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1 . 0 - I N T R O D U Q AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao civil e uma das atividades que mais gera emprego e renda, e 

responsavel pelo gerenciamento de uma grande quantidade de recursos humanos e 

financeiros. 0 desperdicio na construcao civil brasileira e urn fator de grande 

importancia, pois de acordo com pesquisas recentes, o desperdicio gerado na 

construcao fica em torno de 20%, entre os materials trabalhados. Por outro lado, as 

perdas financeiras atingem indices nao inferiores a 10% dos custos totais da obra. 

Estas perdas estao principalmente associadas a ma qualificacao da mao de obra 

utilizada, projetos mal elaborados, planejados e orcados. 

Em relacao ao estagio curricular supervisionado, o mesmo proporciona ao aluno 

uma boa oportunidade de conhecer o mercado da construcao civil e deparar-se com 

situacoes-problema que deverao, logo, ser enfrentadas diariamente. 

2.0 - O BJE T IV O S 

2.1 - O bje tivos G e ra is 

O objetivo do estagio curricular supervisionado e integrar o aluno com o mercado 

de trabalho. Apresenta-lo a rotina de obras ou escritorios de engenharia que serao, em 

breve, sua propria rotina. 

2.2 - O bje tivos E spe cificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Descrever as atividades diversificadas desenvolvidas durante o periodo de 

construcao da obra, relativo ao tempo do estagio supervisionado; 

J Desenvolver o aluno de graduacao do curso de Engenharia Civil o senso 

critico para que este tenha condicoes de analisar as tecnicas utilizadas para execucao 

das obras, dos materials empregados; 

S Utilizar de forma racional os materials e servicos de operarios. 
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3.0 - R EV ISAO BIBLIO G R AF IC A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Construgao civil e o termo que engloba a confeccao de obras como casas, 

edificios, pontes, barragens, estradas, aeroportos entre outros, onde participam 

arquitetos e engenheiros civis em colaboracao com tecnicos de varias areas. 

A qualidade das instalagoes hidraulicas prediais, no seu conceito mais amplo, e 

fundamental para a qualidade da edificacao como urn todo. O usuario final deseja que a 

instalagao hidraulica predial possa suprir as suas necessidades com baixo custo, 

durabilidade, manutengao facil e barata, facilidade de aquisigao de pegas de reposigao 

e assistencia tecnica. Por outro lado, o construtor ou o empreendedor de uma 

edificagao deve procurar componentes e sistemas com qualidade, baixo custo, 

facilidade de execugao e tambem de manutengao. 

3.1 - C omba te a ince ndio 

A prevengao e o conjunto de medidas que visam evitar que os sinistros surjam, 

mas nao havendo essa possibilidade, que sejam mantidos sob controle, evitando a 

propagagao e facilitando o combate. Ela pode ser alcangada por diversas formas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Atividades educativas como palestras e cursos nas escolas, empresas, 

predios residenciais; 

• Divulgagao pelos meios de comunicagao; 

• Elaboragao de norm as e leis que obriguem a aprovagao de projetos de 

protegao contra incendios, instalagao dos equipamentos, testes e 

manutengao adequados; 

• Formagao, treinamento e exercicios praticos de brigadas de incendio. 

0 combate inicia-se quando nao foi possivel evitar o surgimento do incendio, 

preferencialmente sendo adotadas medidas na seguinte ordem: 

• Salvamento de vidas; 

• Isolamento; 
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• Confinamento; 

• Extingao, e 

• Rescaldo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(*) as operacoes de protecao de salvados e ventilacao podem ocorrer em qualquer fase. 

3.1.1 - Norm as relativas a prevengao de incendios 

NBR 10897 - Protegao contra Incendio por Chuveiro Automatico; 

NBR 10898 - Sistemas de lluminagao de Emergencia; 

NBR 11742 - Porta Corta-fogo para Saida de Emergencia; 

NBR 12615 - Sistema de Combate a Incendio por Espuma. 

