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1 - APRESENTAgAO 

Este trabalho especifica e detalha as informacoes das atividades desenvolvidas no 

estagio supervisionado do alunoClenio Diego Silva Santos. Atividade necessaria para a 

conclusao do curso de Graduacao em Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG. 

O objetivo basico do estagio foi a integracao do aluno ao trabalho pratico na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

constru9ao civil, ao qual houve uma vasta familiariza9ao com a realidade no canteiro de obras 

e proporcionou a oportunidade de solucionar alguns problemas relacionados a execu9ao do 

projeto. 

As atividades desenvolvidas no estagio foram a de fiscaliza9ao, acompanhamento e 

controle da obra, com a elabora9ao de relatorios e notas tecnicas, levantamentos para 

elabora9ao de desenhos em ferramentas CAD e acompanhamento da execu9ao dos processos 

construtivos, desde a fase de escava9aoate a fase de acabamentos. 

Estas atividades do estagio supervisionado ocorreram no periodo de 25 de novembro 

de 2013 a 07 de fevereiro de 2014, com dura9ao de 18 horas semanais, totalizando 180 horas, 

durante o periodo letivo 2013.2. 

O estagio foi realizado em parceria com a empresa Paraiba Constru96es e 

empreendimentos imobiliario Ltda. A mesma realiza a obra do Monte Nevado localizadona 

cidade de Campina Grande - PB,o supervisor do estagio o engenheiro DenionMitia Brasilino 

dos Santos desligou-se da construtora e portanto meu estagio foi supervisionado por 

Humberto Maynart Santos engenheiro contratado para ser o responsavel pela constru9ao. 

71P a g i n a 



Relatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3- OBJETIVOS E FINALIDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .1 - Dos Obje tivo s 

Descrever as atividades realizadas pelo estagiario Clenio Diego na fiscalizacao, 

acompanhamento e controle de obra na construcao do Edificio Monte Nevado, quanto na fase 

de levantamentos para elaboracao de plantas baixas como na de orcamentos. 

Apresentar metodos de acompanhamento, fiscalizacao, controle e execucao da obra, 

apontando as diversas situacoes desenvolvidas e ocorridas cotidianamente na execucao das 

tarefas no periodo de estagio, solucoes encontradas para os problemas de ordem 

tecnica,desenvolver a capacidade critica relacionada a execucao da obra, racionalizacao do 

material empregado na mesma e o relacionamento entre os diversos funcionarios. 

3 .2 - Das Fin a l idade s 

Este estagio supervisionado teve por finalidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Aplicar todo o conhecimento teorico obtido em sala de aula ate o presente momento; 

S Obtencao de novos conhecimentos no campo da Engenharia Civil; 

S Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar da melhor maneira possivel, os 

problemas que vierem a surgir no decorrer de uma obra; 

S Treinamento do relacionamento com operarios, fomecedores de material de 

construcao, dentre outros. 
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4- INTRODUgAO 

O ramo da construcao civil e um dos que mais crescem e mais empregam no Brasil, 

por este mesmo motivo existe um grande desprendimento de capital e mao de obra por parte 

das construtoras. Necessita-se, portanto, de uma administracao racional dos recursos e 

funcionarios a fim de reduzir os custos. Um bom planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas no decorrer das construcoes, bem como um levantamento preciso de orcamento 

nos leva a obtencao de exito na mesma. 

Com o proposito de possibilitar o aprendizado em diversos espacos e respeitar acarga 

horaria disponivel do aluno, a instituicao da UFCG em parceria com a Usina de Projetos 

Ltda., oferece, por meio da Pro-Reitoria de Ensino (PRE), estagios para alunos do Curso de 

Engenharia Civil, procurando assim, formar profissionais capacitados a atuar como 

engenheiros civis. 

As atividades desenvolvidas no estagio possibilitam a aplicacao dos conhecimentos 

adquiridos durante a graduacao. Torna-se comum a leitura e conferencia de projetos, estudo 

de tecnicas que atendam as datas estabelecidas nos cronogramas. Alem da aplicacao pratica 

dos conhecimentos teoricos obtidos durante o curso, o estagio possibilita o aprendizado de 

novos conhecimentos, em especial os que tratam da gerencia e coordenacao de projetos. 

Atividades como preenchimento de diario de obras, levantamentos, medicoes e relatorios 

facilitam a compreensao dos problemas encontrados em campo e das solucoes que podem ser 

dadas a eles, visando a solucoes para esses problemas da melhor forma tecnica. 

No estagio relatado neste documento, todas essas atividades foram executadas pelo 

aluno, com enfase nas atividades de fiscalizacao, acompanhamento e controle da obra, 

devidamente assistidas pelo supervisor responsavel. Responsabilizou-se o aluno,ao 

acompanhamento em campo da execucao dos projetos, bem como a identificacao de 

problemas, para que fossem comunicados aos superiores e estudados conjuntamente em busca 

de solucoes. Alem do acompanhamento em campo, que se fez parte da l a etapa do estagio, a 

outra etapa do estagio proporcionou ao aluno a realizacao de trabalhos de "escritorio", com a 

utilizacao das ferramentas CAD para elaboracao de plantas arquitetonicas (plantas baixas e 

cortes simetricos). 

O empreendimento para a construcao do edificios Monte nevado, foi executado no 

bairro do Mirante , na cidade de Campina Grande, objetivando transformar um terreno antes 

inutilizado.A empresa responsavel pelas obra foi a empresa Paraiba Construcoes e 

empreendimentos imobiliario Ltda, A empresa,Paraiba Construcoes especializada na area 

tecnologica e nas varias disciplinas ligadas a esse tipo de empreendimento, ja consolidada no 

mercado, deteve-seda forma de trabalho de terceirizacao dos projetos. 

Durante o acompanhamento dos servicos, o aluno em conjunto com o engenheiro 

supervisor respondia diretamente ao engenheiro de producao da empresa Paraiba Construcoes 

e empreendimentos imobiliario Ltda., que se comunicava com os engenheiros e encarregados 

responsaveis pelas empresas terceirizadas. Em camp, o aluno pode recomendar aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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profissionais metodos ou formas parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corre9ao das atividades, certificando-se de que os 

projetos deveriam ser seguidos conforme definidos pelos respectivos projetos. 

O presente relatorio de estagio supervisionado sera dividido em dois segmentos 

descritivos e ilustrativos: Revisao Bibliografica e Desenvolvimento das Atividades. Na 

Revisao Bibliografica, sera feita uma significativa apresenta9ao do que a literatura tecnica 

informa a respeito das atividades e servi9os realizados no estagio, um desenvolvimento 

teorico. No Desenvolvimento das Atividades serao apresentados os servi90S que foram 

desenvolvidos durante o estagio, desenvolvimento pratico, contendo alem de texto 

informativo, um amplo memorial fotografico ilustrativo, ao qual se tornara mais facilitada a 

compreensao do leitor. O mesmo, obviamente, sera composto das demais partes obrigatorias 

em um relatorio cientifico. Alem das que ja foram apresentadas, constarao as devidas 

considera9oes finais referentes ao programa de estagio e a referenda bibliografica pesquisada. 
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5- REVISAO BIBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .1 - Em p re s a 

Atividade economica exercida profissionalmente pelo empresario por meio da 

articulacao dos fatores produtivos. Associacao de pessoas, bens e objetos (soma de capital e 

trabalho), que se destina a producao de bens e servicos visando o lucro e atendendo interesses 

individuals e coletivos. 

5 .2 - Para iba Co ns truco e s e  e m pre e n d im e n to s 

im o bi l iario Ltda . 

Empresa composta por estruturas fisicas e de pessoal,a alguns anos no mercado 

imobiliario, a Paraiba Construcoes e empreendimentos imobiliario Ltda., e uma das maiores 

construtoras da cidade de campina grande, A ampla experiencia permite o planejamento do 

processo construtivo, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA antecipa9ao de tendencias e a melhor rela^ao custo/beneficio do 

mercado. 

5 .3 - Licita^ao 

Procedimento administrativo a que se submetem por preceito constitucional, os orgaos 

da admin ist ra9ao direta, os fundos especiais, as autarquias, as funda9oes publicas, as empresas 

publicas as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, quando da celebra9ao de 

contratos de obras e servi90S, compras, aliena9oes e loca9oes. E composto de diversos 

procedimentos que tern como meta principios constitucionais como a legalidade, a isonomia, 

a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiencia, com o intuito de proporcionar a 

Adm in ist ra9ao a aquisi9ao, a venda ou uma presta9ao de servi90 de forma vantajosa, ou seja, 

menos onerosa e com melhor qualidade possivel. 

5 .3 .1 - Carta Co nvite  

Modalidade de licita9ao entre os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em numero minimo de tres pela unidade 

administrativa, a qual fixara, em local apropriado, copia do instrumento convocatorio e o 

estendera aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com ate 24 horas de antecedencia de apresenta9ao da proposta. E a mais simples de 

todos os demais instrumentos contratuais de uma licit a9ao. Utilizada para compras pequenas, 

no caso de aquisi9ao de bens e servi90s os para a execu9§o de obras de engenharia que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atendem, em geral, as necessidades cotidianas dos governos nas tres esferas do poder no 

ambito do Distrito Federal, dos Estados e Municipios, das empresas publicas e de economias 

mistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .4 - Tip o s de  Co ntrato de  mao de  o bra 

De acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Campos; Prdtica das Pequenas 

Construcoes)em um trabalho de uma construcao tem-se a necessidade de estabelecer ligacoes 

com operarios de diferentes especialidades: pedreiros, serventes, mestres, encanadores, 

carpinteiros, ferreiros, eletricistas, etc.Existem duas formas principais de contrato com 

operarios: por hora ou por tarefa. Os operarios trabalhando por hora, podem ser contratados 

pelo proprietario ou pelo escritorio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao. Quando os operarios trabalham por tarefa 

tem-se um regime de empreitada entre esse e o cliente, ou entre esse e o escritorio de 

construcoes. Nos casos de constru9ao por empreitada, o operario e designado como 

contratado e o proprietario como contratante, nesse caso, o engenheiro ou escritorio ocupara o 

lugar do cliente como contratante.O tipo de contrato a ser escolhido depende do porte da obra 

e de acordo com o desenvolvimento do escritorio que executa, sendo escolhido o tipo de 

contrato que lhe ofere9a mais vantagens. 

5 .5 - Fis ca l izacao , aco m panham e nto e  co ntro le de  

o bras 

Trabalhos realizados por responsaveis tecnicos credenciados pela empresa contratante, 

ou por uma comissao fiscal previamente designada pelo orgao administrativo. A 

admin ist ra9ao fiscaliza, obrigatoriamente, a execu9§o da obra para verificar se os projetos, as 

especifica9oes e os demais requisitos previstos no contrato estao cumpridos. O 

acompanhamento e controle dos servi9os sao realizados mediante diario de obras, relatorios, 

curvas ABC e cronogramas fisico-financeiros. 

5 .5 .1 - Diario de  Obra 

Documento que contem todos os servi90S em execu9§o na obra. O diario de obra 

usado por construtoras e incorporadoras para registrar in forma9oes importantes sobre cada dia 

de atividade na constru9ao de um empreendimento. E uma especie de memorial da obra. Nele, 

e anotado tudo o que aconteceu de importante na constru9ao em um detenuinado dia: os 

servi90S feitos, os equipamentos utilizados, as condi9oes do clima, etc. E, se necessario, 

tambem podem ser descritos no diario os problemas na execu9ao de servi90s, falhas nos 

equipamentos, etc.O diario de obra e importante para a construtora, porque ele conta, dia a 

dia, a historia do empreendimento ao longo de todo seu periodo de execu9§o. 
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5 .5 .2 -Cu rv a ABC 

A curva ABC e um importante instrumento para se examinar estoques, permitindo a 

identificacao daqueles itens que justificam aten9§o e tratamento adequados quanto a sua 

administracao. Consiste na verifica9ao, em certo espa9o de tempo, do consumo em valor 

monetario, ou quantidade dos itens de estoque, para que eles possam ser classificados em 

ordem decrescente de importancia. Na avalia9ao dos resultados, percebe-se o giro dos itens no 

estoque, o nivel da lucratividade e o grau de representa9ao no faturamento da organiza9ao. Os 

recursos financeiros investidos na aquisi9ao do estoque poderao ser definidos pela analise e 

aplica9ao correta dos dados fornecidos pela curva. Aos itens mais importantes de todos, 

segundo a otica do valor, ou da quantidade, da-se a denomina9ao de itens da classe A, aos 

intermediaries, itens da classe B, e aos menos importantes, itens da classe C. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura J- Exemplo de Curva ABC 

5 .5 .3 - Cro n o gram a fis ico -fin an ce iro 

Grafico que procura estabelecer o inicio e o termino das diversas etapas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S de 

constru9ao, dentro das faixas de tempo previamente determinadas, possibilitando 

acompanhar e controlar a execu9ao planejada. Expressa visualmente a programa9ao das 

atividades que serao realizadas durante a constru9ao e valores que serao gastos, ao longo do 

tempo e em cada uma dessas atividades. 

1? M E S 2 « M E S 3? M E S 

I tem S e r v i j o Valor (RS) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
it 2'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft 2= 4 * I' 

1 SERVigOS PRELIMINARES E INSTALA^AO DO CANTEIRO 

1.1 L'rrpete do'.erreno 2401,66 2.86 H 
1.2 Lig. provfs6rf> de Bgua e esgotc 2006,57 2.SS 

1.5 l'-g. provisoria de lute ferja 962.57 1,14 

1.4 Tapumes 19294,66 22,92 u 
i.5 nsta a;io de barracac ds obra 22356,40 26.56 , . : J u I.S Lccacac de ob̂ a 2778,C6 : 3C 

11 

2 M O V I M E N T O DE TERRA 

2.1 Corte manual 8195.12 9.73 • I 
2.2 E*purgc -99.25 C.59 

2.3 Escavaclo das Vaiss 2650,82 5.15 • 
2.4 Aterro sem cmprestimo 8558.27 10,17 k m 

1 
i 

2 5 Ccmpactacao de aterro 614.52 C.73 

3 I N F R A - E S T R U T U R A 

: . Alvener'e de pedra 13868.56 16,47 

TOTAL (RS) 84187,45 100,0 33S27 EM 

Total mensa l (RS) 50073,71 33499,22 614,52 

Total m e n s a l acumulado (RS) 50C73.71 B3 ?72,S3 S41S7.45 

Figura 2- Exemplo de Cronograma Fisico Financeiro 
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5 .6 - Etapas e  at iv idade s de s e n vo lvidas e m o bras da 

co ns trucao civ i l 

Construcao civil e o termo que engloba a confeccao de obras, sejam das dimensoes 

que forem, onde participam arquitetos, engenheiros civis em colaboracao com tecnicos de 

outras disciplinas. As etapas e atividades desenvolvidas na execucao de obras da construcao 

civil englobam fases que vao desde os servicos preliminares ate as atividades de acabamento. 

5 .6 .1 - Se rvico s Pre l i m i n a re s 

5 .6 .1 .1 - De molicoe s 

Servico executado quando ha a necessidade de desmanche de estrutura pre-existente, 

fazendo-se necessaria a observacao de fatores tais como especificados na norma 

regulamentadora vigente para servicos de demolicoes (NBR 5682. ABNT, 1997). 

5 .6 .1 .2 - Lim pe za do te rre no 

A limpeza do terreno, de acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BORGES, Alberto de Campos; Prdtica das 

Pequenas Construcoes), se resume no capinamento para livra-lo da vegetacao. O Material 

arrancado devera ser empilhado, e retirado para um local adequado. Ha nos canteiros de obra, 

com a eventual necessidade de demolicoes, materials que restam e acumulam-se, havendo a 

premencia de retirada dos mesmos, esses materials sao designados de residuos da construcao 

civil (RCC). 

5 .6 .1 .3 - Movimento de  te rras 

A terraplenagem ou movimento de terras pode ser entendida como o conjunto de 

operacoes necessarias para remover a terra dos locais em que se encontra em excesso para 

aqueles em que ha falta, tendo em vista um determinado projeto a ser implantado.Pode-se 

afirmar, portanto, que todas as obras de Engenharia Civil de grande ou pequeno porte, exigem 

a realizacao de trabalhos previos de movimentacao de terras. No que diz respeito aos servicos 

de edificacoes, as terraplanagens apresentam-se sobre dois aspectos: a terraplanagem e o 

desaterro. Terraplanagens para regularizacao e para alicerces. Se o terreno oferecer 

irregularidades de nivel sera indispensavel regulariza-lo antes da locacao da obra. Se estiver 

mais elevado do que o nivel da via publica, pode ser necessario desaterra-lo, se isto for 

aconselhavel para a melhoria do aspecto estatico do edificio ou para fazer coincidir o piano do 

pavimento terreo do nivel da rua. 

5 .6 .1 .4 - Cante iro de  Obras 

De acordo com a NR-18, um canteiro de obras e a area de trabalho fixa e temporario, 

onde se desenvolvem operacoes de apoio e execucao de uma obra. Preparado de acordo com 

as necessidades de cada obra. Devera ser localizado em areas onde nao atrapalhem a 

circulacao de operarios veiculos e a locacao das obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 .6 .1 .5 - Ins talacoe s de  Fo rca 

Deve-se calcular toda a potencia que sera necessaria para o funcionamento de todo o 

equipamento da obra e acrescer um coeficiente de demanda, apos esse levantamento o 

responsavel deve entrar em contato com a concessionaria local e ver se a rede atende a 

necessidade da obra. Caso a rede nao atenda, fazer uma solicitacao para que a concessionaria 

faca as devidas alteracoes na rede proxima a obra. 

