
H5TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. i ai O SUPSRVI SI OKADO 

HELI LEADOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ilk CQt aF^KHI A DE AGUA E ESGOTOS DA PARAt BA 

I ' /AI I  VI ADBi l R ' j DEZADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Maio de 2021. 

 

Sumé - PB 



Reia-to daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atividades exercidas por Ivan Vladimir Quezada 

aluno do CentrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Ciencias e Tecnologia da UFPb, em Estagio / 

Supervisionado, realizado na Companhia de Agua e Esgotos da Pa 

raiba ( Superintendent a de Campina Grande ) , durante o perio -

do de 02 de Janeiro a de fevereiro de 197 5 . 

RECEPQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E TRATAMEKTO-

Com grande interesse dos que compoem o I n s t i t u t o Euvaldo 

Lodo ( I E L ) orgao anexado ao NAI e Universidade, f u i encamin-

hado para estagiar na Companhia de Agua e Esgotas da Paraiba / 

( CAG-EPA ) , ao ser apresentado, f u i muito bem recebido pelos / 

que dirigem aquela conceituada EmprSfta. Pizeram uma ampla ex -

planagao sobre o que seria o estagio, colocaram-me em contact© 

com os demais funcionarios da Empresa para que logo me f a m i l i a 

rizar-se ao trabalho. 

IXirante o periodo que es t a g i e i o Dr. Sakae Mishina, p r i n -

c i p a l responsavel pelo grande aproveitamento que t i v e no r e f e -

rido estagio, colocou-se sempre a minha disposicao, com boa / 

vontade e interesse, transmitindo o seu vasto conhecimento, ex 

plicando e monstrando como deveriam ser executados os trabalhcs, 

Alem dele outras pessoas contribuiram para o exito que o-

bt i v e no decorrer deste estagio, sendo eu agradecido a todos. 

PROBLEMA PIRANCEIRO 

Durante o referido estagio f u i remunerado com a quantia / 

de 399,60 ( tresentos e noventa e nove cruzeiros e sessenta / 

centavos ) mensal, nao f o i uma remuneragao condgna com os t r a -

balhos que realizcva, mas devemos levar em conta que o p r i n c i -

pal objetivo do estagio e o aproveitamento, ficando em segundo 

piano a questao de remuneragao. 

Quanto a viagem, estada e alimentacao, residindo eu nesta 

Cidade nao sera necessario abordar. 



I l l - DESEKVOLVIMEFTO DO ESTAGIO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.0 - Generalidades 

Sistema e urn conjunto de elementos que tern deter-

minados atributos que se associam entre s i com uma f i n a l i -

dade. No caso de sistema de esgoto seus elementos se asso-

ciam com a fi n a l i d a d e de proteger o homem contra as doen-

gas, dar maior conforto e proporcionar maior progresso ao 

meio que ele vive. 

Sao adotados os seguintes sistemas de esgotos: 

1 - Sistema U n i t a r i o - Sao projetados e executados para rece 

ber e conduzir as aguas servidas juntamente com as a aguas 

p l u v i a i s . 

2- Sistema Separador Absoluto- f o i concebido para receber, 

exclusivamente, as aguas residuarias da atividade urbana, 

fazendo-se o esgotamento das aguas p l u v i a i s em sistema pro 

pio. 

3- Sistema Separador P a r c i a l - admite o recebimento nas ca-

nalizacoes publicas de esgotos, de uma parcela das aguas 

de chuva proviniente dos domicilios. 

Em Campina Grande fri>i adotado o sistema separa -

dor absoluto por ser o que oferece maiores vantagens. 

Urn sistema de esgoto e constituido dos seguites _e 

lementos: 

1 - Goletores- canalizacoes publicas, destinadas a conduzir 

as aguas de esgotos nelas lancadas pelos coletores prediais 

2- Interceptores- canalizacoes localizadas ao longo de cur 

sos d(,agua ou lagos destinados a receber o efluente dos co 

letores evitando langamentos di r e t o s . 

3- Emissarios- canalizagoes destinadas a conduzir os e f l u -

entes de esgotos a urn destino f i n a l , sem receber contribu-

icao em marc ha. 