NBR 12692 - Inspegao, Manutengao e Recarga em Extintores de Incendio; 

NBR 12693 - Sistemas de Protegao por Extintores de Incendio; 

NBR 13434: Sinai izagao de Seguranga contra Incendio e Panico - Formas, 

Dimensoes e cores; 

NBR 13435: Sinai izagao de Seguranga contra Incendio e Panico; 

NBR 13437: Simbolos Graficos para Sinalizagao contra Incendio e Panico; 

NBR 13523 - Instalagoes Prediais de Gas Liquefeito de Petroleo; 

NBR 13714 - Instalagao Hidraulica Contra Incendio, sob comando. 

NBR 14039 - Instalagoes Eletricas de Alta Tensao 

NBR 14276: Programa de brigada de incendio; 

NBR 14349: Uniao para mangueira de incendio - Requisitos e metodos de 

ensaio 

NBR 5410- Sistema Eletrico. 

NBR 5419 - Protegao Contra Descargas Eletricas Atmosfericas; 

NBR 5419 - Sistema de Protegao Contra Descangas Atmosferias (Para-

raios.) 

NBR 9077 - Saidas de Emergencia em Edificagoes; 

NR 23, da Portaria 3214 do Ministerio do Trabalho: Protegao Contra Incendio 

para Locais de Trabalho. 



3.1.2 - Projeto de prevengao de incendios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto de protegao contra incendios deve nascer juntamente com o projeto de 

arquitetura, levando em conta as distancias para serem alcancadas as saidas, as 

escadas (largura, dimensionamento dos degraus, controle de fumaga, corrimaos, 

resistencia ao fogo etc), a combustibil idade e a resistencia ao fogo das estruturas e 

materiais de acabamento, a vedagao de aberturas entre pavimentos adjacentes, as 

barreiras para evitar propagagao de um compartimento a outro, o controle da carga 

incendio e a localizagao dos demais sistemas contra incendios. 

O primeiro passo a ser dado e a classificagao das ocupagoes. Ele determina os 

tipos de sistemas e equipamentos a serem executados na edificagao; a partir dai 

devem ser pesquisadas as Normas Tecnicas Brasileiras Oficiais para complemento do 

referido Decreto. E importante, tambem a consulta a Prefeitura Municipal, pois podem 

existir exigencias locais. 

Os riscos considerados sao chamados de "A", "B" e "C", ou seja leve, medio e 

pesado que sao determinados com base na "Tarifa Seguro Incendio" do Instituto de 

Resseguros do Brasil. Existe um indice de ocupagoes que indicam uma rubrica e sub 

rubrica, de acordo com a rubrica e determinado o risco: ate 2 risco "A", 3 a 6 risco "B", 7 

a 13 risco "C". 

3.1.3 - Erros de projeto mais frequentes 

Um projeto de protegao contra incendio deve iniciar-se juntamente com o projeto 

de arquitetura e perfeitamente integrado com o de estrutura, hidraulico, eletrico, etc. 

Um bom projeto deve contar com protegao passiva (contengao da propagagao 

vertical e horizontal), ativa (equipamentos de combate), sistemas de alarme, pessoal 

treinado e principalmente saidas de emergencia com iluminagao de seguranga 

adequada. E muito importe a limitagao da carga de materiais combustiveis no interior da 

edificagao. 
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3.1.4 - Equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classificam-se os sistemas e equipamentos como: 

• Protegao Estrutural: 

• compartimentagao horizontal; 

• compartimentagao vertical; 

• Meios de Fuga: 

• Escada de seguranga; 

• Iluminagao de emergencia; 

• Elevador de seguranga. 

• Meios de alerta: 

• Detecgao automatica; 

• Alarme manual contra incendios; 

• Sinalizagao. 

• Meios de combate a incendios: 

• Extintores portateis; 

• Extintores sobre rod as (ou carretas); 

• Instalagoes fixas, semi-fixas, portateis, automaticas e/ou sob comando, 

compreendendo: 

• Hidrantes; 

• Chuveiros automaticos (sprinklers); 

• Espuma mecanica; 

• Nebulizadores, canhoes monitores e/ou esguichos regulaveis; 

• Sistema fixo de gases. 

