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I N T R O D U C A O 

Este r e l a t 5 r i o n o s tra o resume- das at i v i d a d e s 

acompanhadas pelo e s t a g i a r i o GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS, aluno 

regularmente matriculado no Curso' de Engenharia C i v i l da UFPb, 

at i v i d a d e s estas que foram acompanhadas no periodo de 20/11/82 

a v05/03/83 na construcao do Terminal Rodoviario de Campina 

Grande, que esta sendo executado pela c o n s t r u t o r a Limoeiro 

S/A e f i s c a l i z a d a pelo DER-Pb. 

Neste periodo de mcbilizacao, o e s t a g i a r i o a c i 

ma teve a orientacao dos Engenheiros Joao de Azevedo F r e i r e e 

Jeorge B a t i s t a Z e f e r i n o , que assumem o cargo, na c o n s t r u t o r a , 

de Eng. reside'nte e a u x i l i a r de engenheiro, respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A P RE S E N T A C A O 

A l u t a pela construcao de urn novo Terminal Ro 

d o v i a r i o em Campina Grande, era urn acontecimento que estava 

sendo acompanhado por cada urn dos paraibanos'e campinenses 

pri n c i p a i m e n t e , j a que este t e r m i n a l a l i v i a r i a o grande sufo 

co que se passa no a t u a l t e r m i n a l . 

V Sendo Campina Grande uma cidade que serve de 

ponto i n t e r m e d i a r i o e n t r e o l i t o r a l e o se r t a o , tendo em fun 

gao d i s t o o maior centro comercial da Paraiba, j a era tempo 

de merecer uma estagao r o d o v i a r i a ao. sou n i v e l p o p u l a c i o n a l , 

comercial e t e r r i t o r i a l . Entao a PMCG, atraves da c o n s t r u t o r a 

CICOL, tento u c o n s t r u i r a mesma, mas i n f e l i s m e n t e nao teve 

condicoes f i n a n c e i r a s para t a n t o . Por isso o governo da Parai 

ba, juntamente com o MINTER, DER, DNER e PMCG, conseguiram 

mais uma vez por em p r a t i c a o p r o j e t o da construcao da nova 

estagao r o d o v i a r i a , i s t o e, f o i f e i t a nova l i c i t a g a o (concor 

r e n c i a ) , vencendo desta vez a co n s t r u t o r a Limoeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TERMINAL RODOVlARIO DE CAMPINA GRANDE 

1 ~ CONSIDERACOES 

£ bom s a l i e n t a r que o presente e s t a g i a r i o so 

podera r e l a t a r os trabalhos acompanhados pel'o mesmo, desde o 

i n i c i o ate o f i m do es t a g i o . Nao deixando de c i t a r s u p e r f i 

cialmente, e c l a r o , 0 3 i t e n s mais importantes dentre os que 

nao foram v i s t o s . 

2 - LOCALIZAgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- * " -

A construcao do t e r m i n a l r o d o v i a r i o esta sendo 

f e i t a em urn t e r r e n o l o c a l i z a d o no b a i r r o do Catole, proximo 1 

as avenidas B r a s i l i a e Senador A r g i m i r o de Figueiredo, aveni 

das estas que dao i n i c i o as rodovias com dostino a Joao Pes_ 

soa e Caruaru, respectivamente. 

A escolha deste t e r r e n o f o i excelente por se 

t r a t a r de um l o c a l de amplo espago, bem situado e por se t r a 

t a r de um terreno nao muito acidentado e com quase nenhum gas 

to de desapropriacao. 

3 " INSTALAgOES DO CANTEIRO DE OBRA 

De acordo com as especificagOes, a c o n s t r u t o r a 

t e r i a de t e r j a predimensionado os elementos do c a n t e i r o de 

obra e sua locacao, para que, quando fosse dada a ordem de 

se r v i c o , estes trabalhos fossem r e a l i z a d o s em tempo minimo. 

