
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS - CTRN 

UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E L A T 6 R I O DE ESTAGIO SUPERVISIONADO: 

CONSTRU^AO DO CONDOMINIO 

V E R T I C A L P R I V I L E G E RESIDENCE 

Orientador: ProP Phd. Joao Batista Queiroz de Carvalho 

Supervisor: Eng" Karina Gouveia da Silva Bezerra 

Aluno: Vinicius Mota Lima 

Matricula: 109110012 

Campina Grande - Abril de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Junho de 2021. 

 

Sumé - PB 



CONSTRUCAO DO CONDOMINIO VERTICAL 

PRIVILEGE RESIDENCE - CAMPINA GRANDE, PB 

AUTOR: VINICIUS MOTA LIMA 

Relatorio de estagio submetido ao 

supervisor Prof0 Phd. Joao Batista 

Queiroz de Carvalho e a coordenacao do 

programa de graduacao da 

Universidade Federal de Campina 

Grande, como requisito a obtencao do 

titulo de graduado em engenharia civil. 

VINICIUS MOTA LIMA 

Estagiario de engenharia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENG
a

 KARINA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA 

Supervisora de estagio 

Prof0 Phd. JOAO BATISTA QUEIROZDECARVALHO 

Supervisor academico 



Campina Grande - Abril de 2014 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sumario 
l.INTRODUgAO 5 

2. OBJETIVOS 6 

2.1 Objetivo geral 6 

2.2 Objetivos especificos 6 

3. OBRA 6 

4. CARACTERIZAQAO DO ESTAGIO 9 

4.1 Descricao do empreendimento 9 

4.2 Execucao estrutural 10 

4.2.1 Lajes nervuradas pre-moldadas 10 

4.2.2 Vigas e pilares 13 

4.2.3 Sistema de cimbramento metalico 20 

4.2.4 Concretagem 26 

4.2.5 Desforma 35 

4.3 Execucao de alvenaria 37 

4.4 Acabamento 41 

4.4.1 Chapisco, emboco e reboco 41 

4.4.2 Contrapiso 43 

4.5 InstalacSes el&ricas 45 

5. Conclusao 48 

Referencias 49 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 01: Pastilha Ceramica Portobello 08 