3.1.5 - Exigencias complementares possiveis 

• Pessoal treinado no uso dos equipamentos; 

• Instalagao de hidrantes publicos de coluna em loteamentos; 



• Analise de locais de diversoes publicas e reunifies publicas; 

• Credenciamento pelo corpo de bombeiros para empresas do ramo de 

fabricagao, inspegao e recarga de extintores de incendio; 

• Atribui poder de policia ao corpo de bombeiros para fiscalizagao das 

edificagoes; 

• "Comissao Executiva de Seguranga"para examinar, aprovar, vistoriare 

interditar predios antigos, com vistas a protegao contra incendios. 

3.1.6 - Manutengao de equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os materiais utilizados nas instalagoes deverao ser testados, aprovados e 

instalados conforme ABNT, INMETRO, IPT ou demais organismos capacitados para 

certificagao. Na falta das normas deverao ser atendidas as recomendacoes dos 

fabricantes. 

3.1.7 - Profissionais Habilitados 

Os projetos de protegao contra incendios deverao ser elaboradas e assinadas 

por profissionais habilitados e com registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura. 

A Resolugao Federal N°. 218 de 29 de junho de 1973 especifica as competencias 

para cada profissional envolvido para a elaboragao do projeto e para a sua execugao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Insta lagoes hidra ulica s 

Um edificio e constituido de subsistemas inter-relacionados, classificados de 

acordo com suas fungoes, conforme ilustra a tabela 1. 
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Tabela 1 - Classificagao dos subsistemas do edificio segundo norma 

ISSO/DP6241 (extraido de CIB - Publication 64). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUBSISTEMAS 

ESTRUTURA: • FUNDAQOES 

• SUPERESTRUTURA 

ENVOLTORIA EXTERNA: • SOB NI'VEL DO SOLO 

• SOBRE NI'VEL DO SOLO 

DIVISOES DE ESPACOS EXTERNOS: • VERTICAIS 

• HORIZONTAIS 

• ESCADAS 

DIVISORES DE ESPACOS INTERNOS: . VERTICAIS 

• HORIZONTAIS 

• ESCADAS 

SERVICOS: • SUPRIMENTO E DISPOSIQAO DE AGUA 

• CONTROLE TERMICO E VENTILACAO 

• SUPRIMENTO DE GAS 

• SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 

• TELECOMUNICACOES 

• TRANSPORTE MECANICO 

• TRANSPORTE PNEUMATICO E POR 

GRAVIDADE 

• SEGURANCA E PROTECAO 

Ao projetar cada subsistema e indispensavel considerar as diversas interagoes 

com os demais subsistemas, de tal forma que o produto final apresente a harmonia 

funcional solicitada pelo usuario. 

A harmonia funcional e a inter-relagao entre os subsistemas visando o adequado 

relacionamento Homem - Edificio - Meio Ambiente. Os sistemas sanitarios prediais, 

conforme ve - se na figura 1, podem ser divididos em: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sistema de suprimento: 

• Agua fria; 

• Agua quente; 

• Sistema de equipamento/aparelho sanitario 

• Sistema de esgotos sanitarios 



SISTEMA DE 

SUPRIMENTO 

SISTEMA DE 

EQUIPAMENTO 

SANITARIO 

SISTEMA 

DE ESGOTOS 

SANITARIOS 

Figura 1 - Sistemas sanitarios prediais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 - Elementos do sistema predial de agua fria 

A captacao de agua para o sistema predial pode ser feita por meio da rede 

publica ou entao a partir de fontes particulares. Se a captacao de agua for feita a partir 

de uma fonte particular, deve ser previsto um sistema de tratamento, a fim de se 

garantir a qualidade da agua para uso humano. 

De qualquer forma, caso exista rede urbana, as fontes particulares podem ser 

utilizadas para outras finalidades, tais como combate a incendio, lavagem de pisos, uso 

industrial, entre outros. 

