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CAPITULO I 

Introdugdo 

1.1. Apresentacao 

O presente relatorio visa atender a uma exigencia da disciplina estagio 

supervisionado e trata sobre todas as atividades desenvolvidas pelo alunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Herbert 

Guimaraes Carneiro Filho. devidamente matriculado no curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Campus I, sob matricula de numero 

20711519, durante o seu periodo de Estagio Supervisionado. 

O estagio supervisionado teve sua realizacao durante construcao de um conjunto 

habitacional popular no municipio de Boqueirao-PB, obra da C A M A T Construtora Ltda.. O 

estagio foi realizado, no periodo de 01 de Dezembro de 2008 a 18 de Fevereiro de 2009, 

compreendendo uma carga horaria semanal de 20 horas durante o periodo de aulas e no 

recesso escolar com uma carga horaria semanal de 30 horas, totalizando 262 horas. 

1.2. Objetivos 

O estagio tern por objetivo principal o aperfeicoamento dos conhecimentos teoricos 

adquiridos durante a graduacao no curso de Engenharia Civi l da UFCG, conciliando estes a 

partir deste momento com a pratica atraves do acompanhamento do dia-a-dia de um 

canteiro de obras. Este proporciona um aprendizado mais eficiente e um contato importante 

do aluno com o seu futuro ambiente de trabalho e o relacionamento do Engenheiro Civi l 

com os demais funcionarios como carpinteiros, serventes, mestres de obras, encanadores, 

eletricistas, etc. 

Campina Grande, Fevereiro de 2009 8 
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CAPITULO II 

Caracterizagao da empresa 

2.1. CAMAT Construtora Ltda. 

A C A M A T Construtora Ltda. teve sua origem no ano de 1998, fruto do desejo do 

engenheiro Adriano Cezar Galdino de Araujo. A empresa connnuamente esta 

demonstrando possuir competencia e organizacao, para que possa firma sua marca em um 

mercado tao competitivo como e a construcao civil . A caracteristica de maior valor e o 

estrito cumprimento de prazo nas obras e a sua fidelidade aos seus principios de oferecer ao 

mercado servico de qualidade, seguranca e responsabilidade social, propiciando a insercao 

de novos talentos em forma de estagio e possibilitando uma efetivacao futura na empresa. 

Esti. sediada na Fazenda Palmares, S/N, na cidade de Pocinhos-PB, possuindo um 

escritorio executivo na cidade de Campina Grande-PB e outro na capital do estado da 

Paraiba, Joao Pessoa. Atualmente, esta em pleno funcionamento, possuindo obras das mais 

variadas areas da engenharia, desde habitacoes populares ate obras drenagem e 

pavimentacao urbana, em todas as regioes do estado da Paraiba 

CAPITULO III 

Caracterizagao da Obra 

A obra atualmente em execucao constitui-se da construcao de 40 unidades 

habitacionais populares, concedidas pelo Govemo Federal, atraves do Ministerio das 

Cidades, flnanciadas pela Caixa Economica Federal, com recursos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Servico, FGTS. Estas obras sao fruto de programas sociais, neste caso, o 

programa Pro-Moradia. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 9 
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3.1. Prograrna de Atendirnento rlabitacional "Pro-Moradia" 

O Programa de Atendirnento Habitacional atraves do Poder Publico - PRO-

MORADIA tern por objetivo apoiar o poder publico no desenvolvimento de acoes 

integradas e articuladas com outras politicas setoriais, que resultem na melhoria das 

condicoes de vida da populacao de menor renda. Objetiva oferecer acesso a moradia 

adequada a populacao em situacao de vulnerabilidade social e com rendimento familiar 

mensal preponderant^ de ate R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), por intermedio de 

financiamento a estados, municipios, Distrito Federal ou orgaos das respectivas 

administracoes direta ou indireta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Modalidades: 

> Urbanizacao de Areas; 

> Aquisicao e/ou producao de lotes urbanizados; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P Cesta de Materials de Construcao; 

> Infra-Estrutura em Conjuntos Habitacionais; 

> Producao de Conjuntos Elabitacionais; 

> Desenvolvimento Institucional. 

• Condicoes operacionais basicas (Agente Operador x Agente Financeiro) 

> Desembolso Mensal; 

> Prazo de Carencia: Prazo de obra acrescido de 2 meses, limitada a 18 meses; 

> Amortizacao: ate 180 meses; 

> Garantias: Vincula9ao de receitas e outras garantias previstas na legislacao em 

vigor; 

> Taxa de Juros: 5% nominal a.a.; 

> Taxa de Risco de Credito: percentual diferenciado por tomador, levando-se em 

consideracao a classificacao da opera^ao e o nivel de risco, 

> Contrapartida minima: 10% do valor do investimento. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 10 
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> Demais condicoes do Programa constam das Resolucoes do CCFGTS nos 289/98, 

290/98, 298/98 e suas alteracoes e aditamentos, Instrucao Normativa do antigo 

MPO n° 06/98, e Manual de Fomento - Setor Publico, que se encontra a disposicao 

dos interessados nas Agendas da CEF. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Fonte de recursos 

> Do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, dos Estados, Municipios, 

Distrito Federal, podendo ser aceito, tambem, a criterio do Agente Financeiro, 

recursos originarios de Agendas Oficiais de Fomento. 

• Cliente 

> Estados, Distrito Federal, Municipios e Concessional! as de Saneamento; 

*̂ Pessoas fisicas com renda de ate 3 salarios minimos. 

• Participantes 

> Ministerio das Cidades - M C , Caixa Economica Federal - CEF, Estados, Distrito 

Federal e Municipios, orgaos da administracao Direta. 

• Fluxo Operational 

Os interessados deverao apresentar suas propostas nos Escritorios de Negocios da 

Caixa Economica Federal ou nas Gerencias de Filial do FGTS, no prazo estabelecido pela 

Instancia Colegiada Estadual, acompanhada da documentacao prevista no Manual de 

Fomento - Setor Publico da CEF, com vistas a realizacao da analise de pagamento do 

proponente. Caso a capacidade de pagamento seja aprovada, a Instancia Colegiada Estadual 

procede a hierarquizacao e selecao na forma da regulamente vigente. Estando a proposta 

hierarquizada e selecionada pela Instancia Colegiada Estadual, a CEF procede a sua analise 

e estando em ordem formaliza o contrato de fmanciamento com proponente. O Manual de 

Campina Grande, Fevereiro de 2009 11 
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Fomento - Setor Publico pode ser en con ir ado nos Escritorios de Negocios ou em qualquer 

Agenda da CEF. 

3.2. Conjunto de unidades habitacionais no municipio de Boqueirao 

O Conjunto habitacional popular do municipio de Boqueirao-PB e formado por 40 

unidades habitacionais. Estas possuem para seus comodos a seguinte divisao: dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro. 

Durante o gerenciamento da obra, faziam parte da equipe de execucao um 

engenheiro civil da C A M A T construtora Ltda., um fiscal da Companhia Estadual de 

Habitacao Popular da Paraiba (CEHAP), um estagiario de graduacao em engenharia civi l . 

O corpo executivo da obra era formado por um almoxarife, um mestre de obras, e uma 

determinada quantdade de encarregados que variava de acordo com os servicos em 

execucao. 

Todas as pessoas que compunham esta equipe traziam por obrigacao o dever de 

gerenciar e administrar da melhor maneira possivel a obra e todos os funcionarios, como 

pedreiros, ferreiros, carpinteiros e os serventes, para que fosse seguido o cronograma pre-

estabelecido da obra e que esta fosse executada como pi an ej ado. 

Figura 01 - Conjunto Habitacional 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 12 
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CAPITULO IV 

Caracterizagao do estagio 

4.1. Atividades desenvolvidas 

O estagio teve seu inicio quando a obra j a tinha sido iniciada em parte, porem 

existiam todos os tipos de servicos a serem executados. Algumas habitacoes j a estavam 

sendo construidas anteriormente ao inicio do estagio, mas ainda podia se observar servicos 

de instalacao do canteiro de obras e parte do servico de locacao do terreno das unidades 

habitacionais ainda a serem construidas. 

Figura 02 - Placa indicativa da obra 

Inicialmente, objetivou-se a familiarizacao com a obra, com o seu objetivo, com os 

funcionarios e suas respectivas funcdes, como tambem entender toda a obra em conjunto. 

O estagio teve uma duracao de aproximadamente tres meses, exatamente doze 

semanas. Portanto, as atividades desenvolvidas durante o estagio foram condicionadas aos 

servicos realizados durante o periodo do mesmo e seguem as seguintes etapas. 

> Acompanhamento durante a locacao da obra; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y Acompanhamento da locacao das estacas e paredes; 

> Servicos de escavacao dos alicerces; 

> Abertura de valas; 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 13 
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> Realizacao dos alicerces em alvenaria de pedra; 

> Execucao dos alicerces em alvenaria; 

> Execucao de radier; 

> Levantamento das paredes; 

> Cintas de amarracao; 

> Assentamento de blocos ceramicos; 

> Execucao de vergas; 

> Execucao de formas; 

> Verifica9ao da marcacao e execu9ao da alvenaria (prumo e esquadro); 

> Assentamento de esquadrias; 

> Revestimento de grosso de paredes (embo9o); 

> Revestimento fino de paredes (reboco); 

> Revestimento ceramico; 

> Prepara9ao de pisos; 

> Madeiramento e cobertura; 

> Pintura; 

> Instala9ao eletrica; 

> Instala9ao hidraulica; 

> Analise das plantas arquitetonicas e estruturais para melhor compreensao e 

acompanhamento das atividades. Tais plantas encontram-se em anexo ao final deste 

relatorio. 