Figura 02: Fachada Leste Privilege Residence 08 

Figura 03: DimensSes das Cubetas Plasticas 10 

Figura 4-a: Laje Nervurada 11 

Figura 4-b: Laje Nervurada 12 

Figura 4-c: Laje Nervurada 13 

Figura 5-a: Montagem de Pilares 14 

Figura 5-b: Montagem de Pilares 15 

Figura 6-a: Montagem de Vigas 17 

Figura 6-b: Montagem de Vigas 18 

Figura 6-c: Montagem de Vigas 19 

Figura 6-d: Montagem de Vigas 20 

Figura 7-a: Sistema de Escoramento Metalico para Lajes 22 

Figura 7-b: Sistema de Escoramento Metalico para Lajes 23 

Figura 7-c: Sistema de Escoramento Metalico para Lajes 24 

Figura 7-d: Sistema de Escoramento Metalico para Lajes 25 

Figura 8: Caminhao Bomba Utilizado para Bombeamento do Concreto 27 

Figura 9-a: Tubulacao de Aco Utilizada para Conducao do Concreto Bombeado 28 

Figura 9-b: Tubulacao de Aco Utilizada para Conducao do Concreto Bombeado 29 

Figura 9-c: Tubulacao de Aco Utilizada para Conducao do Concreto Bombeado 30 

Figura 10-a: Lancamento do Concreto Bombeado 31 

Figura 10-b: Lancamento do Concreto Bombeado 32 

Figura 11: Adensamento do Concreto 33 

Figura 12: Nivelamento do Concreto 34 

Figura 13: Cura Umida apos Concretagem 35 

Figura 14: Desforma de Lajes 36 

Figura 15: Marcacao de Alvenaria 38 



Figura 16: Utilizacao do Escantilhao 39 

Figura 17: Implantacao das Vergas nos Vaos das Portas 40 

Figura 18: Telas Galvanizadas para Ancoragem de Alvenaria 40 

Figura 19-a: Revestimento com Massa Unica 42 

Figura 19-b: Revestimento com Massa Unica 43 

Figura 20-a: Execucao do Contrapiso 44 

Figura 20-b: Execucao do Contrapiso 45 

Figura 21: Instalacao de Eletrodutos nas Paredes 46 

Figura 22: Localizacao do Ponto de Tomada 47 



1. INTRODUCAO 

Atualmente, pode-se afirmar que o processo da construcao civil e uma das 

atividades que mais geram emprego e renda sendo, portanto, responsavel pela gestae- de 

uma notavel quantidade de recursos humanos e financeiros. O gerenciamento desses 

recursos deve ser realizado de maneira consciente para que seus custos possam ser 

reduzidos sem perder de vista a qualidade do produto final. 

O curso de graduacao em Engenharia Civil da UFCG tem o objetivo de formar 

profissionais que possuam uma excelente base de conhecimento teorico a ser utilizado 

no exercicio profissional, levando o individuo a se destacar no mercado de trabalho. E 

notorio que exista, por parte dos alunos do curso de Engenharia Civil, a necessidade de 

relacionar os conhecimentos teoricos adquiridos em salas de aula e laborat6rios, com o 

exercicio da pratica profissional de engenheiro. 

Logo, a disciplina de Estagio Supervisionado, e um meio de estimulo para que o 

estudante do curso coloque em pratica os conhecimentos adquiridos durante a realizacao 

do seu curso, gerando no aluno a sensibilidade administrativa executiva que um 

engenheiro necessita adquirir. 

O estagio foi desenvolvido no condominio residencial Privilege Residence, 

durante o periodo de Novembro de 2013 ate Marco de 2014. 

O estagio foi iniciado ainda na fase de elevacao da estrutura e de alvenaria de 

vedacao, especificamente no 2° ano de construcao com entrega prevista para Junho do 

ano de 2015. Neste relatorio serao descritas todas as atividades vivenciadas durante os 4 

meses de estagio bem como aspectos relacionados ao papel do engenheiro civil. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Este relatorio tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas no periodo 

de construcao na obra Privilege Residence - Andrade Marinho LMF, relativo ao tempo 

do Estagio, e apresentar a pratica exercida no ambito profissional correlacionada com 

toda a teoria adquirida durante o curso. 

2.2 Objetivos especificos 

Controlar e verificar a execucao e o andamento dos servicos na obra, atendendo 

assim as boas praticas de gestao adotadas pela empresa, para garantir a qualidade da 

obra na execucao e entrega; 

Auxiliar o engenheiro civil com o registro de atividades gerais de obras, 

levantamento de servicos executados e planejamento dos servicos a serem executados. 

Proporcionar ao estagiario a evolucao do senso critico para que este adquira 

condicoes de analisar as tecnicas utilizadas na execucao de servicos na sua area, alem de 

tomar conhecimento dos materiais empregados e utilizacao racional de insumos e mao-

de-obra de operarios. 

3. OBRA 

A ANDRADE MARINHO LMF, empresa formada pela incorporacao do 

ANDRADE MARINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E LMF 

ENGENHARIA LTDA, e a responsavel pela construcao do empreendimento Privilege 

Residence. Formado por uma torre, sendo: 

• Com 30 lajes de 340,00 metros quadrados: com 2 pavimentos para garagem, 

1 pavimento tipo mezanino, 1 pavimento pilotis e 26 andares com 2 

apartamentos tipo por andar; 
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A torre possui 26 pavimentos totalizando 52 apartamentos em uma area util de 

2.872,18 m2, localizado na rua Antonio Barbosa de Meneses, n° 530 - Mirante, na 

cidade de Campina Grande, Paraiba. Todos os apartamentos voltados para o nascente 

(leste), privilegiando o conforto termico dos ambientes, ja que essa e a orientacao de 

maior ventilacao ao longo de todo o ano. Para deslocamento vertical, a torre contara 

com tres elevadores (dois sociais e um de servico) e uma escada. 