Considerando-se a captacao a partir da rede publica, os sistemas prediais de 

agua fria podem ser divididos em dois subsistemas basicos: 

• Abastecimento (com a instalagao elevatoria); 

• Distribuigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O abastecimento de agua e feito por meio de uma ligacao predial, que 

compreende: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ramal predial propriamente dito, ou ramal externo: E o trecho compreendido 

entre a rede publica e o aparelho medidor (hidrdmetro). 

• Alimentador predial ou ramais interno de alimentagao: E o trecho compreendido 

entre o hidrdmetro e a primeira derivagao, ou ate a valvula de flutuador ("valvula 

de boia") na entrada de um reservatorio. 

Se o sistema possuir reservatorio inferior, conforme sera visto na sequencia.deve 

ser prevista uma instalagao elevatoria, constituida por dois conjuntos moto-bomba, 

valvulas para operacao e manutengao, entre outros. A distribuigao compreende os 

elementos que levam a agua desde a instalagao elevatoria, ou desde o reservatorio, 

caso esta ultima seja desnecessaria, ate os pontos de consumo (ou pegas de 

utilizagao). 

3.2.2 - Classificagao dos sistemas 

• Sistema Direto 

No sistema direto, as pegas de utilizagao do edificio estao ligadas diretamente 

aos elementos que constituem o abastecimento, ou seja, a instalagao e a propria rede 

de distribuigao. Conforme as condigoes de pressao e vazao da rede publica, tendo em 

vista as solicitagoes do sistema predial, o sistema direto pode ser sem bombeamento 

ou com bombeamento. 

Sistema Direto sem Bombeamento 

Neste caso, e o sistema de abastecimento que deve oferecer condigoes de 

vazao, pressao e continuidade suficientes para o esperado desempenho da instalagao. 
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Sistema Direto com Bombeamento 

Neste caso, a rede de distribuigao e acoplado um sistema de bombeamento 

direto, a agua e recalcada diretamente do sistema de abastecimento ate as pegas de 

utilizagao. Esta tipologia de sistema direto e empregada quando a rede publica nao 

oferece agua com pressao suficiente para que a mesma seja elevada aos pavimentos 

superiores do edificio. 

• Sistema Indireto 

O sistema indireto e aquele onde, atraves de um conjunto de suprimento e 

reservagao, o sistema de abastecimento alimenta a rede de distribuigao. Quanto a 

pressurizagao, o sistema indireto de agua fria pode ser por gravidade ou 

hidropneumatico. 

Sistema Indireto por Gravidade 

Neste tipo de sistema, cabe a um reservatorio elevado a fungao de alimentar a 

rede de distribuigao. Este reservatorio e alimentado diretamente pelo sistema de 

abastecimento, com ou sem bombeamento, ou por um reservatorio inferior com 

bombeamento. Desta forma, configuram-se tres tipos de sistemas indiretos por 

gravidade, quais sejam, o sistema indireto RS, o sistema indireto com bombeamento e 

o sistema indireto RI-RS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3 - Projeto do sistema predial de agua fria 

O projeto do sistema predial de agua fria compreende, basicamente, as 

seguintes etapas: 

• Concepgao; 

• Calculo (dimensionamento); 
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• Quantificacao e orgamentacao; 

• Elaboracao do projeto para a producao; 

• Elaboragao do projeto "as built". 

A concepcao consiste na proposicao da solugao a ser adotada, a qual e fungao 

nao somente das solicitagoes sobre o sistema, mas tambem das exigencias da 

normalizagao tecnica, das concessionarias e orgaos publicos locais, resultando na 

definigao do tracado do sistema, dos tipos de sistemas a serem adotados, etc. 

O calculo consiste na estimativa das solicitagoes impostas ao sistema predial de 

agua fria e no dimensionamento de todos os seus componentes para atender a estas 

solicitacoes. 0 projeto para producao consiste num conjunto de elementos a serem 

elaborados tendo em vista o processo de execucao do sistema, tais como: detalhes de 

"kits" hidraulicos e tabelas descritivas dos componentes dos "kits". 

O projeto "as built" e elaborado a partir de registros de alteracoes no sistema, 

feitas na obra, tendo por objetivo possibilitar a rastreabilidade do sistema em caso de 

manutengao. Em ILHA [1993], podem ser encontrados os principals aspectos a serem 

considerados quando da elaboracao do projeto do sistema predial de agua fria. 