Portanto, durante a realiza9ao do estagio pode ser observado todas as etapas do 

processo construtivo das unidades habitacionais, ocorrendo sempre para auxiliar o 

estagiario o acompanhamento do engenheiro responsavel pela obra, o qual retirava todas as 

duvidas adquiridas pelo estagiario. 

Neste momento, j a e possivel observar a necessidade da tomada de decisoes e a 

analise critica da execu9ao dos servi9os, sempre priorizando o tempo de execu9ao 

estabelecido no cronograma, como tambem a qualidade na execu9ao da obra. 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 !4 
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CAPITULO V 

Etapas de realizaqao de uma obra 

5.1. Fases da constracao 

A construcao de uma obra esta dividida em tres fases bem distintas: trabalhos 

preliminares, trabalhos de execucao e trabalhos de acabamento. 

Os trabalhos preliminares sao aqueles que precedem a execucao da obra, quais 

sejam: escolha, aquisicao e documentacao do terreno; programa, cronograma, projeto 

completo; canteiro de obras; locacao da obra. 

Os trabalhos de execucao sao os trabalhos de construcao propriamente ditos: 

abertura das valas, execucao dos alicerces, apiloamento, obras de concreto, alvenaria, 

telhado, instalacoes e revestimentos. 

Os trabalhos de acabamento sao obras finals de construcao, ou seja, esquadrias, 

pintura, limpeza geral e arremate final. 

5.2. Terreno 

A obra a ser executada pode estar em uma das seguintes situacoes: escolha do 

terreno e o terreno ja pode ter sido adquirido. Neste ultimo caso, nao resta nada a fazer a 

nao ser seguir com os estudos preliminares. No primeiro caso, se fazem necessario algumas 

pesquisas iniciais, que tern como finalidade o maior benefTcio da obra. 

5.3. Canteiro de obras 

Segundo a NBR - 12284, o canteiro de obras e defmido como o conjunto de "areas 

destinadas a execucao e apoio dos trabalhos da industria da construcao, dividindo-se em 

areas operacionais e areas de vivencia". Portanto, e o local onde se desenvolvem as 

operacoes de apoio e execucao de uma obra e, como tal, exige analise previa e criteriosa de 
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sua implantacao, a luz dos conceitos de qualidade, produtividade e seguranca. A 

organizacao do canteiro e regulamentada pela NR-18. 

O uso do terreno nao ocupado pelo edificio deve ser planejado para a locacao de 

maquinas e equipamentos; instalacSes fisicas; redes de distribuicao de agua, esgoto e 

energia; acessos e vias de circulacao. Antes do inicio da implantacao do canteiro, algumas 

atividades previas devem ser realizadas pelo engenheiro de obras. Estas atividades sao 

denominadas Servicos 

Preliminares e envolvem, entre outras atividades, a verificacao da disponibilidade 

de instalacoes provisorias; as demolicoes, quando houver construcoes remanescentes no 

local onde sera construido o edificio; a retirada de entulho; e o movimento de terra, 

necessario para a obtencao do nivel de terreno desejado para o edificio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4. Instalacoes Provisorias 

Para o inicio das atividades de obra e necessario que o canteiro seja provido de 

instalacoes eletricas e hidro-sanitarias; areas para a guarda de materiais nao pereciveis; e 

barracoes. 

• Instalacoes de agua 

A primeira providencia que deve ser tomada pelo engenheiro e a ligacao de agua 

para consumo, nao so para o prepare de alguns materiais no canteiro, como tambem para a 

higiene pessoal dos trabalhadores. 

A existencia de abastecimento de agua na via publica requer a construcao de abrigo 

com cavalete de entrada e o registro. Em geral, o gabarito e as instrucoes de pedido de 

ligacao sao fornecidos pela concessionaria. 

Nao existindo a rede de agua nem pianos para a expansao da existente, e preciso 

providenciar a abertura de pocos no local ou a compra de agua, que e entregue por 

caminhSes pipa. 

O poco de agua pode ser de tres tipos: 

1. Artesiano, onde a agua encontra-se abaixo da camada impermeavel e sem 

necessidade de bombeamento; 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 
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2. Serni-artesiano, onde a agua encontra-se abaixo da camada impermeavel e ha 

necessidade de bombeamento desta para a superficie; 

3. Lencol freatico, onde a agua encontra-se acirna da camada impermeavel. 

Em geral, os pocos estao localizados nos fondos da obra, o mais distante possivel 

das fiindacoes do predio, das construcoes vizinhas e das fossas septicas e negras (distancia 

minima 15 m). 

Depois de obtida a agua, esta deve ser armazenada e a forma de como estoca-la 

deve ser bem estudada. O armazenamento pode ser feito em tambores, caixas de agua 

provisorias e ate mesmo no poco do elevador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Instalacoes de energia eletrica 

Uma fonte de energia e necessaria que funcione boa parte dos equipamentos 

utilizados nas atividades de obra, tais como betoneiras, serras eletricas, guincho para 

fimcionamento do elevador de obra, gruas, entre outros. E preciso entao que seja 

identificada a potencia desses equipamentos, a fim de que a potencia necessaria para a rede 

energia a ser implantada seja conhecida. 

Conhecida essa necessidade, a obten£ao dessa energia pode resultar em tres 

situacoes. A primeira consiste na nao existencia de rede de energia no local. Neste caso, 

pode-se solicitar um estudo junto a concessionaria local, para verificar a possibilidade de 

extensao da rede existente ate a obra. Este procedimento, contudo, demora cerca de um ou 

dois meses e o inicio da obra nao pode esperar. Pode-se, entao, adotar uma solucao 

temporaria como, por exemplo, utilizar um gerador de energia a diesel. 

A segunda situacao consiste na existencia de uma rede monofasica, constituindo-se 

tambem num problema, pois a maioria dos equipamentos pressupoe alimenta9ao trifasica. 

Portanto, um estudo deve ser solicitado junto a concessionaria para a liga?ao desta rede, 

como na primeira situacao. 

A terceira situacao seria a existencia de rede trifasica. Neste caso, a rede deve 

capacidade suficiente para atender a demanda prevista na obra. Se nao for este o caso, faz-

se um pedido a concessionaria para o aumento desta capacidade. Se a capacidade for 

suficiente, pede-se entao uma ligacao provisoria da rede. 

Campina Grande, Fevereiro de 2009 17 
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Os pedidos de ligacao devem ser acornpanhados da planta do edificio que sera 

construido, do endereco da obra, da potencia a ser instalada no canteiro, e da potencia do 

maior equipamento a ser ernpregado. 

A ligacao da rede pode ser feita de dois tipos. A primeira consiste da ligacao aerea, 

que e feita atraves de postes. A segunda e a ligacao subterranea, onde a concessionaria 

fornece normas de instalacao e ligacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Instalacao Sanitaria 

A nao existencia de rede de coleta de esgoto nao e um problema na fase de obra, 

pois a quantidade de esgoto gerada e bem pequena. Dificuldades ocorrem quando a obra 

flea pronta, necessitando construir fossas septicas e sumidouros para atender a demanda do 

edificio quando em uso. 

5.5. Materials nao pereciveis 

Entendem-se como materiais nao pereciveis a areia, as pedras britadas, os tijolos, as 

madeiras e os ferros. 

• Areia 

E estocada sobre terreno firme e piano, cercada por uma baia de madeira, com 

dimensoes equivalentes a de uma carroceria de caminhao (5 x 2,3 x 0,6 m). Este cercado 

serve tambem como cubagem da quantidade de material gasto. Sera conveniente cobrir a 

areia com lona ou plastico, dependendo da estacao do ano. A granel ou em sacos (de 

diversos tamanhos), deve estar protegida contra a chuva e em local piano, para que as 

impurezas provenientes da obra nao se misturem ao material. E conveniente dispor este 

deposito proximo a betoneira e com facil acesso para descarga dos caminhoes. Nao ha 

restricoes quanto ao maximo tempo de estocagem. 

• Pedra britada 

Comprada a granel, em diversos tamanhos, deve ser depositada em cercado feito de 

madeira em local piano, como a areia. Nao e preciso protecao com lona ou plastico. E 
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tambem conveniente dispor estezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deposito proximo a betoneira e com facil acesso para 

descarga dos caminhoes, nao havendo restricoes quanto ao tempo maximo de estocagem. 

• Tijolos 

Devem ser empilhados em pilhas de, no maximo. 1,50 m de altura, cobertos por lona 

ou plastico. Para que nao tombem, eles devem estar intercalados em diferentes posicoes, 

cujo procedimento e chamado de amarra9ao. Ja os tijolos aparentes sao mais delicados e 

podem ficar comprometidos com a umidade excessiva do terreno ou com massas e rebocos 

provenientes da obra. Por isso, o empilhamento deve ser sobre um tablado de madeira. 

Quanto aos blocos de concreto, por serem mais pesados, nao precisam de amarracao. 