A torre de 26 lajes sera externamente coberta com pastilhas ceramica Portobello 

- colors - cor branca - tamanho 4,5 x 4,5 (Figura 1). Os detalhes senio ceramica 

Portobello - linha ecowood - cor canela - tamanho 10 x 90 cm. Por se tratar de um 

recobrimento com pastilhas, a fachada se torna bem mais protegida, formando assim 

uma barreira a agua, assegurando a durabilidade na envoltoria da edificacao. O 

revestimento pode ser aplicado sobre o emboco e com utilizacao de argamassa colante, 

deixando o edificio com um aspecto moderno e belo, alem de protegido das intemperes, 

como mostra a Figura 2. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: pastilha ceramica Portobello 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: fachada leste Privilege Residence 



4. CARACTERIZA£AO DO ESTAGIO 

O estagio foi realizado durante a execucao do condominio vertical PRIVILEGE 

RESIDENCE, o qual se encontrava na fase de elevacao de estrutura e alvenaria de 

vedacao, e inicio de instalacoes eletricas. 

4.1 Descricao do empreendimento 

O ediffcio e constituido de uma torre de 26 pavimentos tipo e concebido com 02 

apartamentos por andar. Os apartamentos sao de 181,16 m2 e 158,71m2. 

Os apartamentos com 181,16 m2 contam com: 4 quartos (sendo 4 suites), 1 

cozinha, 1 area de servico, dependencia, 1 lavabo, 1 sala de estar/jantar/espaco gourmet, 

1 varanda, 4 vagas de garagem e 1 deposito individual. 

Ja os apartamentos com 158,71m2 contam com: 3 suites, 1 sala de estar/home 

theater/jantar/, 1 cozinha, 1 area de servico, dependencia, 1 banheiro social, 1 espaco 

gourmet, 3 vagas de garagem e 1 deposito individual. 

O edificio ainda conta com uma area comum com pilotis e mezanino onde 

temos: 

- Na area interna do pilotis encontram-se: salao de festas, bar do salao de festas, 

espaco gourmet, fitness, brinquedoteca, sauna e banheiros; 

- Na area externa do pilotis encontram-se: ampla praca de entrada, deck seco, 

deck molhado, piscina adulto e infantil, bar da piscina com banheiros, quadra 

poliesportiva, espaco SPA, redario, play kids e ginastica natural; 

- No mezanino encontram-se: espaco mulher, snooker bar, sala de estudo e 

banheiros. 
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4.2 Execucao estrutural 

A torre e composta por 26 lajes sendo 1 pavimentos semienterrado. A estrutura 

conta com lajes nervuradas. 

4.2.1 Lajes nervuradas pre-moldadas 

Segundo a NBR 6118:2003, lajes nervuradas sao "lajes moldadas no local ou 

com nervuras pre-moldadas, cuja zona de tracao e constituida por nervuras entre as 

quais pode ser colocado material inerte". 

Resultantes da eliminacao do concreto abaixo da linha neutra, elas propiciam 

uma reducao no peso proprio e um melhor aproveitamento do aco e do concreto. A 

resistencia a tracao e concentrada nas nervuras, e os materials de enchimento tem como 

fiincao unica substituir o concreto, sem colaborar na resistencia. 

Essas reducoes propiciam uma economia de materiais, de mao-de-obra e de 

formas, aumentando assim a viabilidade do sistema construtivo. Alem disso, o emprego 

das lajes nervuradas simplifica a execucao e reduz as perdas e aumento da 

produtividade, racionalizando a construcao. Outra grande vantagem desse tipo de laje e 

a capacidade de veneer grandes vaos. 

Na estrutura do predio as lajes nervuradas (Figura 4-a, Figura 4-b e Figura 4-c) 

sao composta por formas plasticas, mais comumente chamadas de "cubetas"(Figura 3) 

as quais possuem altura de 26cm e sao escoradas por sistema de cimbramento metalico. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4-b: laje nervurada 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4-c: laje nervurada 

4.2.2 Vigas e pilares 

Responsaveis por suportar o peso da edificacao, lajes, vigas e pilares sao os 

elementos estruturais fundamentais para a seguranca da construcao. Eles trabalham em 

conjunto e dao estabilidade a edifica9ao. Quando entra em cena na obra, a laje distribui 

a carga suportada por toda a sua extensao e transfere as vigas que imediatamente, 

repassam para os pilares e funda9oes. 

