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A PRESENT AC AO 

() prcscntc rclatorio consta do uma exposicao das atividadcs que foram acompanhadas 

por Alex Ronyer dc Queiroz Leite, aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade 

Federal da Paraiba - CAMPUS II, portador da matricula 9411098-X. 

O estagio Ibi realizado na Universidade Federal da Paraiba - CAMPUS II, durante as obras 

dc construcao dos laboiatoi ios de Dessalinizacilo e dc Matematica c Estatisticu, situado 

naruaAprigio Vcloso n° 1140, bairro de Bodocongo ,Campina Grande - PB. 

O laboratorio dc Dessalinizacao( planta 01 ) e composto por um pavimento ,com uma 

area dc aproximadamente 408 m . 

() DcparlamcntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dc Matematica c Estatislica ( planla 02 ) c" composto dc dois 

pavimenlos com area dc 000 m . 

Esta obra csta sendo executada pcla Prcfcilura Universitaria. 

O pcriodo desle estagio teve inicio no dia 14/06/1997 e terminou no dia 21/08/1999. Com 

uma carga horaria dc 20 horas semanais resultando um total de 200 horas. 
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3. Projetos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os projetos que compdem as duas obras na qual estagiamos foram: 

1 - Arquitetura 

2 - sondagens 

3 - Fundacoes 

4 - Estrutura 

5 - Topografia 

6 - InstalacSes 

6.1 - Eletrica 

6.2 - Telefonicas 

6.3 - Hidraulica 

6.4 - Sanitarias, pluviais 

6.5-Gas 

6.6 - Ar comprimido 

6.7- Rede de Logica 

7 - Impermeabilizacao 

8-Esquadr ias (PVC) 

9 - Fachada 

10-Locacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dados de Projeto: 

1.0 Planta 01 (lab. de ref. em dessalinizacao): 

Areas: 

Coberta: 442.00 m2 

Construcao: 408.00 m2 

fck = 15 MPa 

2.0 Planta 02 (Ampliacao do dep. de Matematica e Estatistica): 

Areas: 02 pavimentos 

Coberta: 350.00 m2 

Construcao: 600.00 m2 

fck =15 MPa 

OBS: Os demais dados encontram-se nas especificacoes e projetos. Nao e proposito deste 

relatorio descrever as especificacSes dos servicos mas sim o que de didatico esta neles 

implicito. 

ERRATA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aonde se ler " plantas 1 e2 ," leia-se obra 1 e 2 



1. OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temos como objetivo principal deste estagio colocar em pratica os 

conhecimentos de Engenharia Civil adquiridos na Universidade Federal da Paraiba -

CAMPUS II , durante a realizacao do curso de Engenharia Civil . Com consequente 

familiarizacao do estudante com toda a logistica que envolve uma obra de engenharia , 

desde o uso de tecnicas simplificadas ate a aplicacao de conceitos complexos como os que se 

referem ao calculo estrutural, as instalasSes e a propria administracao da obra. 

2. INTROPUCAO 

Neste relatorio sera mostrado como foram executados os servicos realizados no 

canteiro de obra durante o estagio, este foi iniciado quando a la obra ( Lab. de 

Dessalinizacao) se encontrava em fase de revestimento ,enquanto que nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2
a

 (Dep. de 

Matematica e Estatistica) concluia-se a desforma dos pilares. Durante este intervalo de tempo 

foram observados os servicos de estrutura, alvenaria, instalacoes prediais (eletrico, hidraulico, 

gas e ar comprimido), revestimentos, impermeabilizacao e pavimentacao. Estes servicos que 

serao relatados seguem as normas da ABNT (Associa95o Brasileiras de Normas Tecnicas). 



4. Estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seguir serao descritos os servicos da fase de estrutura. Para melhor clareza de 

entendimento vamos subdividi-los em forma, desforma, armacao e concreto. 

PlantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 ( Dep. Matematica e E sta tistica ) 

4 . 1 . Forma e Desforma 

• Fabricacao e Montagem da forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 



Foi executada em madeira , sendo esta composta de tabuas de pinho ,louro ou 

similar quando da confeccao de pecas nao aparentes ,e com uso de madeirite plastificado e 

tambem resinado para pecas em concreto aparente seguindo rigorosamente o projeto, sendo 

que toda a execucao foi supervisionada pelo engenheiro residente da obra. 