4- Sinfoes Inv e r t i d o s - canalizagoes forgadas destinadas a 

condugao das aguas dos esgotos abaixo do grade dos coleto-

res. Empregados geralmente em travessias i n f e r i o r e s de cur 

sos d'agua ou outros obstaculos encontrados no t r a j e t o nor 

mal dos coletores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - Pogo de V i s i t a - Dispositivos localizados em pontos con-

venientes dos sistemas de esgotos para p e r m i t i r : mudanga / 

de diregao, mudanga de grade, mudanga de diametro, interse_ 

goes, inspegao da canalizagno, l^)eza e eventuais trabalho 

de desobstrugao. 

Alem desses elementos temos outros como tanques / 

f l u x i v e i s , estagao elevatorias, estagao de tratamento, dis_ 

positivos de langamentos os quais nao t i v e oportunidade de 

conhece-los no estagio realizado. 

Objetivos de urn sistema de esgotos: 

I - Objetivo s a n i t a r i o : o p r i c i p a l e o controle e prevengao 

de enfemidades, conseguidos por: 

1 - Remogao rapida e segura das aguas residuals e 

dos dejetos e residuos liquidos das atividades humanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2- Tratamento dos residuos l i q u i d o s , se neeeeario. 

3 - Disposigao s a n i t a r i a dos esgotos por meio do lan 

gamento adquado dos mesmos em corpos receptores naturais. 

I I - Objetivos sociais: viam a melhoria das condigoes de / 

conforto e seguranga dos habitantes e podem ser realizados 

por: 

1 - Eliminagao de aspectos ofencivos ao senso este-

t i c o e desaparecimento dos odores efetidos. 

2- Em areas em que o lengol f r e a t i c o e pouco pro -

fundo, drenagem do terreno, com afastamento rapido de par-

te das aguas precipitadas. 

3 - Prevengao de desconfortos e mesmo acidentes de-

vido as chuvas intensas 



4- Utilizagao dos cursos d'gua urbanos como elementos de / 

recreagao e p r a t i c a esportivas. 

ITT- OT^ft+ivas eoonomicos* 0 p r i n c i p a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o aumento da vida 

e f i c i e n t e dos individuos, com o acrescimo da renda nacional 

per capita, seja pelo aumento da vida provavel, seja pelo/ 

aumento da produtividade. 

Comjuntamente com este obj e t i v o , realiza-se quase 

sempre: 

1 - Implantagao e des envoivimento de industrias e 

consequente afluxo de novos habitantes atraidos pelas f a c i 

lidades de conforto e de trabalho. 

2- conservacao dos recurgos hidricos naturais con-

t r a a poluigao excessiva; manutengao desses recursos e das 

terras marginais em condigoes de pleno aproveitamento. 

3- Concervagao de vias publicas, preservagao do / 

t r a n s i t o e projegao de propriedades e obras de arte contra 

a agao erosiva ou de inumdagoes ocasionadas pelas aguas / 

p l u v i a i s . 

2̂ .0 - Pro.jeto de redes coletoras de esgotos 

0 projeto devera apresentar plantas cuja f i n a l i -

dade e t r a n s m i t i r todas as informagoes que possam s e r v i r / 

de base a construgao, facultando uma p e r f e i t a compreengao 

da rede a ser executada. Devem conter os seguintes elemen-

tos: 

Na planta baixa: 

1 - Situagao do coletoar 

2- Localigao dos pogos de v i s i t a , com nomenclatura respec-

t i v a . 

3- obstaculos a serem encontrados: r i o s galerias etc. 

4- Sentido do escoamento. 

5- Dimengoes e tipos do material da canalizagao. 

6- Denominagoes dos logradouros. 

No p e r f i l 

1 - Cotas do terreno, cotas de projeto em cada pogo de v i s i 

t a , cotas dos obstaculos a serem transposto. 



2- Dimengoes da canalizagao. 

3- Declividade entre os varios trechos. 

4- Distancias entre os pogos de v i s i t a 

5- Material da canalizagao. 

6- Denominagao dos logradouros. 

