalicas, 

processo de pintura em geral, raspagem, aplicacao do fundo selador, emassamento entre 

outras atividades. 

Todas essas atividades serao detalhas a seguir. 

A Figura 20 mostra a execucao da limpeza manual na area externa da escola 

onde havia presenca de vegetacao espessa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2fr- Limpeza manual area externa da escola. 

Com finalidade de padronizacao das salas de aulas das escolas estaduais foi 

executado a demolicao do revestimento ceramico (Figura 21) existente na escola. 

Figura 21 - Demolicao de revestimento ceramico das salas de aulas. 



A Figura 22 mostra a aplicacao do revestimento ceramico nas salas de aulas com 

final idade de padronizacao das salas de aulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 22 - Assentamento de revestimento ceramico nas salas de aulas. 

Com finalidade da recuperacao do telhado (Figura 23) foi realizada a demolicao 

das telhas ceramica. 

Figura 23 - Demolicao de telhas ceramicas para recuperacao do madeiramento do telhado. 

Apos a demolicao das telhas eram verificados a estrutura do madeiramento 

(Figura 24) onde observou a necessidade de manutencao dos caibros e das ripas foi 

executado sua troca. 



Figura 24 - Recuperacao da estrutura de madeira dos telhados onde houve necessidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em seguida foi realizada a impermeabilizacao do madeiramento (Figura 25) 

com finalidade de aumentar a sua vida util. 

Figura 25 - Impermeabilizacao do madeiramento do telhado. 

Imediatamente foi posicionado novas telhas ceramica e cumeeira (Figura 26) 

assim renovando a coberta da escola. 



Figura 26 - Colocacao de telhas ceramicas e de cumeeira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para finalizar a coberta foi realizado o acabamento na mesma, com a execucao 

do beire bico (Figura 27). 

Figura 27 - Execucao de beire bico no acabamento das telhas ceramicas. 

A escola apresentou varios problemas com sua rede de drenagem, com isso foi 

feito a retirada e troca das manilhas ceramicas (Figura 28) para recuperacao da sua rede. 



Figura 28 - Escavacao para retirada e troca das maninhas ceramicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Figura 29 mostra a escavacao para troca da tubulacao de esgoto onde esta 

apresentou danificacoes. 

Figura 29 - Escavacao para troca das tubulacdes danificadas. 

A Figura 30 mostra a escavacao e demolicao do piso de pedra rachinha para 

recuperacao da tubulacao de esgoto da cozinha. 



Figura 30 - Escavacao para troca de tubulacao danificada da cozinha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para obter a recuperacao da tubulacao de esgoto da cozinha foi necessaria a 

demolicao do piso de alta resistencia (Figura 31). 

Figura 31 - Demolicao de piso de alta resistencia para troca de tubulacao danificada. 

A Figura 32 mostra a troca da tubulacao de esgoto para recuperacao do sistema 

de esgoto da escola. 



Figura 32 - Recuperacao da tubulacao de esgoto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fim de obter um melhor funcionamento da rede de esgoto foi instalada uma 

caixa de passagem (Figura 33) a qual nao existia essa ligacao para a caixa de passagem 

da rua. 

Figura 33 - Caixa de passagem da escola para caixa de esgoto da rua. 

A Figura 34 mostra a retirada de paralelepipedo e escavacao para recuperacao da 

rede de esgoto da escola para a caixa de passagem da rua. 



Para a recuperacao da estrutura metalica do muro (Figura 35) foi necessario a 

demolicao da camada de concreto dos pilares, feito o lixamento da ferragem logo apos 

foi aplicado counpond e em seguida os pilares foram fechados com concreto. 

A Figura 36 apresenta a recuperacao da caixa de passagem da rede de drenagem 

pluvial, onde esta encontrava fora do padrao. 



Figura 36 - Execucao de caixa de passagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a desagregacao do revestimento ceramico na area da cozinha optou-se pela 

demoligao do revestimento ceramico (Figura 37) antigo para padronizacao da regiao, 

como nao foi encontrado o mesmo revestimento optou pela troca. 

Figura 37 - Demolicao de revestimento ceramico da cozinha. 

A Figura 38 mostra o assentamento do revestimento ceramico na area da 

cozinha. 



Figura 38 - Assentamento de revestimento ceramico da cozinha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Figura 39 apresenta a retirada das calhas eletricas para recuperacao e 

manutencao da instalacao eletrica da escola, onde em muitas salas nao estavam 

funcionando. 