0 c a n t e i r o da obra f o i assim formado: 

a) Dois barracoes de m a d e i r i t , cobertos com t e 



lhas b r a s i l i t , sendo um deles capacitado pa 

ra a b r i g a r , em salas d i s t i n t a s : os engenhei 

ro s , o pessoal do e s c r i t o r i o , o mestre de 

obras, o topografo, o pessoal do setor de 

compras e um tecnico do n i v e l medio, alem 

de dois banheiros e uma sala de reunioes. 0 

ou t r o f o i dimensionado para a b r i g a r o almo 

x a r i f e e ajudante, apontador, acoplado *ao 

mesmo estava um deposito de cimento e madei 

r i t , um de tabuas e um de ferramentas e e 

quipamentos. Estes•barracoes possuem i n s t a 

lacoes p r o v i s 5 r i a s de agua, l u z , esgoto e 

t e l e f o n e . 

b) Abrigos situados em determinados pontos da 

obra, para que os c a r p i n t e i r o s e f e r r e i r o s 

pudessem executar suas formas e p a i n e i s de 

ferragem, respectivamente. 

c) Cerca de arame farpado ao redor de toda a 

*v rea do t e r r e n o , com a f i n a l i d a d e de p r o t e 

ger a obra de pessoas estranhas e animais. 

d) Placas de i d e n t i f i c a c a o da f i r m a , do orgao 

c o n t r a t a n t e e do governo do estado. 

e) Fazendo parte ainda do c a n t e i r o , foram a l u 

gadas 3 casas, pela c o n s t r u t o r a , com as se 

guintes funcoes: 

1- - Abrigar o pessoal da f i s c a l i z a g a o (DER-

Pb) . 

2- - L a b o r a t o r i o para o c o n t r o l e de concre 

, t o e terraplenagem. 

3- - Cantina para o pessoal da c o n s t r u t o r a . 



4 - LIMPEZA DO TERRENO . • 

~ 2 
Em fungao do grande porte do ter r e n o (41.800 m ) 

do t i p o de vegetacao (arbustos, tocos, r a i z e s , entulhos e ma 

tagoes) e da necessidade do andamento rapido dos servigos, f o i 

necessario fazer esta limpeza totalmen'te mecanizada, atraves 

de duas p a t r o i s uma enchedeira, um t r a t o r de e s t e i r a s D-8 e 

um moto-SCRAP que alem de escavar, transportava j u n t o com os 

caminhoes basculantes, todo o m a t e r i a l ( b o t a - f o r a ) . 

5 ~ CA^CTORfST^CAS l!l§I9d§ 92 TERRENO E SUA PREPARAgAO 

2 

Com seus 41.800 m de area e um t o p o g r a f i a 

pouco acidentada, precisou-se fazer um grande movimento de 

t e r r a , orientado minuciosamente pelo top5grafo e um tecnico 1 

de terraplenagem de acordo com o p r o j e t o , que por s i n a l e i 

dentico ao do t e r m i n a l r o d o v i a r i o de Joao Pessoa, mudando a 

penas a cobertura. 0 ter r e n o f i c o u d i v i d i d o em dois n i v e i s t o 

pograficos ( n i v e l 0,00 e n i v e l +1,35), necessitando-se assim 

de um muro de arrimo em toda extensao do d e s n i v e l . 

5.1 - CORTES 

De acordo com as c a r a c t e r i s t i c a s do solo, que 

por sua vez se apresentava com uma camada de m a t e r i a l s o l t o 

de baixa capacidade de suporte e logo apos uma pequena cama 

da de a r e i a grossa compacta seguida por roch-a, se fez necessa 

r i o escavar o ter r e n o n a t u r a l ate a rocha e em certos casos, 

t e r que d i n a m i t a - l a para que fosse a t i n g i d o o greide de t e r r a 

plenagem. A escavagao deste m a t e r i a l era f e i t a atraves de um 

t r a t o r de e s t e i r a s D-8., a u x i l i a d o por um moto-SCRAP. 

A c l a s s i f i c a g a o do m a t e r i a l era f e i t a de acor 

do com as seguintes c a r a c t e r i s t i c a s : 



1 - Solo r e s i d u a l ou sedimentar, com diametro 

maximo i n f e r i o r a 0,15m, qualquer que fos 

se o t e o r de umidade que apresentasse, era 

c l a s s i f i c a d o como m a t e r i a l de 1- categoria. 