5 .6 .1 .6 - Ins talacoe s Hidro s s anitarias 

Compreendem as instalacoes de agua fria e esgoto sanitario. A agua em uma obra de 

construcao e de fundamental importancia, pois se presta tanto para higiene dos operarios 

como tambem e componente fundamental nas argamassas e concreto, devendo assim ser uma 

agua de boa qualidade e distribuida pela concessionaria local. Caso nao haja possibilidade de 

fornecimento por parte da concessionaria deve-se recorrer a outro meio de obtencao como, 

por exemplo, a agua provinda de pocos. Seja qual for a maneira de obtencao da agua deve-se 

atentar para uma forma de reserva-la e distribui-la por todo o canteiro. 

5 .6 .1 .7 - Locacao da Obra 

A locacao da obra e uma etapa extremamente importante, trata-se da marcacao no 

terreno da exata posicao do predio, transportando as dimensoes desenhadas no projeto 

arquitetonico em escala.Erros ocorridos durante a locacao podem ser irreversiveis.Nas 

construcoes executadas nas cidades, sao especificados afastamentos frontais e laterals pelas 

secretarias municipals de obras, cabendo ao engenheiro marcar no solo os demais elementos 

do projeto arquitetonico de modo a nao infringir as pre-determinacoes.Nas construcoes rurais, 

cabe fixar a posicao da edificacao de acordo com o piano geral da obra. Aqui tambem ha a 

necessidade de ser estabelecido um alinhamento basico, que podera ser a frente de um deles, 

no caso de serem compostos por mais de uma edificacao. Neste caso, deve-se demarcar 

tambem o eixo de todas as edificacoes, o que permitira obter exatidao no alinhamento dos 

demais edificios componentes do conjunto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3- Etapas de Locacao de Obras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .1 .8 - Estudo do Te rre n o 

As sondagens sao investigacoes do subsolo que, como a Topografia, precedem o 

desenvolvimento de qualquer projeto e podem ser necessarias no transcorrer da obra, ou 

posteriormente a ela, procedimentos de engenharia que tern por escopo a obtencao de 

informacoes de subsuperficie de uma area na terra, ou na agua. Estas investigacoes podem ser 

executadas por diversos processos. Destes processos, o mais frequente nas obras de 

construcao civil e o de Sondagem a Percussao. O conhecimento destas caracteristicas 

permitira definir o tipo de fundacao e a cota de implantacao da mesma.Sao fundamentals para 

os projetistas de fundacoes. 

5 .6 .2 - Tra b a lh o s de Exe cucao 

5 .6 .2 .1 - Fundacoe s 

Fundacao e o elemento estrutural que tern por fmalidade transmitir as cargas de uma 

edificacao para uma camada resistente do solo. Existem varios tipos de fundacoes e a escolha 

do tipo mais adequado e funcao das cargas da edificacao e da profundidade da camada 

resistente do solo. Com base na combinacao destas duas analises optar-se-a pelo tipo que tiver 

o menor custo e o menor prazo de execucao. De acordo com a profundidade do solo 

resistente, onde esta implantada a sua base, as fundacoes podem se classificadas em rasas 

(diretas) ou profundas (indiretas). 
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As fundacoes diretas, tecnicamente, sao aquelas em que a profundidade de escavacao e 

inferior a 03 (tres) metres, sendo mais empregues em casos de cargas leves, como residencias, 

ou no caso de solo firme. O baldrame e o tipo mais comum de fundacao dentre as fundacoes 

rasas. Constitui-se de uma viga, que pode ser de alvenaria, de concreto simples ou concreto 

annado, construida diretamente no solo, dentro de uma pequena vala. Outre tipo de fundacao 

rasa e a sapata, que pode ser dada de maneira isolada, associada ou alavancada. 

As fundacoes profundas sao mais utilizadas em casos de edificios altos em que os 

esforcos do vento se tornam consideraveis, e/ou nos casos em que o solo so atinge a 

resistencia desejada em grandes profundidades. Existem tres tipos de fundacoes: estacas, 

tubuloes e caixoes, sendo que os tipos mais comuns sao as estacas escavadas e as estacas 

cravadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4- Tipos de Fundacoes Diretas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .2 .2 - Infrae s trutura 

Definida como um conjunto de elementos estruturais que enquadram e suportam toda 

uma estrutura. A infraestrutura compreende os alicerces que podem ser de alvenaria ou de 

pedra argamassada, as cintas de amarracao, os tocos de pilares.Os tocos de pilares 

compreendem as partes dos pilares que fleam abaixo da cinta de amarracao e vai ate a 

fundacao.As cintas sao responsaveis pela amarracao da estrutura, ale m de evitar que 

possiveis recalques no solo provoquem rachaduras na alvenaria. A alvenaria de pedra 

argamassada ou de tijolos de 01 (uma) e 01 J4 (uma e meia) vez funcionam de modo a 

transmitirem os esforcos de forma distribuida para o terreno, evitara ligacao direta do solo 

com a alvenaria ou cinta alem de conter o aterro do caixao. 

5 .6 .2 .3 - Supe re s trutura 

Superestrutura compreende os elementos responsaveis pela sustentacao da edificacao 

sao, os pilares, vigas e lajes. Devem ser projetadas de tal maneira que garanta a estabilidade, 

conforto e seguranca. As pecas estruturais podem ser fabricadas in loco ou pre-fabricadas para 

uma posterior aplicacao no local.Os materials mais empregados na confeccao de pecas 

estruturais sao: o concreto armado, madeira e aco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pilar: elemento estrutural vertical usado normalmente para receber os esfor9os 

verticals de uma edifica9ao e transferi-los para outros elementos, como as funda9oes; 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Viga: elemento estrutural usado normalmente para receber esforcos das lajes de uma 

edificacao e transferi-los para outros elementos, como os pilares; 

S Lajeielemento estrutural de uma edifica9ao responsavel por transmitir as a9oes que 

nela chegam para as vigas (ou diretamente para os pilares no caso de 

lajes fungiformes) que a sustentam, e destas para os pilares. As lajes tambem sao 

elementos estruturais bidimensionais, caracterizadas por ter a espessura muito menor 

do que as outras duas dimensoes. Outra caracteristica que diferencia as lajes de outros 

elementos estruturais pianos e que o carregamento que nela atua e perpendicular ao 

seu piano medio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .2 .4 - Alve naria 

Pelo dicionario da lingua portuguesa, alvenaria e a arte ou oficio de pedreiro ou 

alvanel, ou ainda, obra composta de pedras naturais ou artificials, ligadas ou nao por 

Modernamente se entende por alvenaria, um conjunto coeso e rigido, de tijolos ou 

blocos (elementos de alvenaria) unidos entre si por argamassa. A alvenaria pode ser 

empregada na confec9§o de diversos elementos construtivos (paredes, abobadas, sapatas, etc.) 

e pode ter fun9ao estrutural, de veda9§o, etc. Quando a alvenaria e empregada na constru9ao 

para resistir cargas, ela e chamada Alvenaria Resistente (ou Alvenaria Estrutural), pois alem 

do seu peso proprio, ela suporta cargas (peso das lajes, telhados, pavimentos superiores, etc.). 

Quando a alvenaria nao e dimensionada para resistir cargas verticals alem de seu peso proprio 

e denominada Alvenaria de Veda9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Alvenaria estrutural: e o processo construtivo que se caracteriza pelo uso de paredes 

como principal estrutura de suporte do edificio, dimensionadas atraves de calculo 

racional. Nesse processo as alvenarias sao os elementos portantes das cargas ate as 

funda9oes; 

S Alvenaria de vedacao: e o processo construtivo que se caracteriza pelo uso de 

paredes apenas por motivos de vedar os compartimentos. Nesse processo, como ja foi 

argamassa. 

Figura 5- Alvenaria Estrutural 
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frisado, o dimensionamento nao leva em conta as cargas verticais, sao utilizadas 

apenas para resistir ao seu peso proprio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i - M ii ii ii i ! — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6- Alvenaria de Vedacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.4.1-Elemento de Alvenaria 

Produto industrializado, em formato de paralelepipedo, para compor uma alvenaria, 

podendo ser: 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tijolos de Barro Cozido 

• Tijolo comum (macico/caipira): sao blocos de barro comum, moldados com 

arestas vivas e retilineas, obtidos apos a queima das pecas em fornos continuos ou 

periodicos com temperaturas da ordem de 900 a 1000°C; 

Figura 7- Tijolo Macico 

• Tijolo baiano (11 furos): Tijolo ceramico vazado, moldados com arestas vivas 

retilineas; 

^ X 

Figura 8- Tijolo Baiano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Tijolo furado ( 4 - 6 - 8 furos): Tijolos ceramicos vazado, moldados com arestas 

vivas retilineas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9- Tijolo de 8 Furos 

• Tijolo laminado (21 furos): Tijolo ceramico utilizado para executar paredes de 

tijolos a vista. 

Figura 10- Tijolo Laminado 

S Tijolos de Solo Cimento 

Material obtido pela mistura de solo arenoso (50 a 80% do proprio terreno onde se 

processa a construcao), cimento portland (4 a 10%), e agua, prensados mecanicamente ou 

manualmente. 

Figura 11- Tijolo de Solo Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Blocos de Concreto 

Sao blocos constituidos de concreto vibrado, e com o desenvolvimento dos artigos 

pre-moldados, se estendem rapidamente em nossas obras.Pe£as regulares e retangulares, 

fabricadas com cimento e areia. 
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Figura 12- Blocos de Concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Placas em Drywall 

Drywall e um sistema construtivo a seco de alta tecnologia que utiliza chapas de gesso 

acartonado fixadas sobre estruturas metalicas, que compoe as paredes internas e o 

revestimento interno das paredes perimetrais do imovel. Estas paredes possuem caracteristicas 

especiais que garantem maior qualidade e melhores resultados quando comparadas com a 

alvenaria convencional. 

S Placas Cimenticias 

O termo placa cimenticia costuma definir um painel composite, de superficies planas, 

composto de uma mistura de particulas de madeira e cimento portland, comprimida e seca, 

podendo ainda ser reforcado com fibras. Sao placas produzidas industrialmente, com alto 

padrao de qualidade e prontas para a aplicacao em obra. Estas placas sao especialmente 

recomendadas para situacoes onde se requer maior resistencia ao impacto e a acao da 

umidade, como por exemplo, nas fachadas expostas. 

Figura 13- Placas em Drywall 
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Figura 14- Placas Cimenticias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.4.2- Elevacao da Alvenaria 

•SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paredes em Tijolos Macicos 

Depois de, no minimo, um dia da impenneabilizacao, as paredes sao erguidas 

conforme a planta arquitetonica. O servico e iniciado pelos cantos apos o destacamento das 

paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo ao prumo de pedreiro para o 

alinhamento vertical e o escantilhao no sentido horizontal. Os cantos sao levantados primeiro 

porque, desta forma, o restante da parede sera erguida sem preocupacoes de prumo e 

horizontalidade, pois se estica uma linha entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

argamassa de assentamento e de cimento, cal e areia, e geralmente, no traco 1:2: 8. 

Figura 15- Levantamento de Paredes com Tijolos Macicos 

•f Paredes em Blocos de Concreto 

Os blocos de concreto para execucao de obras nao estruturais tern o seu fundo 

tampado para facilitar a colocacao da argamassa de assentamento. Portanto, a elevacao da 

alvenaria se da assentando o bloco com os furos para baixo.O assentamento e feito em 

amarracao. Pode ser junta a prumo (somente quando for vedacao em estrutura de concreto). 
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C A N T O E X T C R N O 
P M t D E C X T I H N A CCM I N T E R N A 

J 
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p l l . r . t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 16- Amarracao de Paredes em Blocos de Concreto 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paredes de Tijolos Furados e Baianos 

Sao utilizados com a finalidade principal de diminuicao de peso e economia, nao 

oferecem grande resistencia e, portanto, so devem ser aplicados com a unica funcao de 

vedarem um painel na estrutura de concreto. Sobre elas nao devem ser aplicados nenhuma 

carga direta. No entanto, os tijolos baianos tambem sao utilizados para a elevacao das paredes, 

e o seu assentamento e feito em amarracao, tanto para paredes de 1/2 tijolo como para 1 tijolo. 

A amarracao dos cantos e da parede interna com as externas se faz atraves de pilares de 

concreto, pois nao se consegue uma amarracao perfeita devido as diferencas de dimensoes. 

Figura 17- Levantamento de Paredes com Tijolos Furados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Paredes em Placas de Drywall 

A utilizacao das placas em drywall na obra garante mais flexibilidade para projetos, 

alivio de carga na estrutura, limpeza no canteiro de obras, pouco desperdicio, rapidez na 

execucao, acabamento sem trincas, conforto termico e acustico, facilidade de acesso as 

instalacoes eletricas e hidraulicas, uma otimizacao do cronograma fisico financeiro, entre 

outras. As paredes de drywall podem ser agregadas a itens adicionais como colocacao de 

rodapes metalicos para evitar que as chapas de gesso em areas molhadas absorvam umidade 

do piso, como tambem no caso de fixar objetos pesados (superior a 30 kg), devendo colocar 

reforcos dentro da divisoria. 
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Figura 18- Levantamento de Paredes e Drywall zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paredes em Placas Cimenticias 

A combinacao entre a resistencia e flexibilidade da madeira com a durabilidade e 

rigidez do cimento, permitem um largo campo de aplicacoes, tanto em exteriores como em 

interiores. As placas sao especialmente apreciadas pela sua elevada resistencia ao impacto, ao 

fogo, a acao da umidade, ao ruido e aos fungos. Tern ainda a vantagem de poderem ser 

aplicadas como acabamento final, expostas as intemperies. 

Figura 19- Levantamento de Paredes com Placas Cimenticias 

5.6.2.4.3- Outros tipos de reforcos em paredes de alvenaria 

Quando uma viga, de pequena carga, proveniente principalmente das coberturas, 

descarrega sobre a alvenaria, para evitar a carga concentrada e consequentemente o 

cisalhamento nos tijolos faz-se coxins de concreto. 
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Figura 20- Coxin de Concreto na Alvenaria de Tijolos 

Ao chegar com as paredes a altura da laje (respaldo das paredes), quando nao temos 

uma verdadeira estrutura de concreto, utilizamos uma nova cinta de amarracao sob a laje e 

sobre todas as paredes que dela recebem carga.Na alvenaria de bloco de concreto utilizamos 

blocos canaletas para a execucao das cintas de amarracao.As cintas de amarracao no respaldo 

das paredes servem para apoio das lajes, nestes casos para lajes de pequenos vaos. 

Figura 21- Uso de Canaletas reforcadas com Aco em Alvenaria de Tijolos 

Obs. As cintas de amarracao servem para distribuir as cargas e "amarrar" as paredes (internas 

com as externas). Se necessitarmos que as cintas suportem cargas, devemos entao calcular 

vigas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.4.4- Muros 

Os fechamentos para divisas podem ser executados em alvenaria de bloco de concreto, 

tijolo macico ou tijolo baiano. Tudo vai depender de um estudo economico e tambem tecnico 

para a escolha do melhor elemento. Para o bloco de concreto podemos executar de duas 

maneiras: a vista ou revestido. Se a escolha for a vista, devemos utilizar os proprios furos dos 

blocos para preencher com "graute", formando assim os pilaretes, tomando sempre o cuidado 

de deixar as juntas com o mesmo espacamento, para podermos frisa-las. Se a escolha for para 

o revestimento, poderemos tambem utilizar os furos do bloco como pilarete ou colocar formas 

e executar um pilarete, neste caso annado. Para o tijolo baiano e o macico, devemos quase 

sempre revesti-los, portanto a cada 3,0m funde-se um pilarete de (10 x 25) cm, com o auxilio 

de formas de madeira. 
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Obs. Qualquer que seja o elemento escolhido para a execucao do muro a cada, no maximo, 

15,0 m, deve-se deixar uma junta de dilatacao de 1,0cm. Esta junta deve ser executada para 

evitar que no muro aparecam trincas, devido o mesmo ser esbelto, estar parcialmente 

engastado no alicerce, e sofrer movimentacao devido a variacao termica, ventos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 22- Levantamento de Muro Externo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .2 .5 - De talhe s de  execucao em obras com concre to armado 

Sabe-se que apesar da grande evolucao na tecnologia do concreto nas obras de 

pequeno e medio porte nao se consegue executar um concreto com todas as suas 

caracteristicas, de resistencia a compressao, pega, trabalhabilidade, resistencia a fogo, etc. Os 

que farao com que as construcoes sejam prejudicadas quanto a estabilidade, funcionalidade 

das estruturas em concreto armado, devido sempre a problemas referentes a custos, e tambem 

por falta de tecnologia e fiscalizacao por parte de pequenos construtores. 

Seriam obvias as vantagens em economia propiciadas pela utilizacao de concreto de 

maior resistencia, mas e importante frisar que grandes beneficios poderiam tambem ser 

obtidos no que concerne a durabilidade das estruturas, pois concretos mais fortes tern tambem, 

em geral, maior resistencia a abrasao e baixa permeabilidade. 

