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APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relatorio trata da discriminagao sucinta do estagio curricular de Giorgio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Giovanni de Araujo Costa, aluno de graduagao no curso de Engenharia Civil da UFCG 

e provavel concluinte no periodo 2004.2, matriculado sob o no. 29721220, nesta 

instituicao de ensino, sob compromisso fixado de acordo com o dispositivo de lei no. 

6494/77 e no respectivo decreto de regulamentacao no. 87.497/82, na Reforma e 

Ampliacao do Hotel Turistico de Campina Grande, tendo seu periodo de vigencia 

inicialmente datado em 09 de fevereiro de 2005 a 06 de junho do mesmo ano. 

Foram prestadas vinte e cinco horas semanais, intercaladas entre tumo da 

manna e tarde, inclusive aos sabados ate o mes de junho, totalizando quatrocentas 

horas durante o periodo do estagio. 

A abordagem do estagio focaliza importantes particularidades no processo de 

reforma , recuperagao e construgao de uma edificagao destinada ao uso hoteleiro e 

como devem ser implantados os conceitos e normas estabelecidas pela ABNT, assim 

como apresenta diretrizes sobre qualidade no canteiro de obras e no escritorio de uma 

empresa construtora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.0INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O relatorio apresentado descreve o estagio realizado na reforma e recuperagao 

do Hotel Turistico de Campina Grande cujo os responsaveis pela obra sao os 

engenheiros civis Ricardo da Silva Furtado portador de registro no CREA N°6990 - D/ 

PB e Joao Furtado portador de registro no CREA N° 57 - D 16 e orientado pelo 

professor Marco Aurelio Teixeira e Lima. 

As atividades foram desenvolvidas segundo o piano de estagio preestabelecido, 

assim como seus prazos de cumprimento. 

O relatorio tern por objetivo maior complementar o aprendizado do aluno 

aplicando os conhecimentos adquiridos na universidade a pratica da construgao civil no 

canteiro de obras, alem de promover o convivio do estagiario com o segmento 

"humano" e logistico da obra. 

No estagio o aluno pode acompanhar as seguintes etapas da obra: 

- Analise de projetos; 

- Montagem, colocagao e retirada das Formas; 

- Verificagao do quadro de ferragens; 

- Concretagem de jardineiras e Vigas; 

- Demoligoes de alvenaria de tijolos e concreto; 

Recuperagao de estruturas; 

- Construgao de paredes em DRY WALL; 

- Impermeabilizagao com manta asfaltica; 

- Controle durante o transporte, langamento e adensamento do concreto; 

- Verificagao de prumo e esquadro; 

- Cobertura de Estrutura Metalica; 

- Medigao de servigos executados por subempreiteiros; 

- Programa de prevengao de acidentes de trabalho. 
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2.0 - O B J E T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado tern por objetivo complementar o aprendizado do aluno 

aplicando os conhecimentos adquiridos na universidade na pratica da construgao civil, 

no canteiro de obras e no campo, alem de promover o convivio do estagiario com 

pessoas ligadas a construgao civil, bem como o segmento logistico da obra. Alem de 

ser um instrumento importantissimo para o estagiario ganhar experiencia, pois ele ira 

presenciar varias negociagoes e discursoes sobre determinados servigos, acertos de 

pregos e fechamento de contratos, em alguns momentos ele vai lidar com problemas 

que ele devera dar solugoes, e tomar decisoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.0- REFORMA E AMPLIACAO DO HOTEL TURISTICO DE CAMPINA 

GRANDE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fruto de uma parceria publico-privada entre o govemo do estado da Paraiba e a 

empresa de transportes aereos BRA nasceu o projeto da reforma e ampliacao do Hotel 

Turistico de Campina Grande. A empresa BRA conseguiu a concessao de uso do hotel 

incluindo o centra de convencoes Raimundo Asfora durante trinta anos renovaveis por 

mais trinta, a BRA conseguiu essa concessao depois de ter ganho o processo de 

licitacao realizado no mes de Janeiro deste ano pelo governo do estado da Paraiba 

atraves da Secretaria de Planejamento.Os investimentos sao da ordem de R$ 13,4 

milhOes de reais a empresa aerea BRA esta investindo R$ 6.757.510,11 nos servicos 

de conclusao os outros 50% estao sendo aplicados pelo governo do Estado da Paraiba, 

atraves da Secretaria de Planejamento. 

Quando assinou o contrato, o presidente da BRA, manifestou o interesse da 

empresa em colocar parte da estrutura para funcionar em junho de 2005, hospedando 

turistas durante o Maior Sao Joao do Mundo , mas como o hotel estava abandonado a 

cerca de 11 anos grande parte de sua estrutura estava deteriorada e sem condicoes de 

uso, muitas recuperagoes tinham que ser feitas entao a inauguragao da primeira etapa 

que estava prevista para o proximo mes foi adiada para o dia 12 de outubro. 

A obra foi dividida em quatro etapas, com previsao para o termino de todas as 

etapas no mes de fevereiro do proximo ano, esta primeira etapa foi iniciada no dia 09 

de fevereiro de 2005. Nesta primeira etapa 150 homens foram contratados para 

execugao dos trabalhos, varios servigos como os de limpeza do terreno recuperagao 

das armaduras corroidas dos pilares, vigas e lajes , recuperagao e pintura das 

estruturas metalicas, tratamento das madeiras contra cupins, retelhamento, pintura a cal 

da cerca que circunda o hotel, tratamento das fissuras e infiltragoes, impermeabilizagao 

com asfalto modificado e manta asfaltica, assentamento de porcelanato e granito, 

colocagao de rodape e rodateto, demoligoes e construgoes de alvenaria em tijolos de 1 

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y2 vez, demoligoes e construgoes de estruturas de concreto, colocagao de novo 

sistema eletrico e logico, colocagao da novos dutos de ventilagao para ar condicionado, 
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revisao dos aparelhos antigos do sistema de ar condicionado construgao de paredes 

de DRYWALL e forros de gesso acartonado, aplicagao de pintura e textura nos 

apartamentos e alas e envernizamento das portas e demais pegas de madeira, 

aplicagao de caixilharia para vidros e ampliagao e reformulagao dos apartamentos. 

Novos apartamentos estao sendo construidos nesta etapa e os apartamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tlpo suite foram transformados em dois e o presidencial em tres apartamentos para 

aumentar o numero de 151 apartamentos do projeto original para 188 apartamentos 

previstos para a primeira etapa, ao final da obra o hotel contara com 250 apartamentos 

, divididos em 3 alas (Norte, Sul e Central) cada ala e dividida em 3 pavimentos, todos 

os apartamentos terao um padrao 5 estrelas,. A estrutura contara tambem com 4 

quartos destinados para deficientes fisicos, alem de restaurantes, sushi bar, 

churrascaria, parque aquatico, piscina termica, saunas, quadras de tenis e squash, 

academia, salao de jogos, boite pista para cooper dentre outros equipamentos. 