Os pilares recebem as cargas das lajes e vigas. A localiza9ao nao deve interferir 

na arquitetura e atender a melhor modula9ao de forma a atingir os pavimentos. Com a 

posi9ao determinada, seguindo os eixos principais do projeto estrutural sao montados os 

gabaritos e em seguida as arma9oes sao inseridas seguindo o projeto, tendo os cuidados 

com os recobrimentos necessarios e para isso sao utilizados espa9adores plasticos. 

Realizada essa etapa sao montados os paineis estruturados de acordo com as dimensoes 

de cada pilar. 
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A forma dos pilares (Figura 5-a e Figura 5-b) utilizada durante a construcao do 

Privilege Residence foi a de chapas de madeirite compensada plastificada, o que 

permitiu um grande reaproveitamento das mesmas nos andares superiores, para isso 

todas as formas sao enumeradas de acordo a posicao dos mesmos no projeto estrutural. 

Os pilares do edificio dotam de grande indice de esbeltez, com dimensoes variando 

entre 30x95cm a 20x260cm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5-a: montagem de pilares 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5-b: montagem de pilares 



Inseridas na horizontal as vigas distribuem o peso das lajes e conferem 

resistencia e estabilidade a construcao. Para a sua execucao e necessario nivelar os topos 

dos pilares e logo em seguida sao inseridos os fundos de vigas, alinhando-os de acordo 

com projeto. Logo apos essa etapa sao colocados os paineis laterals das vigas, porem os 

paineis laterals externos sao implantados apos a montagem da ferragem. As dimensoes 

das vigas (Figura 6-a, Figura 6-b, Figura 6-c e Figura 6-d) projetadas para o edificio 

foram em geral de 15x60cm o que exigiu grandes cuidados durante a sua montagem 

para evitar problemas como ruptura ou abaulamentos. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6-a: montagem de vigas 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6-c: montagem de vigas 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6-d: montagem de vigas 

4.2.3 Sistema de cimbramento metalico 

Para a montagem das lajes e utilizado o sistema de cimbramento com 

escoramento metalico (Figura 7-a, 7-b, 7-c e 7-d), os quais sao excelentes equipamentos 

que servem para escorar provisoriamente elementos estruturais (lajes, vigas), 

suportando pontualmente as cargas conforme sua capacidade. 

E um sistema ideal pois proporciona vantagens como: 

• Rapidez: pois o material e fabricado em aco, o que elimina a necessidade de 

confeccao de pecas assegurando continuidade e rendimento ao trabalho; 

• Consciencia ambiental: com a diminuicao da utilizacao de madeira na obra; 

• Economia: pois sao de facil montagem e transporte garantindo maior 

aproveitamento e qualidade no acabamento final, e reduzindo os custos com 

mao de obra; 

• Seguranca: pois tem grande capacidade de carga, e resistente as intemperies, 

reduzem o risco de movimentacao e permitem descimbramento milimetrico, 

sem choques; 
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Porem, para que esse sistema proporcione essas vantagens citadas acima, 

devem-se ter alguns cuidados especiais, como: 

• O local onde se vai escorar deve estar nivelado e firme, a fim de suportar as 

cargas e nao ceder no caso de chuva e outros agentes; 

• As formas devem ser projetadas e construidas de modo que resistam as 

cargas maximas de servico; 

• Os suportes e escoras de formas devem ser inspecionados antes e durante a 

concretagem por trabalhador qualificado; 

• Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impecam a queda livre 

de secoes de formas e escoramentos, sendo obrigatorios a amarracao das 

pecas e isolamento e sinalizacao do local; 

• Nivelar lajes e fundos de vigas observando as contra-flechas indicadas no 

projeto estrutural; 

• Buscar o acabamento final, nivelando, aprumando, alinhando e fixando todas 

as pecas das formas para evitar, quando possivel, o escoamento da nata de 

cimento, deformacao nas pecas e erros nos alinhamentos. 

