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1 - Introducao 

0 presente relatorio refere-se as atividades estudadas e vivenciadas durante a 

construcao do condominio vertical Vivant Club Residence (empreendimento da Andrade 

Marinho LMF Engenharia). em Campina Grande. Paraiba. durante o periodo de 28 de Outubro 

de 2013 a 18 de Fevereiro de 2014. sendo assim cumprida a carga horaria de 180 horas. 0 

estagio teve como fmalidade desenvolver o senso critico e dinamico. com base na teoria 

adquirida durante o curso. para que este venha ter a condicao necessaria de analisar as tecnicas 

de execucao dos processos construtivos. e solucionar eventuais problemas que venha a 

acontecer. bem como o emprego racional de materials utilizados. e a gestio de servicos e 

operarios num canteiro de obra. 

1 . 1 - O b je t i v o 

Descrever as atividades realizadas durante o periodo de estagio. de modo a apresentar 

o conhecimento pratico que foi agregado ao aprendizado obtido ao longo do curso de 

engenharia civil, possibilitando ao aluno maior capacidade para analisar e solucionar os 

problemas decorrentes do dia-a-dia da cons t ruc t civil. 

1.2 - A t i v i d a d e s d e s e n v o l v i d a s 

• Levantamento do quantitative dos materials necessarios; 

• Acompanhamento da execucao do cronograma fisico da execucao da obra; 

• Controle de qualidade dos servicos; 

• Realizacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA check list's: 

• Acompanhamento da programacao semanal dos servicos. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Revisao Bibliografica 

Este capitulo tern por objetivo discursar a respeito da abordagem teorica relacionada as 

atividades desenvolvidas no estagio. Realizado por meio de pesquisa bibliografica. foi 

estruturado de modo a proporcionar a base conceitual necessaria ao desenvolvimento do 

trabalho. 

2.1 -- Alvenaria 

Alvenarias sao elementos da construcao civil que sao compostos por blocos 

organizados e. cornumente. argamassa. A principal funcao da alvenaria e de estabelecer a 

separacao entre ambientes. principalmente a alvenaria externa que tern a responsabilidade de 

separar o ambiente extemo do interno. 

As principals propriedades necessarias para as alvenarias sao: 

• Resistencia a umidade e aos movimentos termicos: 

• Resistencia a pressao do vento: 

• Isolamento termico e acustico: 

• Resistencia a infiltracoes de agua pluvial; 

• Controle da migracao de vapor de agua e regulagem da condensacao: 

• Base ou substrato para revestimentos em geral: 

• Seguranca para usuarios e ocupantes: 

• Adequar e dividir ambientes. 

2.1.1 - Tipos de alvenaria 

No Brasil sao utilizados os mais diversos tipos de materials para as alvenarias de 

vedacao. com diferentes tecnicas executivas e sob influencia das culturas locals. Os principals 

tipos de alvenaria, quanto ao tipo de bloco. sao: 

• Bloco ceramico vazado (tijolo furado); 

• Bloco de concreto; 
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• Bloco de gesso; 

• Bloco ceramico macico (tijolo de barro); 

• Tijolo de solo cimento. 

2.1.1.1- Blocos cerarnicos vazados 

Este tipo de bloco ceramico e o mais utilizado nas construcoes brasileiras, estes blocos, 

cujas especificacoes estao estabelecidas na NBR-7171, sao de emprego comum e tecnica 

executiva de dominio publico ha muitos anos. Obtido a partir da queima de argilas, sao 

facilmente encontrados em qualquer ponto do pais, devido inclusive a facilidade de fabricacao. 

Possuem variacao volumetrica de valores considerados baixos ao absorver ou expelir agua, 

alem de baixa densidade e facilidade de manuseio, apresentando, ainda, custo competitivo. 

Algum inconveniente e observado quanto ao item variacao dimensional, por se tratar de corte 

artesanal e secagem com queima diferenciada. Atualmente, grande parte dos fabricantes busca 

cert if icates para melhoria do desempenho de seus produtos. 

Figura I - Bloco ceramico (tijolo) de 8 furos. Dimensoes de 9x19x19cm. (Fonte: lojavidaluz.com.br) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1.1 .2 - Blocos de concreto 

Sao obtidos por prensagem e vibracao de concretos com consistencia seca. dentro de 

formas de aco com dimensoes regulares, devendo ser curados em ambientes com uma elevada 

umidade por pelo menos 7 dias. Normalmente sao assentados na posicao em que os furos 

estejam na vertical, contribuindo para que pequenas areas de argamassas entrem em contato 

para a colagem entre os blocos. Utilizados ha muito tempo para alvenaria autoportante e de 

vedacaq, deve-se evitar o uso quando se apresentarem ainda com umidade elevada. devido ao 

alto indice de retracao e variacao dimensional. 