A empresa destinada para executaro servigo foi a Sampaio Bacos, mas como a 

empresa e de outra regiao ( Sao Paulo ) e teria que disponibilizar de muito equipamento 

e pessoal, por motivos tecnicos preferiu escolher uma empresa da regiao que se 

enquadrasse ao seu perfil, a empresa escolhida foi a POLIOBRAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, construtora da cidade de Joao Pessoa que ja tinha 

varias obras executadas com alto padrao de qualidade e possuia um corpo de 

empregados com vasta experiencia. A POLIOBRAS conta com a ajuda de varios 

subempreiteiros da regiao para executar alguns servigos como limpeza, capinagem e 

desmatamento do terreno, instalagoes eletricas e hidraulicas, servigos de ar 

condicionado , automagao dos apartamentos, pintura dos apartamentos e alas, 

destelhamento , lavagem e retelhamento de telhas, construgoes de alvenaria, 

demoligoes diversas e retirada de entulhos. O tipo de contrato firmado foi o de 

administragao onde a empresa POLIOBRAS recebe 10% de tudo que entra na obra, 

seja ele material ou servigo, a empresa que fiscaliza a obra e a propria SAMPAIO 

BACOS que recebera 1 % do valor total da obra para executar esse servigo. Todo 

dinheiro e liberado mediante apresentagao de medigoes que retratam todos os servigos 

realizados num determinado intervalo de tempo, Essas medigoes sao feitas por quatro 

estagiarios, estas sao executadas diariamente e apresentadas em forma de planilhas 
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com quantitativos totais divididos por medicao . Estas planilhas contem alem dos dados 

coletados em campo, todo detalhamento do servigo, nome do subempreiteiro que 

executou o servigo(caso o servigo nao tenha sido executado por um funcionario da 

poliobras ), periodo , local , numero e nome do projeto demonstrative ou croqui, essas 

planilhas sao apresentadas ao fiscal residente da BRA e quinzenalmente dois fiscais 

especialistas em medigao, um de Sao Paulo e outro de Natal, fazem a conferencia e 

eventuais corregoes das medigoes com os estagiarios e liberam o dinheiro referente a 

medigao da respectiva quinzena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 - HOTEL TURISTICO DE CAMPINA GRANDE 

4.1 In fo rmacoes gera is 

A construtora 

Construido no governo de Ronaldo Cunha Lima pela extinta construtora ENARQ 

Engenharia e Arquitetura, construtora que teve seu fechamento precoce no comego da 

decada de 90 epoca tambem da paralisagao das obras no hotel turistico, a construtora 

ENARQ era uma das mais conhecidas e importantes construtoras da epoca , 

responsavel por obras de grande porte espalhadas por varios estados, pode se citar 

algumas das obras realizadas pela construtora ENARQ como as construgoes do 

Espago Cultural de Joao Pessoa , as Rodoviarias de Campina Grande e de Joao 

Pessoa, o Parque do Povo o Agude Novo e reforma do Agude Velho , a Reforma do 

Teatro Municipal, varios reservatorios da CAGEPA, sistema de abastecimento d'agua 

de Arapiraca, o Hospital Geral de Maceio ambos em Alagoas , dentre outras. 
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O Hotel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O hotel turistico de Campina Grande foi projetado no final da decada de 80 pelo 

arquiteto Carlos Alberto de Almeida, encomendado pelo Governo do Estado da 

Paraiba, atraves da Secretaria de Planejamento, o arquiteto o projetou depois de varias 

viagens de pesquisas realizadas em hoteis do mesmo porte nos Estados Unidos e 

Europa. A construgao comegou em 1990.e foi interrompida em 1994 com quase toda 

estrutura concluida. Na obra trabalharam 600 operarios dentre eles 5 engenheiros 6 

mestres e contramestres. 

O Centra de convengoes foi inaugurado e funciona ate os dias atuais, a parte do 

Hotel estava quase toda concluida faltando apenas acabamentos em uma das alas e a 

parte de equipamentos e mobilha dos apartamentos. 

O complexo e composto de uma parte destinada a hotelaria e outra destinada a 

realizagao de eventos que e o centra de convengoes Raimundo Asfora, que e ainda 

hoje um dos mais modernos centres de convengoes do Brasil. O centre possui varios 

artigos e equipamentos importados como por exemplo um lustre de cristal impar em 

todo mundo que foi importado da Franga, feito especialmente para o centre, o centre 

possui salao de eventos alem de auditorio, salas para reunioes, saloes que sao 

modulados e que podem ser divididos em varias salas de acordo com a quantidade de 

pessoas que se desejar reunir, essa modulagao e permitida gragas ao sistemas de 

paredes moveis, todas as salas possuem otimo isolamento termico e acustico gragas 

aos sistemas construtivos desenvolvidos especialmente para o centre. A parte 

destinada para hotelaria e dividida em tres alas de apartamentos, Ala Norte , Ala Sul e 

Ala Central, alem de varias dependencias como squash, piscina aquecida, parque 

aquatico, quadras de tennis e campos de futebol, boliche, academia , restaurante 

panoramico , dentre outras. 

A estrutura e constituida em sua grande maioria de concreto armado, varias 

pegas sao de concreto aparente, existem ainda varias vigas protendidas, que vencem 

grandes vaos, existe ainda uma escada helicoidal em concreto macigo. 
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Como a parte do hotel ficou abandonada por cerca de onze anos a estrutura 

sofreu varios ataques, varias estruturas estao com infiltracoes , as armaduras de varias 

pecas estao corroidas, as pecas de madeiras foram atacadas por colonias de cupins, 

alem dos ataques de vandalos que quebraram e roubaram varios acessorios dos 

apartamentos . 

Foto 1 - Ala Sul, vista centra de convengoes 

Foto 2 - Ala Sul, vista BR - 230 

9 



O s Apartamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os 151 apartamentos possuiam padrao 5 estrelas e eram divididos entre os tres 

pavimentos da Ala sul e os dois na Ala norte ja que o primeira pavimento da Ala norte 

era destinado a ser uma area de servigos. Na Ala sul existia 95 apartamentos divididos 

nos 3 pavimentos, no primeira pavimento existia 1 apartamento do tipo conjugado, 2 

do tipo suite luxo e 29 do tipo convencional, no segundo pavimento existia 1 

apartamento do tipo conjugado, uma suite presidencial e 1 suite luxo.e 28 do tipo 

convencional. Na Ala Norte segundo e terceiro pavimento existiam 4 suites luxo, 2 

apartamento conjugado e 50 apartamentos do tipo convencional. 

Os apartamentos do tipo convencional com as varandas viradas para a BR - 230 

possuem uma area de aproximadamente 24 m 2 ja os apartamentos que possuem as 

varandas viradas para o Centra de Convengoes possuem area de aproximadamente 22 

m 2 essa diferenga se deve ao fato do hotel ter sido construido de maneira 

"aconcavada", 

As portas dos apartamentos eram todas automaticas, a abertura era feita atraves 

de cartoes magneticos, que serviam usados tambem para a abertura do cofre de cada 

apartamento, todos os pisos dos apartamentos e corredores das alas (exceto 1 

pavimento Ala Norte ), eram de carpete, com tonalidades diferentes para cada tipo de 

apartamento, todo apartamento possufa rodape e roda teto em madeira de lei, em cada 

apartamento existia duas luminarias articuladas fixadas na parede e um pendente 

branco fixado no teto alem de 7 pontos de luz no forro de gesso do quarto, 5 no forro do 

B.W.C., 2 na colmeia de aluminio do corredor e 1 no forro de madeira da varanda, o 

banheiro era todo revestido de granito travertino, tanto piso como parades, as suites 

possuiam banheiras de hidromassagem circulares de 1,5 m e 2 m de diametro, na suite 

presidencial alem da banheira circular existia uma outra retangular de dimensoes 0,70 

m x 2,10 m, os apartamentos do tipo suite eram divididos por duas portas de correr 

embutidas na parede e possuiam um lavabo alem de um banheiro com banheira, o 

sistema de agua quente e fria dos banheiras de todos os tipos de apartamentos era 

controlado por um aparelho chamado de temperfix localizado abaixo do espelho e 
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acima da bancada de granito da pia, cada apartamento possuia um fancoil aparelho 

destinado para refrigeracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-0 - Fundamentagao Teorica 

Um problema patologico pode ser entendido como uma situagao em que o 

edificio ou uma sua parte, num determinado instante da sua vida util, nao apresenta o 

desempenho previsto. 

O problema e identificado de modo geral a partir das manifestagoes ou sintomas 

patologicos que se traduzem por modificagdes estruturais e ou funcionais no edificio ou 

na parte afetada, representando os sinais de aviso dos defeitos surgidos. 

As manifestagoes, uma vez conhecidas e corretamente interpretadas, podem 

conduzir ao entendimento do problema, possibilitando a sua resolugao a partir de uma 

intervengao, cujo nivel estara vinculado, principalmente, a relagao entre o desempenho 

estabelecido para o produto e o desempenho constatado. 