DESFORMA: 

Esta procedeu-se de forma que a retirada das formas ocorresse sem choques 

agressivos , por pessoal treinado e orientado, usando ferramentas adequadas (marreta de 

borracha, pe de cabra, cunha de madeira, etc. ) e seguindo a sequencia de desforma e 

reescoramento adequada. 

Deve-se observar o tempo minimo de 72 horas ap6s a concretagem, para se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 



Planta 02r / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 2 . Arma ca o 

°\ Qbedeceu-se rigorosamente as dimensdes, bitolas, angulos e dobramentos, 

quantidade e disposicao na forma, de acordo com o previsto no projeto estrutural. 

As armaduras que foram colocadas nas formas foram todas conferidas antes de 

toda e qualquer concretagem. 

• Corte e moldagem 

As bitolas de ferro CA-50B (em barras) e as armaduras em CA-60A (em rolo) 

foram cortadas em bancada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na moldagem das pe?as procurou-se reproduzir com o maximo de 

semelhanca o desenho da planta de ferragem, para tanto, e necessario a utilizacao de 

ferramentas adequadas a bitola do ferro (chave viradeira, chapa, etc.). 

• Distribuicao do aco 

A disposicao das armaduras na forma atendeu aos espacamentos, 

recobrimentos, distribuicao e quantidades previstas no projeto estrutural ,bem como a sua 

isencao quanto a presenca de impurezas (graxa, oleo ,lama, etc.). 

Os diametros utilizados foram: 12.5 m m ; 10.0 mm e 6.3 mm. 

Para garantir o recobrimento das peQas, foi adotado o uso de espacadores 

(cocadas - pecas em cimento e areia grossa 1:3 de 5 x 5cm na espessura determinada pelo 

recobrimento) nas vigas [ (15 x 40) ; (15 x 50) ( 15 x 60)] , pilares e nervuras de lajes. 

Para os estribos utilizou-se ferro-fino de <|> = 5.0 m m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Concrete 

O concreto foi executado com uma resistencia caracteristica fck = 15 MPa 

para vigas pilares e lajes. Toda a confec5ao do concreto foi realizada no proprio local da obra 

( " in situ") com acompanhamento tecnologico do Laboratorio de solos /CAMPUS II -UFPB. 

A seguir vamos descrever para melhor entendimento as etapas relativa ao 

trabalho de concretagem da estrutura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PREPARO: 

Obedeceu-se a dosagem rational determinada em laboratorio para atingir o fck 

previsto no projeto estrutural (fck = 15 MPa). Nao foi utilizado concreto usinado. 

Fez-se o acompanhamento atraves do teste dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slump(cone). 

Concreto com lancamento convencional - slump 10 -14 cm 

Apos iniciado o lancamento de 2/3 do concreto existente na betoneira foram 

retirados os corpos de prova para ensaio posterior. 

Transporte: 

O transporte do concreto na obra foi executado de forma a evitar a segregacao 

ou desagregacao dos elementos componentes do concreto. No caso de transporte 

convencional atraves de carinho de m&o ou gerica, procura-se evitar a utilizacao de|̂  roda de 

ferro ou borracha macica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Planta 02:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J 

Previamente ao lan9amento do concreto, todas as formas foram abundantemente hidratadas. 

No processo de lan9amento do concreto evitou-se a segrega9ao dos materials. 

A equipe selecionada para execu9ao do concreto foi determinada de forma a se 

obter uma maior confiabilidade ,de forma que os valores de resistencia a compressao fossem 

completamente satisfeitos. 

No adensamento das lajes ( l a obra) , exerceu-se uma aten9ao especial para 

manter as passagens das tubula95es (sistemas prediais)em seus locais de origem de forma a 

evitar entupimentos ou reaberturas de furos. 

Para verifica9ao da altura de concreto lan9ado nas formas de lajes utilizou-se 

espa9adores na espessura da laje. 

CURA: 

9 



Todo concreto exposto recebeu tratamento de cura tao logo terminado o 

processo de "pega". 

O processo de cura desenvolveu-se atraves da hidratacao (molhagem) direta 

das superficies. 