Figura 39 - Retirada de calhas eletricas danificadas. 

Conseqiientemente a Figura 40 apresenta a colocacao das calhas nas salas da 

escola. 



Figura 40 - Colocacao de calhas eletricas novas nas salas de aulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para receber a pintura as paredes foram preparadas com a aplicacao do fundo 

selador (Figura 41) para selar e uniformizar a absorcao das superficies com intuito de 

receber outras camadas. 

Figura 41 - Aplicacao do fundo selador. 

Apos a preparacao das paredes com o fundo selador foi aplicado o emassamento 

na mesma regiao (Figura 42), em seguida foi realizado o lixamento para espera do 

revestimento de acabamento. 



Figura 42 - Aplicacao de massa corrida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos o preparo da superficie as paredes ja estavam prontas para receber a 

camada de acabamento, a pintura (Figura 43) nas salas de aulas. 

Figura 43 - Pintura da sala de aula. 

Igualmente as salas de aulas a area externa recebeu o preparo da superficie das 

paredes, ficando prontas para receber a camada de acabamento e a pintura (Figura 44). 

A escolha de cores foi determinada por um projeto feita pela Arquiteta da SUPLAN. 



Figura 44 - Pintura da passarela de acesso aos blocos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Figura 45 apresenta a recuperacao de esquadria metalica realizada no muro de 

entrada da escola. 

Figura 45 - Recuperacao de esquadrias metalicas. 

5.1.3. E . E . E . F . M . Severino Cabral. 

A E.E.E.F.M, Severino Cabral foi a terceira escola acompanhada durante o 

periodo do estagio supervisionado. Nesta escola foram acompanhadas as atividades de 

demolicfies diversas (calcadas, argamassa, alvenaria, concreto), impermeabilizacao do 

madeiramento e das lajes e das lajes das passarelas, troca e recuperacao da coberta onde 

houve necessidade, recuperacao e ampliacao da parte eletrica, assentamento de 



revestimento ceramico, execucao de calcada, processo de pintura em geral, raspagem, 

aplicacao do fundo selador, emassamento entre outras atividades. 

A sequent ia cronologica das atividades desenvolvidas esta apresenta da a seguir. 

A Figura 46 mostra a demolicao das telhas ondulares e sua estrutura de madeira, 

onde esta estrutura encontra-se danificada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 46 - Demolicao de estrutura de madeira e de telhas ondulares. 

Para recuperacao da coberta da escola foi executada a demolicao das telhas 

ceramicas (Figura 47) para realizar a impermeabilizacao a da laje da escola. 

Figura 47 - Demolicao de telhas ceramicas. 



Para obter essa recuperacao da coberta foi executada a demolicao da cumeeira 

ceramica (Figura 48). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 48 - Demolicao da cumeeira ceramica. 

Em parte da escola ocorreu a recuperacao do telhado (Figura 49) onde foi 

observado problema de infiltracao. Neste local as telhas foram removidas e verificadas a 

necessidade de manutencao nos caibros e ripas, posteriormente foi feita a 

impermeabilizacao do madeiramento. Em seguida foram posicionadas novas telhas. 

Figura 49 - Recuperacao do telhado e da estrutura de madeira do telhado. 



Apos a demolicao das telhas ceramicas foi executado a impermeabilizacao da 

laje da escola (Figura 50), objetivando proteger a edificacao de inumeros problemas 

patologicos que poderao surgir com infiltracao de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 50 - Impermeabilizacao com frio asfaltico nas lajes. 

A Figura 51 mostra a demolicao da camada de revestimento de argamassa, onde 

se observou presenca de infiltracao. 

Figura 51 - Demolicao de argamassa. 



Para adequagao a acessibilidade a escola foi retirada o conjunto de porta (Figura 

52), barreira arquitetonica impedindo o acesso num ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 52 - Retirado do conjunto das portas- padronizacao para acessibilidade. 

A Figura 53 mostra a demolicao do piso da passarela, para adequacao a 

acessibilidade por esta fora de padrao com inclinacao irregular. 

Figura 53 - Demolicao do piso da passarela de acesso ao bloco. 



As calcadas ao redor do bloco apresentaram desgaste e alguma parte nem existia, 

com isso foi executado a demolicao do piso da calcada (Figura 54) para adequacao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

camada. 

Figura 54 - Demolicao do piso da calcada ao redor do bloco. 

A Figura 55 mostra a recuperacao dos pilares devido a presenca infiltracao 

existente na area. 

Figura 55 - Recuperacao dos pilares. 