Levantamento de subsidios 

Esta etapa fundamenta-se na obtengao das informagoes necessarias para que 

se possa compreender o problema ocorrido. Sua estruturagao ocorre a partir da 

elaboragao de um quadra geral das manifestagoes presentes, onde devem ser 

devidamente relatadas as evidencias que provocaram a patologia. 

As informagoes podem ser obtidas por meio de quatro fontes basicas: vistoria do 

local, levantamento do historico do problema e do edificio (anamnese do caso), exames 

complementares e pesquisa (bibliografica, tecnologica e cientifica). 

Vistoria do local 

A vistoria do local pode se dar a partir da insatisfagSo do usuario com o 

desempenho da estrutura acionando um profissional com o intuito de solucionar o 

problema ou pode decorrer de um programa rotineiro de manutengao, onde atraves de 

uma inspegao constatasse a existencia de um problema patologico. 
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A vistoria, em um ou outro caso, deve seguir alguns passos especificos para que 

se possa chegar a uma conclusao objetiva. Neste sentido, propoe-se a seguir, um 

procedimento basico para a realizagSo da vistoria do local. E evidente que se trata 

apenas de um direcionamento das atividades, sendo recomendada uma postura de 

continua adaptagao ao longo das experiencias que forem sendo adquiridas. 

Determinacao da existencia e da gravidade do problema 

A constatagao de um problema patologico deve ser feita a partir da comparacao, 

em geral qualitativa, entre o desempenho exigido para o revestimento e o efetivamente 

encontrado. Na maioria dos casos e possivel uma verificagao imediata da existencia ou 

nao do problema. 

Em determinadas situagoes, os sintomas a serem reconhecidos podem nao 

provocar uma deterioragao aparente dos materiais, como e o caso das fissuras em 

revestimentos de fachada, por exemplo, que, apesar de nao apresentar uma questao 

de perigo iminente para o revestimento, ou seja, de ruina, devem ser corretamente 

constatadas e verificadas suas causas. 

Nos casos em que sejam constatados problemas significativos quanto a 

integridade da edificagao, devem ser tomadas as providencias cabiveis para evitar 

riscos desnecessarios. Tais providencias podem ser, por exemplo, o isolamento do local 

ou da area do edificio, a fim de que a vistoria possa ser realizada sem colocar em risco 

a seguranga humana. 

Determinagao da extensao e alcance do problema 

Uma vez determinada a existencia e a gravidade do problema, e necessario 

observar se o mesmo e localizado ou generalizado. Caso seja localizado, sera possivel 

identifica-lo e resolve-lo, limitando-se apenas a uma determinada parte da edificagao. 

Por outro lado, se for generalizado, dever ser adotada uma postura de 

investigagao no sentido de que seja vistoriado todo o edificio, sem que se incorra em 

possiveis esquecimentos ou repetigao de atividades. Assim, propoe-se que seja 

estabelecido um roteiro de investigagao, como por exemplo, o apresentado a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• O exame deve comecar pela parte superior do edificio, continuando em direcao 

ao terreo e/ou subsolos; 

• Cada ambiente de interesse, em todos os pavimentos, deve ser vistoriado 

obedecendo um caminhamento previamente estabelecido (sentido horario ou anti-

horario); 

• Deve-se realizar uma inspegao aos edificios circunvizinhos, verificando-se as 

suas condigoes; 

• Apos a inspegao no interior do edificio, deve-se realizar o exame do exterior, se 

necessario, partindo-se de procedimentos analogos; 

• Buscar realizar um levantamento de dados gerais sobre a area em questao, 

como por exemplo, a identificagao das caracteristicas climaticas, a incidencia de 

chuvas, a existencia e nivel do lengol freatico e outros elementos que forem passiveis 

de serem registrados. 

• Nesta fase, o profissional envolvido deve utilizar como instrumentos de trabalho 

a sua experiencia profissional, os sentidos humanos e as ferramentas disponiveis como 

por exemplo nivel de mangueira; fio de prumo; nivel de mao; regua; metro; esquadro; 

termometro de contato; lupa; sacos plasticos; espatulas; prancheta; papeis para 

desenho e anotagoes, maquina fotografica, etc., que devem ser reunidos em uma 

maleta, por exemplo, de forma a ficarem organizados e a facilitar a sua movimentagao. 

Registros dos resultados 

Deve ser realizado de modo a estruturar as observagoes feitas, permitindo 

formular o diagnostico do problema. Assim, os resultados obtidos devem ser 

documentados a partir de uma ordem cronologica de acontecimentos utilizando para tal 

e ou indicagoes sem projetos (quando existirem) ou mesmo em simples desenhos 

somados as observagoes escritas e as fotografias realizadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Levantamento de historico 

Essa fase somente sera desenvolvida quando for constatada a escassez de 

subsidios para diagnosticar o problema na fase de vistoria do local. 

A anamnese, palavra de origem grega que significa recordar ,deve ser entendida 

como uma acao capaz de levantar o historico do edificio, envolvendo todas as 

atividades realizadas durante o seu processo de produgao que, de alguma maneira, 

possam ter contribuido para o surgimento do problema. 

A obtengao das informagoes sobre as atividades desenvolvidas sao provenientes 

basicamente de duas fontes: investigagao com pessoas envolvidas com o 

empreendimento e analise de documentos fornecidos. 

Investigagao com pessoas envolvidas no procedimento 

Dependendo da fase em que se encontra o empreendimento, pode-se entrevistar 

um universo variavel de profissionais envolvidos, entre os quais destacam-se: 

operarios da obra; fabricantes e fomecedores de materials; construtores; projetistas; 

promotor do empreendimento; vizinhos; usuarios; entre outros. 

As informagoes decorrentes dessa etapa sao muito valiosas para a avaliagao do 

problema; entretanto, devem ser consideradas com muito cuidado pois estas podem 

retratar uma realidade parcial, pois quase sempre existem interesses contraditorios em 

jogo ou ainda, o informante pode nao ter percebido o problema, tao logo tenha ocorrido, 

dando uma ideia equivocada do periodo de ocorrencia, alem de que fatos importantes 

podem ter sido omitidos por falhas de memoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Analise de documentos fornecidos 

Como anteriormente colocado, as informagoes obtidas podem nao fornecer um 

quadra suficientemente amplo e confiavel para o estabelecimento da anamnese do 

caso. Se isto ocorrer, pode-se utilizar como fonte complementar os documentos 

produzidos durante a realizacao da obra e no periodo de utilizacao do edificio. Na 

pratica, sabe-se que os documentos produzidos no decorrer da obra quase sempre se 

encontram desatualizados e incompletes, pois nao se disseminou amplamente a sua 

necessidade e a sua importancia. No entanto, podem ser encontrados, em algumas 

obras, documentos que devem ser investigados, como por exemplo: diario de obra; 

registro de ensaios para recebimento de materials e componentes; notas fiscais de 

materials e equipamentos; contratos para execugao dos servigos; cronograma fisico-

financeiro previsto e executado; entre outros. 

Os documentos relativos a fase de uso do edificio sao ainda mais escassos, 

exceto para os edificios em que existe um programa de manutengao, os quais, no 

entanto, sao poucos ainda, pois nao ha uma conscientizagao sobre essa necessidade. 

Registros dos resultados 

O levantamento historico da edificagao, de modo geral, tern documentagao muito 

esporadica e ineficiente, uma vez que essa atividade nao e sistematizada. As respostas 

obtidas verbalmente, por sua vez, nao sao diretamente conclusivas. Contudo, todas as 

informagoes aqui conseguidas devem ser cuidadosamente consideradas, compiladas, 

utilizadas para a formulagao do diagnostico e, posteriormente, arquivadas. Para que 

seja estabelecido o diagnostico nessa fase, faz-se necessaria uma reavaliagao e 

confrontagao dos registros cadastrados na fase de vistoria do local, com aqueles aqui 

obtidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SINTOMATOLOGIA 

Os problemas patologicos, salvo raras excegoes, apresentam manifestagoes 

externa caracteristica, a partir da qual se pode deduzir qual a natureza, a origem e os 

mecanismos dos fenomenos envolvidos, assim como pode-se estimar sua provaveis 

consequencias. Os sintomas mais comuns, de maior incidencia nas estruturas de 

concreto, sao as fissuras, as eflorescencias, as flechas excessivas, as manchas no 

concreto aparente, a corrosao de armaduras e os ninhos de concretagem. Conhecer o 

mecanismo do problema e fundamental para uma terapeutica adequada. 