No que se referem aos constituintes da mistura os pontos-chaves sao o fator agua-

cimento, consumo de cimento e resistencia. Atencao tambem deve ser dada as especificacoes 

sobre agregados, cimentos, aditivos e cuidado especial e recomendavel quanto aos teores de 

cloretos e sulfatos no concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.5.1- Tipos de concreto 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concreto Simplesiconstituidos de agua, cimento, agregado miudo, agregado graudo e 

eventualmente aditivo quimico; 

S Concreto Armado: concreto simples mais armaduras de ferro; 

/ Concreto Ciclopico-.concreto simples mais adisao de pedra de mao/rachao (em torno 

de 60%); 

S Concreto Magro: concreto simples com consumo da ordem de 200Kg I w 3 . 

J Concreto Massa: concreto simples onde o consumo e inferior a 200 Kg I m ; 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concreto Leve e Pesado:concretos onde os agregados graudos utilizados apresentam 

massas unitarias inferiores a 1,0glcm
3 e superiores a 1,0 glcm

3, respectivamente; 

S Concreto Aparente:onde a aparencia, alem da resistencia e importante. Consumo de 

cimento superior a 350 KgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I m 3 ; 

S Concreto Usinado:concreto cuja presen9a de aditivo dos tipos plastificantes e 

retardadores de pega sao imprescindiveis. 

5.6.2.5.2- Controle tecnologico do concreto 

O controle tecnologico do concreto constitui em um conjunto de opera9oes necessarias 

para a verifica9ao das condi9oes referentes aos materials empregados na fabrica9ao do 

concreto, tipo de mistura do concreto, transporte, lan9amento, adensamento e cura. Ainda, 

devem-se verificar as armaduras, as formas, escoramentos, desforma das pe9as, etc. Ponto 

tambem importante diz respeito as condi9oes dos equipamentos e mao de obra disponivel. 

(Fonte: Material Didatico sobre Materials de Constru9ao de autoria do Prof. Carlos Roberto 

Vasconcelos - UFCG) 

S Cimento 

O cimento e um po fino que, em contato com a agua, e capaz de unir firmemente, 

como uma cola, diversos tipos de materials de constru9ao. Depois de endurecido, ele nao se 

decompoe mais, mesmo em contato com a agua. Por isso, as constru9oes feitas com materials 

a base de cimento sao resistentes e duraveis.As principals materias-primas do cimento sao 

calcario, argila e gesso. A sua fabrica9ao exige enormes instala9oes industrials, como um 

possante forno giratorio que atinge temperaturas de 1.500 °C.Para que o cimento nao 

apresente grau de hidrata9ao que venha comprometer sua qualidade, as seguintes 

recomenda9oes deverao ser obedecidas: 

• Armazenar os sacos em locais suficientemente protegidos da a9§o das intemperies, da 

umidade e de outros agentes nocivos a sua qualidade; 

• A pilha nao devera ser constituida de mais de 10 sacos, confonne figura 23, salvo se o 

tempo de armazenamento for no maximo 15 dias, caso em que se podera atingir 15 

sacos; 

Figura 23- Armazenamento do Cimento 

28 I P a ii i n a 



Relatorio de Estagio Supervisionado 

• Lotes recebidos em epocas diversas nao poderao ser misturados, mas estocados 

separadamente de maneira a facilitar sua inspecao e seu emprego na ordem 

cronologica de recebimento; 

• Cimentos de marca diferentes, ainda que do mesmo tipo que deu origem a dosagem do 

concreto, devem ser evitados. No entanto, estes poderao ser utilizados desde que a sua 

substituicao seja acompanhada da verificacao da resistencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agregados 

Os agregados deverao obedecer as especificacoes da ABNT (NBR 7211). 

O tamanho maximo dos agregados devera ser compativel com a dimensao da forma 

(1/4 da menor distancia entre faces das formas ou 1/3 da espessura da laje) e com o 

espacamento das annaduras.A estocagem dos agregados deve ser feita separadamente, de 

modo que diferentes granulometrias nao se misturem. 

Deve-se sempre verificar, principalmente a qualidade do agregado miudo. Existencia 

de raizes, torroes de argila, materials pulverulentos, etc., sao facilmente detectados. Neste 

caso, deve-se suspender a concretagem e verificar, atraves de ensaio, a quantidade destes 

materials ou mais precisamente o teor de torroes de argila e materials pulverulentos.A 

eliminacao de raizes e seixos pode ser feita atraves de peneiramento.Areias que apresentem 

coloracao escura devem ser evitadas. A sua utilizacao so devera ser feita apos resultado de 

ensaio para detectar a existencia de materia organica.Toda vez que chegue a obra, agregados 

ligeiramente diferentes daqueles que deram origem a dosagem, estes devem ser analisados 

atraves do ensaio para a determinacao de sua analise granulometrica e de massa 

unitaria.Agregados de forma lamelar nao devem ser usados desde que o teste de lamelaridade 

seja executado (indice de forma). 

S Aco 

Devem ser executados ensaios para a determinacao das propriedades mecanicas das 

ferragens.Determinacao do ensaio de tracao com valores da tensao escoamento, tensao de 

alongamento sao suficientes complementando-se de dobramento.E necessario verificar se o 

ferro apresenta pontos de ferrugemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (oxida9ao). Caso isto ocorra, deve-se remover com o 

auxilio de uma escova de a9o ou jateamento de areia de modo que nao haja prejuizo na 

aderencia do concreto com o a90.N0 entanto, se a oxida9§o venha a produzir redu9ao da se9ao 

transversal das armaduras estas devem ser submetidas aos ensaios para a determina9ao de 

suas propriedades mecanicas. Caso os resultados nao atendam as especifica9oes, estas barras 

devem ser rejeitadas.Por outro lado, se os resultados mostrarem que as armaduras nao foram 

comprometidas deve ser procedido a remocdo das crostas de ferrugens e aplicado produto 

inibidor de corrosao. Isto tambem e valido para armaduras de espera, estribos, etc. Com 

rela9ao aos estribos, normalmente estes sao substituidos devido a dimensao de sua se9ao ser 

bastante reduzida em rela9ao aos de outras ferragens.Para execu9ao das armaduras devem ser 

verificadas, e atendidas os seguintes itens: 

• Tipo de 390 especificado no projeto; 

• Bitolas; 
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• Espacamento; 

• Posicionamento; 

• Dobramento; 

• Cobrimento/protecao. 

Em uma obra as ferragens devem ser adquiridas com antecedencia para que nao haja 

atraso. O ferreiro, mesmo antes do termino das formas ja estara trabalhando no material, 

executando as fases iniciais de seu mister, que sao: alinhamento, corte e dobramento das 

barras conforme medida das plantas.Desta maneira, ao terminarem as formas so restara a ele a 

fase final, que sera a armacao sobre o madeiramento. 

O ferro e recebido em feixes de barras de 12 metros, aproximadamente. O numero de 

barras de cada feixe varia com sua bitola e tern o peso variando em torno de 90 kg. As barras 

vem dobradas ao meio, medindo cada feixe cerca de 6 metros de comprimento. Os ferros de 

menor diametro (5,0 e 6,3 mm) podem tambem ser fornecidos em rolos de cerca de 100 

quilos. Devemos, tanto quanto possivel, recusar tal remessa por ocasionar maior trabalho para 

o seu alinhamento. Geralmente os armadores requerem acrescimo de salario para tal service 

Abaixo temos uma tabela que demonstra a correspondencia entre espessura e peso (em 

Kg / m) de ferro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1- Correspondencia entre espessura e peso de ferro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0Polegada 0 Milimetro Kg/m 

3/26" 5,0 0,16 

1/4" 6,3 0,25 

5/16" 8,0 0,40 

3/8" 10,0 0,63 

1/2" 12,5 1,00 

5/8" 16,0 1,60 

3/4" 20,0 2,50 

1" 25,0 4,00 

(Fonte: BORGES, A. C. (1996), Pratica das Pequenas Construcoes Vol. I). 

Os acos estruturais de fabricacao nacional em uso no Brasil podem ser classificados 

em tres grupos: 

• Acos de dureza natural laminados a quente: utilizados ha muito tempo no concreto 

armado. Nos dias de hoje possui saliencias para aumentar a aderencia do concreto; 
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Figura 24- Acos Laminados a Quente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Acos encruados a frio: obtidos por tratamento a frio trabalho mecanico feito abaixo 

da zona critica, os graos permanecem defonnados aumentando a resistencia; 

• Acos para concreto protendido: acos duros e pertencem ao grupo de acos usados 

para concreto protendido. Pode ser encontrado em fios isolados ou formando uma 

No Brasil a indicacao do aco e feita pelas letras CA (concreto armado) seguida de um 

numero que caracteriza a tensao de escoamento em KN/cm 2. Segue ainda uma letra maiuscula 

A ou B, que indica se o aco e de dureza natural ou encruada a frio. 

Os mais utilizados sao: CA 25, CA 50 A / CA 50 B e CA 60 A / CA 60 B. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Formas 

Na execucao das formas devem ser verificadas: 

• As suas dimensoes de modo a serem compativeis com o projeto; 

Figura 25- Acos Encruados a Frio 

cordoalha. 

Figura 26- Acos para Concreto Protendido 
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• O escoramento para que durante a concretagem elas nao venham a deslocar (abrir) e 

alterar a estetica das pecas e eventualmente modificar o posicionamento das 

armaduras; 

• Limpeza e estanqueidade. 

Quando do uso de produtos objetivando facilitar a sua desfonna ou obtiver concretos 

aparentes, a sua aplicacao deve ser feita de modo que nao venha a prejudicar o aspecto do 

concreto. Portanto, deve-se utilizar em quantidade (proporcao) exata e sempre esperar a sua 

secagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agua de Amassamento 

A utiliza^ao da agua nao potavel pode ser prejudicial as rea95es com o cimento. 

Assim, quando da execu9ao das obras em regioes distantes dos grandes centros (e o mais 

comum) deve-se sempre submete-la a ensaios quimicos ou pelo menos a sua influencia na 

resistencia da argamassa quando comparada com argamassa confeccionada com agua 

comprovadamente de boa qualidade. (Fonte: Material Didatico sobre Materials de Constru9ao 

de autoria do Prof. Carlos Roberto Vasconcelos - UFCG) 

Tambem e muito importante que a quantidade de agua da mistura esteja correta. Tanto 

o excesso como a falta (Figura 27) e prejudicial ao concreto. Excesso de agua diminui a 

resistencia do concreto. Falta de agua deixa o concreto cheio de vazios. (Fonte: 

http: //www. ab cp. or g.br). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Excesso de agua Falta de agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 27- Excesso e Falta de Agua na Argamassa 

5.6.2.5.3- Producao de Concreto 

A produ9ao do concreto consiste das seguintes opera9oes: mistura, transporte, 

lan9amento, adensamento e cura. (Fonte: Material Didatico sobre Materials de Constru9ao de 

autoria do Prof. Carlos Roberto Vasconcelos - UFCG). 

S Mistura 
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A mistura do concreto deve ser executada de forma a se obter um concreto que 

apresente homogeneidade, ou seja, a sua composicao deve ser a mesma em qualquer ponto. 

Essa mistura pode ser feita por processo manual ou mecanico. 

• Mistura ou Amassamento Manual: so sera pennitido para volume inferior ao 

correspondente a 1.00kg de cimento. A metodologia consiste em se misturar 

inicialmente o agregado miudo com o cimento ate que seja obtida uma coloracao 

uniforme; adicionar o graudo e agua, e com o auxilio de enxadas e pas, promover a 

mistura. O uso de pas objetiva tombar/virar o concreto promovendo a mistura 

enquanto que, as enxadas arrastam o material de um lado para outro, jogando-as em 

outros pontos da massa. Um fator importante e com relacao ao substrato para o 

prepare do concreto, e necessario que a superficie nao apresente absorcao e possua 

resistencia. Estrados de madeira (madeirite) ou cimentados, sao adequados para o 

prepare de concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Espalhe a 2. Sobre a 3. Com uma pa ou 4. Espalhe a 
areia, areia, enxada, mexa a mistura, 
formando coloque o areia e o cimento ate formando uma 
uma camada cimento formar uma mistura camada de 
de uns 15 cm bem uniforme 15 cm a 20 cm 

5. Coloque as pedras 6, Faga um monte 7. Adicione e misture a 
sobre esta camada, com um buraco agua aos poucos, 
misturando tudo (coroa) no meio evitando que ela 
muito bem escorra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 28- Mistura Manual do Concreto 

• A mistura mecanica: e executada em equipamentos denominados betoneiras. O 

tempo de mistura, em canteiro, devera durar, sem interrupcao, o tempo necessario para 

permitir a homogeneidade da mistura de todos os elementos, inclusive, eventualmente, 

aditivos; a duracao necessaria aumenta com o volume da amassada e sera maior 

quanto mais seco o concreto. A betoneira deve ser limpa antes de ser usada (livre de 

po, agua suja, restos da ultima utilizacao). Os materials devem ser colocados com a 

betoneira girando e no menor espaco de tempo possivel. Normalmente a colocacao dos 

materials nas betoneiras (concreto fabricado "in loco") e de acordo com a figura 29 

abaixo: 
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1. Coloque a pedra na 2. Adicione metade 

betoneira da agua e misture 

por um minuto 

3. Ponha o cimento 4. Por ultimo,, ponha 

a areia e o resto 
da agua 

5. Deixe a betoneira girar mais 3 minutos antes 
de usar o concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 29- Mistura Mecdnica do Concreto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Transporte 

Como regra, o concreto deve ser transportado do local do preparo para o de 

lancamento, tao rapido quanto possivel de modo a manter a sua homogeneidade, evitando-se a 

segregacao, independente da forma utilizada.Interessante observar que o consenso geral e que 

o tempo desde o preparo ate o adensamento seja inferior a uma hora. 

^ Lancamento 

Se o concreto for lancado e nao haja perda de homogeneidade da massa, esta forma e 

lancamento devem ser adotados. A NBR 6118, da ABNT, estabelece: "o concreto deve ser 

lancado logo apos a mistura nao sendo permitido entre o amassamento e o lancamento 

intervalo superior ao tempo de inicio de pega, nao se admitindo o uso de concreto 

remisturado".Devem-se ter cuidados especiais quando o concreto for lancado em locais 

sujeitos a penetracao de agua para que a agua existente nao "lave" o concreto. Se o volume de 

agua for relativamente grande devem-se utilizar bombas, etc., e usar aditivos adequados de 

modo que a resistencia do concreto nao seja prejudicada. 

S Adensamento 

O adensamento do concreto objetiva proporcionar a massa lancada, a maior 

compacidade possivel, ou seja, o menor indice de vazios. Assim, um adensamento bem 

executado fornecera ao concreto a resistencia maxima acarretando em uma maior 

durabilidade.Existem duas formas de adensamento: o manual e o mecanico. 

No adensamento manual, a camada a ser adensada nao devera ultrapassar 20 cm e o 

concreto devera apresentar consistencia plastica. Importante observar, a necessidade de se 

bater na forma externamente durante o processo de adensamento objetivando/garantindo o 
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fechamento de vazios provocados pelos socamentos e retirada de ar incorporado 

naturalmente. 

No adensamento mecanico, utilizam-se equipamentos denominados vibradores. 

Existem varios tipos de vibradores: o de imersao; a mesa vibratoria; o de superficie e a regua 

vibratoria.Pode-se afmnar que dentre os tipos de vibradores o mais utilizado e o de imersao. 

As reguas vibratorias sao utilizadas usualmente em grandes pisos, pistas de aeroportos ou em 

pavimentos de estradas; as mesas vibratorias tern grande uso na confeccao de pecas pre-

moldadas, enquanto que, os de superficie nao sao utilizados. 

Define como cura, o conjunto de medidas objetivando evitar a evaporacao prematura 

da agua necessaria a hidratacao do cimento. Assim, qualquer procedimento que alcance este 

objetivo, pode ser adotado. Como exemplo, podem ser citados: 

• Recobrimento com areia, mantendo-a sempre saturada ou parte da saturacao, muito 

utilizada em servicos de calcamentos/paralelos; 

• Irrigacao periodica, metodo usado para cura de pequenas lajes, marquises, vigas, 

pilares, etc.; 

• Recobrimento com sacos de cimento mantidos molhados, no caso de lajes de pequenas 

dimensoes; 

• Aspersao, para cura de pre-moldados; 

• Pintura com produtos quimicos, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 30- Adensamento do Concreto com Vibrador de Imersao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cura 

Figura 31- Processo de Cura do Concreto 
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Um concreto endurecido de boa qualidade, considerando-se um concreto bem dosado, 

depende efetivamente, dos meios adotados para a sua producao, mistura, transporte, 

lancamento, adensamento e cura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desforma 

A ABNT, atraves da NBR 6118, estabelece os seguintes criterios para a desfonna das 

formas e escoramentos. A retirada da forma e escoramento so podera ser feita quando o 

concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as acoes que sobre ele atuarem e 

nao conduzir a deformacoes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixo do modulo de 

deformacao (E) e maior probabilidade de grande deformacao lenta quando o concreto e 

solicitado com pouca idade, se nao for demonstrado o atendimento dessas condicoes e nao se 

tendo usado cimento de alta resistencia inicial ou processo que acelere o endurecimento, a 

retirada das formas e do escoramento nao devera dar-se antes dos seguintes prazos: 

• Faces laterals: 03 dias; 

• Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espacados: 14 dias; 

• Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 32- Forma para Pilar e Escoramento para Laje Pre-Moldada 

Como se observa, os criterios de desforma e da retirada dos escoramentos, sao 

baseados na idade ou na resistencia do concreto, bem como no modulo de deformacao. 