2.1.1.3 - Blocos de gesso 

Estes blocos destinam-se a vedacoes verticais internas. Sao de facil manuseio 

emprestando a obra precisao e permitindo diversas formas de acabamento. Sao blocos pre-

moldados. de gessos especiais. fabricados por processo de moldagem. Existe um tipo de bloco 

especifico para atender a cada tipo de vedacao: os blocos azuis (hidrofugos) sao resistentes a 

agua e devem ser utilizados em areas umidas (banheiros. cozinhas. lavabos. etc.). os blocos 

reforcados com fibra de vidro (GRC) sao utilizados em areas onde existe aglomeracao de 

pessoas (restaurantes. shoppings, cinemas, etc.). 

2.1.1.4 - Blocos cerarnicos macicos 

Sao produtos geralmente conhecidos pela maioria absoluta. Preconizados pela NBR 

7170. sao de emprego comum e tecnica facil. obtidos pela queima de argilas. facilmente 

encontrado em qualquer ponto de pais. 

2 . 1 . 1 . 5 - Tijolo de solo cimento 

0 solo-cimento e um material alternativo de baixo custo. obtido pela mistura de solo, 

cimento e um pouco de agua. em proporcoes adequadas. No inicio, essa mistura parece uma 

"farofa" umida e que. apos compactacao e cura. ela endurece e com o tempo ganha consistencia 

e durabilidade suficiente para diversas aplicacoes no meio rural e urbano. 

2.2 - Argamassas 

Argamassas sao materials de construcao. com propriedades de aderencia e 

endurecimento. obtidos a partir da mistura homogenea de um ou mais aglomerantes. agregado 

miudo (areia) e agua. podendo center ainda aditivos e adicoes minerals. 
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2.2.1 - Argamassa de assentamento 

Para a fixacao dos blocos da alvenaria de blocos cerarnicos se faz necessario a aplicacao 

de argamassa entre os blocos. Esse tipo argamassa e constituido de cimento. areia e cal. 

produzida na presenca de agua. As juntas entre os blocos deverao ter em media 1.5 cm de 

espessura. 

2.2.2 - Argamassas de revestimento 

O primeiro tipo de revestimento utilizado nas paredes e a massa grossa e massa fma, 

que servem de substrato para a aplicacao de pinturas. azulejos. ou outros revestimentos mais 

nobres como pedras ou ceramicas. Sao elas: chapisco. emboco, e reboco. (BORGES. 2009) 

2.2.2.1 - Chapisco 

0 chapisco tern por finalidade criar uma superficie aspera entre a alvenaria e a massa 

grossa (emboco). a fim de melhorar a aderencia desta. 

E uma argamassa constituida de cimento e areia no traco 1:3. de consistencia bem 

plastica. Sua aplicacao e feita com colher de pedreiro. ficando a alvenaria com um aspecto 

"salpicado"'. Por apresentar uma consistencia plastica. a espessura sera desprezivel, nao nos 

preocupando nesta fase em cobrir eventuais irregularidades da alvenaria. 

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

aconselhavel o uso de um produto quimico de nome "Bianco", que e uma resina sintetica 

compativel com cimento e cal que proporcionara grande aderencia da argamassa sobre as 

superficies aplicadas. 0 Bianco e adicionado a agua de amassamento na proporcao de 1:1 com 

a agua. (BORGES. 2009) 

2 .2 .2 .2 -Emboco 

O emboco e a primeira camada que e assentada depois do chapisco. Sua textura e mais 

consistente e quando aplicado apresenta uma superficie mais lisa que o chapisco. A argamassa 

usada no emboco, tambem chamada de massa grossa. e a mesma usada no assentamento dos 

tijolos comuns. 

0 revestimento e iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para os alicerces. 

Sobre os estratos dos andaimes sao colocados caixotes para deposito de argamassa. Essas 

caixas tern geralmente capacidade para 60 litros de argamassa. Delas, o pedreiro retira a massa 

com a colher. colocando-a sobre a desempenadeira com a prancha voltada para cima. e 
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preenchendo-a completamente. A seguir. ainda com a colher. recolhe a massa e atira-a sobre a 

parede previamente umedecida para que haja aderencia entre argamassa e o tijolo. Se a umidade 

for excessiva. o pedreiro nao conseguira a fixacao. pois a massa escorre pela parede. 

0 revestimento de um painel e iniciado por intermedio de guias; as guias sao faixas 

verticals, distantes entre si aproximadamente 2,50 m. Sao elas que servem de referenda para o 

prumo e o alinhamento do revestimento do restante do painel. A sua feitura e iniciada pela 

colocacao de calcos de madeira com a argamassa (mestras). Os calcos sao batidos ate 

produzirem a espessura requerida para a argamassa (Figura 2). 