Determinou-se um componente da equipe para desenvolvimento dos trabalhos 

de "cura" que consistiu em molhar abundantemente todas as superficies expostas por um 

prazo de 72 horas intermitentemente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. INSTALAQOES 

1 a planta - ( Lab. de referenda Em Dessalinizarpao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caixas de Ar /Cond. / Vista deFundo 

A seguir serSo descritos os servicos da fase de instalacao, para melhor clareza de 

apresentacao vamos subdividi-los em instalacoes eletricas, telefonicas, hidraulicas, sanitarias, 

pluviais, logica ,esgoto, gas e ar comprimido. 

5 .1 . Eletrica. Logica e Telefonica: 

Foram executadas de acordo com as normas da ABNT e concessionaria local 

por firma especializada (ELMONTI) de acordo com os seus respectivos projetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PlantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01: 

Detalhe dos Q uadras de Disjuntores 

5 .1 .1 . Tubulacoes embutidas na estrutura 

Atubulacao adotada para ser embutida na estrutura foi toda em PVC rigido 

soldavel ou roscavel nao sendo empregada curva com angulo inferior a 90. Para as tubulacoes 

telefonicas utilizou-se apenas a linha roscavel. 

Previamente ao lancamento do concreto em todas as tubulacoes o tecnico 

responsavel conferiu, com base no projeto ,as passagens de instalacSes eletricas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ f l s emendas dos eletrodutos procedeu-se por meio de luvas atarraxadas em 

ambas extremidades a serem ligadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.1.2. Tubulacoes embutidas na alvenaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para tal utilizou-se PVC rigido roscavel nas tubulacoes telefonicas ,conduites 

em PVC flexivel para as tubulacoes de eletricidade . 

A execucao das tubulacSes embutidas em alvenaria foi posterior ao 

emestramento de reboco. As caixas de passagem serao do tipo 3 x 3 cm hexagonal para 

pontos de luz em paredes, 4 x 2 cm ou 4 x 4 cm conforme o numero de eletrodutos que 

chegam as mesmas para tomadas e interruptores em paredes e 4 x 4 cm quadrada para 

tomadas de telefone em paredes. 

O assentamento de caixas de passagem em paredes revestidas com reboco teve 

altura media de 1.10m: 

No caso de paredes revestidas com ceramicas, as caixas foram colocadas 

juntamente com o revestimento. 

5.2. Hidraulicas 

Foram executadas em conformidade com as normas da ABNT e projeto 

especifico. 

Em todas as pecas roscaveis serao usadas fita veda-rosca. 

5 .2 .1 . Tubulacoes e distribuicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 
As tubulacSes e conexoes serao em PVC rigido (Tigre ou marcas similares), 

ferro galvanizado ou cobre, conforme indicado nos projeto e especificacSes proprias. As zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13 



tubulacoes de recalque e succao das bombas de alimentacao da caixa d'agua serao em ferro 

galvanizado e as de alimentacao vindo da rede publica em PVC. 

A execucao das tubulacoes e distribuicao sera posterior ao ponteamento de 

ceramica1 e acompanhada do projeto de detalhamento de assentamento ceramica interna. 

Durante a construcao ate a montagem dos aparelhos as extremidades livres das 

canalizacSes estas foram fechadas com bujSes de PVC roscavel com a finalidade de evitar 

que fossem obstruidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Sanitarias e Pluviais 

Obedeceu as prescricdes da ABNT e execucao conforme o projeto. 

5 .3 .1 . Tubulacao de Prumada 

utilizou-se PVC rigido soldavel nas bitolas previstas em projeto. Compreende 

as prumadas de tubos de queda de sabao, gordura, ventilacao e aguas pluviais, incluida a 

colocacao das jun?5es. 

Previamente ao lancamento do concreto sobre a laje deixou-se caixas de 

passagens para as prumadas com base na planta de passagens de instalacdes. 

5.3.2. Distribuicao de Esgoto 

Foi em PVC rigido soldayeis nas bitolas previstas em projeto: 

50mm -, pia de cozinha; 

40mm - cubas e lavatorios de banheiro; 

Caixa sinfonada 150x150x50mm - banheiro; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Especial atencao foir dada para verticalidade do conjunto: valvula de descarga, 

tubo de ligacao a bacia e esgoto da bacia. 