Portanto, caso tenha-se condicoes de se proceder a estudos do concreto, os prazos 

estabelecidos poderao ser reduzidos. Estes estudos consistent em elevar o consumo de 

cimento; usar plastificantes ou redutores de agua; utilizar super plastificantes ou fluidificantes 

na massa ou, se for o caso, usar cimentos de alta resistencia ou de classe 40, o que e 

praticamente impossivel na nossa regiao. O uso de microsilica pode ser adotado como 

solucao. (Fonte: Material Didatico sobre Materials de Construcao de autoria do Prof. Carlos 

Roberto Vasconcelos - UFCG). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .2 .6 - De talhe s de  Exe cucao em Obras com Argamassa 

5.6.2.6.1- Argamassas para Alvenaria 

36 | P a g i n a 



Relatorio de Estagio Supervisionado 

As argamassas junto a elementos de alvenaria sao os componentes que formam a parede 

nao armada, sendo a sua funcao: 

• Unir solidamente os elementos de alvenaria; 

• Distribuir uniformemente as cargas; 

• Vedar as juntas impedindo a infiltracao de agua e a passagem de insetos, etc. 

As argamassas devem ter boa trabalhabilidade. Dificil e aquilatar esta trabalhabilidade, 

pois sao fatores subjetivos que a definem. Ela pode ser mais ou menos trabalhavel, conforme 

o desejo de quern vai manusea-la. Podemos considerar que ela e trabalhavel quando se 

distribui com facilidade ao ser assentada, nao "agarra" a colher do pedreiro, nao endurece 

rapidamente permanecendo plastica por tempo suflciente para os ajustes (nivel e prumo) do 

elemento de alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preparo 

A argamassa de assentamento deve ser preparada com materials selecionados, 

granulometria adequada e com um traco de acordo com o tipo de elemento de alvenaria 

adotado. Podem ser preparadas, manualmente, com o uso de pas e enxadas em local para 

preparo adequado e mecanicamente, com o uso da betoneira eletrica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coloque 
primeiro a 
areia, 
formando 
uma camada 
de cerca de 
15 cm de 
aitura 

2. Sobre essa 
camada 
coloque o 
cimento (e a 
cat ou outros 
materials 
locals, se for o 
caso) 

3. Mexa ate formar 4. Adicione e 

uma mistura 
uniforme. 
Depot's, faga um 
monte com um 
buraco no meio 
(coroa) 

misture a 
agua aos 
poucos, 
evitando 
que escorra 
para fora da 
coroa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 33- Preparo Manual da Argamassa 

1. Coloque a areia 

na betoneira 

2. Adicione 

nwtade 

da agua 

3. Ponha o 

cimento e a cal 

(e outros 

materials locais, 

se for o caso) 

4. Por fim, 

adicione 

o resto 

da agua 

Figura 34- Preparo Mecdnico da Argamassa 
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A escolha do traco da argamassa depende fundamentalmente do tipo elemento de 

alvenaria adotado. A tabela abaixo fornece informacoes do traco mais adequado de acordo 

com o tipo de elemento e o rendimento de argamassa por saco de cimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2- Traco de Argamassa (cimento:cal:areia) em latas de 18 litros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aplicacao Traco Rcndimento(Saco de Cimento) 

Alvenaria(tijolos macicos) 1:2:8 10m2 

Alvenaria(tijolos furados) 1:2:8 16m2 

Alvenaria(blocos de concreto) 1:0,5:6 30m2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Aplicacao 

A aplicacao da argamassa da-se de duas maneiras em alvenarias, a tradicional e a cordao. 

• Tradicional: onde o pedreiro espalha a argamassa com a colher e depois pressiona o 

tijolo ou bloco conferindo o alinhamento e o prumo: 

Figura 35- Aplicacao Tradicional de Argamassa 

• Cordao:onde o pedreiro forma dois cordoes de argamassa, melhorando o desempenho 

da parede em relacao a penetracao de agua de chuva, ideal para paredes em alvenaria 

aparente. 

Figura 36- Aplicacao "cordao" de Argamassa 
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Quando a alvenaria for utilizada aparente, pode-se frisar a junta de argamassa, que 

deve ser comprimida e nunca arrancada, conferindo mais resistencia alem de um efeito 

estetico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .2 .7 - Re ve stime nto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.7.1- Paredes, tetos e muros 

Os revestimentos sao executados para dar as alvenarias maiores resistencias ao choque 

ou abrasao, impermeabiliza-las, tornar as paredes mais higienicas (lavaveis) ou ainda 

aumentar as qualidades de isolamento termico e acustico. 

Os revestimentos internos e externos devem ser constituidos por uma camada ou 

camadas superpostas, continuas e uniformes. O consumo de cimento deve, preferencialmente, 

ser decrescente, sendo maior na primeira camada, em contato com a base. As superficies 

precisam estar perfeitamente desempenadas, prumadas ou niveladas e com textura unifonne, 

bem como apresentar boa aderencia entre as camadas e com a base. Os revestimentos externos 

devem, alem disso, resistir a acao de variacao de temperatura e umidade. 

Quando se pretende revestir uma superficie, ela deve estar sempre isenta de poeira, 

substantias gordurosas, eflorescencias ou outros materials soltos, todos os dutos e redes de 

agua, esgoto e gas deverao ser ensaiados soba pressao recomendada para cada caso antes do 

inicio dos servicos de revestimento. Precisa apresentar-se suficientemente aspera a fim de que 

se consiga a adequada aderencia da argamassa de revestimento. No caso de superficies lisas, 

pouco absorventes ou com absorcao heterogenea de agua, aplica-se uniformemente um 

chapisco. 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chapisco 

Revestimento rustico empregado nos paramentos lisos de alvenaria, pedra ou concreto; 

a fim de facilitar o revestimento posterior, dando maior pega, devido a sua superficie porosa. 

Pode ser acrescido de adesivo para argamassa.Consiste em lancar sobre o paramento 

previamente umedecido e com auxilio da colher, uma camada de argamassa.O chapisco e uma 

argamassa de cimento e areia media ou grossa sem peneirar no traco 1:3. 

E usado ainda como acabamento rustico, para rebocos externos, podendo ser 

executado com vassoura ou peneira para salpicar a superficie. 

Os tetos, independentemente das caracteristicas de seus materials, devem ser 

previamente preparados mediante a aplicacao de chapisco.Portanto a camada de chapisco 

deve ser uniforme, com pequena espessura e acabamento aspero. 

Apos 24 horas da aplicacao do chapisco, podemos executar o emboco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Emboco 
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Argamassa mista de cimento, cal e areia nas proporcoes, conforme a superficie a ser 

aplicada.Portanto, o emboco de superficies externas, acima do nivel do terreno, deve ser 

executado com argamassa de cimento e cal, nas intemas, com argamassa de cal, ou 

preferivelmente, mista de cimento e cal. Nas paredes externas, em contacto com o solo, o 

emboco e executado com argamassa de cimento e recomenda-se a incorporacao de aditivos 

impermeabilizantes. No caso de tetos, com argamassas mistas de cimento e cal. 

A areia empregada e a media ou grossa, de preferencia a areia media. 

O revestimento e iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para as fundacSes. A 

superficie deve estar previamente molhada. A umidade nao pode ser excessiva, pois a massa 

escorre pela parede. Por outro lado, se lancarmos a argamassa sobre o tijolo, completamente 

seco, este absorvera a agua existente na argamassa e da mesma forma se desprendera. 

O emboco deve ter uma espessura media de 15 mm (quinze milimetros), pois o seu 

excesso, alem do consumo inutil, corre o risco de desprender, depois de seca. Infelizmente 

esta espessura nao e uniforme porque os tijolos tern certas diferencas de medidas, resultando 

um painel de alvenaria, principalmente o interno, com saliencias e reentrancias que aumentam 

essa espessura.As irregularidades da alvenaria sao mais frequentes na face nao aparelhada das 

paredes de um tijolo. 

Para conseguirmos uma uniformidade do emboco e tirar todos os defeitos da parede, 

devemos seguir com bastante rigor ao prumo e ao alinhamento. Para isso devemos fazer: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Assentamento das Taliscas (tacos ou calcos) 

No caso de paredes, quando forem colocadas as taliscas, e preciso fixar uma linha na 

sua parte superior e ao longo de seu comprimento. A distancia entre a linha e a superficie da 

parede deve ser menor ou igual a espessura do revestimento (15 mm). As taliscas (calcos de 

madeira de aproximadamente 10 mm x50 mm x 120 mm) devem ser assentadas com 

argamassa mista de cimento e cal para emboco, com a superficie superior faceando a linha. 

Sob esta linha, recomenda-se a colocacao das taliscas em distancias de 1,5m a 2m entre si. 
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Figura 37- Posicionamento das Taliscas 

A partir da sua disposicao na parte superior da parede, com o auxilio de fio de prumo, 

devem ser assentadas as inferiores (30 cm do piso) e as intermediarias (centra da parede). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Guias ou Mestras 

Sao constituidas por faixas de argamassa, em toda a altura da parede (ou largura do 

teto) e sao executadas na superficie ao longo de cada fila de taliscas ja umedecidas. 

A argamassa mista, depois de lancada, deve ser comprimida com a colher de pedreiro 

e, em seguida, sarrafeada, apoiando-se a regua nas taliscas superiores e inferiores ou 

intermediarias.Em seguida, as taliscas devem ser removidas e os vazios preenchidos com 

argamassa e a superficie regularizada. 

O desempenamento do emboco pode ser efetuado com regua apoiada sobre as guias. A 

regua deve sempre ser movimentada da direita para a esquerda e vice-versa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 38- Desempenamento com Regua 

Nos dias muito quentes, recomenda-se que os revestimentos, principalmente aqueles 

diretamente expostos a radiacao solar, seja mantidos umidos durante pelo menos 48 horas 
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apos a aplicacao.O periodo de cura do emboco, antes da aplica9ao de qualquer revestimento, 

deve ser igual ou maior que sete dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reboco 

A coloca^ao do reboco e iniciada semente apos a colocapao de peitoris e batentes e 

antes da colocacao das guarnicoes e rodapes.A superficie a ser revestida com reboco deve 

estar adequadamente aspera, absorvente, limpa e tambem umedecida. 

O reboco e aplicado sobre a base, com desempenadeira e devera ter uma espessura de 

ate 5,0 mm. Em paredes, a aplicacao deve ser efetuada de baixo para cima, a superficie deve 

ser regularizada e o desempenamento feito com a superficie ligeiramente umedecida atraves 

de aspersao de agua com brocha e com movimentos circulares. 

O reboco e constituido, mais comumente, de argamassa de cal e areia no traco 1:2. 

S Azulejos 

Sao materials ceramicos ou lou9a vidrada, que e fabricada originalmente em 

quadrados de (15x15) cm, existindo ainda outras dimensoes. Podem ser lisos ou decorados. 

Os azulejos podem ser assentados em diagonal, em junta a prumo e em amarracao, as 

formas estao respectivamente ilustradas na figura a abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 39- Formas de Assentamento de Azulejos 

O assentamento se faz de baixo para cima, de fiada em fiada, com argamassa de cal e 

areia nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t ra90 1:3 com 100kg de cimento por m 3 (metro cubico) de argamassa, pelo processo 

convencional, ou com cimento-colante, colas e etc. 

Para garantirmos que o azulejo fique na horizontal devemos proceder da seguinte 

maneira: 

• Fixar uma regua em nivel acima do nivel de piso acabado; 

• Deixar um espa90 para coloca9ao de rodapes ou uma fiada de azulejos; 

• Verificar, para melhor d ist r ibu i9ao dos azulejos,se sera colocado moldura de gesso, 

deixando neste caso um espa90 proximo a laje. 
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Figura 40- Assentamento de Azulejos 

^ Recortes de azulejos 

E muito dificil em um painel de alvenaria nao ocorrer recortes, visto que na maioria 

das vezes, nos projetos nao e levado em consideracao as dimensoes dos azulejos.Portanto, 

para que os recortes nao fiquem muito visiveis, podemos deixa-los atras das portas, dentro dos 

boxes, ou ainda dividi-los em partes iguais nos paineis. 

As juntas entre os azulejos deverao ter largura suficiente para que haja perfeita 

penetracao da pasta de rejuntamento e para que o revestimento de azulejo tenha relativo poder 

de acomodacao, no minimo como segue: 

Tabela 3- Espessura das Juntas no Assentamento de Azulejos 

Dimensoes do azulejo Parede interna Parede externa 

1 lx l1 cm 1,0 cm 2,0 cm 

11x22 cm 2,0 cm 3,0 cm 

15x15 cm 1,5 cm 3,0 cm 

15x20 cm 2,0 cm 3,0 cm 

20x20 cm 2,0 cm 4,0 cm 

20x25 cm 2,5 cm 4,0 cm 

O rejuntamento pode ser efetuado utilizando cimento branco e alvaiade na proporcao 

de 2:1, ou seja, duas partes de cimento branco e uma de alvaiade, o alvaiade tern a 

propriedade de conservar a cor branca por mais tempo. Podemos utilizar ainda o rejunte 

(material industrializado), este, normalmente vem agregado a outros componentes, que 

conferem caracteristicas especiais a ele: retencao de agua, flexibilidade, dureza, estabilidade 

de cor, resistencia a manchas, etc. Portanto, na hora de escolher a argamassa de rejuntamento, 

esteja atento as suas caracteristicas.Esta pasta deve ser aplicada em excesso. O excedente sera 

retirado, com pano, assim que comecar a secar. A esta operacao da-se o nome de 

rejuntamento.O rejuntamento nao deve ser efetuado logo apos o assentamento, mas sim se 

dando um intervalo de 3 a 5 dias, de modo a permitir que a argamassa seque com as juntas 

abertas.Quando os paineis internos excederem aproximadamente 32m2 (trinta e dois metros 

quadrados) e os externos 24m2 (vinte e quatro metros quadrados), ou sempre que a extensao 

43 I P azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 i n a 



Relatorio de Estagio Supervisionado 

do lado for maior que 8,0m ou 6,0m respectivamente, devemos prever juntas de 

movimentacao longitudinais e/ou transversais. Essas juntas de movimentacao necessitam 

aprofundar-se ate a superficie da alvenaria e preenchida com material deformavel, vedada 

com selante flexivel e devendo ter de 8,0mm a 15mm de largura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 41- Rejuntamento de Azulejos com Espdtula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pastilhas 

E outro revestimento impermeavel, empregado nas paredes, principalmente nas 

fachadas de edificios. E constituida de pequenas pecas coladas sobre papel grosso. 

A preparacao do fundo para sua aplicacao deve ser feita como segue: 

• Para pisos: fundo de argamassa de cimento e areia (1:3) com acabamento 

desempenado. 

Figura 42- Assentamento de Pastilhas no Piso 

• Para paredes: o fundo sera a propria massa grossa (emboco) dosada com cimento, 

bem desempenada. 
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Figura 43- Assentamento de Pastilhas na Parede 

A argamassa de assentamento sera de cimento branco e caulim em proporcao igual 

(1:1), ou argamassa colante, de uso interno ou externo, propria para pastilhas. O rejuntamento 

e executado com nata de cimento branco ou rejunte.A argamassa de assentamento e estendida 

sobre o painel e as placas de pastilhas sao arrumadas sobre ela fazendo pressao por meio de 

batidas com a desempenadeira. O papelao ficara na face externa e apos a pega, que se da 

aproximadamente em dois dias, o papelao e retirado por meio de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.7.1-Pisos 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Preparo da Base 

Todas as vezes que vamos aplicar qualquer tipo de piso, nao podemos faze-lo 

diretamente sobre o solo. Devemos executar uma camada de preparacao em concreto magro, 

que chamamos de contrapiso, base ou lastro.Os lastros mais comuns sao:l :4:8, 1:3:5 e 1:3:6. 

Para aplicarmos o concreto devemos preparar o terreno, nivelando e apiloando, 

ficando claro que o apiloamento nao tern a finalidade de aumentar a resistencia do solo, mas 

uniformiza-lo. 

Para aterros com espessuras maiores que 1,0 m, devem ser executados com cuidados 

especiais. Quando nao se puder confiar num aterro recente, convem armar o concreto com 

ferro e nesses casos o concreto e mais resistente, podendo usar o traco 1:2, 5:4.A espessura 

minima do contrapiso devera ser de 5,0 cm; podendo atingir ate 8,0 cm, pois o terreno nunca 

estara completamente piano e em nivel. 

Para termos uma superficie acabada de concreto plana e nivelada devemos proceder da 

seguinte forma: 

• Determinamos o nivel do piso acabado em varios pontos do ambiente, que se faz 

utilizando o nivel de mangueira; 

• Descontar a espessura do piso e da argamassa de assentamento, cimento cola ou cola; 

• Colocar tacos cujo nivelamento e obtido com o auxilio de linha; 

• Entre os tacos fazemos as guias em concreto; 

• Entre duas guias consecutivas sera preenchido com concreto e passando a regua, 

apoiadas nas guias se retira o excesso de concreto. 
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7 

nivel do 
terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 44- NiveJamento do Piso 

Devemos ter cuidado quanto a umidade no contrapiso, pois prejudica todo e qualquer 

tipo de piso, sendoele natural, ceramico ou sintetico.Caso haja umidade, devera ser feito um 

tratamento impermeabilizante para que o piso nao sofra danos na fixacao (desprendimento do 

piso), no acabamento (aparecimento de manchas) e na estrutura do piso (empenamento, etc.). 