A uniformidade. a obediencia ao prumo e ao alinhamento, tern uma importancia capital 

nesse revestimento grosso. pois o fino, de acabamento, que sera aplicado a seguir, tern uma 

espessura muito reduzida. nao sendo capaz de corrigir defeitos. 

O emboco deve ter uma espessura media de 2 cm, pois uma espessura exagerada, alem 

de constituir gasto inutil de argamassa. ocorre o risco de vir a desprender. depois de seca. 

(BORGES. 2009) 

Figura 2 - Colocacao das mestras. Fonte: ^wv.construcaociviltips.blogspotcom.br 
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2.2.2.3 - Reboco 

O reboco e uma camada fina com espessura de 5mm e composta de cal hidratada e areia 

fina no traco 1:2, esta camada pennite um acabamento liso e uniforme. 

A areia devera ser obtida atraves de peneiramento; os graos serao provenientes da areia 

grossa, consequentemente mais duros fazendo com que o revestimento tenha um maior grau 

de dureza. 

A aplicacao dessa argamassa, seja com cal hidratada ou cal virgem, devera ser feita com 

desempenadeira bem cheia de argamassa, que sera espremida e arrastada contra a parede, 

fazendo com que a mesma fique bem fixada a superficie. 

O acabamento e feito com desempenadeira em movimentos circulares, borrifando-se 

agua sobre massa por meio de uma brocha. (BORGES, 2009). 

2.2.2 - Argamassa de assentamento 

Para a fixacao dos blocos da alvenaria de blocos cerarnicos se faz necessario a aplicacao 

de argamassa entre os blocos. Esse tipo argamassa e constituido de cimento, areia e cal, 

produzida na presenca de agua. As juntas entre os blocos deverao ter em media 1,5 cm de 

espessura. 

2.3 - Encunhamento 

Preenchimento da abertura deixada em lugar da fiada superior, antes do encontro com 

a viga de concreto imediatamente acima da parede. Finalidade: evitar trinca que pode ocorrer 

pela acomodacao da parede em virtude da diminuicao de volume da argamassa de assentamento 

das varias fiadas de blocos. Este aperto comumente e feito com tijolos macicos assentados 

inclinados com argamassa fraca (baixo teor de cimento) - Figura 4. (BORGES, 2009) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3 - Aperto da alvenaria com tijolo macico (encunhamento). Fonte: 

wvvw.forumdaconstrucao.com.br 

2.4 - Contrapiso 

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 contrapiso. Para 

aplicarmos o concreto, devemos preparar o terreno, com nivelamento e apiloamento. Este nao 

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

Caso haja umidade no contrapiso, devera ser feito um tratamento impenneabilizante 

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

(aparecimento de manchas) e na esrrutura do piso (empenamento, etc.). Esse tratamento 

consiste em colocar aditivo impermeabilizante no concreto do contrapiso ou na argamassa de 

assentamento ou ainda a colocacao de lona plastica sob o contrapiso. 

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. 

A espessura da camada de regularizacao, devera ser de 2 centimetros. Porem deve-se 

considerar essa espessura como sendo espessura minima, nao esquecendo-se dos desniveis que 

os pisos acabados apresentam, uns em relacao aos outros. 

2.5 - Piso de granilite 

Granilite e a mistura de cimento com pedras de marmores moidas, que pode ser tingida 

com pigmento em po tanto no cimento comum ou branco. A sua espessura e de 9mm e usa 
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dilatacao com filetes que e juntas plasticas. O granilite e confeccionado com os seguintes 

materiais: Agregados Minerals moidos (Marmore, Calcario, Quartzo, etc.) e Cimento (comum 

ou branco). 

No piso granilite e aplicada uma massa homogenea, sua secagem e de 5 dias para 

polimento mas pode andar sobre ele com 12 horas, tambem pode ser aplicado em parede e 

rodape, escadas e fachadas. 

Para sua aplicacao, sao necessarias algumas tecnicas, tais como: 

• Limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou lastro de concreto; 

• Aplicacao de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traco l x l , bastante 

homogenea, aplicado com vassourao para obter melhor aderencia da regularizacao; 

• Em seguida, a execucao de argamassa: cimento e areia grossa lavada, no traco 1x3. 

(Nao faltar e nem exceder na quantidade de agua); 

• Colocacao de juntas plasticas ou de latao para dilatacao, formando quadros de 

acordo com o projeto; Obs.: nao ultrapassar 2x2 m; 

• Na superficie usar rolete e desempenadeira de aco; 

• A cura podera ser feita com agua; 

• O acabamento final pode ser feito com cera a base de petroleo ou duas demaos de 

resina acrilica, isto ja com a superficie seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nivel adotado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nival do piso ocobodo 

gspewuro do argamaasot piso 

ssp. do contrapiso 

Figura 4 - Nivelamento do piso. 
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2.6 - Revestimento ceramico 

Revestimento ceramico e basicamente todo aquele que envolve pecas de ceramicas 

aplicadas apos o emboco de paredes, ou no caso de pisos, aplicados apos a camada de 

regularizacao. Para realizar o se assentamento, e preciso utilizar um produto de aderencia 

denominado de 'cimento-cola'. 