Quando o projeto apresenta elementos especiais t a i s 

como sinfoes, tubos de queda, pogos especiais, estes virao em 

desenho detalhado. 

COKDIQOES DE PROJETO; 

Os coletores interceptores e emissarios sao pr o j e t a -

dos para fucionar como condutores l i v r e s . Nestas condigoes, / 

sempre se conhece o caminhamento do l i q u i d o . 

Os coletores sao projetados para trabalhar, no maxi-

mo, a meia segao, destinando-se a metade superior dos conduto 

res aventilagao do sistema, as imprevisoes e flutuagoes exce-

picionais do n i v e l . 

Os intercept ores e emissarios devem ser dimenciona-

dos para funcionar com lamina dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 / 3 a 4/5 do diametro. 

Diametro minimo e estabelicido de acordo as condigoes 

l o c a i s . Para areas residenciais 150 mm. 

Profundidade- temos como profundidade minima, depen-

dendo das gargas externas a que va i submeter a canalizagao / 

devemos adotar urn minimo de 1 . 3 0 m . Devemos e v i t a r ao maximo 

grandes profundidades por forga do f a t o r economico. 

Materiais- As manilhas ceramicas podem ser conside -

radas o material i d e a l para redes s a n i t a r i a s . Outros materi-

ais comumentes empregados sao: Tubos de conereto, de cimento 

amianto f e r r o fundido etc. 

Os pogos de v i s i t a sao geraimentes excutados com t u 

bos pre-moldados de concreto. 



2.1 - levantamento topografico 

Como as redes de esgotos sao construidas para f u n c i 

onar por gravidade, sao de grande importancia, na constru-

cao, os servisos de topografia, deveram constar de niv e l a -

mento do terreno onde sera implantada a rede de esgotos, / 

com estaqueamento de 20 em 20 metros, devendo ser assinala 

dos todos os pontos notaveis, t a i s como pogos de v i s i t a , a 

cidentes do terreno e outros elementos que possam i n t e r f e -

r i r com a rede de esgoto, galerias de aguas p l u v i a i s etc. 

0 estaqueamento podera ser f e i t o marcando-se os pon 

tos sobre o meio-fio, ou usando-se piquetes de mrdeira ou 

de f e r r o , que serao gravados no terreno. 

De posse desse levantamento, transqurito para a cade 

neta de campo obteremos o p e r f i l do terreno marcado-se em 

papel milimetrado todos os pontos. 

2.2 - Taxa de contribuicao 

De uma foma geral, o coeficiente de contribuicao / 

dos esgotos domiciliares, em 1/s por metro l i n e e r de cole-

t o r , considerando-se a que este c o l e t o r deva s e r v i r aos / 

predios situados em ambos os lados da v i a publica, e dado 

por: 

q = 0,8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 0 0 d AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¥1 1 / S x mlinear 

86400zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L 

0,8=Relacao entre a quantidade de esgotos encaminhados aos 

coletores e 0 volume de agua fonecido pela rede p u b l i -

ca. 

d=Maxima densidade demografica p r e v i s t a para a area con-

siderada, em habitantes por hectares. 

L=Extengao das vias publicas existentes e previstas para 

a area considerada em metros. 

K-j^Coeficiente r e l a t i v o aos dias de maior descarga 1,5 

K 2= Coeficiente r e l a t i v o a hora de maior descarga 1,5 

A = Extengao da area considerada, em hectares 

Em Campina Grande foram tornados os seguintes coef. de c o n t r i 

buicao : 0,0180 ; 0,0060 ; 0,0041 ; 0,0023 ; 0,0070 l/ s x m 

De acordo com o trecho, mais, ou menos populoso d a cidade. 



Calculo de uma ordem de servico 

Com o a u x i l i o da caderneta de campo e do p e r f i l anexo passa 

mos a ca l c u l a r a ordem de servigo do c o l e t o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 8 trecho l e 2 

da bacia Nordeste - 2, situado a rua Jose de B r i t o . 

Na primeira coluna colocaremos o estaqueamento de pogo a / 

pogo de 10 em 10m retirados da caderneta 

de campo. 