M a t e r i a l com r e s i s t e n c i a ao desmonte meca 

nico i n f e r i o r a da rocha nao a l t e r a d a , cu 

j a extracao se processou por meio de equi 

pamentos de e s c a r i f i c a g a o podendo envolver 

explosivos, mas com volume de blocos de ro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 

cha i n f e r i o r a 2m e pedras com diametro 1 

e n t r e 0,15m e 1,00m, f o i c l a s s i f i c a d o como 

m a t e r i a l de 2- ca t e g o r i a . 

O m a t e r i a l com r e s i s t e n c i a ao desmonte me 

canico equivalente a da rocha nao a l t e r a 

da-, cuja extragao se processou apenas com 

o emprego contlnuo de e x p l i s i v o s , contando 

ainda com blocos de rocha com diametro me 

dio s u p e r i o r a 1,00m e volume i g u a l ou su 
3 • -

p e r i o r a 2m , f o i c l a s s i f i c a d o como mate 

r i a l de 3- c a t e g o r i a . 

5.2 - EMPRESTIMOS 

As escavagoes de emprestimos destinaram-se a 

completar o volume necessario a c o n s t i t u i g a o dos a t e r r o s , j a 

que o volume dos cortes foram i n s u f i c i e n t e s , por motivo de or 

dem te c n o l o g i c a de selegao de m a t e r i a l s . Os m a t e r i a l s foram 

selecionados dentre os de 1-. e 2- cat e g o r i a s , que atenderam a 

qualidade e a destinagao p r e v i s t a no p r o j e t o , para p o s t e r i o r 

implantagao das camadas de a t e r r o . 

5.3 - ATERROS 

2 -

3 -



Ja d e f i n i d o no item a n t e r i o r o t i p o de mate 

r i a l empregado para os a t e r r o s , convem r e l a t a r as fases de 

operagao dos mesmos. * 

a) Primeiro fazi a - s e o t r a n s p o r t e da jazida ate 

o l o c a l a ser aterrado, por um moto-escayo-

tra n s p o r t a d o r (moto-scrap), que por sua vez 

descarregava e espalhava o m a t e r i a l de f o r 

ma quase r e g u l a r , em camadas quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ap5s serem 

compactadas nao ultrapassavam os 30 cm. 

b) Logo ap5s era f e i t a homogeinizacao, e s c a r i 

f i c a c a o e r e g u l a r i f i c a g a o por uma moto-ni. 

veladora e dois t r a t o r e s de lamina, sendo 

necessario ainda o. uso de um caminhao pipa 

para umedecer o solo . 

c) Com o m a t e r i a l em boas condigoes, era f e i t a 

a compactagao por meio de um compactador de 

r o l o l i s o v i b r a t o r i o , ao mesmo tempo que? o 

V caminhao pipa i a umedecendo o solozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pari que 

o mesmo fosse compactado com umidade p r o x i ' 

ma da otima. 

d) Durante a compactagao eram f e i t o s ensaios 

para determinar: a massa e s p e c i f i c a aparen 

t e seca " i n s i t u " , granulometria, l i m i t e de 

l i q u i d e z , l i m i t e de p l a s t i c i d a d e , t e o r de u 

midade e grau de compactagao. Tudo i s t o , de 

acordo com as normas do DNER. Fazia-se tarn 

bem o c o n t r o l e geometrico. 

6 - LOCA£AO 

A locagao, alinhamento e determinagoes de n i 



veis de toda a obra f o i f e i t a pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA top5grafo da co n s t r u t o r a , 

f i s c a l i z a d o pelo top5grafo do DER. Comegando com a locagao 

das escavagoes das sapatas, blocos, c i n t a s , caixa d'agua, sub-

solo e muro de arrimo, passando posteriormente para a locagao 

e alinhamento dos p i l a r e s , locagao das rampas, escadas, e t c . 

Este t r a b a l h o era f e i t o com o a u x i l i o do mestre g e r a l , encar 

egados de pedreiro e c a r p i n t e i r o , que juntamente com os ser 

ventes, fixavam as marcagoes atraves das banquetas. 