A escolha do cimento-cola depende de quatro fatores: 

• O local da aplicacao (ex.: interior, exterior, fachada, piscina.) 

• O tipo de suporte (superficies, ex.: madeira, emboco, gesso) 

• O tipo de pecas que serao aplicadas (ex.: azulejo, pedra fria) 

• Solicitacoes termicas. 

2.7-Gesso 

O forro de gesso e um dos mais utilizados na construcao civil, basicamente aplica-se 

este tipo de forro em banheiros e cozinhas, onde nao existe o rebaixo das lajes e 

consequentemente as tubulacoes de esgoto passam por baixo das lajes. Entretanto, o forro de 

gesso pode assumir fins meramente esteticos nos demais ambientes das edificacoes. 

Tem funcao arquitetonica para rebaixamento do pe direito, embutimento de luminarias 

e para esconder vigas aparentes no teto. 

Os forros de gesso sao fonnados por placas de gesso e sistema de fixacao (araines e 

estruturas de aluminio). As placas possuem uniformidade e superficie lisa, resistencia ao fogo, 

baixo peso, isolantes termico e acustico e aceitam qualquer tipo de revestimento e pintura. 

2.8 - Esquadrias 

Esquadria e a designacao generica para portas e janelas, incluindo os batentes e folhas 

necessarias. De todo o custo de uma obra, esse item pode ser um dos mais caros, representando 

de 9% a 18%. Assim, pode-se definir a esquadria como um componente da edificacao utilizado 

para vedacao no fechamento de vaos, constituida por componentes de fixacao, contramarco, 

caixilhos e acessorios (arremates, guarnicoes, ferragens). Os tipos de aberturas proporcionados 

pelas esquadrias podem ser janelas, portas, telas, brises, grades, cobogos, portoes, entre outros. 

[3] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.8.1-Portas 

As portas sao elementos fixados nas alvenarias que tern funcao de controlar a passagem 

de pessoas entre dois ambientes. As portas sao constituidas por: batente, folha, e guarnicao. O 

batente e a parte fixada na alvenaria para dar sustento a porta. A folha e a parte movel que 

recebe a fechadura. As guan^oes , tambem chamadas de alizares, sao pecas de acabamento 

aplicadas na juncao entre o batente e a alvenaria, normalmente usando a mesma madeira do 

batente e folha. 

2.8.2 - Janelas 

As janelas sao elementos fixados nas alvenarias que tern as funcoes de permitir a 

passagem de luz e de ar no ambiente. Os elementos das janelas sao: contra-marcos, folhas, 

baguetes e fechos. Os contra-marcos sao aros que dao fixacao da janela com a alvenaria. As 

folhas sao as partes moveis. Os baguetes sao elementos removiveis que auxiliam na fixacao 

dos vidros. Os fechos sao responsaveis pelo travamento da folha no fechamento da janela. 

2.9 - Impermeabilizacao 

A impermeabilizacao e recomendada para todos ambientes molhados, como banheiros, 

sacadas, cozinhas, area de servico, cisternas, lajes, caixa d'agua, calhas, floreiras, muros e 

piscinas, entre outros. 

A tecnica da impermeabilizacao elimina as infiltra9des, que corroem e depreciam os 

imoveis, tambem previne doen9as, elimina fungos e bacterias que se proliferam em ambientes 

umidos. [1] 

2.9.1 - Impermeabilizantes rigidos 

Os impermeabilizantes rigidos tern esse nome porque, depois de secos, nao se 

movimentam com a estrutura. Por essa razao, so devem ser usados para impermeabilizar locais 

onde nao ha risco de fissuras e trincas. Esse tipo de impermeabiliza9ao contribm para a 

constru9ao durar mais e ficar livre de agua e umidade. O Instituto Brasileiro de 

Impermeabiliza9ao classifica os impermeabilizantes rigidos em quatro categorias principais: 

argamassas de impermeabiliza9ao, adesivos e aditivos, aceleradores impermeabilizantes e 

cimento s cristalizantes. 
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As argamassas polimericas sao compostas por cimento, agregados minerais, polimeros 

acrilicos e aditivos que formam um revestimento impermeavel. Sao indicadas para 

impenneabilizar reservatorios, tanques, piscinas, subsolos e cortinas, paredes internas e 

externas, pisos frios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P0 9 0 S de elevadores etc. Tambem sao indicadas como camada-base 

impermeavel nos sistemas de pintura de paredes externas. 