Na segunda coluna colocaremos as cotas do terreno referente 

a cada estaca tambem dados pela caderneta 

Na t e r c e i r a coluna de posse do p e r f i l temos as cotas em cada 

pogo de v i s i t a ( P V ) . As demais cotas com a 

inclinagao e a cota a n t e r i o r podemos de -

terminar a seguinte. 

ex: C0 2=CC 1 4 -Id = 538.284+ Oy0 397 x 10  = 

CC = 5 3 7 . 8 8 7 

2 

Na quarta coluna com as cotas do^ colet o r nos PV calcula-se 

a inclinagao. 

e x : l i = 5 3 8 . 2 8 4 - 535.902 = 0 , 0 3 9 7 

60 

Na quint a coluna com a inclinagao ( I ) e a vazao ( Q ) a 

meia segao na tabela de G-anguillet-JCutter 

determinaria o diametro do c o l e t o r . ^ 1 5 0 ^  

Na sexta coluna temos o gabarito que e tornado com dimen -

gao superior 30 a 40 cm da maior profun -

dida no trecho. No ex: a profundidade maior 

e ' l , | 5 3 tomamos urn gabarito de 2,200 m. 

Na setima coluna colocaremos as profundidades assim calcu-

ladas. P = CT - CC = 5 3 9 . 6 8 4 - 5 3 8 . 2 8 4 

P 1 = 1.400 

Na oitava coluna caluularemos a a l t u r a da regua 

H = G - P = 2.20 - 1.40 = 0 , 8 o 

Na nona coluna temos a cota da regua assim calculada: 

CH = CT + H - 539.684 + 0,80 = 540. 484 





> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 4 - i t e ce p ga o ae t»uT3os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bxistem diversaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IlOITaas B r a s i l e i r a s que regulam o recebimen 

to de tubos EB-5 ( tubos ceramicos ) EB -6 ( tubos de con -

creto simples de segao c i r c u l a r EB -103 ( tubos de concre -

to armado de segao c i r c u l a r . 6omo em nossos servigos foram 

mais u t i l i z a d o s os tubos ceramicos falaremos um pouco da / 

EB - 5. 

Ao receber um fonecimento de tubos as seguintes / 

inspegoes devera ser f e i t a . 

a{ Se os tubos sao de ponta e bolsa. 

b) Se a s u p e r f i c i e interna, da bolsa e externa da 

ponta apresentam-se com 3 e s t r i a s . 

c) Se o vidrado e continuo e nao gretado 

d) Se estao insentos de fendas, rebarbas, falhas , 

estrias de queima. 

£) Se nao ha excess© de ovalizagao, desvio da ver-

t i c a l e curvatura, dentro daquilo que pode ser observado a 

olho. 

f ) Se trasem o nome do fabricante ou sua marca. 

Os tubos que nao satisfizerem as condigoes acima / 

deverao ser imediattmente rejeitados e nao farao parte dos 

lotes fomados para ensaio de recebimento, realisado em amos 

tragem representativas, 

Ensaios a que deverao se submeter-: 

MB-12 Ensaio de compressao diametral 

MB-13 Ensaio de permeabilidade e pressao interna. 

MB-14 Ensaio de absorgao. 

3.0 - Construgao dos coletores de esgotos 

3.1 - SONDAGEM BE EECONHECIMENT0 BO SUB-SOLO; 

Antes de i n i c i a r a escavagao de um logradouro e / 

conviniente fazer sondagens, a f i m de v e r i f i c a r a exata l o -

calizagao e profundidade dos servigos publicos que a l i j a 

foram implantados como tambem a profudidade do lengol f r e a -

t i c o e a matureza do terreno nas suas varias camadas. 



LOUAgAO DAS V ALA5: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caso noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA encontrassemos em mas virgens,isto e\'sem outras 

estruturas ou canalizagoes, s e r i a t a r e f a simples a abertura de 

valas. Tal porem nao acontece. Normalmente a colocagao da cana -

lizagao projetada, entra em ruas 3 a possuidoras de melhoramento 

com calgamento,galerias de aguas p l u v i a i s , redes de agua potavel 

posteacao arvores etc. 