Esse tratamento consiste em colocar aditivo impermeabilizante no concreto do 

contrapiso ou na argamassa de assentamento ou ainda a colocacao de lona plastica sob o 

contrapiso. 

Nos pavimentos superiores (sobre as lajes), quando as mesmas nao forem executadas 

com nivel zero, devemos realizar uma argamassa de regularizacao, que em certos casos 

podera ser a propria argamassa de assentamento. Para cada tipo de piso existe um tipo mais 

indicado de traco de argamassa de regularizacao. 

> Cimentados 

E feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com espessura entre 2,0 cm e 

2,5cm e nunca inferior a 1,0cm. 

Se desejannos um acabamento liso, devemos polvilhar cimento em po e alisar com a 

colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. 

Se desejannos um acabamento aspero, usamos apenas a desempenadeira de madeira. 

Quando o cimentado for aplicado em superficies muito extensas, devemos dividi-las 

em paineis de (2,0x 2,0) m, com juntas de dilatacao, sendo geralmente ripas de pinho, ou junta 

seca. 

A cura sera efetuada pel a conservacao da superficie levemente molhada, coberta com 

sacos de estopa ou mantas, durante no minimo sete dias. 

> Pisos ceramicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Regularizacao de base para pisos ceramicos 
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Feita com argamassa de cimento e areia media sem peneirar no traco 1:4 ou 1:6 com 

espessura de 3,0cm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Assentamento 

Utilizando argamassa: Utiliza-se uma argamassa mista de cimento com areia media seca no 

traco 1:0,5:4 ou 1:0,5:6, o processo e o mesmo do assentamento de pisos de madeira e 

tambem devemos polvilhar a massa.O rejuntamento sobre o piso e feito com pasta de cimento 

comum, estendida sobre o piso e puxada com rodo, espera-se que forme um pouco de pega e 

se limpa com um pano.A espessura da argamassa de assentamento gira em torno de 2,0 cm a 

2,5cm. 

Utilizando cimento cola: O cimento cola e estendido sobre a regularizacao da base com o 

auxilio da desempenadeira dentada em pequenos panos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Importante: Na colocacao de pisos ceramicos em grandes areas devem-se prever juntas de 

dilatacao (expansao).Todo revestimento ceramico precisa de juntas e suas especificacoes 

devem ser informadas pelo fabric-ante. As juntas sao obrigatorias e evitam que movimentos 

termicos causem estufamento e, consequentemente, destacamento da peca. 

Existem tres tipos basicos de juntas: as superficiais, que definem a posicao das pecas; 

as estruturais, que devem existir na estrutura de concreto; e as de expansao, que devem existir 

em grandes areas de piso ceramico, e entre as paredes ou anteparos verticais auxiliando a 

movimentacao dos mesmos. Alem de possibilitar a movimentacao de todo o conjunto do 

revestimento durante as dilatacoes e contracoes, as juntas sao importantes para melhorar o 

alinhamento das pecas (juntas superficiais) e permitir a troca de uma unica placa sem a 

necessidade de quebrar outras.Quando se tern juntas estruturais no contrapiso estas precisam 

ser reproduzidas no revestimento ceramico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 45- Juntas Vertical e Horizontal de Expansao 
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Figura 46- Juntas Superficiais 
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Figura 47- Junta Estrutural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Cimentos colantes 

O uso de aditivos em concretos e argamassa ja e amplamente conhecido na industria 

da construcao civil e a inclusao de retardadores de pega, retentores de agua e plastificantes 

possibilitam ao cimento uma cura em condi9oes ideais, resultando resistencia maxima de 

aderencia, alem de proporcionar aos produtos uma trabalhabilidade excelente, durante o seu 

uso. 

Os cimentos colantes sao uma mescla de cimento, areia e aditivos. Na obra e 

adicionada agua no momento de uso. Segundo os fabricantes, a proporcao ideal e de sete 

partes de cimento colante em po para duas de agua e o produto, ao contrario de outros 

adesivos pre-fabricados, nao e toxico, nem caustico e nem inflamavel. O solvente e 

simplesmente agua. O aspecto e a cor bem parecidos com os de uma argamassa. 

Com os cimentos colantes, todos os detalhes exigidos pelo sistema convencional 

podem ser esquecidos, considerando-se que seu emprego pode ser feito sobre o contrapiso ja 

desempenado e seco e sobre blocos de concreto, sobre o proprio revestimento antigo ou entao 

sobre a base do revestimento anterior que ja esteja nivelada, como acontece nos casos de 

reformas. 

• Execucao 

A colagem das pe?as ceramicas e simples, estende-se a pasta de cimento colante sobre 

a base ja curada e seca, em camada fina, entre 1,0 mm e 2,0 mm, com desempenadeira 
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dentada, formando estrias e sulcos que permitem o assentamento e nivelamento das pecas. Em 

seguida, bate-se ate nivelar, deixando juntas na largura desejada ou, no minimo, de 1,0 mm 

entre as pecas. 

O rejuntamento e feito posteriormente como no processo convencional. No caso de 

pisos, o transito de pessoas podera ser feito horas depois do assentamento ou, no maximo, no 

dia seguinte, caso haja urgencia de libera-los. 

Tanto para colocacao de azulejos quanto para pisos ceramicos pelo metodo dos 

cimentos colantes, nao ha necessidade de se molhar quer a superficie a ser revestida quer as 

pecas ceramicas. Porem, no caso da camada de regularizacao estiver molhada por qualquer 

motivo, nao havera problemas no uso de cimento colante. 

E a frente de trabalho e ilimitada, interrompendo-se a aplicacao do piso ou da parede 

no instante que se desejar. Seu reinicio obedece tambem as necessidades da obra e a 

velocidade de aplicacao e, pelas caracteristicas do metodo, mais rapida que a do processo 

convencional. 

Comparativamente, a aderencia proporcionada pelos cimentos colantes supera quase 

tres vezes a do sistema tradicional. Ao fim de 14 dias, consegue-se em laboratorio uma 

aderencia de aproximadamente 3,5 kgf/cm2 com a pasta de cimento comum, enquanto que 

pela colagem com cimento colante obtem-se uma aderencia de cerca de 9,0 kgf/cm2. 

A espessura de 2,0 mm e suficiente para fixar as pecas ceramicas. Isso corresponde a 

um consumo de cerca de 3,0 kgf/m2 de revestimento. O cimento tambem retrai, para a 

espessura utilizavel de 2,0 mm, os esforcos que poderiam atuar sobre os revestimentos sao 

praticamente nulos se comparados aqueles provenientes aos 30mm de espessura da argamassa 

convencional. 

Alem disso, no assentamento convencional, as pecas ficam sempre presas por pasta de 

cimento que, geralmente, possuem excesso ou falta de agua, o que acaba comprometendo a 

aderencia do revestimento. Ja no caso dos cimentos colantes, a pasta obtida contem uma 

quantidade de agua correta, o que leva a consideracoes de cura perfeita, devido a presenca de 

aditivos. 

Os cimentos colantes, ou argamassas especiais sao fornecidos sob a forma de po seco 

e em embalagens plasticas hermeticas, o que permite estocar o produto por tempo 

praticamente ilimitado. 
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Figura 48- Aplicacao com Desempenadeira Dentada e Estocagem de Argamassa Colante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .2 .8 - Cobe rtura 

O telhado compoe-se da estrutura, cobertura e dos condutores de aguas pluviais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Estrutura: e o elemento de apoio da cobertura, que pode ser de madeira, metalica, 

etc.; 

• Cobertura: e o elemento de protecao, que pode ser ceramico, de fibrocimento, 

aluminio, de chapa galvanizada, plastica com material de enchimento de isopor 

reforcado, etc.; 

• Condutores: sao para o escoamento conveniente das aguas de chuva e constituem-

se de calhas, coletores, rufos e rincoes, sao de chapas galvanizadas e de PVC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.8.1- Estruturas de Madeira 

As estruturas de madeira sao divididas em duas partes, em armacao e trama.A armacao 

e a parte estrutural, constituida pelas tesouras, cantoneiras, escoras, etc., e a trama e o 

quadriculado constituido de tercas, caibros e ripas, que se apoiam sobre a armacao e por sua 

vez servem de apoio as telhas. 

Figura 49- Estrutura de Telhado de Madeira 
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Podemos utilizar todas as madeiras de lei para a estrutura de telhado, no entanto a 

peroba tern sido a madeira mais utilizada. 

Outras madeiras tambem podem ser usadas, mas deverao ter caracteristicas fisicas e 

mecanicas a seguir: 

> Resistencia a compressao (fc), a 15% de umidade, igual ou superior a 55,5 MPa; 

> Modulo de ruptura a tracao igual ou superior a 13,5 MPa. 

As madeiras serradas das toras ja sao padronizadas em bitolas comerciais. No entanto. 

existem casos onde o dimensionamento das pecas exigem pecas maiores ou diferentes, assim 

sendo, deve-se partir para secoes compostas. 

> Vigas: secao transversal de (6,0x 12 ou 6,0 x 16)cm, comprimento de (2,5; 3,0; 3,5; 

4,0; 4,5; 5,0) m; 

> Caibros: secao transversal de (5,0 x 6,0) cm,(5,0 x 7,0) cm ou (6,0 x 8,0) cm; 

comprimento (2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) m; 

> Ripas: (1,0 x 5,0) cm; geralmente com 4,50m de comprimento e sao vendidas por 

duzia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.2.8.2- Estruturas Metdlicas 

Os telhados em estrutura metalica sao feitos da mesma forma que os de madeira 

convencional, substituindo as pecas como ripas, caibros, tercas, tesouras e vigas por perfis 

metalicos, e os pregos, por parafusos. Essa estrutura e composta por perfis de aco moldados a 

frio de uma chapa galvanizada (a chapa de aco e submersa em um banho de zinco para que 

fique mais resistente a acao do tempo) com espessura de 0,95mm. Qualquer telha pode ser 

utilizada em um telhado Steel Frame, nao somente as de aco. 

OSteel Frame e um sistema construtivo apropriado a edificacoes leves, cujos 

elementos sao paineis reticulados constituidos por perfis de aco formados a frio com 

revestimento metalico. Estes paineis se constituem nas paredes da edificacao e podem ser 

estruturais ou simplesmente de vedacao. Os paineis estruturais fazem o papel dos pilares e das 

vigas, de forma similar ao sistema de alvenaria estrutural. Os paineis nao estruturais ou de 

vedacao apenas fazem o papel das paredes ou divisorias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 50- Estrutura de Telhado Metalico 
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5.6.2.8.3-As Pegas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tesoura dos telhados 

As tesouras sao muito eficientes para veneer vaos sem apoios intermediarios.Sao 

estruturas planas verticais que recebem cargas paralelamente ao seu piano, transmitindo-as 

aos seus apoios. A figura 51 mostra com detalhes as secoes da estrutura das tesouras de 

telhado. 

• Frechal: Peca colocada sobre a parede e sob a tesoura, para distribuir a carga do 

telhado; 

• Perna: Pecas de sustentacao da terca, indo do ponto de apoio da tesoura do telhado ao 

cume, geralmente trabalham a compressao; 

• Linha: Peca que corre ao longo da parte inferior de tesoura e vai de apoio a apoio, 

geralmente trabalham a tracao; 

• Estribo: Sao ferragens que garantem a uniao entre as pecas das tesouras. Podem 

trabalhar a tracao ou cisalhamento; 

• Pendural e tirante: Pecas que ligam a linha a perna e se encontram em posicao 

perpendicular ao piano da linha. Denomina-se pendural quando a sua posicao e no 

cume, e nos demais tirante. Geralmente trabalham a tracao; 

• Asna e escoras: Sao pecas de ligacao entre a linha e a perna, encontram-se, 

geralmente, em posicao obliqua ao piano da linha, denomina-se asna a que sai do pe 

do pendural, as demais de escoras. Geralmente trabalham a compressao. 

As tercas sao pecas horizontais colocadas em direcao perpendicular as tesouras e 

recebem o nome de cumeeiras quando sao colocadas na parte mais alta do telhado (cume), e 

contra frechal na parte baixa, devendo estas ser apoiadas nos nos das tesouras. 

As tercas apoiam-se sobre as tesouras consecutivas, pontaletes, e suas bitolas 

dependem do espaco entre elas (vao livre entre tesouras), do tipo de madeira e da telha 

empregada.Para vaos maiores que 3,50m (tres metros e meio) devemos utilizar bitolas 

especiais o que nao e aconselhavel pelo seu custo. 

Figura 51- Tesoura para Telhados 

•f Tercas 
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Figura 52- Tercas Apoiadas na Tesoura do Telhado 

A tabela abaixo mostra as medidas limites dos vaos das tercas e suas secoes 

transversals, de acordo com o vao dos caibros e os tipos de madeiras e de telhas especificas. 

Tabela 4- Vaos Mdximos das Tercas 

Vao dos caibros 

(m) 

Francesa, Romana, Portuguesa ou plan Colonial ou paulista Vao dos caibros 

(m) A B C A B C A B C A B C 

1,00 a 1.20 2,70 2,85 3,10 3.30 3,50 3.85 2,50 2.65 2,90 3,20 3,40 3,75 

1,21 a 1,40 2,55 2,70 2,95 3,15 3.30 3.60 2.40 2.50 2.75 3,05 3,20 3,50 

1,41 a 1,60 2,40 2,60 2,80 3.00 3,15 3,45 2,30 2,40 2,60 2,90 3,10 3,35 

1,61 a 1,80 2.30 2,45 2,70 2,85 3,05 3.30 2.20 2,30 2,50 2,80 2,45 3,20 

1,81 a 2,00 2,25 2,40 2,60 2,75 2,90 3,20 2,20 2,40 2.85 3,10 

2,01 a 2,20 2,30 2,50 2,80 3,10 2,35 3,00 

2,21 a 2,40 2,45 3,00 

2,41 a 2,60 2,35 2,90 

Secao 

transversal (cm) 
6,0 x 12 6,0 x 16 6,0 x 12 6,0 x 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caibros 

Os caibros sao colocados em direcao perpendicular as tercas, portanto em direcao 

paralela as tesouras. Sao inclinados, sendo que seu declive determina o caimento do telhado. 

A bitola do caibro varia com o espacamento das tercas, com o tipo de madeira e da 

telha. Podemos adotar: 

• Tercas espacadas ate 2,0 m usamos caibros de (5,0 x 6,0) cm; 

• Quando as tercas excederem 2,0 m (dois metros) e nao ultrapassarem 2,50m (dois 

metros e meio) usam-se caibros de (5,0 x 7,0 ou 6,0 x 8,0) cm. 

Os caibros sao colocados com uma distancia maxima de 50 cm (eixo a eixo) para que 

se possam usar ripas comuns de peroba (1,0 x5,0) cm. 

A tabela abaixo mostra as medidas limites dos vaos dos caibros e suas secoes 

transversals, de acordo com os tipos de madeiras e de telhas especificas. 
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Tabela 5- Vaos Mdximos dos Caibros 

Tipo de madeira Francesa, Romana, Portuguesa ou plan Colonial ou Paulista 

A 1,40m 1,90 m 1,40 m 1,80 m 

B 1,60 m 2.20 m 1,60 m 2,00 m 

C 2,00 m 2,50 m 2,00 m 2,20 m 

Secao transversal (cm) 5.0 x6.0 5.0 x7,0 5.0 x6.0 5.0x7,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ripas 

As ripas sao a ultima parte da trama e sao pregadas perpendicularmente aos caibros. 

Sao encontradas com secoes de (1,0x5,0 ou 1,2 x 5,0) cm. 

O espacamento entre ripas depende da telha utilizada. Para a colocacao das ripas e 

necessario que se tenha na obra algumas telhas para medir a sua galga.Portanto, para garantir 

esse espacamento constante, o carpinteiro prepara uma guia (galga). 

Figura 53- Espacamento de Ripas 

As ripas suportam o peso das telhas, portanto, deve verificar o espacamento entre os 

caibros. Se este espacamento for de 50 cm, podemos utilizar as ripas (1,0x5,0) m. Se for 

maior, utilizamos sarrafos de (2,5x5,0) m de peroba. 

5.6.2.8.4- Ligacoes e emendas 

As emendas das tercas devem estar sobre os apoios, ou aproximadamente 1/4 (um 

quarto) do vao, no sentido do diagrama dos momentos fletores, com chanfros a 45° (quarenta 

e cinco graus) para o uso de pregos ou parafusos confonne figura 54. 

Figura 54- Tipos de Emendas e Ligacoes 
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5.6.2.8.5- Telhas 

Elementos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao civil usados na cobertura de casas e outras edifica9oes. A 

telha e tipicamente feita em ceramica, mas pode ser produzido a partir de uma grande 

variedade de materials, como pedra, cimento, amianto, metal, vidro, plastico, madeira, dentre 

outros. 

Como regra, sao usados conjuntos de telhas, que se integrando umas as outras 

formarao o telhado. Uma boa telha oferece encaixes precisos, evitando a in filt ra9ao de agua 

ou vento, resistencia a intemperies, e desempenho condizente com o previsto no material 

empregado. 