Cabe ressaltar que a identificagao da origem do problema permite tambem 

identificar, para fins judiciais, quern cometeu a falha. Assim, se o problema teve origem 

na fase de projeto, o projetista falhou; quando a origem esta na qualidade do material, o 

fabricante errou se na etapa de execugao, trata-se de falha na mao-de-obra e a 

fiscalizagao ou a construtora foram omissos; se na etapa de uso, a falha e de operagao 

e manutengao. 

AGENTES CAUSADORES DAS PATOLOGIAS 

A maioria dos danos observados em elementos estruturais e do tipo evolutivo, e 

tendem a se agravar com o passar do tempo, alem de acarretarem outros problemas 

associados ao inicial. Podemos afirmar que as corregoes serao mais duraveis, mais 

efetivas, mais faceis de executar e muito mais barato quanto mais cedo forem 

executadas. 

De acordo com a chamada "lei de Sitter" a lei da evolugao dos custos que mostra 

os custos crescendo segundo uma progressao geometrica, dividindo em etapas 

construtivas: a execugao propriamente dita, a manutengao preventiva efetuadas antes 

dos primeiros tres anos e a manutengao corretiva efetuada apos surgimento dos 

problemas, a cada uma correspondera um custo que segue uma progressao 

geometrica de razao cinco, conforme indicado na fig. 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CUStQ 
ralal ivo da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inicHvenqaQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei de evolugSo de custos (SITTER, HELENE 1992). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Projeto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA toda medida tomada a nivel de projeto com o objetivo de aumentar a protegao 

e a durabilidade da estrutura. 

Execugao: toda medida extra projeto, tomada durante a execugao propriamente dita, 

incluindo nesse periodo a obra recem-contruida.equivalem a um custo de 5 vezes maior 

do que se a medida tivesse sido tomada na fase de projeto. 

Manutengao preventiva: toda medida tomada com antecedencia e previsao, durante o 

periodo de uso e manutengao da estrutura, equivalem a um custo de 25 vezes maior 

do que se a medida tivesse sido tomada na fase de execugao. 

Manutengao corretiva: corresponde aos trabalhos de diagnostico, prognostico, reparo 

e protegao das estruturas que ja apresentam manifestagoes patologicas, ou seja, 

corregao de problemas evidentes.equivalem a um custo de 125 vezes maior do que se 

a medida tivesse sido tomada na fase de execugao. 
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A G E N T E S C A U S A D O R E S D A S P A T O L O G I A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 0 % 

3 0 % 

2 0 % 

1 0 % 

0% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 8 % 
1 8 % 

4 0 % 

1 0 % fl 1^4%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <? S1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  EXECUGAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m MATERIAIS •  PROJETO •  USO •  OUTROS 

Figura 2 - Origem dos Problemas Patologicos com relagao as etapas de producao e 

uso das obras civis 

PATOLOGIA DO CONCRETO ARMADO 

O concreto e um material formado por cimento, agregados e agua no qual, 

algumas vezes, entra um quarto componente, os aditivos, que as vezes e necessario 

obter altas resistencias iniciais, ausencia de retragao de secagem, leve e controladas 

expansoes, elevada aderencia ao substrato, baixa permeabilidade e outras 

propriedades normalmente obtidas a custa do emprego de aditivos e adigoes tais como 

plastificantes, redutores de agua, impermeabilizantes, escoria de alto forno , cinza 

volante, microssilica e, via de regra, baixa relagao agua/cimento. Nao e de estranhar, 

portanto, que os defeitos de cada um desses materiais possam influir, 

desfavoravelmente, sobre as caracteristicas mais importantes do concreto: resistencias 

mecanicas, estabilidade e durabilidade. 
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PRINCIPAIS MANIFESTAQOES PATOLOGICAS 

De forma geral, costuma-se separar as consideracoes em dois tipos: as que 

afetam as condicoes de seguranca da estrutura (associadas ao estado limite ultimo ) e 

as que comprometem as condigoes de higiene, estetica., etc. ou seja, as denominadas 

condigoes de servigo e funcionamento da construgao ( associadas aos estados limites 

de utilizagao ). Abaixo estao relacionados os principals agentes causadores das 

patologias no concreto: 

Erros de Projeto Estrutural 

As principals causas de deterioragao de estruturas, decorrentes de erros de projeto 

estrutural sao: 

- Falta de detalhes ou detalhes mal executados; 

- Cargas ou tensoes nao levadas em consideragao no calculo estrutural; 

- Falta, ou projeto deficiente de drenagem; 

- Efeito da fluencia do concreto nao levados em conta; 

- Agoes climaticas e acidentais. 

Emprego de Materials inadequados 

Os materials deverao ser criteriosamente conhecidos, de acordo com ensaios 

previos, de maneira a caracteriza-los, conforme Normas e Procedimentos dos mesmos, 

em relagao as caracteristicas do projeto, utilizagao e condigoes ambientais, a que 

estarao sujeitos, ou seja, a realizagao de controle tecnologico durante a execugao. 



Erros de Execugao 

Relacionamos as principals causas de deterioracao de estruturas de concreto 

decorrentes de erros de execucao: 

- Ma interpretagao das plantas e/ou detalhes, por parte do pessoal de campo; 

- Falta de limpeza das formas; 

- Ma colocagao da armadura, com falta de cobrimento adequado, ma distribuigao; 

- Langamento, adensamento, 

- Recalques diferenciais; 

- Descimbramento e desforma; 

- Segregagao do concreto; 

- Retragao hidraulica, durante a pega do concreto, por perda d'agua; 

- Vibragoes produzidas por trafego intenso, cravagao de estacas, impactos ou 

explosdes nas proximidades da estrutura. 

Uso 

O uso inadequado das estruturas de concreto podem acarretar danos, 

principalmente devido a falhas de operagao e manutengao, utilizagao inadequada das 

edificagoes para fins nao previstos, e sobrecargas nao previstas em projeto. 

Agoes do Meio Ambiente 

As agoes do meio ambiente sao devidas a agentes climaticos (temperatura e 

umidade, compreendendo agoes de alternancias de temperaturas que provocam o 

congelamento e o degelo da agua no interior do material e de molhagem e secagem, da 

radiagao solar - efeitos fotoquimicos etc. ) e agentes quimicos ( presenga de ions 

agressivos ao concreto no meio fluido que o envolve ). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para iniciar-se o processo de degradacao do concreto, tern que haver uma interacao 

entre o meio e o concreto, interacao esta que depende da permeabilidade, tipo e forma 

geometrica do elemento de concreto, alem, e claro, do tipo de agressividade. 

Os principals tipos de meio ambiente agressivo caracterizados atraves do tipo de 

atmosfera sao: atmosfera urbana, industrial e marinha. As atmosferas urbanas e 

industrial contem normalmente impurezas em foram de oxido de enxofre, fuligem acida 

e dioxido de carbono. Estas impurezas podem gerar a carbonatagao do concreto e 

corrosao das armaduras. 

MANIFESTAQOES PATOLOGICAS MAIS COMUNS 

. Movimentacao de Formas e Escoramentos 

Os recalques do subleito ou mau escoramento das formas podem causar trincas 

no concreto enquanto na fase plastica. 

Tais movimentos podem ser causados por: 

• Deformagao das formas, por mau posicionamento, por falta de 

fixagao inadequada, pela existencia de juntas mal vedadas ou de fendas. 