7 - FUNDAgOES 

7.1 - ESCAVAC5ES 

As escavagoes das sapatas, blocos, c i n t a s , mu 

ro de aarimo, caixa d'agua e sub-solo f o r a m - f e i t a s manualmen 

t e , deixando-se folgas d e f i n i d a s pelo DER para colocagao de 

formas e liberdade de t r a b a l h o , e com a profundidade necessa 

r i a para a t i n g i r a focha sa. - • • " 

V Nao f o i necessario o escoramento de va l a s , por 

se t r a t a r de um terreno previamente compactado nas exigencias 

das normas do DNER e que se comportou de.forma excelente quan 

t o ao desmororamento. 

7.2 - FORMAS 

Como as escavagoes eram f e i t a s deixando-se uma 

ce r t a f o l g a , fez-se necessario a confecgao de formas para con 

cretagem dos blocos, sapatas, c i n t a s e sapata do muro de a r r i 

mo. 

7.3 - CONCRETO DE REGULARIZAQAO 

Antes das cohcretagens das pegas e s t r u t u r a i s de 



fundagao, colocava-se uma comada de concreto nao e s t r u t u r a l 1 

(concreto magro), com a f i n a l i d a d e de r e g u l a r i z a r a s u p e r f i 

c i e , que posteriormente i r i a suportar as cargas da e s t r u t u r a . 

0 trago deste concreto era 1:3:5 (cimento, a r e i a e b r i t a 38). 

7.4 - FUNDAQAO CORRIDA 

No periodo de esta g i o nao f o i f e i t o este t i p o 

de fundagao, pois na cota 0,00, onde foram concluidas todas 

as fundagoes, nao estava especificado este t i p o , porem no n£" 

v e l +1,35 a mesma estava- e s p e c i f i c a d a . 

Esta fundagao s e r i a executada em pedra rachao 

e argamassa, obedecendo rigorosamente aos detalhes do p r o j e t o 

e s t r u t u r a l , com l a r g u r a de 0,40m e profundidade variando com 

o encontro da rocha sa. Sobre esta fundagao i r i a m apoiar-se 

apenas as paredes que nao estivessem situada's sobre c i n t a de 

fundagao. 

• 7.5- EMBASAMENTO 

Sobre a fundagao t r a t a d a no item a n t e r i o r se 

r i a c o n s t r u i d o o embasamento com 0,20m de l a r g u r a , em t i j o l o 

macigo, assentado com argamassa de cimento e a r e i a no trag o 

1:5 (cimento e a r e i a ) . Ap5s este embasamento s e r i a construida 

uma c i n t a para d i s t r i b u i g a o dos esforgos. 

7.6 - REATERRO 

Ap5s a concretagem de sapatas, blocos, muro de 

arrimo, e t c . , era f e i t o o r e a t e r r o das cavas, com m a t e r i a l de 

1- c a t e g o r i a , em camadas de a l t u r a maximo de 0,20m, molhadas 1 

e apiloadas manualmente ou mecanicamente, dependendo de espa 

go e tamanho do r e a t e r r o , como por exemplo, o lado do muro de 



arrimo que c o n t i a o a t e r r o , f o i compactado com um sapo mecani 

co, obedecendo rigorosamente as normas para e v i t a r t f i n c a s , 

fendas e desniveis por recalque d i f e r e n c i a l das camadas rea 

terr a d a s . 

8 " CONCRETO ARMADO 

8.1 - CINTAS DE FUNDAQAO 

Exis t i a m dois t i p o s de cintas.de fundagao no 

projeto,'uma i n f e r i o r e ou t r a s u p e r i o r . A i n f e r i o r (0,40m de 

la r g u r a e 0,10 de a l t u r a , com 3 f e r r o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 5.0 c o r r i d o e coste 

la s em forma de grelha no 0 5.0 e espagamento-0,20m), t i n h a a 

f i n a l i d a d e de amarrar as sapatas, receber as cargas da c i n t a 

s u p e r i o r e d i s t r i b u i - l a igualmente ao solo. A sup e r i o r (0,20 

m de l a r g u r a e 0,20m-de a l t u r a , com 4 f e r r o s 0 1/4" e e s t r i 

bos de 0 5.0, espagamento 0,20m).. alem de amarrar os tocos do 

p i l a r e s recebia e d i s t r i b u i a igualmente para c i n t a i n f e r i o r , 

a carga das paredes. 