A decisao do tipo e material adequados da telha usada depende de fatores como 

incidencia de chuvas ou neve, temperaturas medias da regiao, tipologia da construsao, vaos e, 

naturalmente, disponibilidade de materials, mao de obra no local e o modo em que o material 

sera utilizado. 

As telhas sao assentadas com o maximo cuidado e alinhadas perfeitamente. Algumas 

pe9as sao assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no tra90 1:2:8. Sao as cumeeiras e 

espigoes e, quando forem do tipo canal, tambem as telhas dos beirais e oitoes. E o que se 

chama de embocamento das telhas. O consumo da argamassa e na ordem de 0,002m3/m2 

(metro cubico por metro quadrado) de telhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 55- Embocamento da Cumeeira 

Para inclina9oes de telhados acima de 45°, recomenda-se que as telhas sejam furadas 

para serem amarradas aomadeiramento, com arame galvanizado ou fio de cobre. 

Ao cobrir, usar regua em vez de linha, desde a ponta do beiral ate a cumeeira, e 

deslocar de acordo com a medida da telha, cobrindo sempre do beiral para a cumeeira, 

colocando duas ripas sobrepostas ou testeiras para regulannos a altura da l a telha. 
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Coiocagao das telhas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A montagem do 

telhado sempre 

come^a da direita para 

esquerda e de baixo 

para cima e com as 

telhas alinhadas na 

horizontal e na vertical. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 56- Colocacao das Telhas 

5.6.2.8.5.1- Tipos de Telhas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ Ceramicas 

As telhas ceramicas tern inicio com a preparacao da argila, e consiste na mistura de 

varias argil as, passando esta por uma moagem e por uma refinacao chegando ate a extrusora, 

onde o po de argila se transforma em massa homogenea e sem impurezas, essa massa passa 

pelas prensas de moldagem, indo diretamente para a secagem, so entao e feita a primeira 

sele9ao e a primeira queima em forno a uma temperatura de 900°C. 

Devem apresentar som metalico, assemelhando ao de um sino quando suspensas por 

uma extremidade e percutidas. Nao devem apresentar deforma9oes, defeitos ou manchas. 

Existem diversos tipos de telhas no mercado, dentre eles podemos destacar as que se 

seguem abaixo: 

• Italiana: As telhas de ceramica do modelo Italiana proporcionam ao telhado um 

design arredondado, moderno e sofisticado, proporcionando um excelente acabamento 

para a fachada do imovel. Desenvolvida para neutralizar o efeito das varia9oes diarias 

de temperatura, evitando a condensa9§o do vapor de agua embaixo das telhas e seus 

efeitos nocivos como a deteriora9ao do madeiramento. O acabamento do telhado pode 

ser executado com pe9as de acabamento lateral, que dispensam o uso de argamassa, 

propiciando excelente acabamento estetico. 

Figura 57- Telha Ceramica Italiana 
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• Romana:As telhas de ceramica do modelo romana proporcionam ao telhado um 

design quadrado, de forma compacta e excelente encaixe, proporcionam um excelente 

acabamento para a fachada do imovel. Seu design com encaixes modernos e 

sofisticados permite maior estabilidade sobre o ripamento melhorando 

consideravelmente a qualidade tecnica do produto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 58- Telha Ceramica Romana 

• Americana:As telhas de ceramica do modelo americana proporcionam suavidade, 

equilibrio, estabilidade e requinte no design do telhado. O formato da telha americana 

permite um encaixe perfeito e pratico, facilitando a montagem do telhado sobre a 

estrutura, garantindo maxima seguranca contra chuvas e ventos, evitando assim 

possiveis vazamentos. 

Figura 59- Telha Ceramica Americana 

• ColoniahNesse tipo de obra e necessaria uma quantidade maior de telhas, alem de 

exigir um tempo maior para colocacao e cuidado em rela9ao a inclina9ao do telhado. 

Por outro lado, as telhas coloniais dao ao telhado um aspecto artesanal e agradavel. O 

proprio nome explica sua origem. Telha de canal profundo, com otima vazao de aguas 

pluviais, composto por duas partes iguais separadas, denominadas: capas e bicas. 

Figura 60- Telha Ceramica Colonial 
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• Francesa:as Telhas Francesas quase planas, sem o canal profundo caracteristico das 

telhas coloniais, exigem um grande aumento na inclinacao do telhado, ou seja, um 

caimento de no minimo 45% ou mais, dependendo da extensao do piano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 61- Telha Ceramica Francesa 

• PaulistaiAs Telhas de ceramica do modelo paulista possuem o mesmo design da telha 

colonial, portanto apresenta as mesmas vantagens e desvantagens. O diferencial desta 

telha esta em suas dimensoes, sendo mais estreitas do que o modelo colonial. 

Figura 62- Telha Ceramica Paulista 

• Plan:A telha de ceramica modelo plan apresenta design simples e enxuto, facilitando 

o encaixa sobre o ripamento, diminuindo assim o tempo da obra. Alem disso, 

proporciona um otimo isolamento termico. Esse tipo de telha caracteriza- se por 

apresentar a capa com largura ligeiramente inferior ao canal, que apresenta forma reta, 

tambem e conhecida como Colonial Quadrada. 

Figura 63- Telha Ceramica Plan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Concreto 

As telhas de concreto sao elementos de cobertura com diferentes acabamentos, cujos 

perfis permitem encaixes perfeitos. Divisoes de saliencias na parte inferior frontal (fonnando 

a "pingadeira") para impedir o retorno de agua e facilitar que desague sobre a telha seguinte. 

Tambem possuem duas travas na parte inferior traseira, cuja funcao e pennitir o seu encaixe 

nas ripas e evitar deslizamento. 

Existem dois tipos de telhas de concreto: uma que apresenta pigmentacao de cor 

chamada de Pirineus e a outra apresenta a sua coloracao natural, chamada de classica. 
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Figura 64- Telha de Concreto 

•SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metalicas 

As telhas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 390 apresentam formato trapezoidal e sao fabricadas com 390 galvanizado 

ou galvalumi em diversas dimensoes e espessuras de acordo com a necessidade do cliente. 

Geralmente, esse tipo de telha e utilizado em coberturas de galpoes e industrias e sao 

montadas sobre estrutura metalica, tendo - se a op9§o de coloca9ao de telhas translucidas para 

maior aproveitamento de luminosidade solar. 

As telhas metalicas tambem possibilitam a op9ao de receberem pintura em diversas 

cores e tonalidades. 

Figura 65- Telha Metalica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Fibrocimento 

As telhas no modelo fibrocimento atendem as mais variadas solu9oes arquitetonicas, 

vencendo grandes vaos livres com seguranca e resistencia. Oferece a grande vantagem de ser 

mais leve quando comparada aos demais perfis estruturais. Versatil e eficiente tanto em 

coberturas como em fechamentos laterals. 

Figura 66- Telha em Fibrocimento 

S Translucidas 

Fabricada em resina poliester, e aditivada com absorvedor de raios U.V. e refor9ada 

com fibras de vidro. Possui tambem elevada resistencia quimica, permitindo sua aplica9ao em 

locais que costumam afetar materials convencionais, que sofrem com problemas de corrosao. 
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Figura 67- Telhas Translucidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termoacusticas 

As telhas termoacusticas proporcionam grande conforto termico em telhados. Seu perfil e 

economico e permite grande velocidade na montagem. A chapa superior possui um design 

leve com um trapezio a cada 50 cm e a chapa inferior, por ser lisa, dispensa a utilizacao de 

forros. Apresentam em sua composicao, uma espuma de poliuretano que garante as 

propriedades ideias de isolamento termico, estabilidade dimensional, resistencia a chama e 

durabilidade, alem de proporcionar excelente isolamento acustico em relacao aos ruidos de 

chuva, vento, entre outros. 

Figura 68- Telha Tennoacustica 

5.6.2.8.6- Condutores 

Sao os complementos das coberturas, dando-lhes o arremate e evitando com isso as 

infiltracoes de aguas de chuvas. 

5.6.2.8.6.1- Calhas 

Um telhado e um coletor de agua da chuva, essa agua precisa ser escoada sem 

empocar a porta, varanda ou qualquer outro local do imovel. As calhas servem para recolher a 

agua da chuva e conduzi-las para onde queremos. 

As calhas protegem sua casa ou empresa de serios danos provocados pela agua. Nao 

apenas de eventuais alagamentos causados por fortes chuvas, mas principalmente prevenindo 

as fundacSes de rachaduras e corrosoes. Evitam que as aguas vindas do telhado pinguem no 

chao e respinguem nas paredes externas. Muitos dos danos estruturais de casas e predios sao 

causados pela acao da agua e da ausencia de calhas. Nao devem ser acanhadas ou ter pouca 

queda, cada pedaco (no caso de uma calha comprida) tern um cano condutor que leva a agua 

ate o nivel do solo. As melhores calhas sao feitas em plastico, cobre e zinco, mas podem 

tambem serem de concreto, cimento, amianto e alvenaria. 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipos de calhas 

Coxo:as calhas tipo coxo sao fixadas na ultima ripa e no rufo, preenchendo um vazio sob o 

telhado; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 69- Calhas Tipo Coxo 

Platibandaicalhas de platibanda recebem este nome por geralmente estarem em extremos de 

terrenos, porem pode ser instalada em diversas situacoes, a mais comum na construcao civil 

atual e a de coberturas ocultas, ou embutida, este tipo de cobertura tern como principal 

objetivo esconder a cobertura e consequentemente recebem as calhas de platibandas; 

Figura 70- Calhas Tipo Platibanda 

Molduraias calhas moldura diferentemente das de platibanda ficam expostas e sao fixadas na 

ultima ripa do telhado e soltas no outro lado. 

Figura 71- Calhas Tipo Moldura 

5.6.2.8.6.2- Agua furtada 

Sao captadoras de aguas pluviais e sao colocadas inclinadas. Sao confeccionadas, 

como as calhas, com chapas galvanizadas, e localizam-se geralmente na juncao de telhados. 
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Figura 72- Calha de Agua Furtada 

5.6.2.8.6.3- Condutores 

Sao canalizacoes verticals que transportam as aguas coletadas pelas calhas e pelas 

aguas furtadas aos coletores.Podem ser de chapas galvanizadas ou de PVC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LE GENOA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ? ) - T E L H A D O 

( z ) - P L A T I B A N D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( f ) - L A J E D E F O R R O 

( J ) " " U F O D E C H A P A 
S A L V A N I Z A D A 

( ? ) - C A L H A DE C H A P A 

G A L V A N IZ ADA 

( £ ) - J O E L H O D E 9 0 b

K 7 5 « I » I 

(7) - L U V A D E 7 5 m » 

( ? ) - T U B O D E Q U E DA 0 7 5 mm 

CORTE AA 

5.6.2.8.6.4-

Sao 

pluviais. 

Figura 73- Condutores de Aguas Pluviais 

Coletores 

canalizacoes compreendidas entre os condutores e o sistema publico de aguas 

2x 

Figura 74- Coletores com e sem Caixa de Areia Grelhada 
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5 .6 .3 - Trabalho s de Acabamento 

5 .6 .3 .1 - Es quadrias 

As esquadrias sao componentes da edificacao que asseguram a protecao quanto a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

penetra9ao de intrusos, da luz natural, do ar e da agua. Sao dispositivos destinados a controlar 

a renova9ao do ar do compartimento. 

Com a sua evolu9ao, as esquadrias deixaram apenas de proteger e adquiriram tambem 

o lugar de decora9ao de fachadas.Os primeiros edificios empregavam esquadrias de madeira, 

dado que a mao de obra era barata e o material abundante. Com a revolu9ao industrial 

apareceram as esquadrias metalicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.3.1.1- Tipos de Esquadrias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.3.1.1.1- Madeiras 

Esquadrias de madeira, nome generico usado pela carpintaria referente, 

principalmente,a portas,venezianas,janelas,e suas variantes. 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portas 

Compoem-se de batente, que e a pe9a fixada na alvenaria, onde sera colocada a folha 

por meio de dobradi9as. A folha e a parte movel que veda o vao deixado pelo batente e por 

fim a guarn i9ao, que e um acabamento colocado entre o batente e a alvenaria para esconder as 

falhas existentes entre o batente e a alvenaria. 

-;uo-~ip-.o fcllia 

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a . 
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Figura 75- Esquadria de Madeira para Portas 

O batente, em geral, e de peroba, podendo ser tambem da mesma madeira da folha, 

tern espessura de 4,5cm (quatro centimetros e meio) e largura variando com o tipo de parede, 

sendo de tijolo inteiro 26 cm, chamamos de batente duplo. O batente e composto de dois 

montantes e uma travessa, que ja devem vir montadas para a obra. Os batentes devem ficar no 

prumo e em nivel, e podem ser fixos as alvenarias atraves de pregos, parafusos, espuma 

expansiva de poliuretano ou sobre contra marco. 

O chumbamento e realizado com uma argamassa de cimento e areia no tra90 1:3, em 

aberturas previamente realizadas nas alvenarias e previamente umedecida. 
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Figura 76- Detalhes da Fixacao das Esquadrias 

A folha e a peca que sera colocada no batente por intermedio de, no minimo, tres 

dobradicas e recebera a fechadura.Poderao ser lisas, com almofadas, envidracadas, etc. A 

folha externa devera ser mais reforcada e de melhor acabamento, geralmente macica. 

A guarnicao e utilizada para dar arremate e ocultar defeitos provenientes da uniao do 

batente com a parede, ja que esse acabamento nunca e perfeito. 

Figura 77- Porta Almofadada de Madeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Janelas 

Compoem-se apenas de caixilhos (ambientes sociais), ou ainda janelas com 

venezianas e caixilhos (ambientes intimos), os batentes com diversas secoes e as guarnicSes. 

Os batentes sao geralmente de peroba com dois montantes e duas travessas, uma 

superior e outra inferior, sao fixos as alvenarias da mesma forma dos batentes das portas. 

Os caixilhos podem ser de abrir, de correr, basculantes ou guilhotina. Os mais 

utilizados sao os caixilhos basculantes e ja vem montados de fabrica. 

As guarnicoes tern as mesmas funcoes das colocadas nas portas. 
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As janelas venezianas permitem a ventilacao mesmo quando fechadas. Cada folha de 

veneziana e composta de dois montantes e duas travessas: superior e inferior, e as palhetas 

que preenchem o quadro. Podem ter duas folhas (mais comum), quatro folhas ou mais. Sao 

fixadas por dobradicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 78- Janela Veneziana de Madeira 

5.6.3.1.1.2- Metalicas 

Podem ser de ferro, utilizando pecas perfiladas, em chapa, em aluminio perfilado, em 

aco comum ou zincado. Para a juncao das diversas pecas, sao utilizados, rebites ou soldas, e 

para sua fixacao na alvenaria, utilizam-se grapas, chumbadas com argamassa de cimento e 

areia no traco 1:3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portas 

Sao utilizadas basicamente para portas externas. Podem ser de abrir ou de correr, com 

uma ou mais folhas, onde cada folha compoe-se de almofada e grade na parte externa e 

postigo na parte interna, sendo que este apenas ocupa a area da grade. 

A almofada e geralmente feita em chapa, a grade podera ter desenho variado, e os 

postigos sao de abrir e desempenham o papel de pennitir a ventilacao do vao, mesmo com a 

porta fechada. No quadro do postigo e que se colocam os vidros. 
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c n K T A ^ C O M P O S T I S O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 79- Portas Metalicas com Postigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Janelas 

As janelas metalicas mais utilizadas atualmente sao as que podem ser fixas, aquelas 

que so permitem a entrada de luz; basculantes, que permitem a entrada de luz e ventilacao, 

sendo a bascula um painel de caixilho que gira em torno de um eixo horizontal e geralmente o 

caixilho basculante e composto de parte fixa e movel; Maxim-air (maximo ar); venezianas, 

facil colocacao e por serem fabricadas em diversas dimensoes; de abrirxompostas de folhas, 

cuja abertura se da em torno de dobradicas, funcionando como uma porta; de correr, 

compostas de folhas, que deslizam lateralmente apoiadas sobre trilhos e que receberao os 

vidros; e persianas de projecao, fabricadas por industrias especializadas em aluminio ou aco 

zincado. 

As janelas metalicas permitem geralmente uma maior area de ventilacao e seus 

quadros sao de grande tamanho, podendo ser colocadas no caixilho fixo, grades de seguranca, 

simples ou em arabesco, ficando no caixilho movel, a colocacao do vidro, sendo sua abertura 

para o exterior. 

Figura HO- Tipos de Esquadrias Metalicas 
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5 .6 .3 .2 - Pintura Ge ral 

A pintura refere-se genericamente a tecnica de aplicar pigmento em forma liquida a 

uma superficie, a fim de colori-la, atribuindo-lhematizes, tons e texturas. Na construcao civil a 

pintura representa uma operacao de grande importancia, uma vez que as areas pintadas sao, 

normalmente, muito extensas, implicando num alto custo. Ha uma tendencia natural em 

considerar a pintura uma operacao de decoracao, porem, alem de decorar e proteger o 

substrato, a tinta pode oferecer melhor higienizacao dos ambientes, servindo tambem para 

sinalizar, identificar, isolar termicamente, controlar luminosidade e podendo ainda ter suas 

cores utilizadas para influir psicologicamente sobre as pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.3.2.1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tintas 

A tinta e uma composicao liquida, pigmentada que, quando aplicada sobre uma 

superficie, torna-se uma pelicula protetora e decorativa, alem de exercer funcao sanitaria e 

influir na distribuicao da luz. Sua composicao basica inclui pigmento, veiculo, solventes e 

aditivos. 