Alem desses cuidados, e importante nao usar tijolos e blocos molhados, pois, quando secos, 

podem provocar fissura na argamassa. E recomendavel proteger com uma lona aqueles que 

serao usados brevemente. Nao ha restricoes quanto ao maximo tempo de estocagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Madeira 

Nas obras, em geral, sao utilizados diversos tipos de madeira, dependendo de sua 

utilizacao. A forma de armazena-las depende entao do seu uso, ou seja, se sao para formas, 

pisos ou telhados. 

^ Formas: A madeira especifica para formas de concreto, andaimes e outros s e rvos 

vem em tabuas, sarrafos e pontaletes de diversos tamanhos, e ainda em chapas.Pode 

ser armazenada a ceu aberto sem maiores cuidados. As chapas compensadas, 

entretanto, precisam ficar sobre os pontaletes, longe do solo e cobertas com plastico. 

Deve ser observado o numero maximo de chapas que podem ser empilhadas (dado 

pelo fabricante), pois o excesso de peso pode deformar o produto. Esse tipo de 

material e reaproveitado no decorrer da obra e deve ser descartado ao termino da 

construcao. Nao ha restricoes quanto ao maximo tempo de estocagem. 

> Pisos: Em local coberto, as tabuas devem ficar sobre estrado de madeira, tramadas 

de forma a permitir a circulacao do ar. Deve chegar a obra no minimo 30 dias antes 

de ser utilizada para se aclimatar ao lugar. Na hora da entrega, confira os encaixes, 
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medidas, se ha pecas empenadas, e sua uniformidade, inclusive na largura. Nao ha 

restricoes quanto ao maximo tempo de estocagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Telhado: Recomenda-se que as vigas (ja cortadas nos tamanhos a serem utilizados 

na obra) sejam cobertas. Nao ha necessidade de estar sobre estrados. Nao ha 

restricoes quanto ao maximo tempo de estocagem. 

• Aco 

Usado para alicerces, pi lares e lajes, o aco e vendido por peso ou em barras que 

chegam a obra em caminhao. No canteiro de obras, deve ser separado de acordo com o 

diametro das barras. Pode ser armazenado a ceu aberto — mesmo em periodos chuvosos -

mas nao deve ficar exposto por muito tempo, pois a oxidacao excessiva compromete a 

utilizacao do material. Alem disso, nao deve ficar em contato direto com o solo, pois a terra 

prejudica a aderencia com o concreto armado. O tempo maximo de estocagem e de 90 dias. 

5.6. Materiais pereciveis 

Os materiais deste tipo sao aqueles que podem estragar sob a acao da umidade, 

devendo ser guardados em local fechado. Neste caso estao incluidos o cimento e a cal. No 

entanto, alguns produtos nao estragam em contato com a agua, mas, por serem frageis ou 

custarem caro, devem ser guardados em local fechado. Esse e o caso dos azulejos, vasos 

sanitarios e portas que, alias, serao comprados somente quando a casa j a estiver levantada e 

coberta. 

• Cimento: 

Deve ser empilhado sobre estrado de madeira na embalagem original (sacos de 50 

Kg), em barraco fechado e seco. As pilhas nao deverao ter mais de 10 a 15 sacos. A 

primeira camada de sacos devera ser disposta sobre estrado de madeira com uma altura de 

30 cm do solo. As pilhas de sacos tambem deverao manter um afastamento de 30 cm das 

paredes do barraco. Trata-se de um material perecivel, que estraga e empedra se mantido 

em contato com a umidade. Por isso, deve ser comprado conforme a necessidade, 

estocando-o sempre em pequenas quantidades. Tempo de estocagem maxima e de 30 dias. 

Campina Grande, Fevereiro de 2009 20 



Relatorio Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cal : 

Em sua embalagem original (sacos de 20 Kg), a cal deve ser empilhada sobre 

estrado de madeira em barraco fechado e seco, longe do cimento. Como o cimento, a cal e 

perecivel, empedra e estraga facilmente. Portanto, compre conforme a necessidade. Tempo 

de estocagem maxima e de 30 dias. 

• Material hidrauiico 

Os tubos e conexoes (vendidos por unidade, metro ou peca) devem ser organizados 

de acordo com o tipo de peca e separados em prateleiras no almoxarifado. 

Alem de pequenos e faceis de extraviar, sao vulneraveis aos raios ultravioletas do 

sol, que podem danificar o plastico, contudo, nao ha restricoes quanto ao maximo tempo de 

estocagem. 

• Material eletrico: 

Os conduites, os cabos, o quadro de luz, as tomadas e outros (vendidos por unidade, 

metro ou peca) devem ser colocados no almoxarifado, em prateleiras, separados por itens. 

Estragam quando expostos ao tempo e podem extraviar no decorrer da obra se forem mal 

armazenados. Sem restricoes quanto ao tempo de estocagem maxima. 

• Portas e janelas: 

Sejam quais forem o material (ferro, aluminio ou madeira), as portas e janelas 

devem ser armazenadas no interior da casa ou almoxarifado, se houver espaco. As de 

aluminio resistem bem ao tempo, mas riscam e mancham facilmente. Por isso o ideal e 

mante-las na embalagem original e sempre em posicao horizontal. Sem restricoes quanto ao 

tempo de estocagem maxima. 

• Telhas: 

As de barro devem ficar proximas ao local de trabalho, em terreno piano e firme, 

empilhadas na vertical. Para evitar quebras, o melhor e manusea-las individual men te. Ja as 

metalicas precisam ficar ligeiramente inclinadas para nao acumular agua. Quanto as telhas 

de outros materiais, e recomendado consultar o catalogo do fabricante ou prestar atencao a 
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embalagem, que sempre traz instrucoes. Sem restricoes quanto ao tempo de estocagem 

maxima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Piso ceramico e azulejos: 

Em local coberto, ou dentro da propria obra, devem ser empilhados na embalagem 

original (geralmente, caixas de papelao). Caso o local seja muito umido, aconselha-se 

manter as caixas sobre um estrado de madeira. Isso porque, embalagens molhadas podem 

rasgar, comprometendo o manuseio e as proprias pecas. 

Recomenda-se ainda manter as caixas de pisos ceramicos em posicao conveniente a leitura 

das especificacoes do produto. Esse procedimento facilita a identificacao, evitando abertura 

desnecessaria das embalagens. Tempo de estocagem maxima: nao ha restricoes, altura 

maxima de 1,60 m. 

• Vidros: 

As pecas de vidro NAO PODEM SER ESTOCADAS. Elas chegam com o tamanho 

correto e sao imediatamente instaladas, devendo ser lapidadas para evitar micro-trincas nas 

bordas. 

• Ferragens e metais: 

As unidades devem ser estocadas no almoxarifado. Os metais, especificamente, 

devem ser guardados em sua embalagem original a fim de nao risca-los e nao ha restricoes 

quanto ao tempo maximo de estocagem. 

Vale lembrar que os materiais de construcao devem ser comprados conforme a fase 

e a necessidade da obra. Por isso, deve-se estocar o minimo possivel e usar antes o que foi 

comprado primeiro. Afinal, o armazenamento deve ter como objetivo principal atender as 

necessidades da obra a fim de nunca faltar material quando necessario. 

5.7. Barracoes 

As dimensoes de barracoes destinados ao almoxarifado e escritorio dependem do 

volume da obra. O minimo padrao necessario para uma obra-padrao residencial e (2,0 x 

Campina Grande, Fevereiro de 2009 22 



Relatorio Estagio Supervisionado 

3,0) m, onde sao feitos a leitura de plantas, o arquivamento de notas fiscais, cartoes de 

ponto e outros documentos da obra. 

Alojamentos para operarios sornente sao construidos quando a obra e fora do 

perimetro urbano. Os comodos sao coletivos e designa-se 4,0 rmpor pessoa. 

O refeitorio deve ter cerca de 1,0 m 2 por operario. 

A area do sanitario, por unidade, deve ser de 1,5 m 2para vaso e chuveiro, com uma 

distribuicao media de uma unidade para cada 15 operarios. 

5.8. Maqufnas 

Nao existe um criterio fixo para a distribuicao das maquinas dentro do canteiro. Esta 

distribuicao e feita em fiincao dos locais dos depositos de circulacao minima possivel, 

considerando o abastecimento e o transporte para o local de aplicacao do material, da area 

disponivel e do volume da obra. 

5.9. Circulacao 

A circulacao no canteiro e funcao do tipo de desenvolvimento da obra. Este 

desenvolvimento pode ser no sentido horizontal ou no sentido vertical. Obras que se 

desenvolvem horizontalmente necessitam de grandes extensoes de terreno para suas 

construcoes. Elas necessitam, portanto, de maior area de circulacao no canteiro para 

distribuicao e aplicacao dos materiais. Exemplo: industrias com linhas de montagens. 

Obras que se desenvolvem verticalmente tern grandes areas construidas em 

pequenos terrenos. Neste caso, o canteiro e concentrado e exige o minimo de circulacao. 