Os cimentos cristalizantes sao compostos quimicos que reunem cimentos, aditivos 

minerais e emulsao de polimeros. Sao aplicados diretamente sobre a estnitura a ser 

impermeabilizada e penetram na porosidade da estrurura por efeito de osmose, cristalizando-

se em contato com a agua de infiltra9ao. Sao indicados para a impermeabiliza9ao de areas 

sujeitas a umidade de terra, agua de percola9ao e/ou pressao hidrostatica e para 

estanqueamentos em presen9a de agua corrente. 

2.9.2 - Impermeabilizantes semi-flexiveis 

Sao aqueles aplicados quando ja existe o problema da impermeabilidade ou para 

prevenir a penneabilidade que podera surgir no futuro. Sao elementos que encontram-se em 

embalagens com dois componentes. Quando misturados, formam um produto polimerico que 

e aplicado sobre a umidade. Utilizados principalmente em pisos, paredes e caixas de agua. Para 

serem aplicados em paredes deve-se chegar ao tijolo. Antes de aplicar o produto a parede deve 

estar uniform em ente umida. Em pisos, e aplicado caso a umidade ja exista. Em caixas d'aguas, 

cisternas etc. as paredes e os pisos tambem devem estar umidos antes da aplica9ao. 

2.9.3 - Impermeabilizantes flexiveis 

Na constru9ao civil, os problemas de fissuras existem ainda em grandes e constantes 

escalas. Alem disso, essas fissuras tomam-se os caminhos mais diretos para penetra9ao de agua 

e outros elementos quimicos. Ha varias causas para a forma9ao de trincas, uma delas e a 

dilata9ao termica de estruturas e a outra sao as rea96es quimicas dos materiais. Para neste caso 

evitar o problema da penneabilidade, sao utilizados impermeabilizantes flexiveis. Esse tipo de 

impermeabiliza9ao, possui materiais que auxiliam na resistencia e na flexibilidade do 

impermeabilizante. Os tipos de impermeabilizantes flexiveis mais utilizados sao: membranas 

liquidas para impermeabiliza9ao, tintas emborrachadas e mantas asfalticas. 
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2.10-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 conserva9ao do material que cobre. 

Para isso, alguns cuidados devem ser lembrados. E importante garantir que a superficie 

a receber pintura esteja livre de umidade. A seguir, tem-se um esquema apresentando os 

acabamentos empregados, conforme a superficie a pintar. [BORGES, 2009] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5 - Principals acabamentos para a pintura. Fonte: BORGES, 2009. 

20 



Estagio supervisionado - Marcell da Cunha Dutra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 - Sobre a obra 

3 . 1 - Descricao da obra 

O empreendimento Vivant Club Residence esta localizado na ma Francisco Lobo Filho, 

100, Catole, Campina Grande, Paraiba. 

Compreende um condominio residencial vertical com 3 torres contendo 25 pavimentos, 

sendo 3 tipos de apartamentos na torre A, 2 tipos de apartamentos na torre B, e 2 tipos de 

apartamentos na torre C, todos variando de 81,33 m2 ate 139,94 m2, alem de apartamentos de 

cobertura diferenciados com areas variando de 127,68 m2 a 225,18 m2, totalizando 158 

apartamentos. 

Apresenta um subsolo, terreo e mezanino, com uma area de lazer contendo 3.500,0 m2 

com as seguintes caracteristicas: 

• Guarita com pulmao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seguran9a; 

• Sistema de seguran9a; 

• Hall's sociais com pe direito duplo; 

• Brinquedoteca 

• Play Aventura (playground); 

• Area Gourmet; 

• Salao de Festas; 

• Salao de Jogos; 

• Pra9a Belvedere; 

• Piscina com raia semiolimpica 

• Academia; 

• Espa90  Mulher; 

• Quadra poliesportiva; 

• Espa90  Zen; 

• Espa90  Cultural; 

• Lan House; 

• Espa90  Massagem; 

• Hidromassagem; 

• Sauna. 
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VIVANT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C I U I I t H I D f N C I 

Figura 6 - Logomarca do empreedimento Vivant Club Residence da Andrade Marinho LMF. 
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Figura 7 - Maquete do Vivant Club Residence. 
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Figura 8 - Planla de locaccio e coberta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 - Descricao das atividades 

O estagio supervisionado foi realizado na construcao de um condominio vertical de 

apartamentos residenciais, Vivant Club Residence. O empreendimento se localiza na rua 

Francisco Lobo Filho, N° 100, no bairro do Catole, Campina Grande. A sua principal 

caracteristica e a juncao de uma area residencial composta por 158 apartamentos, subdivididos 

em 3 torres de 25 pavimentos cada, a uma area de lazer de 3.500,0 m2. 