• Inchamento da madeira devido a umidade ou perda de pregos; e 

• Devido ao uso improprio ou excessivo dos vibradores. 
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Figura 03 - Fissura causada por movimentacao da forma 

As medidas preventivas consistem em: 

• Compactar suficientemente o subleito; e 

• Projeto adequado de formas e escoramentos, 

• Utilizar madeiras com qualidade razoavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Corrosao das Armaduras 

Manifestagao Tipica (a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foto 4 - Corrosao nas armaduras 

DIAGNOSTICO 

• Concreto com alta permeabilidade e/ou elevada porosidade 

• Cobrimento insuficiente das armaduras; 

• Ma execugao; 

• Deficiencia do sistema de impermeabilizagao. 



DIAGNOSTICO: 

• Agentes agressivos do ambiente impregnados na estrutura (cloretos); 

• Agentes agressivos incorporados involuntariamente ao concreto durante 

seu amassamento. 

Ninhos (Segregacao) 

Manifestacao Tipica 

DIAGNOSTICO 

• Dosagem inadequada; 

• Dimensao maxima caracteristica do agregado; 

• Graudo inadequado; 

• Lancamento e adensamento inadequados; 

• Taxa excessiva de armaduras. 

Foto 6 - Ninho em uma laje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.0 - SEGURANQA NO TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os trabalhadores fizeram um exame admissional, e tambem receberam 

informagoes sobre as Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho, riscos inerentes a sua 

fungao, uso adequado dos EPI's (equipamentos de protegao individual) e EPC's 

(equipamentos de protegao coletiva), existentes no canteiro de obra, visando garantir a 

execugao de suas atividades com seguranga. 

Tomou-se medidas de protegao coletiva onde se fornecesse riscos de 

trabalhadores ou de projegao de materiais, como: 

- os vaos de acesso as valas possuem fechamento provisorio, constituido de 

material resistente e seguramente fixado a estrutura; 

- nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pehfeha da edificagao, foi instalada protegao contra queda de 

trabalhadores e projegao de materiais. 

- as pontas de vergalhoes de ago foram todas protegidas adequadamente. 

- existe permanentemente na obra dois tecnico de Seguranga e um 

engenheiro; 

- Foi implantado o PCMAT 

- e exigida o comprovante de vacina anti-tetanica. 

Foi fomecido aos trabalhadores os seguintes Equipamentos de Protegao 

Individual (EPI'S): 

- cinto de seguranga tipo para-quedista; 

- cordas e oculos; 

- bo tas ; 

- Luvas de borracha e couro; 

- protegao para ouvidos. 

- mascaras com filtro. 

- Mascaras descartaveis 

Em toda area do canteiro, onde haja necessidade existem extintores, instalados 

prontos para o uso. 
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Veja abaixo as fotos de alguns EPI'S: 

LUVAS DE COURO 



FotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 - guarda corpo na rampa helicoidal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6 .0 -ASPECTOSGERAIS 

6.1.1 - P R O J E T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os servigos foram realizados em rigorosa observancia as indicagoes constantes 

dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediencia as prescrigoes e 

exigencias referidas nas especificagoes. 

A construtora tern a obrigagao de manter o canteiro de obras, em bom estado, 

tantos jogos de planta quanto forem necessarios. Se para a realizagao da obra e seus 

complementos, forem necessarios detalhes de servigos por ventura nao incluida como 

parte do projeto, a construtora fica obrigada a executa-los, sempre sob a dependencia 

de aprovagao por parte da fiscalizagao. 

6.2.2 - A S S I S T E N C I A TECNICA E ADMINISTRATING 

Para perfeita execugao e completo acabamento das obras e servigos, a 

construtora obrigou-se a manter sob sua responsabilidade no canteiro de obras, 

pessoal qualificado, bem como corpo tecnico necessario ao controle tecnologico do 

concreto, da qualidade do mater ia l , e a prestar toda assistencia tecnica e administrativa 

suficientes para imprimir andamento conveniente aos trabalhos consoante ao 

cronograma fisico. 

6.3.3 - ORIENTAQAO G E R A L E F ISCALIZAQAO 

A BRA mantem um fiscal residente trabalhando pela construtora SAMPAIO 

BACOS , no canteiro de obras, quinzenalmente dois fiscais vem fazer a conferencia 

junto com os estagiarios das medigoes executadas. 

As relagoes mutuas entre a BRA e a construtora foram mantidas por intermedio 

da fiscalizagao. 

A construtora e obrigada a facilitar a meticulosa fiscalizagao dos materiais de 

execugao das obras e servigos, facultando a fiscalizagao o acesso a todas as partes da 

obra contratada. 

Obriga-se do mesmo modo a simplificar a fiscalizagao em oficinas, depositos e 

armazens onde encontrarem materiais destinados a construgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.4.4 - INSTALAQAO E ADMINISTRAQAO DA OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A obra tern as instalacoes provisorias ao seu bom funcionamento, portaria, 

barracoes, sanitarios, agua, energia eletrica, etc. 

Foi de responsabilidade da construtora o fomecimento de todo ferramenta, 

maquinaria, aparelhamento adequados a mais perfeita execugao dos servigos 

contratados. As medidas de protegao aos empregados e a terceiros durante a 

construgao, obedeceram ao disposto nas "Normas de Seguranga de Trabalho nas 

Atividades da Construgao Civil". 

A administragao da obra foi exercida por um engenheiro responsavel tecnico, 

residente, para perfeita execugao das obras que, para o bom desempenho de suas 

fungoes, contou com tantos funcionarios quantos fossem necessarios ao bom 

andamento da administragao. 

.5.5 - RESPONSABILIDADE TECNICA 

A construtora assumiu integral responsabilidade pela perfeita execugao e 

eficiencia dos servigos que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos, instrugoes 

de concorrencia e demais documentos tecnicos fornecidos, bem como pelos danos 

decorrentes da realizagao de ditos trabalhos. 

Correu por conta exclusiva da construtora a responsabilidade de quaisquer 

acidentes de trabalho, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de 

caso fortuito e por qualquer causa, a destruigao ou danificagao da obra em construgao 

ate a definitiva aceitagao da mesma pelo contratante, bem como idealizagoes que 

possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos do servigo contratado, ainda que 

ocorridos na via publica. 
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6.6.6 - SEGURANQA CONTRA INCENDIO E PANICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Projeto de Seguranga Contra Incendio e Panico tern como base o Decreto 

Municipal da Cidade de Campina Grande - PB. 

As instalagoes projetadas destinam-se a manter o predio em condigoes de 

seguranga contra incendio, dentro dos limites e padroes recomendados pela ABNT, 

FOC, NFPA do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraiba. 

6.7.7 - EQUIPAMENTOS DE COMBATE E PREVENQAO A INCENDIO 

Conforme as exigencias do Corpo de Bombeiros da Cidade foram adotadas os 

seguintes sistemas de protegao contra incendio: 

- Extintores portateis 

- Sistema de alarme manual 

- Sistema de hidrantes. 
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7.0 - DADOS DA OBRA 

7.0 Canteiro de obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 L igacoes Prov iso has 

As instalacoes do canteiro de obras foram divididas em etapas, no inicio da obra 

foi utilizado uma sala do centra de convengoes Raimundo Asfora , toda estrutura da 

administragao do centra foi disponibilizada para dar suporte aos engenheiros , fiscal e 

estagiarios da Poliobras, depois do primeira mes de obra foi concluida a reforma do 

canteiro , canteiro que estava abandonado e que foi construido na epoca do inicio de 

toda obra. 

7.1.2 Organizagao d o cante i ro de obras 

A organizagao do canteiro de obra e fundamental para evitar desperdicios de 

tempo, perdas de materiais e mesmo defeitos de execugao e falta de qualidade final 

dos servigos realizados. Para o mesmo existe a NR 18, elaborada em conjunto por 

construtoras, trabalhadores e governo, estabelecendo diretrizes e exigencias diversas. 

- PLANEJAMENTO DO CANTEIRO - Com a planta do terreno em maos, demarca-se o 

local de implantagao da casa. Com a ajuda do arquiteto e construtor, define-se onde 

devem ficar o barracao de alojamento e o deposito de materiais e ferramentas. 