Assim varios cuidados devem ser tornados na abertura de 

valas: 

A largura da vala devera ser fungao principalmente da / 

profundidade da vala, diametro e material,da canalizacao. 

Determinada a largura da vala e f e i t a a demarcag~ao por 

meio de risco no chao, ou linhas que demarcarao os bordos 

Escavagao 

Dois proeeesos podem ser u t i l i z a d o na abertura de valas: 

0 processo mecanico e manual. 

A escolha do processo sera em fungao do t i p o de solo onde 

devera ser realizada a escavagao. Podemos u t i l i z a r qualquer um 

dos processos ou uma combinagao deles. 

ESCAVAQlO MEClNICA 

A escavagao por processo mecanico e sensivelmente menos/ 

dispediosa que a escavagao manual nao so quanto ao custo, mas 

tambem quanto ao rendimento, por que reduz o tempo em que a vala 

f i c a r a aberta. 

0 grande inconviniente do uso da escavagao mecanica esta 

nos danos que por ventura cause as demais instElacees existente 

no sub-solo, t a i s como canalizagoes d'agua, galerias de aguas / 

p l u v i a i s etc. 

Os equipamentos f requetementes u t i l i z a d o s para: valas sao 

as escavadeiras e as v a l e t e i r a s . 

As escavadeiras fazem nao s6 o trabalho de escavagao, co 

mo tambem carregam os caminhoes para transporte da t e r r a . 

Elas p o s s i b i l i t a m um otimo rendimento e trabalho continuo 



Ainda ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 mais empregado entre nos onde a mao de obra e 

relativamente barata. As ferramentas mais u t i l i z a d a s sao: 

picareta, chibanca alviao, alavanca, pa de bico, pa quadrada e 

em meno^- escala enxada e enxadao. 

0 material escavado devera ser colocado ao lado da va-

l a , a uma distancia de 0,70 m , a f i m de e v i t a r o seu retomo 

a vala. 

Para profundidades acima de 2,50m e necessario a uso / 

de plataformas, que sao dolocadas a uma profundidade de 1,80m 

com um homem nelas para cada dois no fundo da vala. 

ESCAVAQlO EM FONQlO DO TIPO DE S0I0 

Tipos de solos: 

Varias classificagaes sao dadas aos materiais a escavar 

A adotada entre nos, podemos grupa-las baseando-nos em sua con 

s i s t e n c i a e modo ou processo de melhor retirados, objetivando/ 

a nossa f i n a l i d a d e . 

1 2 Categoria- a r g i l a s , areias, s i l t e s , solos com materi-

als organicos etc. 

22 Categoria- picarro ou rocha decomposta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3Q Categoria- rocha viva,matacoes. 

Escavagao em fungao do t i p o de solo: 

Para os materiais de 1 2 e 2 2 categoria a escavagao nao 

oferece maiores problemas. Porem na escavagao de um material / 

de 3
e categoria ou seja rocha a escavagao e bastante d i f i c u l t a 

da, devido ao pequeno espago dis ponivel, pois no caso de rede 

de esgotos, sao as valas f e i t a s usualmente proximas as residen. 

cias. 

No caso de valas escavadas em rocha devera haver um pe_ 

queno rebaixo de pelo menos 1/4 do diametro da canalizagao a 

ser implantada, e nunca menos que 10.cm.Esse espago devera ser 

reenchido com areia po de pedra, ou t e r r a de boa qualidade. 



QUtUdOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUSHt ic iade de rocha encontrada e pequena, ela pode 

ser quebrada com picareta, alavancas, ponterios e marretas. 

A escavagao de rocha pode ser " a f r i o " e a "fogo". 

A extragao a f r i o consiste em r e l i r a r a rocha u t i l i z a n d o as 

ferramentas que se acaba de mencionar, nao usando explosivos. 

A extragao a fogo consiste em desagregar a rocha por i n t e r -

medio de explosivos. 