Para uma melhor ventilacao e iluminacao nas salas de aulas foram abertas 

janelas, ocorrendo a demolicao de alvenaria (Figura 56) para implantacao dessas, 

obedecendo a padronizada da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 56 - Demolicao de alvenaria para abertura de janela. 

A Figura 57 mostra a adequacao da rampa de entrada para o projeto de 

acessibilidade, onde as inclinacoes das rampas de acesso a escolas sao inapropriadas. 

Figura 57 - Demolicao da rampa de entrada para projeto de acessibilidade. 



A Figura 58 mostra a retirada de rejunte das salas de aula para nova aplicacao de 

rejunte no revestimento ceramico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 58 - Retirada de rejunte. 

Como a retirada do rejunte verificou que alguns revestimentos ceramicos 

encontravam despendidos. Nestes locais houve a demolicao do revestimento (Figura 

59), para posterior substituicao. 

Figura 59 - Demolicao de revestimento ceramico. 



A Figura 60 mostra o assentamento do revestimento ceramico em locais onde se 

houve necessidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 60 - Assentamento de revestimento ceramico. 

Para receber a pintura as paredes foram preparadas com a aplicacao do fundo 

selador e emassamento para espera do revestimento de acabamento a pintura (Figura 

61). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 61 - Preparacao dos paineis para pintura. 



6.Conclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No estagio supervisionado e possivel vivenciar o conhecimento teorico 

adquirido pelo aluno durante o periodo que esteve na universidade. Somente a pratica da 

obra permite o amadurecimento e a consolidacao dos ensinamentos aprendidos e 

completa a formacao do engenheiro civil. E a partir do estagio supervisionado que o 

aluno adquira uma visao mais ampla do cotidiano da engenharia, temos tecnicas usadas 

nos canteiros de obra absorver nocoes de administracao de empreendimentos e de 

relacionamento interpessoal. 

Portanto o estagio supervisionado proporcionou a estagiaria oportunidade de 

realizar algumas atividades do cotidiano de um engenheiro, constituindo no primeiro 

passo para a entrada no mercado de trabalho e oferecendo oportunidade preparacao para 

a vida profissional. 
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ANEXO-I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RELAT6RI0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TtCNh zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contrato N3 PJU N9 Processo SUPLAN N2 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE 

NATUREZA CONTfNUA: SERVICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS DE MATUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERACOES E 

REFORMAS EM  ESTABELICIMENTO DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS E 

AFINS, EM  DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAfBA, COM  FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS 

E MAO DE OBRA. 

Contratada: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

Informacoes Basicas: 

Subsecretaria Solicitante: CAMPINA GRANDE RPSN » 

Unidade a ser Atendida: Data de Emissao: 

Endereco da Unidade: 

Discriminacao Detalhada dos Servicos a Serem Executados: 

M uro em alvenaia ceramica revestida em chapisco, emboco e reboco e pintura a cal.Reboco sem aderencia a superficie em muitos 

pontos e pintura desgastada. Presenca de infiltracao por capilaridade e desgaste da pintura. Calcada inexistente .Recomendado 

impermeabilizacao da base e pintura geral.Construcao da calcada. 

Piso em pedra rachinha e portao de entrada metalico. Portao apresenta sinais de ferrugem. Presenca de vegetacao rasteira em 

muitos pontos. Algumas arvores. Presenca de entulho e lixo. Em alguns pontos declividade transversal da calcada prejudica ou 

mesmo impede o transito de pedrestes. Recomenda-se a capinacao de vegetacao; retirada de pedras soltas, limpeza, retirada de 

entulho, regularizacSo e recomposicSo do piso. Pintura do port§ o e das grades do muro. 

Cobertura em telha ceramica, apoiada tanto em laje pre-moldada com inclinacSo quanto em estruturas de concreto armado. As 

telhas ceramicas apresentao deterioracao. Laje em concreto armado com presenca generalizada de inflitracao. Recomendado a 

troca do telhas ceramicas; tratamento na estrutura da madeira; demolicio do reboco externo para execucSo de 

impermeabilizaca' o flexivel. 

Parede em alvenaria com revestimento em reboco e pintura acrilica e revestimeto com bloco ceramico. Pintura acrilica com sinal 

de desgaste, infiltracaopor capilaridade e porfalta de impermeabilizacao da laje e desagregacao do revestimento. Recomendado 

impermeabilizaca' o na base da alvenaria ; recomposic3o pontual de parede com substituicao do reboco.preferencialmente 

utilizando aditivos especificos; Limpeza das paredes, raspagem da pintura, aplicacao de fundo preparador e pintura em tinta 

acrilica. 