Observar a melhor posigao tambem para a chegada de caminhoes, lembrando que o 

descarregamento de materiais pode ser feito por suas laterals ou por basculamento de 

cagamba. Para os materiais a granel, como areia e pedra, e preciso determinar um local 

(baia) que nao atrapalhe o desenvolvimento do trabalho, mas que seja de facil acesso e 

evite desperdicios. 

Quanto mais planejado, melhor sera o desempenho dos servigos. Por isso, e 

importante definir com os construtores as estrategias para realizar os trabalhos no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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canteiro: se serao usadas ferramentas proprias ou se eias estao incluidas nos custos 

de execugao; se havera necessidade de alugar escoramentos ou comprar madeira para 

andaimes; se os trabalhadores precisarSo de equipamentos de protegao individual 

obrigatorios por lei, alem de varias outras providencias. 

E preciso pensar no fluxo de materiais pela obra, prevendo os trajetos feitos 

pelos carrinhos de mao e giricas (especie de carrinho que carrega mais material); quais 

os servigos que poderao causar conflitos quando executados simultaneamente; e se o 

estoque de materiais de acabamento n3o sera afetado pelo trafego de pessoas e 

materiais. 

Na obra de Reforma e Ampliagao do Hotel Turistico de Campina Grande, o 

acesso a construgao foi feito atraves da Avenida Engenheiro Jose Bezerra, utilizando-

se um portao principal medindo 7.00m x 1.30m, sendo este comum a veiculos, 

materiais, funcionarios e visitantes , mesmo porque uma parte do hotel e utilizada 

constantemente pois se trata do centro de convengoes Raimundo Asfora que ja estava 

concluido e funciona desde a paralisagao da obra em 1994. 

O escritorio, o refeitorio para o pessoal do escritorio, a sala do mestre, a sala do 

Tecnico de seguranga, ambulatorio com medico, a sala do fiscal da BRA e estagiarios, 

o alojamento para os operarios com cozinha e refeitorio ja existiam desde o tempo da 

construgao e so foram recuperados enquanto que os barracoes empreiteiros e sub-

empreiteiros foram instalados conforme a necessidade. O almoxarifado foi colocado no 

local onde era um boliche e que futuramente sera uma academia de ginastica, e um 

lugar amplo e central o que permite uma boa recepgao de mercadorias assim como 

uma boa distribuigao de materiais e equipamentos. Devido ao amplo espago que possui 

, o rodizio do cimento e sempre obedecido, sempre os cimentos mais antigos sao 

utilizados primeiros que os novos , tendo assim um tempo de detengao pequeno, sao 

empilhados em cima de estrabos de madeira distantes do solo e das paredes, o que 

evita o ataque da umidade, essas precaugoes sao para importantes para evitar que os 

graos de cimento sejam hidratados precocemente. 

As construgoes dos barracoes, foram executadas em alvenaria de meia vez a 

espelho, com tijolos ceramicos de 8 (oito) furos, cobertos com telhas ceramicas do tipo 

canal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O local de armazenamento era mantido sempre limpo, seco e com controle da 

ordem de recebimento dos lotes de materiais, possibilitando o uso destes sempre na 

ordem cronologica de chegada na obra. 

Nao foram executadas medigoes para esse servigos pois para essa etapa foi 

destinada um verba para construgao e aparelhagem do canteiro de obras e escritorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1.3 Agua e Esgoto 

O uso da agua e intensivo para preparar materiais no canteiro. Ela serve 

tambem para a higiene dos trabalhadores e deve estar disponivel em abundancia. 

Se a obra nao contar com rede publica de abastecimento, que exigira a instalagao de 

um cavalete de entrada com registro, e preciso providenciar um pogo, prevendo-se uma 

bomba ou somente um sarrilho para retirar a agua. Lembrar ainda que o uso sanitario 

da agua gera esgotos. Se nao houver coleta de rede publica, sera necessaria uma 

fossa. 

Tanto a alimentagao de agua para todos os servigos e para as instalagoes 

sanitarias provisorias da obra como o destino dos esgotos foi feita atraves de ligagao 

com a rede existente no Hotel por meio do Centra de ConvengSes Raimundo Asfora. 

7.1.4 Instalagao Eletrica 

E necessaho esquecer as gambiarras e os fios eletricos pendurados no ambiente 

de trabalho, nada seguros. Nao custa exigir cuidado nesse tipo de instalagao, desde a 

entrada de energia no terreno ate a sua distribuigao e iluminagao das frentes de 

trabalho. Deve-se procurar saber se existem equipamentos que exigem instalagoes 

eletricas mais sofisticadas. 

A ligagao provisoria para funcionamento do canteiro de obras foi feita conforme 

as exigencias da c o n c e s s i o n a l local. Os pontos de alimentagao de energia foram 

disponibilizados com a capacidade necessaria para atender a demanda da obra. E foi 

aproveitada a estrutura existente. 
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7.2 - Materiais e equipamentos 

7.2.1 - CIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cimento utilizado: 

Portland Nassau CP II - Z - 32. 

Empilhados com altura maxima de 10 sacos e abrigado em local protegido das 

intemperies, assentados em um tablado de madeira para evitar a umidade do solo. 

1.2.3 - T I J O L O S 

Tijolos ceramicos com (08) oito furos. As paredes ja foram praticamente todas 

feitas quando da construgao restando apenas as feitas com a mudanga realizada no 

novo layout do hotel, no que diz respeito as paredes.elas sao construldas emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi e 1 

vez. 

1 . 2 . 4 - M A D E I R A 

Todas as portas sao em madeira de lei.os rodapes ( h = 10 cm ) foram 

executados em todos os apartamentos em madeira de lei.alguns tiveram que ser 

retirados e serrados para ficar com 9 cm pois estava sendo usado madeira que existia 

no estoque, essa madeira tinha um padrao de 9 cm,os rodatetos sao de 10 cm de 

altura,todos os apartamentos possuem rodape e rodateto, assim como tambem nos 

corredores, nos apartamentos ainda possui em sua varanda um lambri de madeira. 
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"1.2.5 - C O N C R E T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O concreto foi produzido in loco pelos proprios operarios, com auxilio de 

betoneiras. Sua mistura se deu de duas formas, manual e mecanica. A primeira com 

base na NBR 6118, da ABNT, na qual autoriza o preparo manual do concreto 

utilizando-se de pas e enxadas. Estes foram de pouquissima quantidade apenas 

quando a betoneira utilizada estava em manutengao. Ja as misturas mecanicas, foram 

feitas com maquinas da propria obra denominadas de betoneiras. 

Como regra geral, o concreto foi transportado do local de amassamento para o 

local de langamento o mais rapido possivel e sempre de modo a manter sua 

homogeneidade. Houve o cuidado com o tempo desde o preparo do concreto (adigao 

da agua de amassamento) ate o langamento, pois nao deveria ser superior ao tempo de 

pega. 

Alem disso, e fundamental fazer corretamente o adensamento e a cura das 

argamassas e dos concretos. O adensamento e a cura mal feitos sao as principals 

causas de defeitos e problemas que surgem nas argamassas e nos concretos, como 

baixa resistencia, as trincas e fissuras, corrosao da armadura. O principal cuidado que 

se deve tomar para obter uma cura correta e manter as argamassas e os concretos 

umidos apos a pega, molhando-os com uma mangueira ou com um regador, ou entao 

cobrindo-os com sacos molhados (de aniagem ou do proprio cimento), ou ate 

colocando tabuas ou chapas de madeira molhadas sobre a superficie, de modo a 

impedir a evaporagao da agua por agao do vento e do calor do sol durante um periodo 

minimo de sete dias. 