Para o uso de explosivos e necessario precaugoes para evi -

t a r dois p^roblemas: 0 da vibragao e o do langamento, o que podera 

d a n i f i c a r as construgoes vizinhas 

REATERHOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE VALAS 

A maneira como sera f e i t o o reaterro e muito importante, p£ 

i s que i n f l u e n c i a r a diretamente na estabilidade da reposigao do / 

calgamento, e, caso nao seja bem conduzida, dara lugar a recalques 

consideraveis. 

0 preenchimento da cava devera ser f e i t o com material de / 

boa qualidade, cuidadosamente e sem demora; o material do reaterro 

deve ser compactado em torao e acima do tubo, com um pequeno soque 

t e , ate a a l t u r a de 0,50m acima da g e r a t r i z superior do tubo. 2)eve 

se t e r o cuidado de que, nesta 12 camada nao seja encontradas pe -

dras grandes ou outros d e t r i t o s que possam causar danos a tubula -

gao. Cuidados tambem devem ser tornados a f i m de nao d a n i f i c a r as 

juntas f e i t a s recentemente. 

A compactagao pode ser manual ou mecanica, realizadas por 

pressao, impacto ou vibragao. 

REPOSIQA'O D E PAVIMENTO 

A pavimentagao sera, em grande parte afetada pela qualidade 

do reaterro. Quanto melhor o reaterro, menor o numero de vezes que 

sera r e f e i t a a pavimentagao. 0 idea l sera fazer-se uma pavimenta -

gao p r o v i s o r i a sobre a vala, com pedra britada ou cascalho, e por 

algum tempo realizar-se a pavimentagao d e f i n i t i v a . 



3-3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Escoramento 

B Escs^amento I un oonjuntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de meios mecanicos ou f i s i c o s u t i l i z a 

dos transitoriamente, para impedir que uma vala ou escavagao / 

f e i t a , modifique suas dimengoes em virtude de empuxo de t e r r a . 

fe um dos mais importantes problemas de construgao, pois 

age de duas maneiras; iendo o p r i n c i p a l , o f a t o r seguranga. A 

outra e o f a t o r paicologico, pois que em valas profundas, mesmo 

em terreno consistente, t a l medida produz a sensagao do que de-

sejamos: Seguranga. Com i s t o , obteremos do trabalho o seu ren -

dimento maximo. 

A inseguranga e a inquietagao dem oStral* durante o t r a b a -

lho, pelos operarios que lidam nas escavagoes profundas, j u s t i -

f i c a plenamente a realizagao dd um escoramento do t i p o d escon -

tinuo - mesmo nao sendo este necessario. So quern morejou neste 

setor, pode aquilatar do decrescimo de rendimento dos homenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y(/ 

nesta situagao. 

B Em nosso caso as valas sao cortadas a ceu aberto e assim 

permanecem temporariamente. 

0 seu escoramento, consiste em se proteger suas paredes/ 

l a t e r a l s contra possiveis desmoronamento. Assim sendo os taludes 

das valas sao escorados um com o outro; Em casos particulares / 

podera u t i l i z a r os taludes inclinados, neste caso o f a t o r econo 

mico e quem diz. 

0 escoramento pode ser de dois t i p o s : 

1 - Escoramento descontinuo-

Escoramento descontinuo e aquele que nao cobre toda a 

supe r f i c i e l a t e r a l da vala, ou melhor. as pegas da posigao ver 

t i c a l ficam distanciadas entre s i . Normalmente est a d i s t a n c i a / 

deve ser no maximo de 1,0 metro. 

2 - Escoramento continuo -

Neste caso as pegas da posigao v e r t i c a l ficam ligadas / 

e n t r i s i por mei&s de encaixes e cravadas no terreno. Forma o 

que se chama uma c o r t i n a de estacas. 



0 importante no escoramento continuo e a cravagao, i s t o e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gUC as e s t a c a s penetrem abaixo da cota do grade desejado, evi -

tando que o peso do material escorado force a sua saido sob o 

escoramento. 

A aplicacao de um ou outro t i p o e fungao da consistencia 

do terreno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-4 - Fundacoes 

Na construgao de uma rede coletora, sao normalmente u t i -

lizados t r e s tipos de fundagoes, sendo com o uso combinado de 

duas delas. 

a) Enrrocamento- fundagao sobre aterro compactado. 

b) Bergo- fundagao s u p e r f i c i a l ou rasa. 

c) Estaca-fundagao profunda. 