2 1 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7-b: sistema de escoramento metilico para lajes 
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4.2.4 Concretagem 

A concretagem e a etapa final de um ciclo de execucao da estrutura e, embora 

seja a de menor duracao, necessita de um planejamento que considere os diversos 

fatores que interferem na producao, visando o melhor aproveitamento de recursos. O 

concreto utilizado na obra tem como fator de resistencia a compressao caracteristica 

"fck" de 35Mpa. Basicamente, as etapas da concretagem podem ser resumidas em: 

- Transporte: e um item importante da concretagem, pois interfere diretamente 

nas definicoes das caracteristicas do concreto e na produtividade do servico. O sistema 

de transporte deve ser tal que permita o lancamento direto nas formas. O tempo de 

duracao do transporte deve ser o menor possfvel, para minimizar os efeitos relativos a 

reducao da trabalhabilidade com o passar do tempo. O sistema de transporte adotado 

pela obra foi o de bombas de concreto (Figura 8) e a empresa responsavel por esse 

transporte, a SUPERMIX. O carro equipado com a bomba e responsavel pelo 

bombeamento do concreto atraves de uma tubulacao de aco (Figura 9-a, 9-b e 9-c), 

montada "in loco". Essa tubulacao e fixa ate o final de todas as concretagens com carro 

bomba na obra. A bomba tem uma potencia de lancar o concreto em ate 100 m de 

altura, e a estrutura de a?o recebe pecas de montagem de acordo com a necessidade e 

altura da torre do edificio. 

26 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8: caminhio bomba utilizado para bombeamento do concreto 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9-b: tubulacao de aco utilizada para conducao do concreto bombeado 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9-c: tubulacao de aco utilizada para conducao do concreto bombeado 

- Lancamento: essa atividade e realizada pelo proprio equipamento de transporte. 

Devido a maior probabilidade de segregacao do concreto durante as operacoes de 

lancamento, a consistencia e escolhida em funcao do sistema a ser adotado. Alguns 

cuidados sao necessarios durante o lancamento: 

• No concreto bombeado, o tamanho maximo dos agregados nao deve ser 

superior a 1/3 do diametro do tubo no caso de brita ou 2/5 no caso de seixo 

rolado; 

• Em nenhuma hipotese o lancamento (Figura 10-a e 10-b) pode ocorrer apos o 

inicio da pega; 

• O concreto bombeado exerce uma pressao maior sobre o escoramento lateral, se 

compararmos com o lancamento convencional. Assim, e importante que o 

travamento das formas, bem como o escoramento, sejam reforcados; 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10-a: lancamento do concreto bombeado 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10-b: lancamento do concreto bombeado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Adensamento: atividade que tem como funcao retirar os vazios do concreto, 

diminuindo a porosidade e, consequentemente, aumentando a resistencia do elemento 

estrutural. Tem tambem a funcao de acomodar o concreto na forma, para tornar as 

superficies com textura lisa, plana e estetica. E realizado mecanicamente e o 

equipamento mais utilizado e o vibrador de imersao (Figura 11). Durante o 

adensamento deve-se evitar a vibracao da armadura, para que nao se formem vazios ao 

seu redor, prejudicando a aderencia da armadura ao concreto. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11: adensamento do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Nivelamento: tambem denominada de sarrafeamento (Figura 12), e uma 

atividade realizada nas lajes e vigas. A ferramenta empregada e o sarrafo, que pode ficar 

apoiado em mestras, que por sua vez definem a espessura das lajes. Para essa atividade, 

e recomendavel que a forma da laje esteja nivelada pois facilita o posicionamento 

correto das mestras. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12: nivelamento do concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Cura: conjunto de medidas que tem como finalidade evitar a evaporacao 

prematura da agua necessaria a hidratacao do cimento. Consiste em realizar o controle 

do tempo, temperatura e condicoes de umidade apos o lancamento do concreto nas 

formas. A realizacao da cura e fundamental para a garantia da resistencia desejada na 

estrutura, pois evita a ocorrencia de fissuracao plastica do concreto, uma vez que 

impede a perda precoce da umidade. A cura realizada na obra e do tipo umida (Figura 