Dentro do projeto do sistema predial de agua fria, os elementos graficos e 

documentos a serem apresentados variam conforme a complexidade do referido 

sistema e/ou da edificagao para a qual foi projetado. 

De qualquer forma, alguns elementos basicos devem ser apresentados, quais 

sejam: 

• Planta da cobertura, barrilete, andares) tipo, terreo, subsolo(s), com a 

indicagao das colunas de distribuigao de agua fria e desvios; 

• Esquema vertical (ou fluxograma geral) de todo o sistema, sem escala, 

incluindo reservatorios e sistema de recalque; 

• Detalhe dos reservatorios e sistema de recalque; desenhos isometricos 

dos ambientes sanitarios, com a indicagao das colunas de distribuigao, 

ramais e sub-ramais; 

• Memorial descritivo e especificagoes tecnicas; 



De posse dos elementos acima, podem ser procedidas as etapas de 

quantificacao dos componentes do sistema, para a posterior execucao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - Insta lagoes e le tricas 

Projetar uma instalagao eletrica de uma edificagao consiste em quantificar e 

determinar os tipos e localizar os pontos de utilizagao de energia eletrica; dimensionar e 

definir o tipo e o caminhamento dos condutores e condutos; dimensionar, definir o tipo e 

a localizagao dos dispositivos de protegao, de comando, de medigao de energia eletrica 

e demais acessorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 - Definigoes 

Unidade consumidora e qualquer residencia, apartamento, escritorio, loja, sala, 

dependencia comercial, deposito, industria, galpao, etc., individualizado pela respectiva 

medigao. 

• Ponto de entrega de energia 

E o ponto de conexao do sistema eletrico publico com as instalagoes de 

utilizagao de energia eletrica do consumidor; 

• Entrada de servigo de energia eletrica 

Conjunto de equipamentos, condutores e acessorios instalados desde o ponto de 

derivagao da rede de energia eletrica publica ate a medigao. 

• Potencia instalada 

E a soma das potencias nominais dos aparelhos, equipamentos e dispositivos a 

serem utilizados na instalagao consumidora. Inclui tomadas (previsao de cargas de 
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eletrodomesticos, TV, som, etc.), lampadas, chuveiros eletricos, aparelhos de ar-

condicionado, motores, etc.; 

• Aterramento 

Ligagao a terra, por intermedio de condutor eletrico, de todas as partes metalicas 

nao energizadas, do neutro da rede de distribuigao da c o n c e s s i o n a l e do neutro da 

instalagao eletrica da unidade consumidora. 

• Partes componentes de um projeto eletrico 

O projeto e a representagao escrita da instalagao e deve conter no minimo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Plantas; 

S Esquemas (unifilares e outros que se fagam necessarios); 

S Detalhes de montagem, quando necessarios; 

s Memorial descritivo; 

S Memoria de calculo (dimensionamento de condutores, condutos e 

protegoes); 

• ART. 

• Normas tecnicas a serem consultadas na elaboragao de um projeto 

eletrico 

• ABNT (NBR 5410/97, NBR 5419 aterramento) 

S Normas da c o n c e s s i o n a l eletrica local 

s Normas especificas aplicaveis 

• Criterios para a elaboragao de projetos 

s Acessibilidade; 



szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Flexibilidade (para pequenas alteragoes) e reserva de carga (para 

acrescimos de cargas futuras); 

/ Confiabilidade (obedecer normas tecnicas para seu perfeito 

funcionamento e seguranga) 

• Etapas da elaboragao de um projeto de instalagao eletrica 

S Informagoes preliminares 

/ Plantas de situagao 

/ Projeto arquitetonico 

S Projetos complementares 

•s Informagoes obtidas do proprietario 

s Quantificagao do sistema 

/ Levantamento da previsao de cargas (quantidade e potencia nominal dos 

pontos de utilizagao - tomadas, iluminagao, elevadores, bombas, ar-

condicionado, etc) 