A escolha de um desses tipos ou sua associagao e f e i t a / 

levando-se em conta: 

1- As cargas que devem ser transmitidas ao terreno e sua 

capacidade em suporta-las. 

2- A execurgao da fundagao nao deve afetar tubulagoes ou 

construgoes vizinhas. 

3- As deformagoes das camadas do solo subsdjacentes a / 

fundagao devem ser compativeis com a estrutura. 

4- Aspecto economico. 

ENRROC AMENT 0-

0 enrrocamento consiste na substituigao do solo pouco re 

si s t e n t e , grandemente compressivel por ou que apresente melho-

res c a r a c t e r i s t i c a s para o servigo a que se destina. 

3.5-Esgotamento 

A agua encontra<$a em valas pode ser consequecia de chuva, 

vazamento de outr® canalizagoes e lengois ou minas de agua. 

0 primeiro caso nao ap resent a problema, pois que uma vez 

esgotada deixara o terreno seco novamente.Em quantidades peque 

nas o esgotamento a balde e muito u t i l i z a d o . 



0 segundo caso- vazamento- j a mais complexo se torna, 

pois vima tubulagao vazando podera sen:, como normalmente aconte-

ce, uma g a l e r i a de aguas p l u v i a i s antiga, cujas juntas estejam 

falhadas ou uma tubulacao rachada. Podera ser tambem uma tubula 

gao de agua potavel com juntas soltas ou ligagoes partidas. Es-

tas tubulagoes, colocadas como e logi c o , f o r a de nossa vala, / 

torna mais d i f i c i l a solugao do problema. 

0 t e r c e i r o caso e, sem duvida, o que maiores complica 

goes apresenta, pois que teremos de drenar a vala, para conse -

g u i r o nosso objetivo que e enxugar o terreno. 

A preocupagao e cornseguirem-se pontos baixos do grade 

projetado para onde a agua possa correr e acumular, sendo entao 

retiradas por meio de bombas. I s t o realizado do seguinte modo: 

Constroi-se uma canaleta em um dos dois lados do l e i t o da vala, 

que coletando as aguas, transporta-se para pontos mais baixos. 

Quando o voluma de agua e muito, pode-se fazer um ras 

t r o de b r i t a numerozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 ou 3 , por sob a qual a agua escoara. para 

a canaleta. 

Conforme as condigoes locais se apresentem, consegue-

se o ponto de acumulo de agua, fazendo-se de espago em espago,/ 

umas cavas, onde o mangote de sucgao da bomba e colocado. 

Para o rebaixamento do lengol f r e a t i c o , langa-se mao 

do bombeamento diretamente nas escavagoes, tomando-se precaugoes 

para assegurar um esgotamento compativel com os materiais empre 

gados na construgao da rede. 

Tipos de bombas usadas para esgotamento de valas: 

Dois tipos de bombas sao normalmentes empregados: as bombas Cen 

t r i f u g a s e as bombas al t e r n a t i v a s . 

Cada t i p o de bomba e recomendavel para uma ou outra / 

situagao. 



4.0 - Assentamento dos coletores 

Assentar uma canalizagao e colocar seus elementos 

componentes (tubos ou manilhas) em posigao t a l que, apos a 

uniao como um todo, satisfagam em declividade e alinhamento 

os varios trechos projetados. 

Na p r a t i c a normalmente, loca-se f o r a do terreno , 

em declividade alinhamento e posigao, uma paralela a l i n h a 

coletora a ser construida. Translada-se esta paralela para 

a posigao d e f i n i t i v a ( l i n h a coletora) de duas maneiras d i f e 

rentes: Por cruzeta e por gabarito. 

Por cruzeta trabalha sobre o corpo do tubo. 

Por gabarito trabalha sobre a g e r a t r i z interna i n 

f e r i o r do tubo. 

Em nossos trabalhos f o i u t i l i z a d o apenas o proces_ 

so por gabarito. 