Paredes em alvenaria cerimica com revestimento de reboco e pintura. Em muitos pontos ha revestimento ceramico com uma 

altura de 1,05 m pecas de 6 x 20 cm, em alguns pontos danificada. Pintura com sinais de desgaste, infiltracao por capilaridade e 

porfalta impermeabilizacao da laje. Pintura e revestimento ceramico manchados com marcas decanetas/ pinceis. Recomendado 

a recomposicao pontual do reboco, preferencialmente usando aditivos especificos; raspagem da pintura, aplicacao de fundo 

ireparador, emassamento e pintura acrilica; e demolicao de todos os revestimentos ceramicos. 

Portoes de acesso metalico, enferrujados e com dificuldade de abertura; janelas em basculantes em metal e vidro com presenca 

de grades metalicas em toda sua maioria e elementos vazados; Portas de abrir em madeira pintada. As janelas estao deterioradas 

com varios vidros quebrados. As portas estao danificadas, empenada, com problemas nas fechaduras e na pintura. As grades estao 

enferrujadas. Recomendadoa troca dos portoes de acesso; recuperacao e substituigao das portas e substuigao dos vidros 

quebrados. Recuperacao das grades de ferro. 

PISO 



Piso em granilite, com placas quadradas e juntas de dilatacao, nos ambientes. Passarelas com piso granilite.Piso em pedra 

rachinha no ambiente externo. Piso de granilite em condicoes precarias apresentando trincas.Piso em pedra rachinha em estado 

irregular. Recomendado regularizacao do piso e re-execugao de piso . E limpeza, lavagem, polimento e enceramento de todo o 

piso . Recuperacao do piso do refeitorio e em locais onde se fizer necessario. Regularizacao das pedras rachinha. 

Piso em concreto, em placas quadradas, com juntas de dilatagao. Area marginal com solo degradacao com areas com vegetacao 

rasteira e arvores irregulares. Situacao do piso com sinal de condicoes precarias.Recomendado a demolicao e construcao do piso 

e Colocacao de alambrado no muro de contorno da quadra. Drenagem na area da quadra descoberta.Execucao de reboco nas 

arquibancadas 

Bancadas em granito e loucas em porcelana. Bacia sanitarias sem padronizacao e sem tampa. Falta de chuveiro. Sifao e barras de 

apoio fara do padrao. Ralos entupidos. Torneiras nao funcionando adequadamente. Recomendado revisao das instalagao 

hidraulica com substituicao de loucas e acessorios. 

COESELETRK 

Luminarias presas a laje e a estrutura da coberta nas areas livres. Luminarias se encontram fora do padrao. Quadros tambem fora 

de padronizacao. Recomenda-se a substituigao e padronizagao de luminarias e quadros de distribuigio; instalagao de novos 

disjuntores de protegao; adequagao das tomadas ao atual padrao. Possivel troca de fiagao eletrica em virtude do tempo de uso 

desta instalagao com execugao de caixas de passagem subterraneas em alvenaria. 

INSTALACOES DE COM  BATE A INCENDIO 

Falta adequagao da escola as normas pre estabelecida de combate de incendio. 

•  DE!  

Falta de adequagao da escola as necessidades de um sistema de logica. 

Verificao da declividade das passarelas. 

Construgao de prateleiras na cozinha. 

Substituigao dos azulejos da cozinha por ceramica e despensa. 

MURO 



HALLDE ENTRADA 





ESQUADRIA SALA DE AULA BANHEIRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I BANHEIRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 BANHEIRO-ESQUADRIA 

Prazo Previsto de Execucao: Data Prevista de Entrega: 

Valor Total Previsto: RPSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Ormgem N? 

Recursos Orcamentarios Onerados: 

Informacoes adicionais e outros esclarecimento cabiveis; 

Documentos Anexados Devidamente Aprovados: 

' Planilha de Precos 

*  cronograma Fisico-Financeiro (  quando aplicavel)  

As informacoes acima relacionadas foram coletadas em vistoria "  in loco"  por profissionais capacitados e habilitados da 

CONTRATADA, que atestam para todos os fins a veracidade desde conteudo. 

Carimbo/  Nome Legivel 

A FISCALIZACAO da SUPLAN confirma e aprova o Relatorio acima, ratificando as informacoes descritas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J /. Carimbo/  Nome Legivel 