7.2 .6- A G R E G A D O S 

Foram utilizadas para preparagao do concreto as britas 19 e 25 ( 19mm e 

25mm.) e areia lavada do rio da Paraiba.Este material granular sem forma e sem 

volumes definidos, geralmente inertes, de dimensoes e propriedades adequadas parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

uso de concreto e argamassas na obra, foi de suma importancia para se ter um 
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concreto de boa qualidade. Caracteristicas como porosidade, absorgao d'agua, 

composigao granulometrica, forma e textura superficial das particulas, resistencia 

mecanica e presenga de substancias nocivas, foram levadas em consideragao em toda 

e qualquer utilizagao. Por isso, agregados graudos e miudos eram cuidadosamente 

inspecionados atraves de peneiramento. 

Os agregados possuem duas fungoes basicas: a fungao economica e a fungao 

tecnica. A primeira deve-se ao fato de que, este material ocupa, em media 75% do 

volume total do concreto, quando comparado com o volume de cimento e seu prego e 

inferior ao do aglomerante. A segunda fungao deve-se ao fato de que os agregados 

reduzem o efeito da retragao. Portanto, estas duas fungoes, dentre outras, tornam o uso 

dos agregados na construgao civil algo de sumo importancia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ 2 . 7 - F E R R A M E N T A S 

A todo instante eram utilizadas as seguintes ferramentas. 

• Pas; 

• Picaretas; 

• Carros de mao; 

• Colher de pedreiro; 

• Prumos; 

• Escalas; 

• Ponteiros; 

• Nivel.e eventualmente; 

• Rompedor pneumatico. 
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-7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.8 - MAO-DE-OBRA 

O quadro de operarios desta obra e composto da seguinte forma: 

Quantidade Fungao 

01 Mestre de Obra 

29 Pedreiro 

68 Servente 

03 Encarregado 

03 Carpinteiro 

02 Auxiliar de Escritdrio 

01 Cadista 

02 T e c . em seguranga do Trabalho 

01 Eng . em Seguranga do Trabalho 

01 Medico do Trabalho 

02 Eletricista 

02 Aux. de Eletricista 

02 Encanador 

01 Almoxarife zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.2.9 - Ago 

Utilizado nas pegas de concreto armado, usou-se CA - 50 e o ago CA - 60, com 

diametros conforme especificados no projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.2.10 - Agua de amassamento 

Usou-se a agua fomecida pela empresa de abastecimento (CAGEPA), sem 

nenhuma inconveniencia para tudo que foi feito na obra, inclusive na fabricagao do 

concreto. 
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"7.2.11 - Manta a s f a l t i c a e A s f a l t o mod i f i cado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As lajes foram impermeabilizadas com manta asfaltica e sobre a 

impermeabilizagao era feita a protegao mecanica. 

Para impermeabilizar com manta asfaltica era necessario colocar sobre a laje, 

uma solugao denominada de PRIMER, que nada mais e do que uma solugao asfaltica, 

que e aplicado com pinceis grandes, em seguida e colocada a manta sobre o PRIMER 

e com o auxilio de um magarico ela e colocada com um transpasse de 10cm entre elas. 

Apos a colocagao da manta e feita a protegao mecanica da impermeabilizagao, que 

primeiramente e chapiscada toda a superficie e em seguida era colocado uma tela para 

poder rebocar as superficies. Todas as lajes impermeabilizadas foram feitas em duas 

camadas de manta, para aumentar a durabilidade e a vida util da impermeabilizagao. 

A impermeabilizagao dos banheiras foram feitas com asfalto modificado e 

PRIMER, que e aquecido ate se liquefazer, entao e colocado na area a impermeabilizar 

em duas demao. 

Foto 10 - Impermeabilizagao dos banheiras com asfalto modificado. 

39 



Foto 11 - Impermeabilizagao de laje com manta asfaltica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.12 - P I S O S E PAVIMENTAQOES 

7 . 2 . 1 3 - G R A N I T O 

O granito foi colocado no piso do lobby do hotel bem como em banheiros dos 

apartamentos e dependencias, foi usado 0 granito travertino para as paredes dos 

banheiros, foi usado tambem nas bancadas e prateleiras do tipo branco equador. 

. 2 . 1 4 - C A R P E T E 

Foi procedida uma profunda limpeza nos carpetes ja sujos devidos aos servigos 

de recuperagao e ao tempo que passaram expostos as intemperies.em alguns 

apartamentos os carpetes tiveram que ser retirados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2.15 - A Z U L E J O E P O R C E L A N A T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos sanitarios, vestiarios, cozinha, area servigo e nos 16 apartamentos do primeiro 

pavimento da ala norte foram empregados azulejos tipo pastilhas da eliane, na cor 

branca ( 1 0 X 1 0 cm) segundo detalhe especifico. Os azulejos foram colocados em toda 

area de servigo. 

O porcelanato da marca Portobello (50 x 50 cm )foi aplicado nos apartamentos 

modificados. 

1) Colocagao 

A base deve estar preparada para receber os azulejos (chapiscada e embogada) 

e porcelanato ( com base firme e curada), foram assentados com argamassa 

industrializada propria para assentamento ceramico. 

2) Juntas 

As juntas sao secas, retas e rigorosamente de nivel e prumo. 

Foto 12- Marcagao feita pelo estagiario, base ruim. 
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7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-2.16 - C H A P I S C O / E M B O C O / R E B O C O 

1) Chap isco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre as superficies de alvenaria, laje de forro e outras pegas de concreto , tais 

como vigas ou pilares que receberam aplicagoes de massa , foram apiicados 

revestimentos em chapisco constituido de argamassa de cimento e areia peneirada no 

trago de 1:3, langado a colher, com forga suficiente a permitir uma perfeita aderencia 

em camada homogenea e bastante aspera. 

2) Embogo 

O embogo so foi iniciado apos a completa pega da argamassa das alvenarias e 

chapisco, como tambem depois de embutidas todas as canalizagoes que por elas 

passam. 

Antes de aplicado o embogo a superficie foi abundantemente molhada. 

A espessura do embogo nao ultrapassou 15 mm, de modo que com a aplicagao 

de 5mm de reboco, o revestimento da argamassa nao ultrapassasse 20 mm ( 25 mm 

com a inclusao da espessura do chapisco). 

O embogo de superficies externas foi executado com argamassa de cimento, cal 

em pasta e areia fina peneirada, no trago 1:2:5 ou com argamassa de cimento e areia 

nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trago 1:6. 

3) Reboco 

O embogo devia estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco, as 

impurezas visiveis como raizes, pontas de ferro da armagao da estrutura e outros, eram 

removidas. 

A superficie do embogo era abundantemente molhada antes de aplicado o 

reboco, que nao ultrapassava a espessura de 5 mm . 

Algumas paredes foram refeitas, essas paredes foram usados os tragos acima. 
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-7 2.17 - Maqueamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi feito o maquiamento em todo o concreto aparente com o uso de bianco, 

cimento branco e cimento Portland em tres camadas em todas as estruturas de 

concreto, apos cada camada era aplicado um lixamento esse maqueamento foi 

necessario para evitar diferenca na aparencia do concreto aparente, ja que tinha sido 

usado varias marcas de cimento na epoca da construgao. 

7.2.17 - Pintura antioxidante 

Foi aplicado na recuperagao das armaduras oxidadas e tambem nas estruturas 

metalicas, depois de serem feitas as providencias inicias, limpeza e retirada de todo 

material proveniente da oxidagao. Depois desse processo e feita outra pintura com um 

adesivo, que ira servir de ponte de aderencia para o novo concreto. 

Foto 13 - Aplicagao da protegao a base de zinco na estrutura metalica 
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Foto 14 -Produto antioxidante utilizado nas armaduras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-2.18 G e s s o acartonado e paredes de Dry Wall 

Sao estruturas leves. resistentes e de rapida aplicagao, as placas para parede 

podem ser de 3 tipos: placa branca ou st, que sao indicadas para areas internas, 

placas verdes ou Ru que sao destinadas a areas molhadas, e ainda as placas que 

sao resistentes ao fogo. No hotel foram utilizadas a branca e a verde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,0 - Metodologia e desenvolvimento do estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio foi desenvolvido no periodo entre o dia 09 de fevereiro de 2005 ate o 

dia 06 de junho do mesmo ano, todo os servigos desenvolvidos pelo estagiario eram 

fiscalizados pelos engenheiros da construtora POLIOBRAS e pelo fiscal da 

construtora SAMPAIO BACOS, que fiscalizava a obra para a empresa aerea BRA, o 

custo desse servigo era de 1 % do valor total da obra foram desenvolvidas varias 

atividades neste periodo, as atividades eram na parte de medigao dos servigos 

executados tanto pela construtora como tambem por subempreiteiros. 