3.3.2 - Classificagao dos tipos de fornecimento em tensao secundaria 

• Limites de fornecimento: Unidades consumidoras com potencia instalada 

< 75kW 

• Tensao padronizada: Nas redes de distribuigao secundaria; 

• As tensoes padronizadas sao de 380/220V (urbana) e 440/220V (rural) 

• Classificagao dos tipos de fornecimento, em fungao da potencia instalada 

declarada, o fornecimento de energia eletrica a unidade consumidora sera 

feita de acordo com a classificagao a seguir: 

/ Tipo A (monofasico) 

Fornecimento a 2 fios (fase e neutro) 220V potencia instalada maxima = 15kW 

nao pode incluir motor mono > 3CV (HP) nem maquina de solda a transformador; 

21 



SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipo B (bifasico): 

Fornecimento a 3 fios (2 fases e neutro) 380/220V urbana e 440/220V rural 

potencia instalada entre 15 e 22kW (urbana) e ate 25kW (rural) nao pode incluir motor 

mono >3CV (HP) 220V ou > 7.5 CV 440V nem maquina de solda a transformador. 

* Tipo C (trifasico): 

Fornecimento a 4 fios (3 fases e neutro) 380/220V potencia instalada entre 22 e 

75kW nao pode incluir motor mono >3C V (HP) 220V ou motor tri > 25CV (HP) 380V 

nem maquina de solda a transformador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observagao: As unidades consumidoras que nao se enquadrarem nos tipos 

A, B, ou C serao atendidas em tensao primaria de distribuigao. 

3.3.3 - Demanda de energia de uma instalagao eletrica 

Observando o funcionamento de uma instalagao eletrica residencial, comercial 

ou industrial, pode-se constatar que a potencia eletrica consumida e variavel a cada 

instante. Isto ocorre porque nem todas as cargas instaladas estao todas em 

funcionamento simultaneo. A potencia total solicitada pela instalagao da rede a cada 

instante sera, portanto, fungao das cargas em operagao e da potencia eletrica 

absorvida por cada uma delas a cada instante (comentar refrigerador e motores em 

geral). -> Por isso, para realizar o dimensionamento dos condutores eletricos que 

alimentam os quadros de distribuigao, os quadros terminals e seus respectivos 

dispositivos de protegao, nao seria razoavel nem tecnica nem economicamente a 

consideragao da demanda como sendo a soma de todas as potencias instaladas. 
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• Carga ou Potencia Instalada 

E a soma de todas as potencias nominais de todos os aparelhos eletricos 

pertencentes a uma instalagao ou sistema. 

• Demanda 

E a potencia eletrica realmente absorvida em um determinado instante por um 

aparelho ou por um sistema. 

• Demanda Media de um Consumidor ou Sistema 

E a potencia eletrica media absorvida durante um intervalo de tempo 

determinado (15min, 30min). 

• Demanda Maxima de um Consumidor ou Sistema 

E a maior de todas as demandas ocorridas em um periodo de tempo 

determinado; representa a maior media de todas as demandas verificadas em um dado 

periodo (1 dia, 1 semana, 1 mes, 1 ano) 

• Potencia de Alimentagao, Potencia de Demanda ou Provavel Demanda 

E a demanda maxima da instalagao. Este e o valor que sera utilizado para o 

dimensionamento dos condutores alimentadores e dos respectivos dispositivos de 

protegao; sera utilizado tambem para classificar o tipo de consumidor e seu padrao de 

atendimento pela concessionaria local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 - M ATE R IAIS E M E T O D O S 

O estagio foi realizado na construgao do supermercado Wall Mart - Maxxi 

Campina Grande, por se tratar de uma instaladora, os servigos relacionados ao estagio 

compreende as etapas de instalagao prediais, as quais estao relacionadas a seguir: 
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• Instalagoes de combate a incendio; 

• Instalagoes hidraulicas; 

• Instalagoes eletricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 - Insta la coe s de comba te a ince ndio 

4.1.1 - Rede de sprinkler e tubulagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As instalagoes de combate a incendio foram iniciadas com a instalagao dos 

ramais da rede de sprinklers. 