Os pigmentos sao particulas solidas (po) e insoluveis. Podem se divididos em dois 

grandes grupos, ativos e inertes. Os pigmentos ativos possuem funcao de conferir cor e 

capacidade de cobertura a tinta, enquanto que os inertes (ou cargas) encarregam-se de 

proporcionar outras caracteristicas, tais como lixabilidade, dureza, consistencia, etc. Uma tinta 

pode conter varios pigmentos. 

O veiculo de uma tinta e constituido por resinas, sendo responsavel pela forma9ao da 

pelicula protetora na qual se converte a tintas depois de seca. Os solventes sao utilizados pelo 

fabricante nas diversas fases da fabrica9ao da tinta, para facilitar o empastamento dos 

pigmentos, para regular a viscosidade da pasta de moagem, facilitar a fluidez dos veiculos e 

das tintas prontas, na fase de enlatamento. O usuario emprega o solvente para adequar a tinta 

as condi9oes de pintura, visando a facilidade de aplica9ao, alastramento, etc. Entre os 

solventes mais comuns encontram-se a agua, aguarras, alcoois, cetonas, xilol, etc. 

5.6.3.2.1.1- Tipos de Tintas 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Latex PVA 

Tinta aquosa, a base de acetato de polivinila (PVA). 

Figura 81- Tinta Latex PVA 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Latex Acrilica 

Tinta aquosa, a base de emulsoes acrilicas, que conferem a tinta maior resistencia ao 

intemperismo. Este fato faz com que as tintas acrilicas sejam recomendadas de preferencia, 

para superficies externas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 82- Tinta Latex Acrilica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Esmalte Sintetico 

Tinta a base de resinas alquidicas, de oleos secativos e solventes. 

Figura 83- Tinta Esmalte Sintetico 

S Tinta Oleo 

Semelhante ao esmalte sintetico, com preponderancia do teor oleo. 

Figura 84- Tinta Oleo 

S Tinta Epoxi 

Tinta em solucao, a base de resinas epoxi, de grande resistencia a abrasao. Apresenta-

se em dois componentes: tinta e catalisador. 
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Figura 85- Tinta Epoxi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Verniz Poliuretano 

Solucao de resinas poliuretanicas, em solventes alifaticos. 

Figura 86- Verniz Poliuretano 

S Tinta de borracha Clorada 

Solucao a base de borracha clorada, de alta plasticidade e de grande resistencia a agua. 

5.6.3.2.1.2- Qualidade das Tintas 

Ao se abrir uma embalagem pela primeira vez, a tinta deve satisfazer condicoes de nao 

apresentar excesso de sedimentacao, coagulacao, galeificacao, empedramento, separacao de 

pigmentos ou formacao de pele (nata),facil homogeneidade, mediante agita9ao manual, nao 

apresentar odor putrido e nem expelir vapores toxicos. 

Na superficie interna da embalagem nao deve haver sinais de corrosao. No momento 

de aplica9ao, a tinta precisa se espalhar facilmente, de maneira que o rolo ou pincel deslizem 

sem resistencia (suavemente), devendo as marcas de estes acessorios desaparecerem logo 

apos a aplica9ao da tinta, resultando uma pelicula unifonne, quanto ao brilho, cor e espessura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERFORTEX 
^ a s I MIllfM 

Figura 87- Tinta de Borracha Clorada 
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Rendimento e cobertura sao dois conceitos distintos. O primeiro. expressa a relacao 

entre a area pintada e o volume de tinta gasto (1 / m 2). O outro se refere a capacidade da tinta 

de cobrir totalmente a superficie (contraste e cor). Na pratica, esta capacidade e medida em 

numero de demaos. Estas duas propriedades estao intimamente ligadas ao tipo, qualidade e 

quantidade de resinas e de pigmentos utilizados na formulacao da tinta. E justamente aqui, na 

variacao destes elementos, que se tern as maiores diferen^as de qualidade entre as tintas no 

mercado. 

A durabilidade de uma tinta refere-se a resistencia a acao do intemperismo ao longo do 

tempo. A melhor tinta e aquela que demora mais para calcinar, desbotar, perder sua boa 

aparencia, bem como suas propriedades de protecao. A qualidade tambem depende do tipo da 

tinta e a maneira de se medir previamente a durabilidade de uma tinta e atraves de testes de 

intemperismo acelerado, o que os pode ser feito em laboratorio. 

As tintas devem ser lavaveis, apresentar resistencia a acao de agentes quimicos, 

comuns no uso domestico, tais como detergentes, agua sanitaria, etc. Alem disso, precisam 

prevenir o desenvolvimento de organismos biologicos (fungos e bacterias). 

Normalmente, os tipos de tinta mencionados devem ser armazenados em locais secos e 

ventilados, nao sujeitos a grandes variacoes termicas. Assim, apos um ano da data da 

fabricacao, a tinta armazenada na embalagem original, cheia e fechada, atendendo as 

recomendacoes de temperatura do fabricante, nao pode apresentarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao de pele e os 

problemas ja mencionados anteriormente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.3.2.1.3- Preparacao da Superficie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sobre Blocos Ceramicos 

A adequada prepara9ao da superficie e fator tao importante como a escolha de bons 

produtos para a sua pintura. Os seguintes cuidados devem ser observados,ela deve ser limpa, 

seca, isenta de poeira, gordura, sabao ou mofo, deve-se utilizar agua moma com detergente 

para eliminar manchas de gordura; aplicar uma solu9ao de aguacom cerca de 25% de agua 

sanitaria para remover as partes mofadas e, em seguida, enxaguar a superficie; corrigir com 

argamassa as imperfei9oes profundas da parede; as pequenas imperfei96es (rasas) devem ser 

corrigidas com massa corrida (em reboco interno) ou massa acrilica (em reboco externo); 

raspar ou escovar as partes soltas ou mal aderidas; eliminar o brilho de qualquer origem, 

usando lixa de grana adequada. 

Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, e preciso aguardar que ele esteja seco 

e curado. Se a tinta for aplicada sobre o reboco mal curado, provavelmente a pintura 

descascara, porque a impermeabilidade da tinta dificultara a saida da umidade e as trocas 

gasosas necessarias a carbonata9ao do reboco, sem a qual se tornara pulverulento sob a 

pelicula da tinta, causando o descascamento.Rebocos deficientes, com pouco cimento, 

apresentam superficies pouco coesas, fato que pode ser verificado ao se esfregar a mao sobre 

o reboco, constatando-se a existencia de particulas soltas (graos de areia). Neste caso, 

recomenda-se aplicar uma demao de fundo a base de solvente, com alto poder de penetra9ao e 

grande resistencia a alcalinidade natural do reboco. Este procedimento resultara em beneficios 
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como, fixacao de particulas soltas, aumentoda coesao da superficie; protecao do acabamento 

contra alcalinidade do reboco; uniformizacao da absorcao da superficie e aumento do 

rendimento do acabamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sobre Madeiras 

A superficie de madeira, pintada pela primeira vez, deve ser lixada para que sejam 

eliminadas as farpas. Em seguida aplica-se uma demao de fundo branco fosco, com diluicao 

de ate 15% de diluente e corrigem-se as imperfeicdes com massa a oleo. Apos a secagem, 

lixa-se novamente, removendo-se a poeira e aplicando-se o acabamento. 

Na repintura sobre madeira, o procedimento e semelhante ao da primeira pintura, 

dispensando-se aplicacao de fundo branco fosco. 

No caso de envernizamento da madeira, nao se aplica fundo branco fosco e nem massa 

a oleo, mas sim selador para madeira, lixa-se e se aplica o verniz. 

S Sobre Metais 

Para a pintura nova sobre ferro e necessario remover-se a ferrugem, utilizando lixa ou 

escova de aco, e aplica-se fundo a base de zarcao ou oxido de ferro e pintar. 

Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se o fundo apenas nas partes onde a 

superficie metalica esteve exposta. Apos a secagem, lixa-se para nivelar a base e aplica-se o 

acabamento. 

Outro produto conhecido como Neutralizador de Ferrugem, pode ser usado antes de 

aplicarmos o zarcao, ele e aplicado a frio e transforma quimicamente a superficie do ferro ou 

oxidos nela existentes em fosfatos inertes do ponto de vista da corrosao, impedindo o 

aparecimento de ferrugem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 88- Zarcao para Superficies Metalicas 

5.6.3.2.1.4- Esquema de Pintura 

Qualquer que seja o esquema de pintura a ser aplicado recomenda-se observar 

atentamente as orientacoes sobre a preparacao da superficie. O numero de demaos e as 

indicacoes sobre a diluicao das tintas baseiam-se em produtos de boa qualidade, podendo 

haver significativas variacoes, ja que existe uma grande diferenca de qualidade entre as tintas 

disponiveis no mercado. No entanto, recomenda-se seguir a orientacao do fabricante. 

S Acabamentos Sobre Superficies Cimenticias 
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O acabamento convencional sobre rebocos (inferno e extemo) requer uma demao de 

tinta latex (PVA ou acrilica), bem diluida (com ate 100% de agua), duas demaos de tinta latex 

com diluicao de 20 a 30% de agua. 

No acabamento liso interno, deve-se aplicar massa corrida em camadas finas e duas 

demaos de tinta latex, com diluicao de 25%de agua. No extemo processe-se da mesma forma, 

apenas utilizando-se de tinta latex acrilica, com a mesma diluicao de agua. 

Quando se pretende um acabamento acrilico texturizado, deve-se aplicar uma demao 

de latex textura acrilica, com diluicao de 45% de agua (usar rolo de la), uma demao de latex 

textura acrilica, com diluicao de 10% de agua (usar rolo de espuma). Quando se deseja 

resistencia superior e maior durabilidade do acabamento, aplicam-se duas demaos de tinta 

latex acrilica sobre a textura acrilica. 

No acabamento liso de areas molhadas(banheiros, cozinhas, etc.), deve-se aplicar 

massa acrilica em camadas finas, duas demaos de esmalte sintetico brilhante, sendo a primeira 

com diluicao de ate 15% de diluente e a segunda com ate 5%. Quando se pretende um 

acabamento texturizado, deve-se usar uma demao de latex textura acrilica com diluicao de ate 

10% de agua (usar rolo de espuma) e, finalmente, duas demaos de esmalte sintetico brilhante, 

sendo a primeira com diluicao de ate 15% de diluente e a segunda ate 5%. 

No acabamento texturizado em corredores, escadarias, etc. deve-se aplicar uma demao 

de latex textura acrilica, com diluicao de 45% de agua (usar rolo de la), uma demao de latex 

textura acrilica, com diluicao de ate 10% de agua (usar rolo de espuma) e, finalmente, uma 

demao de liqui-brilho, com diluicao de ate 10% de agua, com a finalidade de facilitar a 

limpeza, aumentando o brilho da superficie. 

A repintura sobre superficies criticas, isto e, latex em mau estado, calcinado. 

descascando, ou caiacao, deve ser efetuada removendo-se as partes soltas com espatula, fazer 

os reparos, lixar a superficie, eliminar o po e aplicar o fundo a base de solventes, de alto poder 

de penetracao, convenientemente diluido, para que a superficie nao se torne brilhante. Se isto 

ocorrer, lixa-se levemente para quebrar o brilho. Em seguida, aplicam-se duas demaos de 

tintas latex PVA ou acrilica, com diluicao de 25% de agua. 

No acabamento direto sobre bloco de concreto (interno ou externo), recomenda-se 

frisar a massa de assentamento de maneira que os frisos sejam rasos, o que facilita a aplicacao 

da pintura. A massa de assentamento nao deve apresentar falhas, fissuradas ou orificios. Se 

isto ocorrer, devem-se efetuar os reparos necessarios com a mesma massa. Em seguida aplica-

se uma demao de latex textura acrilica, com diluicao de 45% de agua (usar rolo de la). 

Preferencialmente, sobre a massa de assentamento (frisos), esta primeira demao deve ser feita 

com pincel, uma demao de latex textura acrilica, com diluicao de 35% de agua, resultando um 

aspecto final semelhante a propria textura do bloco (usar rolo de la). Para maior resistencia e 

durabilidade do acabamento, recomenda-se aplicar mais duas demaos de tinta latex (PVA ou 

acrilica), com diluicao de 25% de agua.Para obter um acabamento texturizado, esta segunda 

demao de textura acrilica deve ser aplicada com diluicao de ate 10% de agua, (usar rolo de 

espuma). Neste caso, recomenda-se especial atencao no sentido de que os frisos da massa de 

assentamento nao sejam profundos e de que nao haja irregularidades acentuadas (buracos) na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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superficie dos blocos, pois a tinta menos diluida tendera a encher tais depressoes. Se forem 

profundas, podera haver trincamento na textura acrilica. Para maior resistencia e durabilidade, 

recomenda-se aplicar mais duas demaos de tinta latex com diluicao de 25% de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acabamentos Sobre Madeiras 

Em pinturas sobre madeira devem ser observadas as orientacoes a respeito da 

preparacao da superficie, normalmente aplicando-se duas demaos de esmalte sintetico 

brilhante, acetinado ou fosco, lembrando-se de que este ultimo e recomendado para 

superficies internas. A primeira demao de esmalte pode ser diluida com ate 15% de diluente e 

a segunda, com ate 5%. E preciso lixar a superficie levemente entre as demaos. 

No primeiro envernizamento da madeira normalmente sao necessarias tres demaos de 

verniz brilhante ou fosco, sendo que o fosco nao e recomendado para superficies externas. A 

diluicao na primeira demao pode ser de ate 20% de diluente, e a segunda e terceira com 5 e 

10% respectivamente. Lixar levemente entre as demaos. O reenvernizamento e feito 

normalmente com duas demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Acabamentos Sobre Metais 

Nas superficies de ferro, depois de preparadas adequadamente, sao aplicadas duas 

demaos de esmalte sintetico brilhante, acetinado ou fosco, sendo que este ultimo nao e 

recomendado para superficies externas. A primeira demao deve ser diluida com ate 15% de 

diluente e a segunda com ate 5%. Tambem se deve lixar levemente entre as demaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.6.3.2.1.5- Cuidados Gerais 

Nas superficies de reboco ocorrem muitos problemas em funcao de umidade, cura 

insuficiente e alcalinidade. Estes "inimigos" da pintura podem acarretar inconvenientes 

conhecidos por eflorescencia, desagregamento e saponificacao. 

A eflorescencia manifesta-se pelo aparecimento de manchas esbranquicadas na 

superficie pintada. A causa e a umidade, isto e, a tinta foi aplicada sobre o reboco ainda 

umido. A secagem se da pela eliminacao da agua sob a forma de vapor, que arrasta o 

hidroxido de calcio do interior para a superficie pintada, onde se deposita, causando a 

mancha.Para se prevenir este inconveniente, antes de pintar o reboco, deve-se aguardar ate 

que esteja completamente seco e curado, o que demora cerca de 30 dias. Paraa correcao, se 

houver apenas eflorescencia, sem desagregamento, e suficiente aguardar a secagem total da 

parede, aplicar uma demao de fundo a base de solvente de grande resistencia a alcalinidade e 

repintar.Observa-se, porem, que a umidade sempre acarreta problemas na superficie, que nao 

podem ser resolvidos apenas com a pintura. Primeiro e necessario eliminar a umidade, 

preparar a superficie e depois, aplicar a tinta. Aqui e tratado apenas, o caso de umidade 

proveniente de um reboco que ainda nao estava seco, cuja solucao e simplesmente aguardar a 

secagem total da parede. Entretanto e oportuno lembrar que as causas mais comuns de 

umidade sao vazamento em encanamentos, infiltracao de aguas pluviais e ma 

impermeabilizacao de alicerce, sendo que esta ultima e a mais dificil de ser eliminada. 
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Figura 89- Eflorescencia em Parede 

O desagregamento manifesta-se pela destruicao ou descascamento da pintura, podendo 

envolver tambem o substrato, que se torna pulverulento. A causa deste problema reside no 

fato de a tinta ter sido aplicada antes que o reboco estivesse curado. A carbonatacao (cura) do 

reboco se da pelo processo de reacao do gas carbonico com oxidos metalicos provenientes do 

reboco que contem cal. A prevencao, neste caso, e aguardar ate que a parede esteja seca e 

curada, antes de iniciar a pintura. A correcao pode ser feita da seguinte forma: raspam-se as 

partes de agregadas: corrigir as imperfeicoes profundas do reboco com argamassa; aguardar a 

secagem e a cura; aplicar uma demao de fundo a base de solventes; e repintar. 

Figura 90- Desagregamento Acompanhado de Deslocamento em Parede 

A saponificacao manifesta-se pelo aparecimento de manchas na superficie pintada, 

provocando o descascamento ou a destruicao da pelicula de tinta PVA ou pelo retardamento 

indefinido da secagem de tintas a base de resinas alquilicas. A superficie apresenta-se, neste 

caso, sempre pegajosa, podendo ate ocorrer o escorrimento de oleo.A causa da saponificacao 

e a alcalinidade natural do reboco, pela utilizacao do cimento e cal. Esta alcalinidade, na 

presenca de certo grau de umidade, reage com a acidez caracteristica de alguns tipos de 

resina, acarretando os defeitos ja mencionados. Para a sua prevencao sempre que se pintar 

sobre reboco, e necessario que ele esteja seco e curado. Para se evitar possiveis defeitos 

decorrentes da alcalinidade, recomenda-se aplicar, previamente, uma demao de fundo a base 

de solvente, de grande resistencia a alcalinidade. 
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Figura 91- Saponificacao em Parede 

O caso de manchas causadas por pingos de chuva ocorre quando se trata de pingos 

isolados em paredes recem-pintadas. Decorrem do fato de estes pingos trazerem a superficie 

os materiais soluveis. Toma-se oportuno esclarecer que, se cair realmente uma chuva e nao 

apenas pingos isolados, nao havera manchas. A correcao e efetuada com a lavagem de toda a 

superficie pintada, com agua, sem esfregar. 