Todos os pontos de esgoto foram tamponados provisoriamente de forma a 

evitar a entrada de detritos que pudessem causar obstrucSes futuras. 

E importante salientar o cuidado com que se procedeu para determinacao dos 

caimentos das tubulacSes em direc3o as caixas sinfonadas e destas a rede de esgoto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4. G a s 

Este sistema foi executado de conformidade com as normas da ABNT e corpo 

de bombeiros. A central de gas foi localizada fora do edificio (parte de tras) em local de facil 

acesso para o pessoal da distribuidora e com adequadas condicSes de ventilacao permanente. 

6.0. ALVENARIA DE ELEVAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alvenaria de tiiolo ceramico 

Planta 01 (Vista Lateral) 

6.1. Alvenaria de tiiolo ceramico 

Utilizou-se tijolos de 8 furos de (20x20x10)cm e (20x20x08)cm assentes em 

argamassa composta de cimento, areia grossa, e saibro. 

Procurou-se verificar o alinhamento da alvenaria utilizando-se a prumagem de 

modo que se garantisse uma execucao alinhada e aprumada da alvenaria. 

Quando da execucao de alvenaria em locais sem amarracao superior 

(platibanda, etc.) procurou-se utilizar pilares de concreto embutidos no revestimento para a 

devida amarracao do painel de alvenaria. 

6.2. Vergas 

As vergas ( superiores e contra-vergas )foram confeccionadas em concreto 

traco 1:3:4 e dois ferros corridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4. Marcacao de Alvenaria 

Compreende a execucao da primeira fiada de tijolos aonde identificou-se as 

aberturas de portas, cantos de parede, etc. Para a execucao deste servico selecionou-se uma 

equipe especifica a qual procedeu a verificacao do esquadro geral do pavimento, medidas de 

projeto, prumo e alinhamento da marcacao. Antes do inicio da alvenaria, a marcacao foi 

completamente conferida e posteriormente aprovada pelo engenheiro responsavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. REVEST1MENTQ 

O s re ve stime ntos a dota dos na edificacao fora m e xe cuta dos e m 

a rga ma ssa de cha pisco .e mboco e re boco ou a sse nta me nto de ce ra mica . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 .1 . R e ve stime ntos Internos 

7 .1 .1 . C ha pisco Interno 

O cha pisco foi e xe cuta do e m toda a superficie a ser e mboca da . P a ra tal 

.utilizou-se a rga ma ssa tipica para cha pisco (1:3 ) de cime nto e a re ia de e le va da 

granulometria de forma a conferir a ne ce ssa ria rugosida de para a junca o de 

ca ma da s de revestimento. A Aplica ca o do cha pisco e m e spe ssura me dia de 5 .0 mm 

foi feita com o auxilio de uma pene ira e de a nda ime para cota s a cima de 1.5 m , 

a le m de forros. 

7.1 .2 . E mboco Interno 

O e mboco interno foi aplicado com e spe ssura me dia de 1 5 mm de 

forma a linhada com a s me stra s para e mboco. Aplicou-se a rga ma ssa de cime nto 

,areia e ca l (1:4 :2) Para as a re a s molha da s pontilhou-se a supe rficie sarra fiada do 

e mboco para que houve sse uma maior a de re ncia com o re ve stime nto ( C e ra mica ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.1 .3 . R e boco interno 

Para as a re a s onde o re ve stime nto final constituia -se de tinta P V A 

,aplicou-se uma a rga ma ssa de re boco no tra co 1:4:1 (cim/ a re ia /ca l) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O re boco foi 

confe cciona do de forma a garantir a de vida linearidade e a linha me nto dos pa ine is de 

a lvenaria .corrigindo as possive is fa lhas no a linha me nto e prumo da a lvenaria , de 

forma a evita r consumos de rna sia dos qua ndo do e ma ssa me nto. 

A e spe ssura media da ca ma da de ma ssa fina foi de 1 0 mm 

7.1.4. E me stra me nto de R e boco/ E mboco 

O e me stra me nto para e mboco e re boco foi e xe cuta do de forma que a s 

me stra s fora m coloca da s de forma nive ladas a linha da s entre si. P rocurou-se 

e xe cuta r um corre to posiciona me nto e a linha me nto da s me stra s de modo a previnir 

a s possive is fa lhas na e xe cuca o ,o que acarre ta ria num maior consumo de 

a rga ma ssa ,bem como numa imperfe icao a qua l e ca ra cte riza da pe la pre se nca de 

de snive is .ondulacoes ,otc. 