Em seguida foi feita a colocagao dos tubos com diametros de 150mm = 6", as 

instalagoes de combate a incendio eram executadas conforme cada comodo, 

primeiramente o salao de vendas, em seguida a area administrativa e area dos 

associados, sempre acompanhadas do cronograma fisico-financeiro. 

Figura 2 - Instalacao da tubulacao de combate a incendio 
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Figura 3 - Instalacao da tubulacao de combate a incendio - rede de sprinkler 



Figura 5 - Instalagao da tubulacao de combate a incendio - rede de sprinkler zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2- Instalagao da bomba - casa de bombas 

A instalagao da bomba na casa de bombas foi executada conforme os padroes 

estabelecidos em projeto. 

Figura 6 - Instalacao da bomba - combate a incendio 
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Figura 7 - Instalacao da bomba - combate a incendio 

Figura 8 - Instalacao das conexoes da bomba - casa de bombas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 - Insta la coe s e le tricas - qua dro de alta te nsa o e sube sta ca o 

A instalagao eletrica foi iniciada pela instalagao do sistema de aterramento e 

construgao das caixas de passagem. Em seguida foram passados os cabos para fiagao 

das tomadas e iluminagao dos ambientes, assim tambem como os cabos de alta 

tensao, telematica e sonorizagao. 
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Figura 9 - Instalacao dos cabos de aterramento 



Figura 12 - Tubulagao e passagem dos cabos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 - Insta lagoes hidra ulica s 

Os servicos de instalagoes hidraulicas foram executados primeiramente, pela 

disposigao dos ramais de esgoto e agua fria nos banheiros dos associados, 

administragao e cozinha. Sempre respeitando as especificagoes do projeto e a 

adequada utilizagao dos materiais para agua fria, agua quente e hidro-sanitarias. 

Figura 13 - Instalagao da tubulagao hidro-sanitaria 
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Figura 14 - Instalagao da tubulagao hidro-sanitaria 

Figura 15 - Detalhe da instalagao hidro-sanitaria 

Figura 16 - Instalagao da tubulagao agua fria e quente 



4.4 - Insta lagoes da construtora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construtora foi instalada em um galpao nas proximidades da obra. Foram 

instalados portoes de acesso para entrega de materiais e retirada de entulhos, alem do 

transito de funcionarios. 

Uma instalagao em alvenaria, foi construida, dispondo de banheiro, mictorio, 

vestiario, dormitorio, cozinha, refeitorio e despensa, alem do almoxarifado e deposito 

para materiais. 

4.5 - M ateria is 

Os Principals materiais utilizados, com excegao dos equipamentos fornecidos por 

empresas terceirizadas, sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.1 - Material de combate a incendio 

As tubulagoes utilizadas para combate a incendio sao de ferro galvanizado e 

pintadas na cor vermelha, conforme especificagao do corpo de bombeiros. 

Figura 17 - Tubulacao de ferro galvanizado - combate a incendio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 18 - Tubulacao de ferro galvanizado - combate a incendio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.2 - Material para instalagoes hidraulicas de agua fria e quente 

As tubulacoes utilizadas para agua fria sao de PVC, assim tambem como para a 

tubulagao de esgoto. E as tubulacoes de agua quente empregada na obra sao do 

material PPR especifico para agua quente. 

Figura 19 - Tubulagao de agua fria 
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Figura 20 - Tubulacao de agua quente 

Figura 21 - Tubulacao de esgoto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.3 - Materiais para instalagoes eletricas 

Os cabos e as tubulacoes utilizadas para instalagoes eletrica foram dispostos 

conforme especificacao do projeto. Os quais foram utilizados fio de cobre, cabos de alta 

tensao e fios com diametros de 2,5 m m 2 , 4 m m 2 e 6 m m 2 . 
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Figura 22 - Fios de cobre para aterramento e cabos de alta tensao 

Figura 23 - Detalhe do cabo de alta tensao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4 - Ferramentas 

Pas; 

Tubos; 

Carros de mao; 

Testes; 

Prumos manuais; 

Escalas; 

Ponteiros; 



• Nivel 

• Entre outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6 - S e gura nga na obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para se ter uma obra devidamente segura e necessario que todos os operarios e 

visitantes facam o uso de capacete. Os operarios tambem devem utilizar botas e luvas, 

alem de oculos de protegao e protetores auriculares. Os soldadores devem utilizar 

mascaras metalicas e os operarios responsaveis pela solda devem estar protegidos 

com cinto de seguranga. 