ALINHAMENTO DOS C0LET0RES-

0 alinhamento de uma tubulagao sera, dada pelo seu 

eixo. Marca-se sobre cada regua, por um trago o eixo da t u -

bulagao que devera se manter ret o , de pogo a pogo, e que / 

tambem e normalmente o eixo da vala. Sobre estes tragos cor 

rera uma l i n h a que, para nao t e r possibilidade de f u g i r ou 

escorregar, sera presa entre dois pregos. 

Um prumo de centro, passando por estalinha, trans 

ladara para o fundo da vala, o eixo da tubulagao. 

Para as manilhas que sao geralmentes curtas 0,60m 

torna-se bastante trabalhoso u t i l i z a r - s e o prumo para cada 

manilha. Usa-se em geral, colocar de cinco em cinco metros, 

manilhas mestras, perfeitamente assentadas. Por e l as passar 

s e_ao as linhas que darao o alinhamento f i n a l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s 

S 



JUNTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA genpjLn*.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dvond^ afi juntas dos coletores foram g e r a i -

ment e de piche e alcatrao, este t i p o de junta e o mais empre-

gado nas tubulagaoes de ponta e bolsa e no caso de manilha de 

barro. 

As juntas deverao ser previa e cuidadosamente vedadas/ 

com ccrdas alcatroadas para impedir que o material da j u n t a , / 

quando f l u i d o , penetre na tubulacao; 0 piche e colocado a t r a -

vez do que se chama"cachimbo de barro". Este t i p o de junta p£ 

de ser empregado em qualquer t i p o de terreno. 

Alem deste t i p o de junta existem outras, tambem muito/ 

usadas, como as juntas f e i t a s de cimento e areia, juntas de / 

anel de borracha etc. 

P a r a t e s t a r um conjunto de juntas, pode-se fazer a f ,pro 

va de fumaga". Consiste em se fechar, com um bujao ou outra / 

coisa qualquer, uma das estremidades, do trecho a testar,pela 

outra extremidade introduz-se fumaca i n s u l f l a d a por uma ven -

toinha. Caso haja juntas com f a l h a , por ela a fumaga saira. 
• 

4.2 - Fiscalizacao dos servigos 

Como f i s c a l t i v e a obrigagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de inspesionar diretamen 

te as obras e providenciar para que: 

12) Os materiais empregados apresente as c a r a c t e r i s t i 

cas de qualidade preconizadas pelas normas tecnicas adotadas. 

2 e) Na execugao dos servigos sejam respeitadas as es-

pecificagoes gerais adotadas para construgao de coletores bem 

como os termos contratuais. 

3 2 ) Seja mantido um ritmo de trabalho condizente com 

o conograma contratual. 

4 2 ) As modificagoes eventuais do p r o j e t o , motivado / 

pela presenge de obstaculos ocasionais ou outras imposigoes 

frequetemente em obras desta natureza, obdegam as normas de 

calculos adotados no projetos de redes. 



CRITICAS E SUGEST0E3 

Nada tenho a c r i t i c a r . Tudo decorreu da melhor manei 

ra possivel. So um ponto negativo devo f o c a l i z a r : Acredi. 

to que se o tempo oferecido fosse mais longo mais oportu 

nidade haveria de se poder cumprir todas as etapas do pro 

grama apresentado. 0 tempo f o i realmente exiguo. 

IV - CONCLUSlO PESSOAL DO ESTAGlARIO 

Convem s a l i e n t a r que este estagio me deu a oportuni 

dade de associar a t e o r i a a p r a t i c a de uma maneira t o t a l 

mente proveitosa, desde que me f o i possivel a p l i c a r oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C£  

nhecimentos adquiridos na Escola f r e n t e a um campo de t r a 

balho. Estou por demais s a t i s f e i t o com a experiencia v i v i 

da, acreditando poder enfrentar a vida p r o f i s s i o n a l sem 

os grandes temores do p r i n c i p i a n t e . 

Com prof undo reconhecimento subscrevo-me mui respei\ 

tosamente. 

Campina Grande, 28 de fevereiro dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .1975. 

Quero agradecer sensibilizado" a todos que c o n t r i b u i 

ram para que eu passasse por tao rendosa experiencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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