A concretagem destas c i n t a s era f e i t a no trag o 

1:2:3,4 (cimento, a r e i a e b r i t a 25), FCK 180 kg/cm 2. 

OBS: Entre estas c i n t a s era f e i t o um embasamento para apoiar 

a c i n t a s u p e r i o r e s e r v i r como fundo de forma para a mes 

ma. 

8.2 - SAPATAS E PILARES 

Exi s t i a m na obra um t o t a l de 79 sapatas e 92 

p i l a r e s , c i n t a s dimensoes e ferragem estao em uma p l a n t a ane 

xa a este r e l a t 5 r i o . . 

O tra g o usado na concretagem destes elementos' 

e s t r u t u r a i s , f o i 1:2,2:3,4 (cimento, a r e i a e b r i t a 25) FCK = 



180 Kg/cm2. 

8.3 - RAMPAS E ESCADAS 

Apenas 2 rampas e 4 escadas foram concretadas 

neste periodo de a t i v i d a d e s . Uma rampa l i g a v a o n i v e l 0,00 ao 

+1,35 e a o u t r a l i g a v a o n i v e l +1,35 ao +2,70, quatro escadas 

situadas no n i v e l 0,00 e duas no n i v e l -1,35, l o c a l i z a d a s no 

sub-solo. 

O tra g o usado nestas concretagens f o i 1:2,3:3,5 

2 

(cimento, a r e i a e b r i t a 25) FCK = 150 Kg/cm . 

8.4 - SUB-SOLO 

Destinado para s e r v i r de depSsito e acima do 

mesmo" ser construido um j a r d i m este f o i f e i t o totalmente em 

concreto armado no trago 1:2,2:1,6:2 (cimento, a r e i a , b r i t a 

12 e 25) FCK = Kg/cm2. 

8.5 - CAIXA D'AGUA 

Esta caixa d'agua estava d i v i d i d a em dois re 

s e r v a t o r i o s , um i n f e r i o r e o u t r o s u p e r i o r . O i n f e r i o r com ca 

3 

pacidade para armazenar na f a i x a de 200 m de agua e o supe 
3 

r i o f 94 m . Ambos foram f e i t o s totalmente era concreto armado, 

atraves do s o f i s t i c a d i s s i m o sistema de forma d e s l i z a n t e em 

tempo r-corde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 trago usado para concretagem destes reserva 

t 5 r i o s f o i o mesmo usado no sub-solo. 

QBS: Forma d e s l i z a n t e e um t i p o de forma que funciona atraves 

de macacos alimentados por um compressor de oleo. Maca 

cos estes que se apoiam em varoes c i r c u l a r e s de ago para 



suspender gradativamente a forma. Este sistema f o i desen 

v o l v i d o na Alemanha e e a p r i m e i r a vez que se faz uma 

. concretagem, usando este sistema, aqui na Paraiba. 0 mes 

mo nao precisa de escoramento, e a u x i l i a d o apenas por uma 

t o r r e de ago, que tern a f i n a l i d a d e de t r a n s p o r t a r o. con 

cr e t o e os trabalhadores a medida que a forma v a i se el e 

vando. 

8.6 - MURp' DE ARRIMO 

A concretagem deste muro f o i f e i t a em 3 etapas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cl 

1- - Concretagem da sapata, de 0,30m de a l t u r a . 

2- - Concretagem do toco, de a l t u r a minima 0,20 

" • m. 

3- - Concretagem do re s t a n t e (parede), comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al 

t u r a variando em torno de 1,35m. 

O trago usado na concretagem do mesmo era 

1:2,-5:2:2,3 (cimento, a r e i a , b r i t a 25 e 38), FCK = 180 Kg/cm2. 

OBS: Para que nao houvesse problema na forma, i s t o e, para 

que a mesma se comportasse bem e nao abrisse durante a 

concretagem f o i f e i t o um contraventamento na mesma, com 

parafusos que variavam de 15 a 25 cm de comprimento e 

diametro de 1/2", alem de um reforgado escoramento. 