5.10. Locacao 

A locacao de uma obra consiste em marcar no solo a posicao de cada um dos 

elementos constitutivos da obra, reproduzindo emtamanho natural o que a planta 

representa em escala reduzida. A execucao da locacao, sempre na presenca do engenheiro, 

deve ser feita com o maior rigor possivel, utilizando equipamentos e tecnicas que garantam 
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o perfeito controle das dimensoes do edificio. Deve-se dar preferencia a equipamentos 

eletronicos (teodolitos, niveis a laser) e materiais de boa qualidade (tabuas, pontaletes, 

marcos, tintas), lembrando que a locacao e o ponto de parti da da obra e que definira todo o 

controle da edificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Processos de locacao 

A locacao do edificio deve ser iniciada pelos elementos da fundacao (estacas, 

tubuloes, sapatas isoladas ou corridas, entre outros). Depois de executadas, pode ser 

necessaria a locacao das estruturas intermediarias (blocos e baldrames). Estes elementos 

sao demarcados pelo eixo, definindo-se posteriormente as faces, se necessario. Por 

exemplo, sapatas corridas, baldrames e alvenarias. 

A locacao pode ser feita de duas maneiras possiveis: locacao por cavaletes e locacao por 

tabuas corridas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y Locacao por cavaletes: 

Este tipo de locacao e indicado para obras de pequeno porte e com poucos 

elementos a serem locados. Sua principal vantagem e a menor quantidade de material 

(estacas e tabuas) utilizado. 

Os cavaletes (Figura 3) sao constituidos por duas estacas cravadas no solo e 

travadas por uma travessa nivelada pregada nas estacas. Os alinhamentos, neste caso, sao 

definidos por pregos cravados nos cavaletes colocados em lados opostos. 

A grande desvantagem desse processo e a dificuldade de se perceber 

desalinhamentos nos cavaletes, provocados pela circulacao de maquinas e operarios. 

> Locacao por tabuas corridas (tabeiras): 

A locacao por tabuas corridas e indicada para obras de maior porte com muitos 

elementos a serem locados. Consiste em contornar a futura edificacao com um cavalete 

continuo constituido de estacas e tabuas niveladas (Figura 4). 

Definem-se as linhas do gabarito cravando-se pontaletes de pinho distanciados entre 

si de 1,50 m e afastados das futuras paredes U O m o u mais. Sao estes pontaletes que dao 

Campina Grande. Fevereiro de 2009 24 



Relatorio Estagio Supervisionado 

rigidez ao cercado e devem ser fincados j a nivelados e alinhados. Em seguida, pregam-se as 

tabuas sucessivas, niveladas, formando uma cinta em volta da area a ser construida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 03 - Locacao por cavaletes 

Figura 04 - Locacao por tabeiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Marcacao 

Antes de iniciar a locacao da obra, o terreno deve estar limpo (capinado) e, de 

preferencia, na cota de arrasamento das fundacoes. A locacao e entao iniciada a partir de 

um ponto conhecido e previamente definido. Pode-se ter como referenda os seguintes 
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pontos: o alinhamento da rua; um poste no alinhamento do passeio; um ponto deixado pelo 

topografo; uma lateral do terreno. 

5.11. Movimento de terra 

O movimento de terra, ou terraplenagem, e entendido como um conjunto de 

operacoes de escavacao, carga, transports, descarga, compactacao e acabamentos, 

executados a fim de passar um terreno no estado natural para uma nova conformacao 

topografica desejada. 

O instante em que ocorre e variavel e depende das caracteristicas de execucao das 

fundacoes e contencao das construcoes vizinhas. O momento mais conveniente, portanto, 

deve ser cuidadosamente estudado, em funcao das demais atividades de inicio da obra e do 

cronograma de execucao. 

Sao tres os tipos de movimento de terra possiveis, no caso de edificios: corte, aterro 

e misto. O ultimo tipo de operacao e o mais comum na pratica, sendo que a operacao de 

aterro e sempre acompanhada de servicos de compactacao. A definicao do tipo de 

movimento a ser utilizado e feita a partir do resultado de sondagem do terreno. 

Estes servicos podem ser executados por quatro processos: 

> Manual - executado pelo homem, utilizando as seguintes ferramentas (Figura 7): 

pa, enxada e carrinho de mao; 

> Motorizado - neste caso, o material e transportado em caminhoes ou basculantes, 

sendo que a escavacao pode ser manual ou por maquinas; 

^ Mecanizado - a escavacao, o carregamento e o transporte sao efetuados por 

maquinas. E utilizado em obras industriais; 

> Hidraulico - a terra e transportada pela agua (dragagem). 

No movimento de terra deve-se considerar o empolamento, que e o aumento de 

volume do solo apos o corte e e expresso em porcentagem do volume original. 
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Em geral, a cinta consiste de uma viga de concreto armado, com a mesma espessura 

da parede e altura variavel. A altura da cinta, sua armacao e o traco do concreto vao 

depender da carga atuante sobre a parede. 

Nas alvenarias com alturas superiores a 3 m, deverao ser previstas cintas de 

am array ao intermediarias, dimension ad as, sobretudo, para observer a acao de cargas 

laterais. Acima de 5 m de altura, as paredes deverao ser dimensionadas como alvenaria 

estrutural. 

Cargas concentradas, como vigas, nao deverao apoiar-se diretamente na alvenaria, 

mas sim atraves de coxins de concreto armado. 

5.15. Revestimento 

Revestimento e a etapa da obra em que se faz a regulanzacao de superficies 

horizontals (tetos e pisos) e verticals (paredes, muros e fachadas), resguardando-as das 

intemperies e do desgaste de maneira geral. As principals qualidades de um revestimento 

podem ser: resistencia ao choque e aos esforcos de abrasao, a durabilidade e a 

impermeabilidade, quando necessaria. 

Nas edificacoes sao considerados tres tipos de revestimentos, a saber: revestimento 

de paredes, revestimentos de pisos e revestimentos de tetos ou forros. O revestimento de 

paredes sera descrito aqui, enquanto os de pisos e forros serao descritos nos capitulos 

correspondentes. 

Alem das finalidades descritas acima, os revestimentos de paredes (alvenarias) 

tambem aumentam a resistencia da parede e proporciona estetica e acabamento as mesmas. 

Estes revestimentos sao classificados, de acordo com o material utilizado, em revestimentos 

argamassados e nao argamassados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Revestimentos argamassados 

Os revestimentos incluidos nesta categoria consistem nos procedimentos 

tradicionais da aplicacao de argamassas sobre as alvenarias e estruturas, tendo como 

finalidade regulanzar e uniformizar as superficies, corrigindo as irregularidades, prumos e 

alinhamentos dos paineis. 
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Quando se trata de revestimentos externos, atuam como camada de protecao contra 

a infiltracao de aguas das chuvas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Chapisco: O chapisco e uma argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:3 ou 1:4, 

em volume), bastante fluida. Sua principal finalidade e de melhorar a aderencia da 

alvenaria de blocos. A camada aplicada deve ser uniforme e de pequena espessura e 

apresentar um acabamento aspero. 

> Emboco: O emboco e a argamassa de regularizacao que determina a uniformizacao 

da superficie, corrigindo as irregularidades, prumos e alinhamentos dos paineis. Sua 

espessura deve variar entre 10 mm e 25 mm. A argamassa e constituida de cal e 

areia media (1:3), onde habitualmente adiciona-se cimento (1/2: 1:5; 1:1: 6; 1:2: 9). 

> Reboco: O reboco e a camada de acabamento de revestimento com espessura em 

tomo de 5 mm. Pode ser classificado em dois grupos distintos: reboco para 

acabamento de pintura e reboco para acabamento sem pintura. 

O primeiro e o acabamento para receber a pintura, cuja argamassa e constituida de 

cal e areia fina, chamada de argamassa gorda. Sua principal caracteristica e a pequena 

espessura (da ordem de 2 mm) e tern como objetivo preparar a superficie com aspecto 

agradavel, acetinado e com pouca porosidade, para aplicacao da pintura. O reboco deve ser 

aplicado apos 7 dias da aplicacao do emboco, com desempenadeira de mao, comprimindo-

se a massa contra a parede, arrastando de baixo para cima, alisando (acabamento) com 

movimentos circulares tao logo esteja no ponto. 

O reboco que ja e o proprio acabamento, sem pintura, tern sua execucao regida pelas 

normas do proprio fabricante. 

• Revestimentos nao argamassados 

Esse tipo de revestimento e constituido por outros elementos, naturais ou artificials, 

que nao seja a propria argamassa, assentados sobre emboco de regularizacao e com 

argamassa colante ou estruturas especiais de fixacao. O processo de assentamento e feito 

segundo as caracteristicas de seus elementos. Dentre os mais utilizados estao: revestimento 
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ceramico; revestimento de pastilhas; revestimento de pedras naturais (marmores e granitos); 

revestimentos de madeira; revestimento de plastico; revestimento de aluminio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Revestimento ceramico: O revestimento ceramico e um produto constituido de um 

biscoito poroso (calcareo, caulim, argila, filito, talco, feldspato e quartzo), coberto 

em uma face com vidrado que lhe da o acabamento final. A outra face e a sua 

superficie de aderencia, destinada ao assentamento, chamada de tardoz. E um dos 

mais versateis dentre todos os materiais de acabamento, estando disponfveis em 

variados padrSes, cores e texturas, podendo apresentar formatos que vao desde as 

pequenas pastilhas ate placas de grandes medidas. 