O s pontos de nive l fora m identificados na s pa re de s proxima s a s 

portadas de forma a inibir possive is fa lhas de nive la me nto nos a mbie nte s de ma ior 

circulacao e visibilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1.5 Asse nta me nto de C e ra mica e m P a re de s 

O a sse nta me nto de ce ra mica e m pa re de s foi a dota do na s sa las de 

laboratorio .oficina , ba nhe iro e sa la de ba lancas. O se u proposito foi de conferir a 

e sse s a mbie nte s uma impe rme a biliza ca o, que e ca racte ristica de locais onde se 

traba lha com produtos quimicos ( a cidos . reagentes , a gua , e tc) . Ainda nas sa las de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Laboratorio. ,optou-se por revestir com ce ra mica a s supe rficie s da s me sa s e 

ba nca da s se gundo o me smo proposito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.2. R e ve stime ntos E xte rnos 

Para o re ve stime nto e xte rno utilizou-se a rga ma ssa para cha pisco 

.e mboco e ma ssa fina para u m | posterior e ma ssa me nto e pintura com tinta La texre . 

T oda s a s superficies a se re m revestidas com a rga ma ssa fora m pre via me nte 

hidra tadas de forma a se evitar a pe rda da a gua inerente a a rga ma ssa . 

7 .2 . 1 . C ha pisco E xte rno 

Para a e xe cuga o do cha pisco e xte rno utilizou-se um proce dime nto 

a na logo a o de cha pisco interno. 

7 .2 .2 . R e boco E xte rno 

O re boco e xte rno foi e xe cuta do de forma a na loga ao interno te ndo- se 

.porem ,a pre ocupa ca o de se conse guir o me lhor a linha me nto possive l de modo a 

reduzir o consumo de ma ssa acrilica be m proporcionar uma perfe ita confe cga o de 

pa ine is se m a presenca do fa lhas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8. PAVIMENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pa vime nta ca o da e difica ca o foi rea lizada e m ce ra mica para a re a s 

internas , e m resolito para a a rea da oficina e e m a rga ma ssa de cim / are ia para o 

pe rime tro exle rno. 

Para as a re a s molha da s verificou-se a corre ta impe rme a biliza ga o 

(cantina , W c, C x d'agua , etc.) rea lizando-se testes de e sta nque ida de . 

Q ua ndo da confe cga o dos pisos ta mbe m verificou-se a de vida 

inclinacao e m dne ca o a os dre nos.cx sinfona da ,ralo be m como os nive is de 

a sse nta me nto conforme a s me stra s coloca da s. 

O bse rvou- se a de vida locacao de tubula goe s de insta lagoes a nte s da 

concre ta ge m do contrapiso. 

8 . 1 . C ontra piso 

O contra piso foi e xe cuta do e m solo compa cta do por a piloa me nto e m 

ca ma da s de 2 0 cm e m concre to ma gro com e spe ssura me dia de 8 .0 cm. obse rvou-se 

o corre to nive la me nto e a linha me nto de forma a se evita r de snive is e ntre os 

dife rentes a mbie nte s. 

8 .2. C e ra mica 

O re ve stime nto e m ce ra mica foi e xe cuta do de forma a se de ixar o 

me nor nume ro de trinchos possive l ,se ndo que qua ndo compulsorios estes fora m 

de sloca dos para locais de pouco a ce sso e visibilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9.0 ESQUADR1AS 

Para disposicao da s esquadrias , preparou-se de forma exata e acabada os 

pontos aonde estas seriam dispostas. A preparacao consistiu e m dar o devido 

acabamento a superficie aonde a alvenaria seria assentada ,haja visto que antes do 

assentamento coloca-se uma camada de silicone, o qual e injetado entre as duas 

superficies ( a lvenaria e esquadria) . 

Q ua ndo da colocacao dos vidros na esquadria .novamente utilizou-se o silicone 

como e lemento isolante e impermeabilizante. 

10.0 PINTURA 

10.1 Pintura Interna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inicialmente "raspou-se" toda a superficie a ser revestida com pintura 

,utilizando-se para tal 

ferramentas do tipo espatua em aco. 