13) com irrigacao periodica das superficies de concreto. 
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Figura 13: cura umida apos concretagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.5 Desforma 

Depois de curado por um tempo minimo de 7 dias, o concreto adquire a 

resistencia minima para inicio do processo de desforma, mas continuara ganhando 

resistencia ao longo do tempo, sobretudo nas 3 semanas seguintes. Por isso, pelas 

normas da NBR 6118, preveem que seja mantido um escoramento (Figura 14) nas pecas 

da estrutura que vencem vaos, como e o caso de vigas e das lajes. 
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Figura 14: desforma de lajes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3 Execucao de alvenaria 

A alvenaria de vedacao utilizada foi a de blocos ceramicos com dimensoes 

9x19x39cm e assentadas com argamassa de traco de 1:1:8 (cimento, cal hidratada e 

areia). A alvenaria de vedacao e aquela destinada a compartimentar espacos, 

preenchendo os vaos de estruturas de concreto armado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a90 ou outras estruturas. Assim 

sendo, devem suportar tao somente o peso proprio e cargas de utiliza9ao. Devem 

apresentar adequada resistencia as cargas laterals estiticas e dinamicas, advindas, por 

exemplo, da atua9ao do vento, impactos acidentais e outras. 

Para a execu9ao do servi90 foram locados os eixos principals no pavimento de 

trabalho e marcados a alvenaria atraves da execu9ao da primeira fiada (Figura 15), 

come9ando pela periferia da laje e partindo para a defini9ao dos ambientes internos. 

Para orientar na execu9So das fiadas recorreu-se a utiliza9ao do escantilhao (Figura 16) 

fixado nas extremidades de cada pano de alvenaria, conferindo tambem o prumo e o 

nivelamento da mesma. 
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Figura 15: marcacao de alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 16: utilizacao do escantilhao para orientacao das fiadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atingindo a altura de janelas atenta-se para correta locacao de seus vaos, 

verificando a coloca9ao das vergas e contra-vergas (Figura 17). Para ancoragem da 

alvenaria nos pilares utiliza-se de telas galvanizadas (Figura 18) fixados ao concreto por 

meio de resina ou pino de a9o respectivamente, posicionados, em geral, a cada tres 

fiadas de bloco. Por fim para a fixa9ao da alvenaria a estrutura (vigas e/ou lajes) deixa-se 

um vao de 1,5 ate 2,5cm que devera ser preenchido com argamassa expansiva. 
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Figura 17: implantacao das vergas nos vaos das portas 



4.4 Acabamento 

Esta fase e composta por varias etapas ate o revestimento final seja ele ceramico 

ou tintas. Os acabamentos correspondem por ate 50% do valor do imovel, os outros 

50% dividem-se entre estrutura, instalacoes eletricas e hidraulicas. O que e essencial 

para se obter um bom resultado e a harmonia entre os materials a serem utilizados. 

O revestimento compoe uma das etapas de acabamento da obra, e tem como 

principal funcao regularizar as superficies de paredes, tetos, muros e fachadas, 

protegendo das intemperies e do desgaste de maneira geral. Como qualidades essenciais 

de um revestimento podem ser citadas a resistencia ao choque e a esforcos de abrasao, a 

durabilidade e a impermeabilidade no caso de exposicao da area a agua. Abaixo segue 

as atividades de revestimento observadas na obra. 

4.4.1 Chapisco, emboco e reboco 

Chapisco e a camada de argamassa aplicada sobre a base de revestimento, com a 

finalidade de preparar a superficie para receber o revestimento. A aplicacao dessa 

camada deve ocorrer com no minimo tres dias antes de ser aplicada a proxima camada 

de revestimento. Foi utilizado um traco de chapisco de 1:3 (cimento, areia) na obra com 

adicao de 100ml de aditivo BIANCO, o qual e uma resina sintetica, de alto 

desempenho, que proporciona excelente aderencia das argamassas aos mais diversos 

substrates. Esse aditivo confere maior plasticidade e, assim, maior resistencia ao 

desgaste e aos choques. O BIANCO aumenta a impermeabilidade e evita a retracao das 

argamassas. Pode ser usado em areas externas e internas ou sujeitas a umidade. 