5.16. Pintura 

A pintura e o acabamento final da maioria das pecas de uma construcao, cuja 

finalidade, alem de estetica, e combater a deterioracao dos materiais. A madeira e o metal 

quando nao recobertos sao suscetiveis a deterioracao, principalmente em cidades onde a 

fuligem e o dioxido de enxofre aceleram a acao deteriorante. 

As tintas e vernizes sao materiais de recobrimento, de natureza liquida ou pastosa, 

os quais sao aptos a cobrir e proteger a superficie do objeto, formando sobre esta uma 

pelicula protetora de natureza organica. 

Outro fator que tern de ser levado em consideracao e a cor, pois esta influencia o 

ambiente e as pessoas psicologicamente. Por exemplo, as cores claras refletem a luz, 

proporcionando maior amplitude ao ambiente; as cores verde e azul sao calmantes; o 

vermelho e o alaranjado sao cores estimulantes. Contudo, a escolha delas nao cabe aos 

engenheiros, mas ao proprietario, arquiteto, ou decorador. Ao engenheiro cabe a escolha da 

qualidade e o tipo de pintura mais adequada para cada peca. 

5.17. Telhado 
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Telhado e definido como sendo um revestimento descontinuo constituido de 

materiais capazes de proteger o edificio contra a acao das intemperies, bem como impedir a 

penetracao de poeiras e ruidos no seu interior. 

A palavra TELHADO tern sua origem no uso das telhas, porem nem todo sistema de 

protecao do edificio constitui-se, obrigatoriamente, num telhado. Podem-se ter lajes com 

espelho de agua, terracos e jardins suspensos. 

Tres partes principals compoem o telhado, que sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Armacao ou estrutura: corresponde ao conjunto de elementos estruturais para 

sustentacao da cobertura, podendo ser dividido em trama e estruturas de apoio. 

Estes elementos podem ser executados, totalmente ou parcialmente, em madeira ou 

metalicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (aco ou aluminio). 

> Cobertura ou telhamento: que pode ser feita de materiais diversos, desde que 

estes sejam impermeaveis as aguas das chuvas e resistentes a acao do vento e das 

intemperies. Ela pode ser de telhas ceramicas, telhas de concreto (planas ou capa e 

canal) ou de chapas onduladas de cimento-amianto, aco zincado, madeira 

aluminizada e PVC. 

> Sistema de captacao de aguas pluviais: constituido, em geral, por rufos, calhas, 

condutores verticals e acessorios, cuja funcao e a drenagem das aguas pluviais. 

Dentro do projeto do telhado, este sistema constitui um projeto de drenagem a parte, 

que sera visto mais adiante no curso. 

O telhado e caracterizado por superficies planas, que sao tambem denominadas de 

aguas da cobertura. Na maior parte das vezes, estas superficies tern inclinacoes iguais e, 

portanto, declividades iguais. Esta inclinacao deve ter um valor minimo que permita o 

escoamento das aguas das chuvas. as quais sao direcionadas segundo um projeto de 

captacao dessas aguas. 
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CAPITULO VI 

Desenvolvimento e execuqao da obra 

A construcao de uma residencia envolve diversas atividades preliminares, estas sao 

fundamentals para todo o encaminhamento correto da obra. Tais atividades quando 

realizadas corretamente e unido a um estudo previo que focaliza os aspectos tecnicos de 

execucao, tornam o resultado da obra mais satisfatorio e com toda seguranca de todos os 

envolvidos, desde operarios aos futuros moradores, com total satisfacao. 

Finalmente, depois de todos estes fatores que proporcionarao condicoes para o 

desenvolvimento sadio de uma obra, comeca-se a sua execucao. 

Deve-se inicialmente analisar o projeto junto com o acompanhamento do 

engenheiro responsavel, e fazer o planejamento visando o melhor aproveitamento do 

tempo, do dinheiro e um melhor resultado final, cabe ao engenheiro verificar se esta tudo 

de acordo com as especificacoes. Deve-se tambem, selecionar o material a ser usado, e os 

profissionais devem ser capacitados para cada uma de suas funcoes. Uma obra organizada e 

limpa gera mais produtividade e qualidade. 

Um fator de suma importancia quando tratamos da execucao e o desperdicio, o que 

muitas vezes acontece e que o orcamento real supera o planejado inicialmente. Para evitar 

isso, as quantidades de materiais utilizados sao devidamente calculadas, por meio do 

projeto estrutural e do traco do concreto utilizado, levando em consideracao um desperdicio 

que pode ocorrer normalmente em uma obra. 

6.1. Servicos preliminares 

Foram obedecidas as Normas Brasileiras estabelecidas pela ABNT e tudo que esta 

disposto nos itens que se seguem, a titulo de complementacao, sendo o controle tecnologico 

da obra, em todos os servicos, de total responsabilidade da empreiteira, que respondera pela 

qualidade do produto final. 
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6.2. Servicos tecnicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Projetos 

> Urbanistico: loteamento e arruamento; 

> Arquitetonico: planta baixa, cortes, fachadas, cobertura e esquadrias; 

> Estrutural: cinta inferior (radier) e cinta superior (detalhamento); 

> Instalacoes: eletrica e hidro-sanitaria. 

Se durante a construcao houver necessidade de modificacoes, a C A M A T 

Construtora Ltda. apresentara ao contratante, projetos complementares adequado, desde que 

nao impliquem em alteracoes dos valores de contrato. 

• Instalacoes Provisorias 

A empreiteira providenciou as seguintes instalacoes no canteiro de obra: 

> Instalacoes para a sua administracao e para os operarios, que atendam as 

exigencias da Delegacia Regional do Trabalho (DRT); 

> Tanques para agua de construcao; 

> Equipamentos mecanicos; 

> Canteiro para deposito de material exposto ao tempo; 

> Instalacoes de agua potavel; 

> Escritorio para fiscalizacao, aprovado previamente pelo engenheiro de 

fiscalizacao. 

Tambem foram executadas pela propria empreiteira e afixadas em locais definidos 

pela fiscalizacao, placas indicativas da obra nas dimensoes e modelos previamente 

fornecidos. 

6.3. Infra-estrutura 

• Limpeza do Terreno 
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No local de obra, houve uma limpeza do terreno. Os lotes foram desmatados, 

destocados e capinado, aproveitando-se ao maximo as arvores frutiferas existentes no local, 

sem prejudicar as construcoes. Todos os entulhos deverao ser removidos da area do 

conjunto, antes e apos o termino da obra. 

Figura 05 - Limpeza do terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Locacao da Obra 

A locacao da obra sera feita com o auxilio de instrumentos de topografia. Todas as 

quadras serao locadas obedecendo ao projeto urbanistico, sendo colocado marcos de 

concreto em seus extremos e verificados os afastamentos em relacao as divisas do terreno. 

A empreiteira sera a responsavel pelas dimensoes, alinhamentos, angulos e todas as 

indicacoes constantes de projeto. 

A locacao da obra sera autorizada se a alocacao global atender as condicoes locais e 

ao previsto projeto. Caso contrario, a empreiteira fornecera copia da planta geral onde 

constarao todas as correcoes feitas sobre o projeto urbanistico original, para analise e 

aprovacao. 

A locacao devera ser global, em cada quadra de lotes residenciais, subdividida em 

quadros com estroncas de madeira que envolvam o perimetro de cada lote. 
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A ocorrencia de erro na locacao da obra projetada implicara para a empreiteira, na 

obngacao de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificacoes, 

demolicoes e reposicoes necessarias. O RN e alinhamento serao conseguidos junto a 

Prefeitura Municipal. 

"As estroncas de madeira, que formam os quadros, deverao ter diametros nunca 

inferiores a 0,06 m". As pecas horizontals serao em tabuas de, no minimo, 1" x 10", 

devendo ser niveladas e fixadas de modo a resistirem a tensao dos fios, sem oscilarem ou 

sairem da posicao correta inicial. 

A locacao das unidades habitacionais sera feita usando-se o eixo das paredes com as 

medidas calculadas sobre as cotas do projeto. 

Figura 06 - Locacao da estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Escavacoes 

As cavas para fundacao tiveram dimensoes compativeis com o projeto executivo, 

devendo o fundo das mesmas, ser regularizado, compactado por apiloamento manual e 

nivelado. 
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Figura 07 - Escavacao das valas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Aterro Compactado 

Parte do aterro do caixao, certa de 60% (sessenta por cento), pode ser executado 

com material retirado das proprias cavas, desde que seja isento de materiais organicos e/ou 

expansivos, em camadas sucessivas de espessura maxima igual a 20 cm, compactadas 

mecanicamente ou por apiloamento manual, com estroncas de madeira de ponta serrada, 

nao sendo permitido o uso de cepos. A fiscalizacao ira avaliar a qualidade. 

O complemento do aterro do caixao foi executando utilizando areia fina ou media, 

em camadas sucessivas de espessura maxima igual a 20 cm, compactadas mecanicamente 

ou por apiloamento manual, com estroncas de madeira de ponta serrada, nao sendo 

permitido uso de cepos. 

• Fundacoes 

> Caracterizacao do Solo: Em funcao de sua resistencia durante a escavacao das 

valas de fundacao, foram definidas quais dimensoes devem ser adotadas para as 

mesmas. Entretanto, estas nunca tiveram largura e profundidade inferiores, 

respectivamente, a 40 e 50 cm. 