Os servicos de pintura iniciaram-se com a aplicacao em duas demaos de 

produto celador em todas as superficies a serem emassadas e posteriormente pintadas ( parede 

,teto ,etc). 

Apos a secagem do liquido selador ,iniciou-se a aplicacao de massa corrida do 

tipo PVA ,de modo a conferir a superficie a devida regularizacao ( nivelamento). 

Seca a massa ,procedeu-se na pintura propriamente dita utilizando-se tinta 

CORALAR em cor branco gelo para todas as superficies, este servico foi realizado 

primeiramente no teto , obedecendo a sequencia "de cima para baixo "a qual e comumente 

utilizada em edificacoes. 

10.2 Pintura Externa 

A pintura externa encontra-se em fase de iniciacao ,isto € , ate o presente 

momento ( meados de agosto) as paredes , marquises ,pilares e platibanda ainda nao foram 

devidamente preparados ( selador , massa acrilica) para receber o revestimento em tinta 

LATEX. 
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11.0. SUGESTOES 

Q uando da realizacao do estagio observei a lguns pontos fa lhos referentes ao 

andamento da obra . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quanto a estrutura omanizacional: 

Ao me u ver ficou notoria a falta de organizagao por parte da prefeitura 

universitaria quanto a gerencia dos recursos e insumos referentes a obra ,de forma 

que a transposicao de materiais e de funcionarios entre as duas obras aconteciam 

sem o devido controle por parte da prefeitura ,de forma a dificultar o andamento dos 

servicos segundo o cronograma fisico financeiro a ser cumprido. 

Quanto aos materiais utilizados: 

Nas instalacoes de ar condicionado ,optou-se pela instalacao de multiplos 

apare lhos distribufdos nos diversos ambientes a um custo proximo ao de confeccao 

de dutos de passagem de ar com refrigeracao centralizada. a lem de um provavel 

incremento nos custos com manutencao , a colocacao de caixas de ar condicionado 

no exterior da edificacao acabaram por distorcer a harmonia arquitetonica do 

conjunto. Q ua ndo da definicao da qualidade da ceramicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2a) e da junta a ser 

adotada na ceramica optou-se por um espacamento de 1.0 cm .De forma a requerer 

um maior trabalho para limpeza, haja visto que esta proporciona um maior acumulo 

de detritos. 

Quanto a utilizacao de esquadrias e m plastico PVC , o que requer um maior 

gasto para aquisicao do material .Como trata-se de um laboratorio ,subentende-se 

que nele constarao compostos quimicos que sao nocivos ao PVC ( derivados de 

petroleo .acidos ,etc),alem da impossibilidade que esse tipo de material tern de 

receber pintura .Contudo ,essa escolha proporcionou um melhor aspecto estetico a 

planta .conferindo a os que ali desenvolverem suas atividades ,um ambiente 

agradavel tanto esteticamente quanto no que se refere a higienizacao. 



12. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio permite ao futuro profissional a vivencia na area, a uniao da teoria a 

pratica. Possibilita conhecer a filosofia, diretrizes, organizacao e funcionamento de um 

canteiro de obras. 

Permite ainda a familiarizacao com sistemas e metodologias de trabalho, o que 

facilita o desenvolvimento do senso critico necessario ao bom desempenho da profissao, 

visando sempre um determinado grau de produtividade e nao apenas de producSo. 

De fato, apenas a convivencia diaria no ambiente de obra possibilita ao 

estudante por em pratica as informacoes adquiridas durante o curso. A execucao de um 

projeto sobretudo quando se refere^i a varias areas da engenharia (estruturas ,instalacSes ,etc) 

e uma grande fonte de conhecimento, pois no decorrer da execucao da planta tem-se a 

verdadeira nocao do que representa a formacao superior em Engenharia Civil. 

A realizacao deste estagio ,bem como de outros ( Shopping Iguatemi / STOC , 

construcao de adutoras , reservatorios ,reformas de escolas ,construcao de forum , etc) 

contribuiram de forma definitiva na minha formacao como engenheiro . O exercicio desta 

proflssao e de grande importancia economica e cultural ,sendo a engenharia o grande suporte 

para o desenvolvimento economico-social de um pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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