£.1 O Servigo 

No inicio da obra foi feito um levantamento para determinar qual era o estado de 

conservagao que os apartamentos do hotel estavam, esse levantamento foi feito 

atraves de uma vistoria feita pelos primeiros estagiarios por apartamento, detalhando 

minuciosamente os itens que estavam faltando ou que estavam deteriorados, foi 

preenchida uma planilha que continha todos os itens dos apartamentos ,e sua 

situagao. Esse servigo foi feito em uma semana, nas semanas seguintes os trabalhos 

foram so de medigao. 

Os servigos executado pelos quatro estagiarios era o de medigao dos servigos 

executados na obra, todos os dados eram computados e demonstrados em forma de 

planilhas, que traziam informagoes como : local , executor , tipo de servigo , data , 

projeto demonstrative, alem de dimensoes , area , volume , quantidade. 

Dentre os servigos executados estao : Retirada de bacia sanitaria, bide , cofre , 

carpete , granito do piso e paredes dos banheiros, demoligoes de alvenaria em tijolos 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1/4 e 1 vez, demoligoes de lajes e jardineiras de concreto armado, areas de 

raspagem, lixamento , imunizagao e pintura de madeiras, retirada limpeza e 

recolocagao de telhas, desmatamento , raspagem e destocamento do terreno, 

recuperagao das armaduras com utilizagao de pintura anti corrosiva, recuperagao das 

estruturas metalicas, construgoes em alvenarias de 1 / 2 e 1 vez e pilares , vigas e 
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jardineiras de concreto armado, volume de entulho retirados, areas de regularizacao 

de pisos, areas de forro de gesso acartonado, e areas de paredes em DRY WALL, 

assentamento de esquadrias, retirada e colocagao de guarda corpos, escavagoes em 

solo de varias categorias, dentre outros. 

Todos os servigos eram medidos e marcados em plantas ou em croquis, que 

retratavam os locais onde os servigos foram executados, as medigoes eram 

arquivadas em arquivos no computador e em pastas discriminadas por medigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 A M e d i g a o 

As medigoes eram apresentadas diariamente ao fiscal residente da SAMPAIO 

BACOS, e quinzenalmente eram mostradas aos fiscais especialistas em medigao, que 

iam ao campo conferir todos os dados coletados, depois da revisao das medigoes e 

se as medigoes estivessem corretas o dinheiro entao era liberado pela empresa BRA 

para a construtora POLIOBRAS. Esse servigo era de muita responsabilidade para os 

estagiarios pois em alguns casos os indicios dos servigos como demoligoes nem 

sempre eram visiveis, e entao os fiscais tinham que acreditar na palavra dos 

estagiarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%.Z E r ros na Medigao 

Como em toda atividade que se executa pela primeira vez, ha uma ocorrencia de 

erros, erros esses que foram minimizados quase que em cem por cento nas medigoes 

posteriores, os erros eram de pouca magnitude, quase que em todas as vezes os 

erros foram na ordem de centimetros a mais ou a menos do que os executados na 

verdade, isso ocorreu porque as vezes algumas dimensoes eram retiradas das 

plantas antigas que nao retratavam fielmente as dimensoes encontradas no campo. 

Um erro que foi observado de maior importancia foi o no desmatamento e 

limpeza do terreno, esse erro foi porque as medigoes foram feitas em suposigoes de 
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areas e feita com trenas de 50 metros. a correcao foi feita com urn topografo com uso 

de estagao total. 

BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 Erros no projeto 

Existiram alguns erros de execucao devido a erros existentes nos projetos 

arquitetonicos, esses erros resultaram em varias demoligoes como exemplo pode se 

citar, o balcao da recepgao do lobby que estava colocado no local errado e com altura 

e espessuras erradas, as varandas de dois dos novos apartamentos estavam com 

dimensoes menores que as previstas para apartamentos destinados a fins hoteleiros, 

e isso so foi observada quando o arquiteto fez uma visita ao local. Todos os servigos 

executados foram medidos, porem, nao entraram na medicao do mes referente, e o 

dinheiro que iria ser pago por esse servigo nao foi liberado, devido a esses e outros 

erros o arquiteto foi afastado da obra, atualmente as decisoes estao sendo tomadas 

em conjunto entre a SAMPAIO BACOS , POLIOBRAS, o Fiscal e a Cadista. 

o.5 Os Estagiarios 

No inicio da obra existiam dois estagiarios que faziam todas as medicoes de 

subempreiteiros e as medicoes destinadas a liberacao do dinheiro pela BRA , essas 

medicoes eram conferidas pelos fiscais da construtora SAMPAIO BACOS, alem disso 

os estagiarios tambem executavam varios levantamentos para compras de materials, 

alem de serem responsaveis tambem pelo recebimento e conferencia dos materiais, 

servigo este que foi retirado da responsabilidade dos estagiarios no segundo mes de 

obra com a chegada de urn almoxarife.com o andamento da obra foram aumentando 

os servigos e consequentemente a demanda de medigoes, entao foram contratados 

mais dois estagiarios para ajudar nas medigoes, depois foi visto que nao estava 

adiantando , pois o ritimo da construgao era muito acelerado, varias demoligoes eram 

executadas ao mesmo tempo , varias restauragoes estavam acontecendo, dentre 

outros servigos, entao foram contratados mais quatro estagiarios, para fazer os outros 

http://almoxarife.com


servigos, deixando os quatro primeiros so com as medigoes para os fiscais da 

SAMPAIO BACOS. 



^.0 -CONCLUS AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da experiencia obtida neste estagio foi possivel afirmar que o 

conhecimento pratico adquirido nas obras quase sempre e simples, de pouca 

complexidade e muitas vezes problemas que pareciam ser grandes sao resolvidos de 

forma simples, isto foi possivel porque nesta obra todos podiam participar dando sua 

opiniao, mestres de obra, pedreiros e estagiarios, podiam dar suas opinioes que elas 

eram discutidas e se fossem aceitas eram executadas. 

Muitos servigo foram repassados para nos, estagiarios, cada estagiario era 

responsavel por urn servigo , tanto na parte de execugao como no providenciamento de 

materials necessarios para a execugao do servigo.servigos assentamento de granito, 

pintura a cal do muro que circunda a edificagao, pintura com esmalte sintetico nas 

cercas metalicas, urn outro servigo, servigo este que gerou varias discussoes em todos 

os setores da obra, fiscais e engenheiros, mestres, pedreiros e estagiarios discutiram 

sobre o assentamento de porcelanato, foi repassado para os estagiarios fiscalizar os 

assentamento e aprovar ou reprovar o servigo, tarefa dificil e de grande 

responsabilidade, isso foi muito importante para nos estagiarios, pois com essa tarefa 

adquirimos bom senso e experiencia. 

Nas construgoes deve-se fazer uma analise minuciosa a respeito da economia, 

porque o que pode ser mais rapido agora pode-se tornar urn grande problema no futuro, 

por isso e indispensavel seguir as normas., para evitar maiores transtornos nos reparos 

pois como ja foi dito esses servigos sao onerosos e geram uma ma impressao para 

construtora. 

Finalmente posso afirmar que, como estagiario, foi muito valido, pois pude ver na 

pratica o que apenas havia visto na teoria em varias disciplinas, alem de ter ampliando 

meus conhecimentos, fiz novas e boas amizades e, estive constantemente entre 

discussoes sobre melhor forma de executar os servigos,acertamento de contratos e 

compra de materias, pode se sentir o que o engenheiro vai de deparar na sua vida 

profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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