Os responsaveis pela conclusao da obra foram: Vinicius Albuquerque Cunha Junior 

(Engenheiro), Tiago Azevedo Oliveira (Engenheiro), Brilhante Filho (Arquiteto). As principais 

atividades desenvolvidas durante o periodo de estagio foram: 

• Realizacao da programacao semanal 

• Elaboracao e execucao de planilhas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA check list 

• Controle de qualidade dos servicos; 

• Realizacao de levantamentos quantitativos de materiais; 

• Analises de projetos. 
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4.1 - Planejamentos semanais 

Para uma melhor organizacao dos servicos a serem realizados pela equipe de 

trabalhadores da obra, foi-se desenvolvida, por engenheiros do setor de desenvolvimento da 

empresa, a planilha de planejamento semanal (figura 7). O planejamento semanal foi feito para 

facilitar a locacao das equipes (pedreiros, carpinteiros, eletricistas, pintores, ajudantes, etc.) em 

suas devidas tarefas com o objetivo de otimizar o andamento da obra. 

Como o nome sugere, esse planejamento tern validade apenas de uma semana, sendo 

assim necessario ser feito semanalmente. A equipe formada pelos engenheiros, pelo mestre de 

obra, pelos encarregados, e pelos estagiarios, em reuniao, organizavam cada tarefa a ser 

executada, na planilha, e ao final da semana seria feito uma analise, e conseguinte um novo 

planejamento. 

Na figura 9 pode-se ver cada item da planilha utilizada para auxiliar o planejamento 

semanal: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 9 - Planilha de programacao semanal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2 - Check list 

O Check list (ou lista de checagem) sao comumente listas auxiliares que de forma direta 

dao informacoes pequenas de um certo numeros de itens a serem considerados (ex.: lista de 

viagem, lista de compras, etc.). Esse tipo de artificio foi utilizado durante o periodo de estagio 

para indicar problemas encontrados nos acabamentos finais dos apartamentos. A equipe de 

check list foi formada por estagiarios e encarregados com o intuito de reparar rapidamente e 
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organizadamente os defeitos de acabamento, pois devido a repetitividade dos pavimentos se 

pode guardar todas as informacdes com mais eflciencia com o auxilio de uma lista. 

Nesta parte do frabalho, foi de grande importancia o conhecimento tecnico da execucao 

doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90 S de acabamento. A seguir tem-se algumas das pendencias encontradas que foram 

devidamente reparadas: 

Na figura 10 o problema encontrado foi um vazamento na tubula9ao, que estava 

encharcando a alvenaria. A solu9ao para o problema foi a remo9ao do revestimento ceramico 

e substitui9ao das pe9as danificadas da tubula9«5o por novas. 

Figura 10 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Check list: pontos de agua com vazamento (servi90  de reparo em andamento). 

A figura 11 mostra um defeito de desnivel entre as pe9as de porcelanato. A solu9ao para 

o problema foi a substitui9ao das pe9as desniveladas por outras, sendo desta vez aplicadas em 

nivel. 
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A figura 12 mostra uma parte da porta danificada. Para esse tipo de problema eram 

sobrepostas novas fitas que simulassem a textura da madeira e depois uma nova regulagem da 

porta para que nao apresentassem problemas no funcionamento. 

Figura 12 - Fita da folha danificada. 
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A figura 13 mostra a parede morfada devido a um vazamento nas tubulacoes de um 

banheiro. A solucao para o problema primeiramente foi determinar de onde vinha o vazamento. 

Identificado o local, foram substituidas as pe9as danificadas da tubula9ao por novas. Apos a 

parede perder a umidade foi necessario realizar uma nova pintura. 

Figura 13 - Check list: InfiltraQao de agua na alvenaria devido a um vazamento. 

4.3 - Analise de projetos 

Ha uma gama de projetos necessarios para a realiza9ao da obra. Entre eles, o projeto 

estrutural, hidrossanitario, arquitetonico, de combate a incendio, de eletrica e comunica9ao. 

Cada um apresenta suas particularidades, e e essencial que o engenheiro os compreenda no 

maior nivel possivel de detalhes, uma vez que e a partir da leitura dos mesmos que a obra e 

executada. Alem disso, deve-se haver compatibilidade entre os diferentes projetos. Eles devem 

ser como camadas cuja sobreposi9ao e viavel. Ainda que este aspecto seja observado pelos 

projetistas, cabe ao engenheiro civil da obra notar e corrigir algumas incompatibilidades. 
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Durante o curso de engenharia civil, aprendemos a elaborar esses projetos, e 

acompanhar o passo a passo a execucao dos mesmos e uma oportunidade excelente para a 

visualizacao da concretizacao dos projetos em obra, assim como para desenvolver a percepcao 

de erros e desenvolvimento de solucoes. 

4.4 - Controle de qualidade dos servicos 

Este tipo de atividade desenvolvida no estagio esteve em todo o periodo de 

aprendizagem, uma vez que para a execucao de qualquer tarefa a qualidade e uma meta 

indispensavel. 