A seguranga dos trabalhadores foi a maior preocupagao entre os engenheiros, 

encarregados e estagiarios, em fungao do PCMAT - Programa de Condigoes do Meio 

Ambiente de Trabalho na Construgao Civil. 

5.0 - AT IV ID AD E S D E S E N V O LV ID AS D U R AN T E O ESTAG IO 

I. C ronogra ma 

O estagio foi iniciado no dia 01 de setembro de 2009, juntamente com os servigos 

de instalagoes hidraulicas, eletricas e combate a incendio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 1°, 2° e 3° semanas 

O primeiro passo foi o conhecimento do canteiro de obras onde naquele momento 

eram realizadas as instalagoes de combate a incendio, eletricas e hidraulicas. Teve 

inicio tambem a construgao das instalagoes do canteiro. 

• 5°, 6°, 7°e 8° semanas 

Nestas semanas deu-se continuidade as instalagoes hidro-sanitarias, dos ramais 

de esgoto e agua fria. Fez-se tambem a execugao dos rasgos para instalagoes de agua 

35 



fria e quente. As instalagoes eletricas foram desenvolvidas com a construgao das caixas 

de passagem e encaminhamento das tubulagoes e fiagoes. Assim tambem como a 

instalagao da tubulagao de combate a incendio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 9°, 10°, 11°e 12° semanas 

Foram desenvolvidas nessas semanas levantamento de materiais da parte 

hidraulica e eletrica para compra. Foi feita tambem a instalagao da bomba na casa de 

bombas e a instalagao da rede de sprinkler. Nas ultimas semanas foram feitos os testes 

da rede de sprinkler juntamente com a tubulagao de combate a incendio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.0 - C O N S ID E R AQ O E S FINAIS 

O setor da Construgao Civil e um dos pilares do desenvolvimento do pais, 

responsavel pela geragao de emprego e renda alem de movimentar vultosas quantias, 

nacional e internacionalmente. 

A administragao dos recursos gerados neste ramo da economia deve ser feita de 

forma racional e perspicaz, a fim de se reduzir custos e obter os maiores lucros 

possiveis. A administragao correta inicia-se com o planejamento de todas as atividades 

a serem desenvolvidas e tambem um orgamento detalhado e o mais proximo possivel 

da realidade da empresa, que deve ter metas de produtividade estabelecidas. E de 

fundamental importancia, ainda, investir na qualificagao profissional dos operarios, que 

sao o elemento chave de qualidade. 

O periodo de estagio proporcionou a visualizagao de horizontes ainda 

desconhecidos e a assimilagao de conteudos esmiugados teoricamente. Percebeu-se 

tambem a importancia da formagao dos profissionais da construgao civil, desde o 

servente ao engenheiro, passando principalmente pelo mestre, pega de apoio em todo 

o desenvolvimento da obra. 

O desperdicio de materiais deve ser combatido diariamente nao so para a 

economia direta nos custos de produgao, mas tambem para a redugao de tempo de 

servigo dos operarios para recolher, empilhar e transladar esse entulho que deve ainda 
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ser depositado em local adequado, sob pena de multa e embargo da obra pelos orgaos 

competentes. 

Por ultimo e nao menos importante, a seguranga no canteiro de obras deve ser 

uma premissa para o inicio dos servigos na construgao civil, pois alem da protegao a 

vida, risco iminente a que todos os funcionarios estao expostos em um canteiro, o 

funcionamento e por conseguinte a produtividade na obra dependem do bem estar e 

seguranga de cada um dos operarios. Programas de seguranga, utilizagao de EPI's, 

correta disposigao da maquinaria e cuidados basicos sao essenciais a boa conduta em 

um canteiro. 
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