Emboco e a camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a 

superficie da base, proporcionando uma superficie que permita receber camada de 

reboco ou acabamento de constituir-se no acabamento final. Ja o reboco e uma camada 

de revestimento utilizada para cobrimento do emboco, proporcionando uma superficie 

que permita receber a camada de acabamento ou constituir-se do acabamento final. 

A massa unica ou "reboco paulista" (Figura 19-a e 19-b) e um revestimento de 

um unico tipo de argamassa aplicado a base, sobre a qual e aplicada uma camada 

decorativa, como, por exemplo a pintura. Na obra foi adotado esse tipo de revestimento 
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por ser mais pratico e gerar maior produtividade. O traco usado foi de 1:1:8 (cimento, 

cal hidratada e areia). 



Figura 19-b: revestimento com massa unica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.2 Contrapiso 

O contrapiso (Figura 20-a e 20-b) tem a funcao de amenizar impactos mecanicos 

sobre a laje e regularizar o piso. E necessario a transferencia de nivel para execucao das 

mestras e prever um caimento de 1% (1cm a cada metro) nas areas molhadas, em 

sentido aos ralos. Deve-se limpar a superficie e polvilhar com cimento a mesma a fim 

de criar uma fina camada de ligacao entre a base de concreto e a argamassa farofa. 

Compactar a argamassar e sarrafear a area "cortando" a sobra ate que a superficie 

alcance o nivel das mestras. O traco utilizado para o contrapiso foi de 1:5 (cimento e 

areia). 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20-a: execucao de contrapiso 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20-b: execucao de contrapiso 

4.5 Instalacoes eletricas 

De acordo com os projetos de piano geral de alimentacao para cada pavimento e 

os projetos de comunicacao foram verificadas e acompanhadas a localizacao dos pontos 

luminosos, tomadas de corrente (Figura 21 e Figura 22), interruptores, localizacao de 

pontos de TV, interfone e telefone e a fiacao de acordo com as convencoes de cores 

para fase, terra, retorno e neutro. 
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Foram utilizados eletrodutos corrugados flexiveis para conduzir os fios dentro 

das paredes dos apartamentos. Os eletrodutos foram implantados no teto por meio 

fixador mecanico metalico conhecido como "rebite". 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 22: localizacao ponto de tomada 



5. Conclusao 

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

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

civil e uma atividade bastante rentavel e que proporciona uma grande geracao de 

empregos. Como gestor da obra, o engenheiro civil torna-se responsavel em fazer com 

que a mesma obtenha lucros, sendo de enorme relevancia que este profissional exerca 

uma administracao de sucesso. 

O gerenciamento desses recursos deve ser realizado de modo planejado e 

consciente com o intuito de se reduzir custos. Uma boa gestao de uma construcao 

comeca com um bom planejamento de todos os servicos necessarios assim como um 

bom orcamento, proporcionando o exito nas atividades desenvolvidas, sendo tambem de 

grande importancia uma boa qualificacao profissional dos operarios. 

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

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

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

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

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

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

como profissional intermediador entre o engenheiro e os operarios responsaveis pela 

execucao da obra. 

O controle de materials e equipamentos no canteiro de obras e tambem uma 

questao importante, tanto para que nao haja desperdicio dos insumos quanto na correta 

disposicao dos mesmos, a fim de evitar grandes deslocamentos por parte dos operarios, 

o que ocasionaria uma producao menor. 

Por fim outro quesito a ser observado diz respeito a seguranca dos operarios, os 

quais devem sempre trabalhar dotados de equipamentos de protecao individuals (EPFs) 

tais como: capacete, luvas botas, cinto de seguran5a. A obra verificada procura tomar 

esses cuidados com seus operarios. 
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