8.7 - LAJE MISTA OU MESANINO 

Chamada de l a j e mista por se t r a t a r de uma l a 

j e composta por nervuras de concreto armado, blocos de t i j o 

l o s e p e r f i s metalicos apoiados nos p i l a r e s . E" chamada de me 

sanino por se t r a t a r de uma l a j e entre o p'iso e a cobertura. 

A concretagem desta l a j e f o i f e i t a por p a r t e s . 



por se t r a t a r de uma l a j e de grande area. A mesma f o i armada 

da seguinte forma: 

Apos escoradas (escoramento metalico) e coloca 

da a forma, deixando-se os vazios nos l o c a i s onde estavam • s i 

tuados os p i l a r e s , colocava-se os p e r f l s metalicos (-vor dot a 

Ihos na plan£a anexa), que eram ancorados nestes p i l a r e s . Con 

cretava-se os p i l a r e s , armava-se as nervuras ( v i g a s ) , logo a 

pos eram arrumazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<3os os blocos e n t r e as nervuras e p a r t i a - s e pa 

ra as tubulacoes de agua,. l u z , t e l e f o r n e , esgoto e sonoriza 

gao. Em cada p e r f i l era colocado uma armacao negativa (0 1/2"), 

- 2 

com uma area de c o n t r i b u i c a o de 9m . Logo apos colocava-se uma 

malha de f e r r o s de 3/8" sobre toda a l a j e . 

A concretagem era vibrada minuciosamente para 

que o concreto preenchesse totalmente os .furos dos t i j o l o s e 

os mesmos, apos a r e t i r a d a da forma (21 d i a s ) r nao caissem 

Este cuidado era f e i t o devido as nao recobrimento na par t e de 

baixo da l a j e . 0 trago usado f o i 1:3:5 (cimento, a r e i a e br:L 

t a . 19) . •• ; -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8.8- GUI DADOS *" - • 

Antes de qualquer concretagem, a f i s c a l i z a g a o , 

juntamente com os tecnicos da c o n s t r u t o r a , conferiam todos os 

detalhes que se relacionasse com a mesma, como por exemplo : 

conferencia de formas e ferragens, alinhamento, escoramento, 

c o n t r a - f l e x a s , colocagao das canalizagoes, e t c . No periodo de 

concretagem os cuidados eram mantidos no sentido de f i s c a l i . 

zar: a dosagem, o preparo, o t r a n s p o r t e , o lancamento e a v i 

bracao. Ainda neste periodo, como par t e do c o n t r o l e , eram mol 

dados 4 corpos de prova para rompimento a 7 e 28 dia s . No pe 

rio d o de p5s-concretagem, os cuidados'se concentravam na cura 

do concreto, i s t o e, fazia - s e o umedecimento atraves de ba 

nhos d'agua, quando se t r a t a s s e de pegas de s u p e r f i c i e s v e r t i 

cais ou de pequena area, colocagao de uma camada de a r e i a mo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lhada, quando se t r a t a s s e de l a j e s ; na r e t i r a d a de formas e 

escoramentos e por f i m , no preenchimento de pequenas falhas 

(bexigas) que ocorriam no concreto com argamassa de cimento e 

ar e i a na coloracao semelhante a do concreto. 

8.9 - JUNTAS DE DILATAQAO 

No comprimento t o t a l do muro de arrimo e x i s 

tiam apenas 6 juntas de d i l a t a g a o , entao no andamento da con 

cretagem do mesmo, notou-se algumas f i s s u r a s . Em reuniao com 

a f i s c a l i z a g a o , chegou-se a conclusao que a causa s e r i a a gran 

de d i s t a n c i a entre as junt a s de d i l a t a g a o e como solugao, re 

souveu-se por uma j u n t a de 20 em 20m no res t a n t e do muro que 

nao estava concretado. Estas juntas foram usadas tambem na l a 

j e mista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9 - INSTALAgOES HIDRO-SANITARIAS 

< • • * 

As unicas instalagoes h i d r a u l i c a s concluldas 1 

foram: construgao dos r e s e r v a t 5 r i o s i n f e r i o r e s u p e r i o r , cons 

trugao da casa de bombas e algumas canalizagoes no mecanismo. 