O controle de qualidade nada mais foi do que a fiscalizacao dos servicos, de uma 

maneira mais tecnica do que pratica, exigida pela construtora a fim de obter um padrao para as 

proprias obras. Neste capitulo sera relatado como se deu a execucao dos servicos do efetivo da 

obra durante o periodo de estagio. 

4.4.1 - Execucao de alvenaria e encunhamento 

A alvenaria foi executada com blocos cerarnicos de 8 furos de dimensoes 9x19x19cm, 

unidos entre si com argamassa. Trata-se de alvenaria de vedacao, uma vez que nao tern funcao 

de suportar esforcos alem do seu peso proprio. 

De modo geral, no levantamento das alvenarias, foram assentados os blocos de 

extremidade da parede, fixados fios de nylon que servem como guias, executada a limpeza do 

contrapiso, e assentada a primeira fiada de tijolos. E comum executar a primeira fiada das 

alvenarias de um pavimento inicialmente para verificar esquadros e dimensoes, de modo a 

possibility alteracoes em caso de falhas sem muitos transtornos. 

As cunhas de argamassas utilizadas para o encunhamento (figura 14) foram fabricadas 

em campo. A fabricacao foi feita de uma forma bem simples, utilizando uma forma em formato 

de prisma, enchendo-as de argamassa e fazendo-se um corte diagonal para que se obtivesse o 

formato desejado. O traco de argamassa e o mesmo utilizado para reboco e emboco (1:2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.4.2 - Aplicacao das camadas de revestimento 

O revestimento da alvenaria e iniciado com o chapisco, realizado com argamassa de 

traco 1:3, cobrindo os blocos cerarnicos com uma camada de 5,0mm de espessura, cuja funcao 

e aumentar a aderencia na aplicacao da argamassa de emboco (figura 16). 

Figura 16 - Aplicacao do chapisco na alvenaria 

O emboco tern a funcao de corrigir a planicidade e o prumo da alvenaria. Dessa forma, 

a espessura da camada de reboco e definida de modo a garantir o pnimo. O servico e realizado 

por pedreiro, e contem as seguintes etapas: 
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Figura 17 - Parede de alvenaria ja chapiscada sendo emestrada. 

• "Cheia": lancamento de argamassa na alvenaria (figura 18). 

Figura 18 - Pedreiro fazendo uma "cheia" de argamassa na alvenaria. 
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• Sarrafeamento: regularizacao da superficie da parede. Nesta estapa, o pedreiro, com 

o auxilio de uma regua metalica (normalmente uma regua com 2,0 metros de 

comprimento), regulariza a superficie repleta de argamassa com movimentos 

circulares. Ao final tem-se o resultado mostrado na figura 18: 

Figura 19 - Resultado do acabamento apos o sarrafeamento da argamassa na parede. 
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Capiacos: esse termo e utilizado para se referir as quinas, arestas vivas, cantos onde 

seja preciso uma aplicacao de argamassa. Os capiacos sao executados com auxilio 

de reguas e pincas, como ilustrado na figura 20: 

Figura 20 - Detalhe da aplicacao de argamassa em arestas vivas (capiacos). 

4.4.3 - Servicos de pintura 

Cabe a pintura o acabamento final da maioria das pecas de uma construcao. Durante o 

periodo de estagio, a pintura esteve mais presente nas paredes e tetos, ja que a maioria das 

esquadrias foram encomendadas com pintura de fabrica. 

A primeira etapa da pintura foi a aplicacao de massa corrida para proporcionar uma 

acabamento liso. Nas paredes, essa massa foi aplicada apos a cura do reboco, ja no teto, apos a 

cura do gesso. O produto, normalmente, era aplicado em 1 e 2 demaos, dependendo das 

condicoes da superficie. 

Apos a aplicacao e secagem da massa corrida (cerca de 3 horas), as superficies eram 

lixadas (utilizando uma lixa n° 220 para melhor acabamento; figura 21) e so depois dava-se 

inicio a aplicacao da tinta, obrigatoriamente em 2 demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro tipo de pintura foi feita em pisos de granilite, na quadra poliesportiva e nas 

garagens (figuras 22 e 23). Nesse processo nao foi necessario a aplicacao de massa corrida. 

Figura 21 - Raspagem da massa corrida com uma lixa n° 220. 

Figura 22 - Pintura do piso da quadra poliesportiva. 
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Figura 23 - Demarcacao das vagas de garagem. 