> Embasamento: O embasamento foi elevado sobre as fundacoes, executados em 

alvenaria de uma vez, com tijolos ceramicos de oito furos, assentados com 
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argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cimencal e areia). A Altura minima do referido 

embassamento, tomada em relacao ao ponto mais alto do terreno, foi de pelo menos 

20 cm acima da cota do greide da via pavimentada mais proxima a edificacao. 

Figura 08 - Embassamento em alvenaria de uma vez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Radier (Cinta Inferior): No respaldo do embasamento das paredes externas e 

intemas, foi executada uma cinta (radier) em concreto no traco 1:2,5:4 (cimento, 

areia e brita), com dimensoes de 18cm x 9cm, moldada em canaletas pre-fabricadas 

com 2 ferros corridos de 6,0mm de diametro. 

Figura 09 - Radier em concreto moldado em canaletas 
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• Alvenaria 

As cavas das valas foram preenchidas com pedra calcaria/granitica argamassada e 

devidamente sobreposta para que nao houvessem vazios ou pianos de escorregamento. A 

argamassa utilizada foi no traco 1:6 (cimento e areia), nao sendo permitido o uso de agua 

para facilitar a penetracao da massa. 

Figura 10 - Alvenaria de embassamento em pedra calcaria 

6.4. Supra-estrutura 

A uma altura de 2,10m do piso, sobre as paredes extemas e intemas das casas, foi 

executada uma cinta de concreto no traco 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita granitica) 

nas dimensoes de 18x9 cm, moldadas em canaletas pre-fabricadas com ferros corridos de 

6mm. 

Figura 11 - Cinta de amarracao moldada em canaletas 
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6.5. Paredes e paineis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Alvenaria 

Todas as paredes, extemas e intemas, foram executadas em tijolos ceramicos de 8 

furos, de boa qualidade, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi vez, formando fiadas perfeitamente niveladas e amarradas, 

sem vazio nem excessos da argamassa utilizada. O traco da argamassa de assentamento foi 

de 1:2:8 (cimento, cimencal e areia). As camadas de argamassa tinham no maximo 1,5cm 

de espessura. 

Figura 12 - Alvenaria de vedacao 

• Esquadrias 

As portas extemas sao de madeira almofadada, com aro de 0,80m x 2,10m, e as 

intemas sao do tipo pre-fabricada lisas prensadas com forros de 0,70m x 2,10m para os 

quartos e de 0,60m x 2,10m para o banheiro. 

Foram instaladas fechaduras de aco cromado, com macaneta e chave nas portas 

extemas, de linha popular das marcas A L I A N ^ A , BRASIL ou FAMA, previamente 

aprovadas pela fiscalizacao. Ja nas portas intemas, foram utilizados ferrolhos de aco 

zincado, de linha popular e de mesmas marcar citadas acima. 

As janelas dos quartos e salas foram de madeira mista, e de modelo tipo veneziana. 

Ja as janelas dos banheiros e cozinhas, foram preenchidas por elementos vazados. 
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Os elementos vazados possuem as seguintes dimensoes: (0,5 x 0,5) m e (1 x 0,5) m, 

respecti vamente. 

6.6. Revestimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Revestimento Interno 

> Chapisco: As paredes receberam chapisco de aderencia com argamassa no traco 1:4 

(cimento e areia). 

> Massa Unica: As paredes intemas receberam, sobre o chapisco de aderencia, uma 

camada de revestimento em massa unica, no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), com 

espessura (e), variando no intervalo (0,005 m < e < 0,02 m), devendo ficar 

perfeitamente piano e uniforme. A cal utilizada foi das marcas CIMENCAL e 

REBOCAL. Os "capiacos" de janelas, portas, elementos vazados e vaos foram 

perfeitamente aprumados, com arestas "quebradas" ate 1,50m do piso. 

> Barra Lisa: Nas paredes intemas do banheiro, ate a altura de 1,50m e, sobre a 

bancada da cozinha e da lavanderia, ate a altura de 0,50m, foi executado 

revestimento em argamassa de cimento e areia, com traco de 1:4, formando uma 

barra lisa. Na juncao da barra lisa com o reboco, foi executado um friso de 1,0cm de 

profundidade por 1,0 cm de largura aproximadamente, alinhado e nivelado. 

• Revestimento Externo 

> Chapisco: As paredes extemas receberam chapisco de aderencia com argamassa no 

traco 1. 4 (cimento e areia). 

> Massa Unica: As paredes extemas receberam sobre o chapisco de aderencia, uma 

camada de revestimento em massa unica, no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), com 

espessura (e) de 0,02 m, devendo ficar perfeitamente plana e uniforme. A cal a 

utilizada foi das marcas CIMENCAL e REBOCAL. 
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Figura 13 - Revestimento extemo em chapisco e massa unica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Ladrilho Ceramico: Na fachada, de acordo com o projeto arquitetonico, foi 

aplicado revestimento em ladrilhos ceramicos de 10 cm x 10 cm, assentados sobre 

emboco previamente executado, no traco 1: 2: 8 (cimento, cal e areia). A cal 

utilizada foi das marcas CIMENCAL e REBOCAL. 

Figura 14 - Revestimento extemo em ladrilho ceramico 

6.7. Coberturas 

• Madeiramento 

A execucao do madeiramento foi feito em madeira serrada e desempenada, de boa 

qualidade, seca, sem nos, nas dimensoes de projeto, utilizando-se de madeiras de 

massaranduba, jequitiba ou jatoba. As emendas de pecas, quando ocorrem, serao sempre 

feitas sobre apoios. 
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• Telhado 

A cobertura foi executada utilizando telhas ceramicas do tipo canal, prensadas, de 

boa qualidade, com capote devidamente rejuntado no encontro das aguas. 

Os arremates dos beirais inclinados foram executados em telhas viradas, 

perfeitamente alinhadas, sempre obedecendo as exigencias do projeto. 

• Impermeabilizacao 

A laje de impermeabilizacao foi lancada sobre o aterro do caixao, devidamente 

compactado, em concreto simples no traco 1.3:6 (cimento, areia e brita) com espessura de 

6cm, nivelada e regularizada com desempenadeira, formando um piso uniforme. 

Esta camada so foi lancada apos a colocacao de todas as tubulacoes embutidas no 

piso. 

6.8. Pintura 

• Caiacao 

Todas as casas foram pintadas com cal, da marca megao. 

• Esmalte Sintetico 

As imperfeicoes das esquadrias de madeira foram corrigidas com retoques de massa 

acrilica e receberam duas demaos de esmalte sintetico, da marca RENNER. 

A cor da tinta aplicada na madeira devera ser definida pela fiscalizacao. 

Figura 15 - Pintura em esmalte sintetico 
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6.9. Pavimentacao 

Todo o piso foi executado em cimento queimado e alisado a colher no traco de 1:4 

(cimento e areia) numa espessura minima de 2,0 cm. O piso do banheiro sera 2,0 cm mais 

baixo que o da casa e teve ainda um rebaixamento de 8,0 mm para formar o box. 

Nao foram permitidas emendas no lencol de cimento, que deve ser continuo em 

cada comodo. Em todos os comodos os pisos tiveram caimento de 1% em direcao a porta 

externa. 

Figura 16 - Pavimentacao em cimento queimado 

6.10. Instalacoes eletricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Execucao 

Todas as instalacoes eletricas foram executadas de acordo com o projeto executivo e 

os respectivos quadros resumos, conforme projeto eletrico, com o emprego de mao-de-obra 

especializada. 

Os quadros de medicao e distribuicao foram executados de acordo com os 

respectivos projetos. 
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• Pontos de Luz, Interruptores e Tomadas 

> Eletrodutos: das marcas NOGUEIRA, CANDE ou TUBASA, do tipo flexivel, em 

PVC rigido; 

> Caixas de P V C : das marcas INARTEL, POLITEX ou ASTRA, de embutir; 

> Interruptores e Tomadas: das marcas PIAL, I L U M A R ou PERLEX, de embutir, 

da linha STANDARD; 

> Fios: das marcas CONDUMAX, PARAIBA ou PIRASTIC, dos tipos rigido e 

flexivel, da linha POPULAR; 

> Soquetes (Bocais para Lampadas): das marcas PEESA, IPER ou R A D I A L , do 

tipo BAQUELITE, de linha comercial. 

> Quadros de Eletricidade: das marcas INARTEL, CEMAR ou TOUROS. 

• Quadro de Distribuicao e de Medicao 

Foram executados de acordo com os respectivos projetos, utilizando-se os materiais 

especificados no subitem 8.1.1. 

6.11. Instalacoes hidraulicas 

• Execucao 

As instalacoes hidraulicas foram executadas de acordo com o projeto especifico e 

seus respectivos quadros resumos, conforme projeto hidraulico, utilizando-se mao-de-obra 

especializada e materiais de acordo com as especificacoes a seguir. 

• Agua Fria 

A rede de distribuicao predial de agua foi executada em tubos e conexoes de PVC 

da marca TIGRE, do tipo soldavel, nas bitolas indicadas no projeto. 

Nao foi permitido o processo de aquecimento de tubos e conexoes para adaptacao 

destes. Para isto, serao utilizadas conexoes apropriadas. 
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• Esgoto 

As instalacoes de esgoto foram executadas de acordo com o projeto especifico, 

utilizando-se mao-de-obra especializada e materiais de acordo com as especificacoes. 