Porem nao f o i f e i t a ligagao de qu.alquer especie a estes e l e 

mentos ( r e s e r v a t o r i o s e casa de bombos). 

Das instalagoes s a n i t a r i a s , fez-se apenas os 

pogos de v i s i t a e algumas caixas de inspegao, ligados por tu. 

bos de PVC de 150 mm. 

1 0 ~ INSTALAGOES ELfiTRICAS, TELEFONICAS E DE SONORIZAQAO 

A execugao destas instalagoes f o i dada a sub-

em p r e i t e i r a s , que i n i c i a r a m e terminaram seus trabalhos na 

part e da l a j e do mesanino que i a ser concretada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QBS: Isso ocorreu devido a paralizagao, por tempo indetermina 

do, da obra. 

11 - COBERTURA 

Convem f a l a r um pouco da cobertura, mesmo sem 

t e r sido i n i c i a d a a sua construgao. Se tratando de uma moder 

nissima e s t r u t u r a de alu m i n i o , so e x i s t e uma aqui na Paraiba 

e esta l o c a l i z a d a no Espaco C u l t u r a l de Joao Pessoa. 

Esta coberta sera composta por uma e s t r u t u r a 

formada por uma malha e s p a c i a l , plana, t r i d i m e n s i o n a l , cons 

t i t u i d a por p e r f l szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s 5 l i d o s de a l u m i n i o - l i g a , que compoe p i r a 

mides de base quadrada que se i n t e r l i g a m e n t r e s i formando 

uma grande malha. A malha apoiar-se-a sobre os p i l a r e s de con 

cr e t o armado. Sobre a- malha e s p a c i a l sera f i x a d a uma cobertu 

ra composta de te l h a s de aluminio na forma t r a p e z o i d a l . 

OBSERVANCES: 
V 

V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 

1 - E bom lambrar que antes de qualquer ^ e o i 

sao relacionada com alteragao do p r o j e t o ou com problemas na 

obra, era f e i t a uma consulta ao pessoal da f i s c a l i z a g a o , para 

que j u n t o com os engenheiros da c o n s t r u t o r a , chegassem a uma 

solugao concreta e s a t i s f a t o r i a . 

2 - As medigoes para c o n t r o l e da c o n s t r u t o r a , 

eram f e i t a s sempre ap5s a execugao de cada servigo e, as medi 

goes com o orgao f i s c a l i z a d o r , para computagao e pagamento, e 

ram f e i t a s mensalmente em p r o j e t o e/ou em campo, dependendo 

dos t i p o s de servigos executados. 

3 - Neste r e l a t o r i o roram citadosapenas os it 

tens de maior importancia e que tiveram suas a t i v i d a d e s , eplo 

menos, em i n i c i o de execugao, i s t o e os i t e n s : elevagoes, es 

quadrias, revestimenots, f o r r o s , ferragens, v i d r o s , tratamen 



t o s , pavimentagoes, p i n t u r a s e outros que nao me vem a memo 

r i a . Nao tiveram sequer uma previsao do i n i c i o de suas execu 

goes. 



C O N C L U S A O 

Toda e qualquer forma de se aprender e otima , 

mas a mais importante e a forma p r a t i c a , pois i s s o quando se 

chega ao termino de um esta g i o como este a p r i m e i r a conclusao 

que se tern e de que o mesmo nao poderia t e r sido melhor com 

relagao: ao por t e da. obra, as tecnicas e metodologias emprega 

das na construgao da mesma, a d i v e r s i f i c a g a o dos problemas e 

solucoes nela encontradas, e t c . 

A conclusao seguinte se r e f e r e a importancia 

que^existe na convivencia com a diferenga de. n i v e l t e c n i c o e 

educacional que ha desde o engenheiro ao serventie, mas que se 

encaixam perfeitamente. 

A t e r c e i r a e mais importante conclusao se da 

no sentido de que quando se est a g i a numa obra, e ess e n c i a l t o 

mar p a r t e de tudo que dela faz p a r t e , desde os assuntos buro 

c r a t i c o s ate os relacionados com uma concretagem ou com um 

servente, para que se adquira c e r t a experiencia e se tenha 

mais seguranga para e n f r e n t a r as responsabilidades que e x i s t e 

quando se e engenheiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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