4.4.4 - Revestimentos cerarnicos 

Antes de dar inicio ao revestimento ceramico de um vao, foi necessario fazer alguns 

testes na superficie a receber o revestimento para evitar problemas de descolamento. As 

superficies que receberam esse tipo de revestimento sao de argamassas. Neste caso, o primeiro 

teste e a planeza, conferir se a parede, ou piso, apresenta no maximo 5mm de distorcao em seu 

piano. Caso esse tipo de defeito estivesse presente em mais de 20% da area do vao, seria 

necessario uma correcao. Outro cuidado a ser tornado e a dureza e consistencia, conferido com 

o auxilio de um prego se ao riscar, esse risco tern que ser apenas superficial. Normalmente, as 

superficies com argamassa recebiam o revestimento com 7 dias, no minimo, depois de estarem 

prontas. 

A execucao desse servico inicia-se com a colocacao de linhas de nylon fixadas com 

pregos para auxiliar no paralelismo das pecas. A fixacao foi feita com cimento-cola dos tipos 

AC II (ambientes internos) e AC III (ambientes externos). Na fachada, a cada pavimento faz-

se necessario as juntas de dilatacao, que dependendo da cor da pastilha varia de 5 cm a 10 cm 

de espessura. No Vivant Club Residence, a fachada de cor branca apresenta uma menor 

absorcao de energia solar e por isso a junta de dilatacao executada foi de 5 cm de espessura. 

Nas figuras 23 e 24 tem-se alguns detalhes da colocacao de pedras de ceramica. 
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O revestimento so estara finalizado quando os espacos entre as pedras estiverem 

preenchidos. O tipo de preenchimento utilizado foi a massa de rejunte, uma pasta obtida atraves 

38 



Estagio supervisionado - Marcell da Cunha Dutra 

da mistura da massa de rejunte com agua. Primeiramente deve-se efetuar uma limpeza nos 

espacos vazios do revestimento para depois aplicar a pasta de rejunte (figura 26). 

Figura 26 - Aplicacao de rejunte em pastilhas de fachada. 

4.4.5 - Fixacao de esquadrias 

A fixacao de esquadrias pode ser feita atraves de pregos, parafusos, espuma 

expansiva de poliuretano, ou sobre contramarco. 

Na fixacao com pregos se utiliza o prego 22 x 42 ou o 22 x 48 colocados de 0,5 em 0,5 

m no minimo de dois em dois para possibilitar que toda a largura do batente seja fixada. O 

chumbamento e realizado com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em aberturas 

previamente realizadas nas alvenarias e previamente umedecida. 

Na fixacao por parafusos, a alvenaria deve estar requadrada. Geralmente este processo 

e utilizado em alvenarias estruturais ou mesmo para fixar batentes em estruturas de concreto 

armado onde o prumo e dimensoes sao mais precisos e nao e aconselhavel a quebra para a 

fixacao dos batentes. Utilizando parafusos com bucha dois a dois e de 0,5 em 0,5 m fixa-se os 

batentes. Para vedar os parafusos podemos utilizar cavilhas ou massa 

O contramarco, em geral, e constituido de travessa e montante de pequena espessura, 

fixa a alvenaria atraves de pregos ou parafusos. E os batentes por parafusos no contramarco. 
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4.4.6 - Gesso acartonadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (drywall) 

O drywall e uma placa de gesso revestido de papel acartonado. O forro de gesso 

acartonado e constituido por chapas parafusadas em uma ou duas estruturas metalicas que 

pennitem configurar o forro para as exigencias ou necessidades de cada ambiente (Figura 29). 

O gesso acartonado evita os problemas de trinca e amarelamento muito comum no gesso 

convencional e pode ser aplicado em qualquer area independente da dimensao. A desvantagem 

desse tipo de forro em relacao ao gesso, que e mais convencional, e a dificuldade de dar fonnas 

diferenciadas (figura 30). Por isso optou-se utilizar drywall em forros simples e pianos, com o 

intuito de ganhar tempo no cronograma da obra. 

Figura 29 - Forro de gesso acartonado em execucao. 
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Figura 30 - Forro de gesso com detalhes diferenciados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 - Conclusao 

0 periodo de estagio possibilitou a aquisicao de novos conhecimentos voltados a area 

da construcao civil, alem de oferecer a oportunidade de colocar em pratica os conhecimentos 

teoricos obtidos ao longo do curso. 

E notavel a multidisciplinaridade existente nas tarefas do engenheiro civil, que 

envolvem todos os topicos abordados no relatorio, entre outros. Desse modo, o relacionamento 

com os membros da administracao e funcionarios em geral e uma questao prioritaria para o 

bom andamento de seu trabalho. A convivencia com eles permitiu a visualiza9ao das atividades 

referentes a cada professional da obra, a delega9ao de tarefas, ado9ao de medidas de seguran9a 

e a gestao de decisoes. 

Tendo em vista a familiariza9ao com o ambiente da constru9ao adquirido, o vocabulario 

de obra que fora ampliado, o relacionamento interpessoal aperfei9oado, entende-se que a 

experiencia de estagio mostrou-se de suma importancia a fonna9§o profissional. 
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