> Instalacoes: As redes coletoras prediais de esgoto e de aguas pluviais foram 

executadas em tubos e conexoes de PVC da marca TIGRE, do tipo soldavel, nas 

bitolas indicadas no projeto. 

> Caixas de Gordura e Inspecao: As caixas de gordura e de inspecao foram 

executadas em alvenaria, revestidas interna e externamente com argamassa no traco 

1:4 (cimento e areia). Internamente estas caixas foram queimadas e alisadas com 

colher de pedreiro. 

6.12. Aparelhos e pecas 

• Loucas e Metais 

> Bacia: A bacia sanitaria, com caixa de descarga plastica, de sobrepor, foi de louca 

branca, auto-sifonada, com tampa, isenta de trincas, gretas ou falhas de vitrificacao, 

da marca CEL1TE, fixada ao piso com parafusos de latao de 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V" x 10 mm e buchas 

de nylon. 

> Lavatorio: O lavatorio, sem coluna, foi de louca branca n.° 01, sem trincas ou 

falhas, da marca CELITE, acompanhado de sifao de corpo plastico, n.° 10, de 1" x 

40 mm e valvulas plasticas de 1", fixado a parede com parafusos de latao de 2 54" x 

10 mm e bucha de nylon. 

> Tanque: No espaco reservado a area de servico, foi instalado um tanque (tipo 

lavanderia), em concreto pre-moldado, nas dimensoes 0,60m x 0,50m. 

> Balcao: O balcao da cozinha sera em resilinea nas dimensoes 1,00m x 0,50m, com 

espessura minima de 0,02m, assentado sobre paredes de alvenaria de tijolos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V* 

vez, (um furo), ou sobre placas pre-moldadas de concreto armado, com espessura de 

0,05m, montadas sobre uma base, tipo prateleira, de altura igual a 0,15m, do nivel 

do piso. 
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• Torneiras e Registros 

As torneiras e registros, de material plastico, foi da marca AKROS, da linha 

STANDARD, levando-se em conta as bitolas determinadas nos projetos correspondentes. 

Os chuveiros e valvulas foram de plastico, da marca AKROS, com braco e canopla do 

mesmo material na bitola indicada no projeto. 

• Barra de Apoio 

Foram instaladas no banheiro das unidades destinadas a portadores de necessidades 

especiais, quatro barras de apoio: duas no Box e duas nas proximidades da bacia sanitaria, 

dimensionadas com 0,60m. 

6.13. Complementos 

• C a lea da de Protecao 

Nos locais indicados e com as dimensoes definidas em projeto, foram construidas 

calcadas de protecao em cimentado simples com argamassa no traco 1: 4 (cimento e 

areia), com caimento de 2%, sobre uma laje de impermeabilizacao, conforme o subitem 

5.2.1 desta especificacao. A laje de impermeabilizacao foi protegida, de um lado pelo 

embasamento da casa e do outro por alvenaria de 1 vez, com altura maxima em relacao ao 

terreno natural de 20 cm. 

Para esta alvenaria, foram utilizados tijolos ceramicos de oito furos, assentados 

sobre terreno nivelado apiloado, ficando, no minimo, 10 cm enterrado. O desnivelamento 

do terreno, no sentido longitudinal das calcadas, foi corrigido com a execucao de degraus, 

em quantidade suficiente e altura maxima de 0,17 m. 

• Banco Vazado 

No Box do banheiro das unidades destinadas a portadores de necessidades especiais, 

foi construido um banco vazado com tampo em concreto e estrutura em alvenaria, nas 

dimensoes de acordo com o projeto de arquitetura. 
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• Corrimao 

Na rampa de acesso das unidades destinadas aos portadores de necessidades 

especiais, foi instalado um corrimao em tubo de ferro galvanizado com 2" de diametro, nas 

dimensoes e altura especificadas no projeto de arquitetura. 

• Rampa de Acesso 

No acesso as Unidades Habitacionais destinadas aos portadores de necessidades 

especiais, foi construida uma rampa dimensionada e com inclinacao indicada no projeto de 

arquitetura. 

• Limpeza da Obra 

Apos a conclusao de todas as etapas de servicos foi feita uma limpeza interna de 

todas as unidades, bem como das areas externas (terreno). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO VII 

Particularidades 

A execucao de todos os servicos constantes do presente projeto obedecera 

rigorosamente as normas a seguir: 

> A mao de obra a empregar devera ser de primeira qualidade e o acabamento dos 

servicos esmerado. 

> A fiscalizacao podera, a seu criterio, impugnar qualquer trabalho executado, desde 

que nao satisfacam as condicoes especificadas. 

> O empreiteiro tera obrigacao de demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela 

fiscalizacao, correndo por sua conta exclusiva, todas as responsabilidades 

decorrentes das demolicoes, bem como as conseqiientes reconstrucoes. 

> No caso de divergencias entre as dimensoes medidas em escala e as cotadas 

representadas nos desenhos, prevalecerao sempre estas. 
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> No caso de divergencia entre desenhos e escalas diferentes, prevalecerao as de 

escala maiores. 

> No caso de duvidas entre estas especificacoes o os desenhos, prevalecerao sempre 

os primeiros. 

> As duvidas de interpretacao dos desenhos ou da presente especificacao, serao 

resolvidas pela Fiscalizacao. 

> As normas e especificacoes da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas, 

referentes a especificacoes de materiais e metodos de execucao de obras , deverao 

ser fielmente cumpridas, mesmo quando nao tenham sido especificadas neste 

capitulo ou nas outras partes deste projeto. 

> Deve ser dado valor de especificacao, como se constasse desse capitulo, a qualquer 

referenda feita a materiais ou aparelhos, no memorial descritivo, no orcamento ou 

desenho deste projeto. 

> Os servicos serao executados em estrita observancia ao projeto relacionado em 

anexo. 

7.1. Rede de distribuicao de agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Escavacao de valas 

As valas terao largura minima de 0,60 m e altura variavel, dependendo da tubulacao 

a assentar, devendo haver sempre uma cobertura minima de 0,60 m acima da geratriz 

superior do tubo. 

Deve-se executar um perfeito nivelamento do fundo da vala, de modo a permitir que 

o tubo fique bem apoiado em solo firme em toda sua extensao. 

Qualquer excesso de escavacao no fundo da vala, de vera ser preenchido com 

areia grossa. 

As escavacoes em rocha deverao ser executadas por pessoas capacitadas para evitar 

danos a terceiros e acidentes de trabalho. 

• Esgotamento de valas 
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Para esgotamento das valas devera ser utilizada uma bomba com capacidade de 

esgotar 20 mVh. Para este servico deve-se obedecer a NB 37/80. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Assentamento da Tubulacao 

Os tubos e pecas especiais, antes de serem assentados, devem ser limpos e 

examinados para prevenir o assentamento de pecas trincadas o que deve ser verificado pelo 

exame visual e ensaio de percussao. 

As tubulacoes so poderao ser assentadas depois de feitas as necessarias 

regularizacoes dos fundos de valas. 

O assentamento da tubulacao devera ser feito com a bolsa dos tubos voltada para 

montante, ou seja, contrario ao sentido do fluxo de agua. 

• Colchao de Areia 

O assentamento da tubulacao devera ser feito sobre uma camada de areia grossa 

com espessura de 15,00 cm e em seguida envolvido com o mesmo material granular, ate 

que a camada superior fique a no minimo 10,00 cm acima da geratriz superior do tubo. 

• Reaterro das valas 

Apos o envolvimento da tubulacao, conforme especificado anteriormente, o restante 

da vala sera preenchido com material de aterro cuidadosamente selecionado, de preferencia 

arenoso, isento de pedras ou corpos estranhos, podendo-se usar para tal o proprio material 

escavado desde que o mesmo satisfaca as exigencias. Caso o material escavado nao sirva, 

devera ser escolhido material de jazida, que tambem passara por aprovacao da fiscalizacao. 

As camadas de aterro terao no maximo 20,00cm de altura sendo que as primeiras serao 

compactadas manualmente. As mais afastadas da tubulacao poderao ser compactadas 

mecanicamente. 

• Montagens hidraulicas 

A execucao das juntas devera obedecer as recomendacoes do fabricante. No caso de 

ser necessario cortar tubos na obra, deverao ser utilizados equipamentos apropriados, 

tomando-se precaucoes para que nao sejam destruidos os revestimentos internos da 
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tubulacao. A secao de corte devera ficar perpendicular ao eixo do tubo. Deverao ser 

obedecidas as posicoes indicadas no projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cadastramento 

Na conclusao da obra, o construtor devera apresentar desenho em planta, das 

canalizacoes, caixas de registro e conexoes dos servicos efetivamente realizados em campo. 

Os desenhos deverao ser apresentados em papel vegetal. 

• Materiais 

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverao ser de boa qualidade, 

obedecendo as prescricoes e recomendacoes estabelecidas pela ABNT e as indicacoes 

contidas no projeto. 

• Caixas de protecao para registros 

As caixas de protecao serao executadas em alvenaria de tijolo ceramicos furados em 

1/2 ou 1 vez, dependendo da altura que estiver o registro, e revestidas internamente com 

argamassa de cimento e areia no traco de 1:4. 

A tampa devera ser de concreto armado com 20,00 cm de espessura. 