Figura 92- Manchas Causadas por Pingos de Chuva em Parede 

As trincas e fissuras, estreitas, rasas e sem continuidade ocorrem por duas razoes,a 

primeira e o tempo insuficiente de hidratacao da cal, antes da aplicacao do reboco; a segunda 

e a camada excessivamente espessa de massa fina. A correcao e feita desta forma, abrem-se as 

fissuras com estilete; corrige-se a superficie com massa acrilica (interna e externamente) ou 

massa corrida (internamente) lixa-se, elimina-se o po e se repinta. 

Figura 93- Trincas e Fissuras em Parede 

O descascamento ou nao aderencia e causado por pintura sobre caiacao, sem previa 

preparacao da superficie. A cal nao apresenta boa aderencia sobre o substrato, constituindo 

camada pulverulenta.Portanto qualquer tinta aplicada sobre caiacao esta sujeita a se descascar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rapidamente. A causa do descascamento da tinta pode ocorrer tambem quando, na primeira 

pintura sobre o reboco, a primeira demao nao foi suficientemente diluida e/ou havia excesso 

de poeira na superficie.A prevencao, no primeiro caso, deve ser a nao aplicacao de tinta 

diretamente sobre a caiacao. No segundo caso, a tinta deve ser diluida de acordo com as 

instrucoes do fabricante. A primeira demao deve ser bem diluida para penetrar na superficie.A 

correcao em ambos os casos deve ser efetuada com a raspagem ou escovagem da superficie 

ate a total remocao das partes soltas ou mal aderidas.Apos estas providencias, recomenda-se a 

correcao das imperfeicoes com massa acrilica (externa e internamente) ou massa corrida 

(internamente). Aplica-se entao uma demao de fundo a base de solvente para melhorar a 

finneza da superficie. Em seguida repintar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 94- Descascamento em Parede 

O aparecimento de bolhas seguido de descascamento em paredes externas geralmente 

e causado pelo uso indevido da massa corrida, seja pela correcao da superficie ou para 

"pintura", sendo aplicada com rolo, bem diluida, como se fosse tinta. Cabe aqui observar que 

a massa corrida PVA nao e indicada para superficies externas.A correcao, no primeiro caso, 

deve ser feita pela remocao da massa corrida e a aplicacao de uma demao de fundo a base de 

solventes. Em seguida, corrigir as imperfeicoes com massa acrilica e repintar. No segundo 

caso, deve-se raspar ou escovar a superficie ate a remocao total da "pintura". Depois se aplica 

uma demao de fundo a base de solventes, corrigem-se as imperfeicoes com massa acrilica e 

repinta-se.Os mesmos problemas, isto e, bolhas e descascamentos, podem ocorrer na primeira 

pintura em paredes internas, sobre massa corrida. Isto acontece quando, apos o lixamento da 

massa, a poeira nao foi devidamente eliminada da superficie e/ou a tinta nao foi 

adequadamente diluida e/ou a massa corrida utilizada era muito fraca (com pouca 

resina).Outra hipotese da ocorrencia dos mesmos problemas constata-se na repintura, quando 

a nova tinta aplicada umedece a pelicula da tinta anterior, provocando a sua dilatacao.A 

correcao, em todos os casos, deve ser feita com a remocao (raspagem) das partes onde ocorreu 

o fenomeno. Isto feito recomenda-se retocar a superficie com massa corrida, aplicar uma 

demao de fundo a base de solventes, e repintar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 95- Bolhas em Parede 

Os problemas mais comuns em superficies de madeira pintadas com tinta de sistemas 

alquimicos sao o retardamento da secagem, manchas, ma aderencia e trincas. 

O retardamento indefinido da secagem e/ou manchas e causado pela migracao de 

acidos organicos e/ou resinas naturais caracteristicas de determinados tipos de madeira. A 

primeira precaucao e evitar tais madeiras. Estes casos sao raros e de dificil solucao. 

Recomenda-se consultar os fabricantes de tintas sobre cada caso especifico. 

A repintura sobre madeira impregnada com residuos de soda caustica (ou similares) 

utilizada na remocao da pintura anterior e uma segunda causa do problema que pode ser 

prevenido se, antes da repintura, forem eliminados estes residuos a partir da lavagem de toda a 

superficie, com agua em abundancia. Aguardar a secagem total e repintar. 

A correcao e feita com a remocao total da pintura. Em seguida, lava-se a superficie 

com agua em abundancia para que sejam eliminados os residuos de soda caustica. Aguarda-se 

a secagem total da superficie e torna-se a pintar. 

Trincas e ma aderencia geralmente ocorrem quando se utiliza massa corrida PVA para 

corrigir imperfeicoes de madeira, principalmente em portas. Nao se deve utilizar massa 

corrida PVA para este fim. O certo e o emprego de massa a oleo. 

A correcao, neste caso, e feita com a eliminacao da massa corrida, aplicacao de uma 

demao de fundo branco fosco bem diluido, correcao das imperfeicoes com massa a oleo, 

lixamento e eliminacao de po para, em seguida, repintar. 

5.6.3.2.1.6- Condicoes Ambientais Durante a Aplicacao 

Os servicos de pintura devem sempre ser realizados em ambiente com temperaturas 

variando entre 10°C e 35°C, a menos que o fabricante estabeleca outro intervalo de variacao 

para um tipo especifico de tinta. As pinturas executadas em superficies exteriores nao devem 

ser efetuadas quando ocorrer precipitacao pluvial, condensacao de vapor d'agua na superficie 

da base ou ventos fortes, com o transporte de particulas em suspensao no ar. 

As pinturas de interiores podem ser efetuadas mesmo quando as condicoes climaticas 

impecam as do exterior, desde que seja obedecida a variacoes de temperatura, e que nao 

ocorra condensacao de vapor de agua na base a ser pintada. De preferencia, a pintura em 
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superficies interiores deve ser realizada em condicSes climaticas que permitam que portas e 

janelas permanecam abertas. 

Cada demao de tinta subsequente, somente devera ser aplicada quando a anterior 

estiver adequadamente seca, de modo tal que o contato com a pelicula, anteriormente 

aplicada, nao provoque na mesma, enrugamentos, descoloramentos, etc. Tambem devem ser 

evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao destinadas a pintura, isto e, 

vidros, pisos, alvenarias e concretos aparentes, etc.Os salpicos que nao puderem ser evitados 

precisam ser removidos enquanto a tinta ainda estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado. 

A ultima demao de tinta deve proporcionar a superficie uma pelicula de pintura 

uniforme, sem escorrimentos, falhas ou imperfeicoes. A pintura recem-executada deve ser 

protegida contra a incidencia de poeira ou de agua, ou mesmo contra contatos acidentais 

durante o periodo de secagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .7 - Sis te m as CAD 

Desenho auxiliado por computador e o nome generico de sistemas computacionais 

(software) utilizados pela engenharia para facilitar o projeto e desenho tecnicos.Estes sistemas 

fornecem uma serie de ferramentas para construcao de entidades geometricas planas (como 

linhas, curvas, poligonos) ou mesmo objetos tridimensionals (cubos, esferas, etc.). Tambem 

disponibilizam ferramentas para relacionar essas entidades ou esses objetos. 

Uma divisao basica entre os softwares CAD e feita com base na capacidade do 

programa em desenhar apenas em duas dimensoes ou criar modelos tridimensionals tambem, 

sendo estes ultimos subdivididos ainda em relacao a que tecnologia usam como modelador 

3D. 

5.7 .1- AutoCAD 

AutoCAD e um software do tipo CAD (computeraided design) ou desenho auxiliado 

por computador, criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. E utilizado 

principalmente para a elaboracao de pecas de desenho tecnico em duas dimensoes (2D) e para 

criacao de modelos tridimensionals (3D). Alem dos desenhos tecnicos, o software vem 

disponibilizando, em suas versoes mais recentes, varios recursos para visualizacao em 

diversos formatos. E amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia 

civil,engenharia mecanica e em varios outros ramos da industria. O AutoCAD e atualmente 

disponibilizado em versoes para o sistema operacional Microsoft Windows e Mac OS, embora 

ja tenham sido comercializadas versoes para UNIX. 
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Figura 96- Interface do AutoCAD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6- DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 .1 - Co n s ide ra?6 e s Pre l im in a re s 

O estagio supervisionado foi realizado na construcao do predios residencial, na cidade 

de Campina Grande onde pude acompanhar a atividade que o engenheiro civil desenpenha na 

execucao de obras. 

6 .2 - Tra b a lh o s Buro crat ico s Re al izado s pe la 

Fis caliza^ao 

O acompanhamento dos servicos foi feito mediante diario de obras, elaboracao de 

desenhos referentes a progressao dos servicos, verificacao de cronogramas estipulados pela 

empresa e relatorios semanais e mensais, com envio diario de fotos da obra para visualizacao 

dos servicos executados. 

Apos o termino das atividades diarias, os campos referentes a cada uma das mesmas 

eram preenchidos e relatados no diario de obras. Alem dos quantitativos, tambem eram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preenchidos campos referentes a observacoes pertinentes, como os casos de defeitos em 

alguns dos servicos ou casos especiais que deveriam ser devidamente anotados. 

Os desenhos referentes a progressao dos servigos foram feitos para acompanhamento 

visual no AutoCad® e atualizados semanalmente. Esses arquivos eram apresentados aos 

supervisores da obra, permitindo que eles tivessem uma visao mais clara do andamento dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

servi90s. 

As verifica9oes eram feitas em tempo real, para seguimento dos servi9os estipulados 

pelo cronograma de obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 .3 - Es tado In icia l do Te rre n o e  Se rvico s Pre l im in a re s 

O terreno passou inicialmente por limpeza para que os trabalhos a serem realizados 

posteriormente a esta fase fossem iniciados,este procedimento contou com auxilio de retro-

escavadeira,tratores e caminhoes basculantes para logo em seguida fosse possivel a 

constru9ao do barracao da obra. 

O estudo do terreno foi realizado por meio de sondagens a percussao foi comprovado 

que seria possivel a u t iliza9ao de funda9oes superficiais, que no lan9amento das sapatas, 

alicerce escolhido para a funda9ao do Monte Nevado foi lan9ado em media a 4,0m de 

profundidade onde ja aflorava a rocha que da sustenta9ao a funda9ao. 

A loca9ao de cada parte e predio da obra foi realizada de acordo com os metodos 

tradicionais e descrita na referenda bibliografica deste relatorio. A ut iliza9ao de aparelhos de 

esta9ao total, esquadros, mangueiras (niveis de mangueira) e linhas foi de extrema 

necessidade para posicionamento dos gabaritos (bancadas). 
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Figur -97- Gabarito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 .4 - Atividade s de  Exe cu^ao De s e n vo lvidas n a Obra 

Apos estudos preliminares do terreno, as fundacoes adotadas para sustentacao do 

edificio foram as superficiais, foram executados sapatas para suportar as cargas transmitidas 

pelos pilares do predio.Abaixo das sapata foi lancado uma camada de concreto magro para 

regularizar o terreno rochoso evitando recalques diferentes ao longo da base da sapata. 
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Figura 98- Concretagem e acabamento de sapatas. 

Apos a concretagem de sapatas e pilares foi realizado os testes nos corpos de provas para 

a comprovacao de que o concreto utilizado atendia as especificacoes do projeto de 30,0 MPa 

todos os ensaios realizados atestaram o cumprimento desta exigencia. 

A concretagem dos elementos da infraestrutura e superestrutura, blocos de fundacao e lajes 

pre-moldadas e macicas, e dos pisos dos edificios foi executada utilizando tanto concreto 

usinado, provindo da concreteira Polimix, quanto concreto simples, produzidos in loco com 
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auxilio de betoneiras eletricas. O adensamento do concreto nas fundacoes foi realizado 

utilizando o vibrador de imersao. O material das formas utilizadas foram os de madeirite, 

onde tabuas eram postas para evitar o escapamento de concreto na concretagem das fundacoes 

e lajes. Os escoramentos das lajes eram utilizando pontaletes metalicos. A cura das estruturas 

em concreto foi realizada com auxilio de mangueiras e fazendo-se irrigacoes periodicas apos 

todo servico de concretagem realizado. As desformas foram realizadas obedecendo todos os 

prazos determinados em norma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 99- Corpos de prova e Abatimento slump 

Tive a oportunidade de ver a execucao do reservatorio inferior do edificio e o comeco da 

escada do mesmo,alem de poder acompanhar a execucao de lajes pre-moldadas. 
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Figura 102- Execucao da escada, laje nervurada e macica, e Escoramento da laje (Monte Nevado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 .5 - Se guran^a na Obra 

Para tennos garantia de seguranca em qualquer obra, e indispensavel o uso por parte 

de todos os operarios, engenheiros e visitantes o E.P.I. (Equipamento de Protecao Individual). 

Porem, isto nao foi observado continuamente na obra em questao. Alguns operarios, mesmo 

recebendo todo o equipamento, nao o utilizavam, expondo-se a riscos ate mesmo de vida. O 

que mostra que e necessario um treinamento previo para manusear os equipamentos e orientar 

quanto ao uso dos mesmos.Mesmo com isso, nao foi ocorrido nenhum tipo de acidente de 

trabalho com nenhum operario. 
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7- CONSIDERAgOES FINAIS 

O campo da construcao civil e um dos que mais empregam no Brasil, portanto, 

responsavel direto pelo crescimento do pais. O papel de cada Engenheiro em cada obra, alem 

de orientar os operarios na execucao, e saber administrar a mao de obra disponivel bem como 

o consumo de materials, visando sempre a otimizacao dos mesmos. A administracao desses 

bens e servicos deve ser feita racionalmente, visando sempre a economia a seguranca e o uso 

adequado da ediflcacao na obra. 

O estagio supervisionado e essencial para fixacao das informa^oes durante o curso de 

Engenharia Civil. E comum citar a forquilha entre pratica e teoria, principalmente no campo 

da Engenharia Civil. Contudo, o estagio vein para legitimar que nao existe divergencia entre 

uma coisa e outra. Foi de notoria atencao que, quando as especificacoes teoricas eram 

acompanhadas na pratica, as atividades funcionavam. Da mesma forma foi possivel notar a 

importancia do conhecimento pratico no momento das argumentacoes de so loes para as 

adversidades encontradas durante os niveis dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execu9ao dos servi9os. 

Alem das in forma9oes praticas acrescidas as teoricas, o estagio proporcionou um 

conhecimento dos processos empresariais, os quais exigiam que o aluno mostrasse solu9oes 

rapidas, sempre se salvaguardando pelas suas op9oes. A constante necessidade de apresentar 

avan90S no servi90 e evidente, onde a empresa sempre aguarda uma melhor produ9§o, e o 

engenheiro tern de estar preparado para constantemente inovar e melhorar seus metodos. 

Apos este periodo de estagio, ficou claro o papel de cada operario, dando enfase aos 

mestres de obras, cujo principal papel e orientar seus operarios de forma que a obra seja 

executada inteiramente dentro dos padroes estabelecidos pelo projetista. Outro aspecto 

fundamental absorvido no estagio foi a questao do relacionamento humano dentro do canteiro 

de obras, com o qual o engenheiro tern de lidar com equilibrio, clareza e profissionalismo. 

Foi possivel observar diversas tecnicas de constru9§o, acompanhar a concep9&o de 

alguns projetos e a execu9§o dos mesmos, bem como adquirir experiencia na solu9ao de 

problemas corriqueiros em obras. O treinamento do relacionamento humano, fator 

importantissimo para o sucesso de um empreendimento, recebeu tambem uma aten9§o 

especial. Toniando este periodo, portanto, um periodo extremamente proveitoso no que diz 

respeito ao enriquecimento do conhecimento necessario ao engenheiro, quando o mesmo esta 

atuando no seu campo profissional. 

Todavia, o estagio integrou o curso de Engenharia Civil, expondo efetivamente a 

solid ifica9ao da teoria, fundamentando e nutrindo o aluno com solu9oes para dificuldades da 

pratica e auxiliando-o a encarar contextos cotidianos de obra que somente em sala de aula nao 

estaria disponivel ao aprendizado. 

Esse tipo de estagio e importante para que se possa desenvolver as redoes humanas e 

despertar a consciencia profissional e o amadurecimento do estudante. Alem disso, deve-se 

conhecer a lcgisla9ao vigente, desta area de atua9ao, para que seja possivel realizar os 

procedimentos construtivos de acordo com a lei em vigor. 
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Sendo assim, so tenho a agradecer por esta experiencia, pois ao termino da mesma tenho a 

certeza de que me tornei um profissional muito mais qualificado e que com certeza estou 

preparado para enfrentar situa9oes adversas que venham a ocorrer no exercicio da minha 

profissao. 
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