7.2. Rede de esgotamento sanltario 

• Instalacao do canteiro de obras 

Antes do inicio das obras, deverao ser providenciadas todas as instalacoes 

provisorias de modo a facilitar a recepcao, estocagem e manuseio dos materiais. 

As instalacoes deverao atender as seguintes exigencias: 

> Areas reservadas para estocagem de material que possam ficar descobertos, tipo 

areia, brita, tijolos, pedra, etc; 

> Deposito coberto para materiais que necessitam maior protecao, dotado de sistema 

de ventilacao e aeracao natural e pavimento ou protecao de pisos; 

> Barracao para escritorio das obras possuindo inclusive um compartimento destinado 

a Fiscalizacao, o qual devera oferecer as condicoes minimas de conforto e espaco. 
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> Instalacoes sanitirias provisorias, que deverao obedecer as exigencias da 

Fiscalizacao; 

> Suprimento de agua, luz, telefone e forca, inclusive as respectivas ligacoes, 

correndo por conta da Empreiteira todas as despesas que possam surgir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Locacao e nivelamento da rede 

O nivelamento sera geometrico e e obrigatorio o contranivelamento passando pelos 

mesmos pontos. Verificar o que manda o item 5.1 da NB 37/1980. 

• Escavacdes 

As valas somente poderao ser abertas quando forem confirmadas as posicoes de 

outras obras subterraneas, e os materiais para execucao da rede estiverem no canteiro de 

obras. 

As valas que receberao os coletores serao escavadas segundo a linha de eixo e as 

cotas do projeto. Devem ser abertas no sentido de jusante para montante a partir dos pontos 

de lancamento. 

As escavacoes poderao ser feitas manualmente ou com equipamento apropriado. 

A largura da vala devera obedecer ao seguinte criterio: 

> Profundidade ate 1,50 m largura minima de 0,80 m 

> Profundidade entre 1,50 m e 2,50 m largura minima de 1,20 m 

> Profundidade entre 2,50 m e 3,50 m largura minima de 1,60 m 

> Profundidade entre 3,50 m e 4,50 m largura minima de 1,80 m 

> Profundidade maiores de 4,50 m deve-se verificar largura minima para seguranca. 

As cavas para os pocos de visita terao dimensoes internas livres, no minimo, igual a 

medida externa da camara de trabalho acrescida de 0,60 m. 

Deve-se executar um perfeito nivelamento do fundo da vala, de modo a evitar 

consumo exagerado do colchao de areia e que permita o tubo ficar bem apoiado. Qualquer 

excesso de escavacao ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com material 

granular. 

O material escavado sera depositado sempre que possivel de um so lado da vala, 

afastado de 1,0 m do bordo da escavacao. 
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As escavacoes em rocha deverao ser executadas por pessoas capacitadas, 

principalmente quando houver necessidade de uso de explosivo. Todas as medidas de 

seguranca deverao ser adotadas para evitar acidentes, tanto de operarios como de terceiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sinalizacao 

Onde houver necessidade, sera feito sinalizacao com ou sem iluminacao, com 

cavaletes, sarrafos de madeira apoiados em pernas de ferro, e iluminacao com lampadas 

dentro de baldes plasticos. 

• Assentamento da tubulacao 

Os tubos e pecas especiais, antes de serem assentadas deverao ser limpos e 

examinados para prevenir o assentamento de pecas trincadas, o que podera ser verificado 

pelo exame visual e ensaio de percussao. Alem do mais nao deverao ser assentadas pecas 

que estejam em desacordo com as especificacoes da ABNT. 

As tubulacoes so poderao ser assentadas, depois de feitas as necessarias 

regularizacoes dos fundos da vala. As tubulacoes deverao repousar sobre colchao de areia 

de no minimo 15,00 cm de espessura. 

O assentamento da tubulacao devera ser feito de modo que as bolsas dos tubos 

fiquem voltadas para montante, ou seja, contra o sentido de escoamento do liquido. 

Toda a tubulacao devera ser envolvida com material granular (areia) isento de 

pedras e material organico, ate altura de 20,00 cm acima da geratriz superior externa do 

tubo. 

• Reaterro das valas 

Apos o envolvimento de tubulacao com material arenoso, conforme especificado 

anteriormente, o restante da vala sera preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, 

isento de pedras e corpos estranhos, podendo-se usar para tal, o proprio material de 

escavacao desde que o mesmo apresente as condicoes exigidas. Caso este material nao 

satisfaca as exigencias, o reaterro podera ser feito com material selecionado proveniente de 

jazida. 
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As primeiras camadas de aterro deverao ser apiloadas manualmente com espessuras 

de no maximo 20,00 cm, as mais afastadas da tubulacao poderao ser compactadas 

mecanicamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Montagem hidraulica 

Deverao ser rigorosamente obedecidas as posicoes indicadas no projeto.A execucao 

das juntas devera obedecer as recomendacoes do fabricante. 

No caso de ser necessario cortar o tubo na obra, deverao ser utilizados 

equipamentos apropriados, tomando-se precaucoes para que nao seja danificada a peca. A 

secao de corte devera ficar perpendicular ao eixo do tubo e a extremidade serrada devera 

ser chanfrada para evitar danos ao anel de borracha. 

• Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho 

De acordo com o item 4.3 da NB 37/80 da ABNT. 

• Protecao dos condutos rasos 

Nos trechos em que os condutos estiverem localizados acima da profundidade 

minima permitida ( 0,80 m), estes deverao ser assentes em colchao de areia de 0,20 m, com 

envolvimento de 0,30 m e mais uma camada de 0,15 m de mistura de areia e cimento no 

traco 1:6 e finalmente reaterrado com material de jazida. 

• Caixas de inspecao 

As ligacoes domiciliares externas serao feitas atraves de caixas de inspecao tipo pre-

moldado com diametro de 40,00 cm, em serie de no maximo cinco por selim. 

• Ligacoes Domiciliares 

As ligacoes domiciliares externas serao executadas em tubos de PVC rigido de 100 

mm nas calcadas, obedecendo a uma declividade minima de 2%. Nas calcadas, em cada 

residencia, serao colocadas caixas de inspecao pre-moldadas com tampa de concreto e 

diametro de 0,40 m. 
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As ligacoes domiciliares externas serao interligadas a rede principal a cada bloco de 

3 caixas de inspecao por meio de um selim de PVC e tubo de PVC V1NILFORT de 100 

mm, conforme detalhe anexo. 

As ligacoes domiciliares internas serao executadas em tubos de PVC rigido de 100 

mm e extensao media de 15,00 m com declividade minima de 2% que sera interligada a 

caixa de inspecao na calcada. No fundo de cada lote sera colocada uma caixa de inspecao 

pre-moldada com tampa de concreto e diametro de 0,40 m, conforme detalhe anexo. 

Nao sera permitido fazer ligacoes diretamente ao poco de visita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cadastramento 

Na conclusao da obra, o construtor devera apresentar a Fiscalizacao o desenho, em 

planta, dos coletores incluindo as derivacoes. Todo trabalho deve ser feito em meio digital. 

• Tanque Septico 

A caixa do tanque septico sera construida sobre uma laje de concreto, fechada 

lateralmente com tijolos ceramicos macicos, revestida em argamassa de cimento e areia no 

traco 1:6. O fechamento superior sera feito com laje pre-moldada para piso, tomando-se o 

cuidado de deixar as aberturas com tampas, para uma eventual limpeza ou inspecao. 

Campina Grande, Fevereiro de 2009 54 



Relatorio Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXPOSICOES FINAIS .... 

Ao chegar ao final do estagio, pode-se salientar que a experiencia adquirida durante 

a realizacao do mesmo e de verdadeira importancia, para o encaminhamento no mercado de 

trabalho do aluno de graduacao. 

Passada todas as atividades desenvolvidas no periodo de estagio, observa-se no 

decorrer da execucao da obra, que ocorrem varios imprevistos, estes chegam a prejudicar o 

planejamento em outro momento. Os imprevistos sao o atraso de material para chegar a 

obra, a falta de funcionarios, algum equipamento que quebra e a possivel ocorrencia de 

chuvas, atraso no repasse da verba federal. Porem, apesar desses transtornos ocorrerem 

durante a execucao da obra, nao chegaram a acarretar prejuizo algum ao andamento da 

mesma, pois se pode perceber tamanha dinamica entre seus funcionarios, uma otima 

comunicacao, relacionamento, e principalmente eficiencia nas acoes de cada um deles, sem 

esquecer a assistencia e retorno por parte da administracao da empresa responsavel. 

Tambem a experiencia do trabalho em equipe que se adquire durante o estagio e 

bastante notoria e de grande importancia, nao esquecendo todo o conhecimento que nos e 

transmitido pelos funcionarios, seja qual for a funcao de cada um deles. Durante o estagio 

adquiri-se uma conscientizacao do uso correto e indispensavel dos equipamentos de 

seguranca, uma correta interpretacao de projetos arquitetonicos, como se da a fiscalizacao 

de aspectos da obra em geral, entre outros, originando uma troca de conhecimentos e 

experiencias. 

O estagio em si, faz com que o aluno perceba o quanto e importante saber gerir uma 

obra, pois este passa a ser responsavel nao so por seus atos, mas pelos atos de todos que 

fazem a empresa, que estao presentes e trabalhando na obra. 
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